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RESUMO 

Neste artigo propomos a Hilflosigkeit 

freudiana como a principal condutora dos 

recursos este ticos em Álbum de família, de 

Nelson Rodrigues. Revisitamos este conceito 

e sua perspectiva metapsicolo gica para 

pensarmos o percurso de sofrimento da 

protagonista Senhorinha nessa obra. Neste 

caminho encontramos Medeia. Ambas 

atuaram, em gesto, o que na linguagem se fez 

ause ncia.  

 

 

ABSTRACT 

In this article we propose that freudian 

Hilflosigkeit is the main driver of aesthetic 

resources in Nelson Rodrigues' Álbum de 

família. We reviewed this concept and its 

metapsychological perspective to think about 

the suffering path followed by Senhorinha, the 

protagonist at this play. In this route we met 

Medea. Both acted, in gesture, what was made 

absent in language.  
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De onde partimos? 

 

 

   experie ncia da interdisciplinaridade implica buscar pontos de 

converge ncia entre os saberes envolvidos. No que tange a  literatura, as a reas 

possí veis de intersecça o sa o diversas como histo ria, sociologia, filosofia, linguí stica 

e, tambe m, a psicana lise. O que se propo e e  que haja a possibilidade de tecer um 

equilí brio entre o corpus em investigaça o e o outro saber, almejando fe rteis 

conflue ncias que ofereçam olhares ainda mais amplos sobre a mate ria em estudo, 

como propo e Passos (1995, p. 15) em Confluências: crítica literária e psicanálise. Na 

aproximaça o entre literatura e psicana lise, esta ocupa um lugar indireto e valioso. 

Indireto por se tratar de um outro saber, com teoria e pra tica pro prias e valioso por 

prover algo especial ao lançar luz sobre determinados aspectos que na o seriam 

acentuados por outras formas de abordagem. Entretanto, ainda que a psicana lise 

possa ocupar este lugar no litera rio, na o deve desloca -lo para uma cena secunda ria, 

diz Passos. Ha , ainda, riscos importantes a evitar na leitura crí tica de uma obra: a 

psicobiografia que, propondo paralelos entre a atividade litera ria, biografia e 

motivaço es inconscientes, poderia traçar trilhas redutoras e a psicocrí tica, ao 

atribuir importa ncia excessiva do biogra fico no litera rio em vez de considera -lo 

como apenas um dos elementos de leitura da obra (PASSOS, 1995, p. 17-8). 

A fortuna crí tica de Álbum de família, de Nelson Rodrigues, aborda de modo 

exaustivo as questo es da viole ncia nos ví nculos estabelecidos pelos personagens,

A 
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os assassinatos, a sexualidade transgressora e, em especial, os incestos 

considerados excessivos por grande parte da crí tica teatral na e poca de seu 

lançamento. Entretanto, a escritura de grandes obras na o se restringe a  

transmissa o de uma mensagem de sentido u nico e evidente, como tambe m ocorre 

na psicana lise, tanto na construça o desse saber como em sua pra tica clí nica. 

Recorremos enta o a Jean Bellemin-Noe l quando indaga: “O que e  que eu leio 

quando leio? [...] lemos primeiro a no s mesmos” (NOE L, 1983, p. 34). Nossa 

perspectiva aqui e  prover um outro olhar que denuncia o que em no s mesmos foi 

mobilizado na leitura desse Álbum. Respondendo a  pergunta inicial, na o partimos 

de um conceito psicanalí tico a ser buscado na obra em ana lise. Partimos da leitura 

da obra. Ficamos inquietos quando a leitura nos remeteu, como uma associaça o 

livre, a  experie ncia da Hilflosigkeit freudiana no que tange ao percurso feito pela 

protagonista Senhorinha e desenvolvemos essa escrita. 

   

A morte do amor é mais violenta que a morte pessoal  

O estado de desamparo inicial dos seres humanos e  um tema presente na 

obra de Freud desde o iní cio. No texto Projeto para uma psicologia científica, de 

1895, Freud (1975) aborda a insuficie ncia psicomotora do rece m-nascido que, em 

estado de desamparo, requer a presença de um outro para saciar sua fome e 

garantir sua sobrevive ncia. Nem os gritos, tampouco o choro, produzem alí vio se o 

estí mulo endo geno persiste, mantendo a tensa o em ní veis altos. Assim, a excitaça o 

so  logra ser aliviada por meio de uma intervença o do mundo externo advinda da 

presença de um outro que, por uma aça o especí fica, reduz a tensa o inerente ao 

estado de insuficie ncia deste que acabou de nascer. Quando a pessoa prestativa 

realiza a aça o especí fica para o desamparado, este obte m — por mecanismos 

reflexos — o alí vio do estí mulo endo geno. Freud refere-se aqui a  experie ncia de 

satisfaça o que instaura uma dina mica revivida ao longo da existe ncia em 

momentos de desamparo quando a necessidade de ser amado se faz ouvir. 

