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Resumo: Estudo dos elementos sufis presentes em Dom Quixote e que 
apontam em ~o a inicia¥iio espiritual e ao autoconhecimento. Reconhe-
cimento do personagem de Cervantes como um possivel veiculo de ensina-
mento, a exemplo do Mulla Nasrudin das hist6rias do Sufismo. 
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Coincidencias hist6ricas, conceituais e etimol6gicas entre elementos de Dom 
Quixote e aspectos do esoterismo islamico, conhecido como Sufismo ou t~awwuf1, 
ciao origem a suposi¥ii? de que Miguel de Cervantes tenha estabelecido algum tipo 
de rela¥iio com essa escola filos6fica e utilizado alguns de seus princf pios ao escre-
ver a sua principal obra. 

Os pontos de contato entre um e outro come¥am no ideal de amor cortes, pre-
sente em todo o livro, e se intensificam com as virtudes da cavalaria espiritual que 
impulsionam seu enredo. Outro elemento mfstico presente na obra cervantina e a 
plasticidade da narrativa, responsavel pela mudan¥a de papeis que afeta os princi-
pais personagens ao longo dos epis6dios e pela relatividade com que objetos e 
situa¥oes silo interpretados pelos diversos interlocutores2• A confluencia mais evi-
dente, no entanto, situa-se na metafora do idiota, expressa tanto no fidalgo deliran-
te em busca de aventuras quanto no Mulla Nasrudin das hist6rias sufis que, assim 
como Quixote, assume alternadamente os papeis de sabio e de tolo. 

• A autora e mcstranda do Programa de P6s-Gradua~lio de Lfngua. Llteratura e Cultura Arabe do DLO 
da FFLCH-USP. 

I. T~awwuf e o nome da ~lio do verbo t~awwaf alyat~awwafa, que significa "praticar o Sufismo". 
2. Essa plasticidade e caracteristica nlio s6 da nanativa sufi, mas de sua propria base conceitual e ini-

ci4tica. A questlio sera tratada com um pouco mais de detalhe ao longo do tell.to. 
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. amor cortes, cantado inicialmente pelos tr diz respe1to ao . _ . -ovador 
No que ..1 atribui a insp1ra~ao do conce1to e do pr6pri es . . s de um autor . . o rnovi 

prove~ nuu al-Hamama (0 Colar da Pomba), escnta pelo hispano-ara · 
mento A obra Tow:' . ·. . trO (wazir) da corte Omfada nos ultimos anos doc Ii be 

cu·opaifoumrus . . a fado 
Ibo IJazlll, . d origem islamica de I:Iazm, o h1stonador litus Buck}i 

,-.c.~oba• Valortzan ° a . . ardt 
deUJ1u · til sofia do amor desenvolv1da nesse hvro, influen . 

0 fato de que a O c1ada 
destaC8 sponde ao dito do profeta Mul;lammad segundo 0 Platao tambem corre qua) 
por ' _ desde a origem e na terra apenas reconhecem sua ,;; . " aimas estao aos pares . a.,,n,. 
as lhante havia sido apresentada antenormente pelo autor pe daJie". Ftlosofia seme . rsa, 

. ti Abii Dawiids, de lspahan, no Livro da Flor ou Kitab I e possivelmente su 1, . . a • 
. fragmento de El Collar de la Paloma da uma 1de1a mais cla 'Zahra. O segumte ra · 

dessa abordagem mistica do amor: 

No puedo dudar que eres un puro esp{ritu atraido a nosotros 

por una semejanza que enlaza las almas. 
No hay mas prueba que atestigiie tu encamaci6n corporal, 
ni otro argumento que el de que eres visible. 
Si nuestros ojos no contemplaran tu ser; dirfamos 
que eras la Sublime Razan Verdadera6. 

o louvor a mulher, central tanto no trovadorismo como nos ideais cavalheires-
cos, teria, segundo Burckhardt, se originado no esoterismo do Islam. Ele desenvol-
ve um raciocinio por meio do qual tenta demonstrar que as homenagens feitas a 
figura feminina nessa tradi~ao mistica es tao intimamente relacionadas com o amor 
a Deus. Toma como ponto de partida a afirma~ao do mestre andaluz Mu}.tyyi a). 

3. Ver Titus Burckhard!, IA civilizacion hispano-drabe, Madrid, Alianza Universidad, 1982, e Roger 
Loomis, em The Development of Arthurian Romance, London, Hutchinson, 1964. 