Ha  diversas fraturas em Álbum de família. Pore m, folheando suas pa ginas, 

fomos atravessados pelo desamparo freudiano revivido por Senhorinha. Essa e  

nossa contribuiça o para a fortuna crí tica desta obra. Ale m disso, ao percorrermos o 

caminho pobre de afetos trilhados por Senhorinha, encontramos Medeia. Ambas
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 amargaram a exclusa o do espaço amoroso e reviveram o desamparo primevo. Suas 

afliço es foram maiores do que os recursos para lidar com a dor.  O grito de ambas 

na o foi ouvido. Por esta raza o a escrita aqui elaborada foi intitulada “A Medeia de 

Nelson”. Em suas memo rias, Nelson diz: “A morte do amor e  pior que a morte 

pessoal” (RODRIGUES, 2017, p. 191). E  sobre esse desamparo que aqui nos 

debruçamos.  

 

Angústia, recalque e desamparo 

No perí odo em que Freud estava envolvido com o Projeto, ele tambe m 

estava considerando a questa o da angu stia. Em 1894, ele publica “Sobre os 

fundamentos para destacar da neurastenia uma sí ndrome especí fica denominada 

neurose de angu stia” (1996). Nesse texto lemos que, em muitos casos, a angu stia 

decorre do acu mulo de excitaça o de origem soma tica, sexual, pelo emprego 

anormal dessa excitaça o. Como exemplos, ele menciona situaço es de abstine ncia 

sexual intencional nas quais a excitaça o soma tica se acumula e situaço es nas quais 

a excitaça o na o e  adequadamente consumada. Tais disfunço es determinariam um 

acu mulo de excitaça o sem a devida descarga nem elaboraça o psí quica e a energia 

sexual na o utilizada seria transformada em angu stia.  

Apo s alguns anos, Freud passa a examinar a angu stia sob um outro 

referencial no qual estí mulos psí quicos na o elaborados representariam o perigo, 

como uma ameaça interna. Trata-se do perigo pulsional do qual na o ha  

possibilidade de fuga. Para defender-se, o sujeito recorreria ao recalque gerando a 

angu stia. Estrutura-se assim a primeira teoria da angu stia apresentada em “A 

angu stia”, datado de 1917. Nesse estado de angu stia ha  descargas, percepço es de 

aço es motoras, sensaço es de prazer e desprazer. O que se passa aqui e  a repetiça o 

de determinadas vive ncias ricas em significado, articuladas com o ato do 

nascimento em cujo cerne esta  a separaça o ma e-bebe  (FREUD, 2014a).  

Em 1926, Freud (2014e) publica “Inibiça o, sintoma e angu stia” e discorre 

sobre os estados afetivos que se incorporaram a  psique como precipitados de 

vive ncias trauma ticas antiquí ssimas despertadas como sí mbolos mne micos 

quando situaço es ana logas ocorrem. No texto, lemos que o ato do nascimento e  a 

primeira vive ncia individual de angu stia do ser humano, pore m na o parece ser
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 plausí vel que a cada irrupça o de angu stia ocorreria na psique algo equivalente a  

reproduça o da situaça o do nascimento. Freud revisita enta o os casos do Pequeno 

Hans e do Homem dos Lobos nos quais o medo da castraça o e  central e considera 

que a angu stia, em ambos os casos clí nicos, se articulava com esse medo. Trata-se 

de uma angu stia diante do perigo, conduzindo ao recalque. 

Pouco se sabe a respeito da psique do rece m-nascido e, embora seja possí vel 

dizer que ao longo da vida repetimos o afeto de angu stia nas situaço es que evocam 

o evento do nascimento, cabe pensar sobre o que o faz recordar e o que se recorda. 

Para Freud (2014b), apenas alguns casos de angu stia na infa ncia sa o 

compreensí veis: quando a criança esta  sozinha na escurida o ou quando se depara 

com uma pessoa desconhecida no lugar da que lhe e  familiar, a ma e. Nesses casos, o 

elemento comum e  a falta da pessoa amada pela qual a criança anseia. A imagem 

mnemo nica dessa pessoa e  enta o investida. No iní cio, isso se da  de forma 

alucinato ria. Como na o se produz resultado, e  como se o anseio se transformasse 

em angu stia, como uma reaça o a  falta do objeto. Trata-se de uma insatisfaça o 

levando ao aumento da tensa o pela necessidade diante da qual o bebe  e  impotente. 

A falta da ma e torna-se o perigo produzindo no bebe  o sinal de angu stia, produto 

do seu desamparo psí quico que e  a contrapartida do desamparo biolo gico. Nessas 

condiço es, o recalque seria um dos mecanismos do Eu para se defender da angu stia 

original pela separaça o ma e-filho.  Seria a angu stia que desencadearia o recalque e, 

na o, o contra rio. Trata-se da segunda teoria da angu stia. E  essa angu stia origina ria 

que constitui o sofrimento e vai se articular com o perigo da castraça o. Para Freud, 

pelo fato de a angu stia ter decorrido da separaça o da ma e, nenhum indiví duo 

escapa dessa experie ncia. O desamparo e  a causa fundamental da angu stia, diz ele 

(FREUD, 2014b). Assim, para o adulto, o estado de desamparo e  o proto tipo da 

situaça o trauma tica geradora de angu stia que vai se manifestar repetidamente ao 

longo da vida exigindo do sujeito alguma maneira de lidar com a revivesce ncia 

dessa experie ncia. 

 

De qual desamparo estamos falando?  

Voltamos a comentar que nos diferentes prismas de leitura em Álbum de 

família fomos capturados pela Hilflosigkeit freudiana (Hilfe = proteça o ou amparo,
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 losig = falta ou ause ncia) que, em nossa proposiça o, esta  a grifar a este tica dessa 

obra. Poderí amos ter elaborado nossa hipo tese de trabalho ao redor de algum dos 

pilares da metapsicologia freudiana, pois, no Álbum de Nelson, vemos os 

representantes pulsionais expostos, o Inconsciente sem ve us, o conteu do recalcado 

que retorna e o luto pela fale ncia do amor. Entretanto, em nossa escuta na leitura 

deste corpus, foi a Hilflosigkeit que mais ecoou. Questionamos enta o se e  possí vel 

posicionar a Hilflosigkeit na metapsicologia freudiana.  

Em “A da diva e o outro”, Birman (1999, p. 11-2) propo e que o conceito 

metapsicolo gico de desamparo vai sendo construí do ao longo do percurso 

freudiano para ale m da palavra. No trajeto freudiano quanto ao desamparo, a 

palavra seria precoce e o conceito, tardio. Enquanto aquela se contextualiza com as 

proposiço es formuladas no Projeto para uma psicologia científica, de 1895, este se 

coloca como tributa rio da virada dos anos 20. Ha  duas possibilidades para apreciar 

o deslocamento da palavra ao conceito: como uma descontinuidade entre os 

momentos inicial e tardio da obra freudiana ou, enta o, que a presença da palavra 

desamparo em seus escritos iniciais estaria apontando para a presença incipiente 

de um conceito que mais tarde emergiria como tal. Este u ltimo olhar estaria a favor 

da continuidade entre palavra e conceito. Pore m, os norteadores do texto de 1895 

na o sa o os mesmos a partir dos anos 20. As proposiço es no Projeto articulam-se 

com as elaboradas em A interpretação dos sonhos estruturando a primeira teoria 

pulsional e a primeira to pica freudiana. Pore m, com a publicaça o de Além do 

princípio do prazer, em 1920, emerge uma segunda teoria pulsional, no a mbito da 

segunda to pica. Ha  uma ruptura. Explorando essas perspectivas, Birman recorre a  

metafí sica, aos discursos biolo gicos freudianos e a  perspectiva metapsicolo gica a 

partir desses fatores. 