4. A palavra califado deriva de balifa, que significa representante e, no mundo islimico, sc aplica ao 
succssor do profeta. De acordo com Titus Burckhardt, califa "e o chefe da comunidadc islimica 
(imam)". 0 califado de C6rdoba teve sua semente plantada em 756, quando o prfncipe omfada 'Abd 
al-Ral,unan I fugiu de Damasco depois da invasao dos abassidas (dinastia que govemava o Iraquc) e 
fundou, em al-Andalus, o principado independente de Bagdad. O califado de C6rdoba durou a1C 
1031. 

5. As lctras maiusculas sao usadas somente na translitera~ao para o Portugues, j4 que o alfabeto "1bc 
niio possui cssc tipo de varia~ao. 

6· l:lazm. Ibn, El Collar de la Paloma. Tratado Sob~ el Amory los Amantes, tracfu?> de E. Garcia 
Gomes, Madrid, Alianza Editorial, 1996. . 
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Din lbn 'Arabi', de que "a mulher e para o homem semelhante a visiio de sua 
essencia mais lntima", e finaliza com o dito do prof eta Mul)ammad, segundo o 
qual "quern conhece a si mesmo, conhece ao seu senhor". A conexao entre essas 
duas premissas o leva a concluir que, "pelo fato de lembrar ao homem a sua essen-
cia original saida de Deus, a mulher e o espelho de Deus". 

O raciocinio de Burckhardt ganha refo~o no livro The Development of Arthurian 
Romance, no qual Roger Loomis8 aponta tanto na poesia arabe de Al Andalus9 

como na dos trovadores de Proven~a "o curioso costume de dirigir-se a dama ado-
rada como 'Meu Senhor', em proven~al, 'Midon' "10• No pr6prio Dom Quixote, 
vemos que, antes de enfrentar situa~oes de perigo, ele pede prot~ao a sua amada, 
Dulcineia Del Toboso e, em seguida, a Deus, atribuindo a ambos igual status. Al-
gumas vezes, como no famoso epis6dio dos moinhos de vento, no capf tulo VIII, a 
suplica e dirigida apenas a sua dama: 

[ ... ] encomendou-se de todo o cora~ao a sua senhora Dulcineia, pedindo-lhe que o so-
corresse em tal transe; e bem protegido pelo escudo, com a lan~a em riste, arremeteu a todo 
galope de Rocinante, e investiu contra o primeiro moinho que se lhe deparou ... 

No mesmo capftulo, vemos a suplica a Dulcineia na voz do pr6prio Dom Quixote 
antes de atacar o escudeiro biscainho que ele tomou por raptor: 

-6 Senhora de minh' alma, Dulcineia, flor da formosura! Socorrei este vosso cavaleiro, 
que tao rigoroso transe suporta para a satisfa~ao da vossa grande bondade. 

0 pr6prio Cervantes parece querer deixar claro esse carater de amor divino, 
expresso na exalta~ao da amada, no dialogo entre Dom Quixote e Sancho Pan~a 

7. Mui)yyi al-Din Ibn 'Arabi nasceu e viveu em Murcia, Andaluzia, no seculo XIII. Era um importante 
mestre e fil6sofo sufi. Escreveu mais de quatrocentas obras, entre elas al-Futiibtit a/-Maklciyya (As 
llumif!Qfoes de Meca) com 36 volumes e 560 capftulos. Alem disso, foi considerado "al-Sayb al-
Akbar" (o maior dos mestres ou o mestre por excelencia). 

8. Op. cit. 
9. 0 nome al-Andalus, dado a Penfnsula Iberica pelos arabes, vem do grcgo Atlantis, que gerou Antalis 

e, em seguida, Andalus, e e alusivo a Jenda de AtlAntida, o continente perdido, rctratado por Platio, no 
di'1ogo Crltias. Ver F. Corrientc, Diciondrio de Arabismos en lberromance, Madrid, Grcdos, 1999. 

10. Na poesia arabe, o tratamcnto e "l,labibi", que significa "meu amado" ou "dono do mcu amor''. 
Apesar do significado scr ligeiramente dif~rcnte, parece que isso nio comprometc o racioc{nio de 
Shah, jli que, na poesia mfstica de Riimi (pocta persa) e de outros autores Sufis, a mctafora do 
amado c usada como rcprcscnta~io de Deus. 

Revista de Estudos Orientals n. 4, pp. 101-125 - 2003 103 



. cavaleiro ten ta obrigar um inimigo derrotad 
"""" depms que o o a P~ 

(.-.nitulo ..vuu,, . . Del Toboso. Para Sancho, o cavaleiro esta . esiar 
.. ....,. • lo ua outcme1a na exPo 
-~.MC1ails nct ~- . de outro homem. o 
sua dam3 aos deseJOS 

] e grande honra para uma dama ter muitos cavaJeiro _ es Sancho que [ ... . s anc1an
1 -Nao v ntos destes viio alem de serv1-la s6 por ser ela es 

. sem que os pensame . quelll e, n· 
queasuvam. A • 1 seus muitos e boos deseJos, senao que ela se co ao 
esperando outro premio pe _os ntente ell! 
aceita-los como seus cavalerros. 