Quanto a  metafí sica, Freud inicialmente atribuiu a  vida a origem do ser, isto 

e , um vitalismo. A morte se opo e a  vida levando a  perda desse bem origina rio 

criando uma dina mica de exterioridade entre vida e morte. Haveria enta o uma 

força vital caracterí stica do ser vivente e o funcionamento estaria garantido por 

regulaço es automa ticas do funcionamento corporal. Aqui, a sexualidade teria 

destaque como força vital cuja homeostase viabilizaria relaço es entre os mundos



REVISTA LITERATURA E SOCIEDADE  | n. 38 | P. 103-117 | jul. /dez. 2023 

 
 

109| JOSÉ LUIZ TAVARES e ELIZABETH CARDOSO 
 

 interno e externo, entre corpo e objeto, entre o sujeito e o outro, entre o psiquismo 

e o mundo (BIRMAN, 1999, p. 18).  

Apo s os anos 20, Freud (2010) considera que na o seria mais a vida, mas, 

sim, a morte que estaria nas origens do ser. A vida seria algo imperioso para 

contrapor-se a  morte, uma aquisiça o e, na o, algo origina rio do ser. Trata-se de um 

olhar mortalista. Na o haveria mais uma relaça o de exterioridade entre vida e 

morte. Esta u ltima estaria sempre la , no interior da vida, roendo as potencialidades 

vitais. Embora Freud resgate aqui a insuficie ncia psicomotora do rece m-nascido 

mencionada no Projeto, ele esta  considerando que a incapacidade origina ria para a 

vida indicaria um movimento primordial para a morte, como uma propensa o 

origina ria do humano. Aqui esta  a importa ncia do outro como garantidor da 

sobrevive ncia do rece m-nascido possibilitando sua inscriça o no registro da vida, 

impondo-se sobre a morte.  

Entretanto, e  na virada dos anos 20 que Freud (2010) propo e, em Além do 

princípio do prazer, uma nova metapsicologia introduzindo a pulsa o de morte como 

força primeira, fundamental, que, ale m de promover a descarga total da excitaça o, 

coloca em xeque a ordem da vida. Neste sentido, o esvaziamento completo da 

energia promoveria a quietude do ser como perspectiva para um retorno ao estado 

inorga nico e o princí pio do prazer na o seria origina rio, mas, sim, tributa rio de um 

movimento primordial (BIRMAN, 1999, p. 22). Birman enta o nos pergunta qual 

seria o lugar da ordem vital em uma natureza voltada para a morte nessa nova 

metapsicologia. A resposta esta  em Eros, a força que se contrapo e ao movimento 

para a morte. Eros esta  aqui associado a  pulsa o de vida em articulaça o com a 

metapsicologia inicial quando a pulsa o sexual se identificava com a força vital. Eros 

seria a pote ncia para a unia o contrapondo-se a Tanatos como força de dissoluça o. 

Para que ocorra tal operaça o que ressalta as forças vivas que lutam contra a morte 

ha  a necessidade de um outro, partí cipe do processo pela nomeaça o da força 

pulsional e pela oferta de objetos de satisfaça o tornando-se indispensa vel para a 

construça o de uma ordem vital. Assim, a vida na o seria naturalmente inerente ao 

ser humano, mas, sim, garantida por um outro, como um dom ofertado. Ou seja, a 

constituiça o do sujeito se da  pelo trabalho de um outro. Podemos propor que, em 

seu percurso, o sujeito consegue desenvolver seus pro prios recursos para manejar
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 suas excitaço es, relativizando sua depende ncia ao outro. Pore m, como a força 

pulsional e  constante e contí nua, o sujeito se ve , muitas vezes, reconduzido ao 

estado de desamparo confirmando a necessidade de algue m que seja capaz de 

ama -lo. Aqui, atinge-se o cume da exploraça o acerca da emerge ncia teo rica do 

conceito de desamparo, constituí do no final do percurso da metapsicologia 

freudiana, em articulaça o com a proposiça o da pulsa o de morte (BIRMAN, 1999, p. 

23). 

Em “Desamparo e metapsicologia: para situar o conceito de desamparo no 

contexto da metapsicologia freudiana”, Rocha (1999) elabora sua proposiça o 

trabalhando com os conceitos de Inconsciente e Angu stia. O Inconsciente e  um 

outro psí quico, uma insta ncia que se constitui pela mediaça o de um outro com suas 

mensagens enigma ticas que no rece m-nascido na o conseguem ser traduzidas, mas 

que, mesmo assim, se inscrevem em seu psiquismo. E  nesta perspectiva da relaça o 

prima ria com um outro como necessa ria para a sobrevive ncia que Freud articula a 

situaça o origina ria do desamparo ou Hilflosigkeit. Instaura-se enta o a necessidade 

absoluta de ser amado, experie ncia que ira  se repetir ao longo da existe ncia 

humana ja  que na o se limita a s necessidades biolo gicas para sobreviver, pois 

tambe m aponta para a expectativa de receber o olhar obsequioso, o amor e o 

desejo do outro que, pela linguagem, o insere no mundo (ROCHA, 1999). Nesse 

processo, transparece uma falta fundamental que cuidado algum pode suprir, pois 

na o ha  linguagem possí vel que consiga dizer a palavra definitiva sobre a verdade 

do ser.  

A situaça o do desamparo origina rio e  arquetí pica, reproduz-se ao longo da 

vida e traz a marca da experie ncia primeva. Os traços inscritos no psiquismo por 

ocasia o desta vive ncia — no nascimento — podem funcionar como um “apelo de 

sentido” e, so  depois, se convertem em uma verdadeira experie ncia de vida. Assim, 

o desamparo “articula metapsicologicamente os elementos na ge nese e na 

estrutura do Inconsciente.” Portanto, o desamparo tem um lugar de destaque na 

metapsicologia freudiana (ROCHA, 1999).  

Quanto a  angu stia e sua articulaça o com o desamparo, Rocha nos lembra 

que Freud considera o trauma do nascimento uma Urangst, uma angu stia 

origina ria como sendo uma vive ncia de separaça o imbricada com a experie ncia de
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 desamparo primordial e que ira  ser revivida ao longo do percurso humano. Trata-

se da angústia do desamparo que chancela o iní cio de nossa existe ncia e que tem a 

finitude como a u nica certeza de nossa condiça o. Com tais consideraço es, reitera-se 

que a experie ncia do desamparo tem seu lugar na metapsicologia freudiana por ser 

estruturante da subjetividade, requerendo a alteridade como uma possibilidade 

para lidar com tal vive ncia. O estado de desamparo e  um grito dirigido ao outro 

com o qual contamos. “Quando o grito fica sem resposta, o desamparo se torna 

desespero” (ROCHA, 1999, p. 342). 

Senhorinha, protagonista do Álbum, e Medeia sa o personagens que sofrem a 

ause ncia do outro que na o lhes confiou o dom da vida. Jonas e Jasa o inviabilizaram 

suas inscriço es de pertencimento no mundo dos afetos. Senhorinha foi diariamente 

exposta a  revivesce ncia do desamparo. Medeia foi confrontada com esse abismo 

abruptamente. A magnitude dessas experie ncias as levou ao transbordamento da 

dor que as conduziu ao ponto-de-na o-retorno no qual a ause ncia de recursos 

pro prios as direcionou para um gesto u ltimo, em plena escurida o do desamparo, 

colocando em ato o que as palavras na o conseguiram expressar. Seus gritos ficaram 

sem resposta. Seus abismos de desamparo se transformaram no horror do 

desespero, nas palavras de Rocha (1999). 

 

O exílio dos afetos  

Medeia e Senhorinha nos contam algo sobre a condiça o humana. Medeia nos 

fala sobre seu pai e o velocino, a pele da qual ele e  o possuidor e que lhe atribui o 

poder re gio. Medeia o destitui desse poder, retirando dele seu velocino e 

oferecendo tanto a pele do carneiro como a sua pro pria para Jasa o em troca da 

promessa de amor. Ao deixar seu local de origem, ela se distanciou para embarcar 

em uma nova viagem atribuindo ao seu companheiro a posse de seu existir. Em seu 

percurso, entretanto, Medeia vai amargar a terrí vel sensaça o de desamparo ao ser 

abandonada por Jasa o que se apaixona por Glauce — filha do Rei Creonte — e 

tambe m ao ser expulsa, pelo pro prio Rei, da terra que ela havia eleito como sua. 

Uma dupla perda de territo rio, afetivo e geogra fico, que impede a elaboraça o 

psí quica da experie ncia. Medeia na o quer o poder. Sua fome e  de amor. Em
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 resposta, Medeia mata os filhos, a filha de Creonte por quem Jasa o se apaixonara e 

o pro prio Creonte. Em seu desamparo, Medeia fere Jasa o no que lhe e  mais caro.  

Nelson Rodrigues criou Senhorinha, que tambe m nos conta sobre seu 

desamparo. Seu casamento com Jonas foi marcado pela depreciaça o. Jonas nunca 

escondeu seu desejo sexual pela filha, tampouco privou a esposa do esca rnio, 

mantendo-a em um terrí vel lugar de exclusa o. Senhorinha viveu o abandono 

diuturnamente com Jonas. As investidas extraconjugais de Jonas eram pu blicas e 

sustentadas pela cunhada Rute. Em seu sofrimento, Senhorinha envolve os filhos 

Edmundo e Nono  e os aniquila em sua subjetividade. Edmundo na o consuma seu 

casamento com Heloí sa pois vive em um estado de seduça o mu tua com Senhorinha 

e Nono  sucumbe ao apelo incestuoso da ma e. Todavia, so  Senhorinha sabe de sua 

dor. Ela demanda o amor de Jonas que, nunca obtido, torna-se a denu ncia de seu 

desamparo. Indigente dos afetos, Senhorinha seguiu claudicante ate  o a pice da 

impossibilidade de elaboraça o aní mica de sua dor. Seu percurso culminou com o 

assassinato de Jonas. Ela na o vislumbrou outra saí da para sua afliça o.  

Em suas trajeto rias, Senhorinha como Medeia entraram em contato com a 

dolorosa solida o do abandono. No abismo do desamparo a afliça o transborda, 

clama por sentido e, quando este na o vem, a dor da Hilflosigkeit alcança um ponto-

de-na o-retorno. Vivendo o desamparo e a angu stia, voltaram para momentos 

primevos de suas vidas. 

 

O desamparo nas páginas de Álbum de família  

Nelson era enciclope dico, diz Magaldi (2004, p. 184), e sua obra abre 

caminho para uma diversidade de leituras possí veis. Esta e  condiça o que estrutura 

nossa proposiça o para Senhorinha acerca da revivesce ncia do desamparo primevo, 

no sentido freudiano, como uma das possí veis chaves de leitura em Álbum de 

família. A seguir, destacamos alguns dos trechos que denunciam essa dor ao longo 

da obra. Ja  no primeiro ato ha  uma cena com Jonas, Senhorinha e Rute. Esta o 

falando sobre uma menina engravidada por Jonas. A gravidez evolui mal. Ela esta  

em trabalho de parto com risco de morrer. O dia logo corre sem censuras. As 

transgresso es extraconjugais sa o expostas. Jonas declara sua excitaça o por
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 meninas, preferencialmente adolescentes, e expo e seu descaso com Senhorinha, 

colocando-a em um lugar de desabrigo. 

 

D. SENHORINHA (máxima sobriedade) – Essa menina, Jonas...  

JONAS – Que e  que tem?   

D. SENHORINHA (dolorosa) – Quase uma criança...  

[...] 

D. SENHORINHA[...] – Voce  acha que esta  certo?  

JONAS ([...] cólera contida) – Acho. (RODRIGUES, 2020, p. 22-4) 

 
Jonas segue desqualificando Senhorinha. 

JONAS [...]– Gosto de menina sem-vergonha. [...] De 14, 15 anos.  

[...]  

JONAS – quero a neta do velho [...] HOJE! (RODRIGUES, 2020, p. 

31) 

 
Ainda no mesmo ato sai do quarto uma moça. Jonas sai pela mesma porta:  

(Entra d. Senhorinha com a sua bonita tristeza.)  

[...] 

JONAS (canalha) – [...] viu a menina?  

D. SENHORINHA – Sem querer, de passagem.  

JONAS – Mais interessante que voce . (RODRIGUES, 2020, p. 44-5) 

 
Senhorinha percorreu a trilha do abando ocupando o espaço ino spito do 

desamparo no qual se atualizaram suas experie ncias primevas. Na u ltima cena do 

u ltimo ato Jonas e Senhorinha te m um dia logo dilacerante. Seguem alguns trechos.  

D. SENHORINHA (com voz perfeitamente neutra) – Jonas, na o 
suporto mais voce .  
[...]  
D. SENHORINHA (serena) – Na o vivo mais com voce , Jonas!  
[...] 
D. SENHORINHA (áspera) – Voce  quer-me ouvir ou na o?  
[...]  
D. SENHORINHA (agressiva) – Jonas!  
JONAS (despertando) – Que foi?  
D. SENHORINHA (seca) – Vou deixar voce .  
JONAS (numa compreensão difícil) – Vai me deixar? (violento) 
Deixe, ora essa! Quem esta  lhe impedindo? A voce , eu so  devo a 
filha! (RODRIGUES, 2020, p. 136-7)  
 

O dia logo segue. Jonas sobe o tom e a tensa o aumenta. Na o ha  o que 

dissimular:  

JONAS – [...] olhei para voce ; vi que voce  na o era mais nada para 

mim, coisa nenhuma. Ate  a nossa cama parecia outra, na o a 
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mesma [...] uma cama estranha, desconhecida – INIMIGA! Foi dali 

que comecei a te odiar, porque na o te desejava mais [...] 

(RODRIGUES, 2020, p. 142) 

 
No final, Jonas fala da filha, aprisionando Senhorinha no desamparo 

amoroso:  

JONAS [...] – Minha filha morreu. (lento) PARA MIM ACABOU-SE O 

DESEJO NO MUNDO!  

D. SENHORINHA (insultante) – Se voce  soubesse o nojo que eu 

sempre tive de voce  [...] 

[..]  

JONAS – [...] Por que na o me matou e por que na o me mata agora?  

(Aproxima-se de d. Senhorinha, que recua apavorada.)  

JONAS – Quer? eu deixo! [...] e  so  voce  apertar o gatilho...  

(Tira o revólver [...] D. Senhorinha está apavorada.)  

D. SENHORINHA – Na o, Jonas, na o!  

JONAS – Toma! Segura!  

(D. Senhorinha aceita [...] mas e  como se a arma lhe desse na usea.)  

JONAS (gritando) – Agora, atira! (fora de si) [...] – esta  com medo?  

(D. Senhorinha não se resolve, tomada de terror. Mas ouve-se, então, 

o grito de Nonô, como um apelo.)  

D. SENHORINHA – Nono  me chama – vou para sempre.  

(D. Senhorinha puxa o gatilho duas vezes; Jonas é atingido. Cai 

mortalmente ferido.)  

JONAS ([...] último arquejo) – Glo ria! (RODRIGUES, 2020, p. 143-6) 

 
Essa foi Senhorinha. No u ltimo instante, o nome que Jonas chamou na o foi o 

seu.  

 

Comentários finais 

Em 1927, em O futuro de uma ilusão, Freud (2014c) propo e que a força da 

natureza e a crueldade do destino desafiam o controle humano podendo colocar a 

vida em risco. Trata-se de uma situaça o que remete ao desamparo primevo e 

possui um proto tipo infantil quando, ao mesmo tempo que temí amos nossos pais, 

ansia vamos por sua proteça o ou enta o busca vamos o abrigo dos deuses que 

interviriam com milagres. Surge, enta o, a necessidade que tem o homem de lidar, 

ele mesmo, com seu desamparo, o que se articula com a formaça o da religia o. Foi a 

presença do desamparo na infa ncia que despertou a necessidade de proteça o 

atrave s do amor, diz Freud nas pa ginas finais. 
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Na cena final de Medeia ha  um coro que diz que Zeus tem o poder de 

determinar o rumo de va rios acontecimentos de tal forma que o que se esperava 

na o acontece e fica franqueado um caminho que inicialmente na o estava previsto 

(EURI PEDES, 2011). Curiosamente, na cena final de Álbum de família ha  tambe m 

um coro que pede, em uma prece, que o Senhor guarde os servos que esperam a 

salvaça o livrando-os de todos os males, inclusive do inferno, como se deu com 

Henoc e Elias (RODRIGUES, 2020), as u nicas duas pessoas que Deus levou ao ce u 

sem morrerem. Henoc desapareceu pois Deus o levou e Elias subiu ao ce u em uma 

carruagem com cavalos de fogo. Medeia deixa a cena na carruagem do deus Sol e 

na o ha  qualquer refere ncia a puniço es impostas a ela pelos deuses. Apo s matar 

Jonas, Senhorinha some da cena. Na o ha  registro de sua condenaça o pela lei 

humana tampouco condenaça o pela justiça divina.  Ousamos propor que tanto Zeus 

quanto Deus tenham, em sua miserico rdia divina, sido capazes de acolher 

Senhorinha e Medeia em seu sofrimento decorrente da experie ncia do desamparo 

primevo revivido oferecendo a elas o perda o pelo desatino que cometeram, 

amparando-as tanto na terra quanto na eternidade, ao seu lado. 
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