S h ainda que por caminhos contrarios, acaba reconh A resposta de anc o, ecendo 
a divindade do amor cavaleiresco: 

n1,,.· de amor _ disse Sancho - ja ouvi pregar que se ha de amar a N _ Com essa esl:""'1e . osso 
s6 ue nos mova a esperan9a de Gl6na, nem o temor do castigo Senhor por ele , sem q · 

Ja no capf tulo XIII, semelhante observa~ao tinha sido feita, ainda com mais 
clareza, por Vivaldo, personagem com quern Dom Quixote se encontra a caminho 
do enterro de Cris6stomo - o jovem que se matou por amor a pastora Marcela. 

[ ... ] numa coisa, dentre outras muitas, me parece que agem ma! os cavaleiros andantes: 
e que quando se veem em ocasiiio de empreender grandee perigosa aventura, onde se adivi-
nha O perigo de perder a vida, nunca no instante de empreende-la se lembram de encomen-
dar-se a Deus, como todo cristiio e obrigado a fazer em perigos semelhantes; antes se enco-
mendam as suas damas com tanta ansia e devo9iio como se estas fossem o seu deus - 0 que 
me cheira algum tanto a coisa de gentio. 

Tanto na fala de Sancho como na de Vivaldo, ficam demonstrados, por um 
!ado, o uso simb61ico da mulher amada como representa~ao de Deus e, por outro, 
a incompreensao que isso gera entre os cristaos, que interpretam essas a~oes como 
simples heresias. Semelhante rea~ao ha via se levantado, na Europa Medieval, con-
tra as can~oes dos trovadores e contra a poesia mf stica, tan to islamica como cris-
ta 11, consideradas escandalosamente obscenas pela Igreja Cat61ica. 

Em acrescimo as coincidencias aqui apontadas, ha relatos hist6ricos que nos 
iodicam a possibilidade de uma conexao real entre o trovadorisamo e a mistica 

I I. Um dos poetas mf t' • . . . Quz. 
s •cos lllllls famosos do Cnsuamsmo foi o santo espanhol San Juan de La 

104 Sylvia Leite - Cervant 5 fi 
es e O u 1smo: Uma Abordagem Mfstica de Dom Quixote 



isllJnica. Jdries Shah, em Os Sufis
12

, afinna que "os trova4ores sio umaderiv~lo 
de wn movimento sufista originariamente agrupado em tomo de seu nome, que 
permaneceu ligado a ele quando muitas de S118$ facetas ja tinham sido esquecidas''. 

Apesar de conhecer a versio euro~ia segundo a qual "trovador" deriva da 
pa1avra rornanica trobar, que significa encontrar ou inventar, Shah defende a tese 
de que sua verdadeira origem esta na mescla de duas rafzes Arabes acrescidas do 
sufixo "ador". As rafzes seriam RBB, que forma o vocabulo RaBaB13 (viola) e 
'fRB, que vai dar em TaRaB (musica ou canto). Fala, ainda, de um terceiro som 
associado, RBB, que resulta em RaBBat (dama, senhora, fdolo feminino). Diz, no 
entanto, que as ideias de encontrar e inventar, pr6prias do vocabulo romanico, 
tambem integram o leque de significados de "trovador". 

Do ponto de vista etimol6gico, a hip6tese de Tarab ter dado origem a trobador 
(palavra espanhola para trovador) nao e aceita nos meios academicos, apesar deter 
sido cogitada decadas atras. F. Corriente, em seu dicionario de palavras espanholas 
derivadas do arabe

1
4, nao cita trobador nem na parte dedicada aos falsos arabismos. 

Mas se considerarmos verdadeira a afirma,;ao de Shah sobre a origem Sufi do 
movimento, nao e absurdo pensar que esses fil6sofos misticos tenham buscado um 
nome para batiza-lo. Nesse caso, a denomina,;ao "os trovadores" poderia ser resul-
tado nao de uma absor,;ao lingtifstica natural, mas de uma escolha criteriosa, baseada 
nas rela,;oes anal6gica e sonora que a palavra trobador estabelece com as tres 
rafzes arabes, e levando em conta, como parece admitir o pr6prio Shah, o significa-
do da palavra romanica trobar, ja que o movimento iria ser desencadeado na Fran-
,;a e, portanto, em lingua neolatina. 

Como observa Scott, essas escolas mfsticas, ao planejarem uma a,;ao, elegem 
terminologias e c6digos de modo tal que seus significados possarn contemplar a 
maioria das atividades propostas por aquele trabalho. Esse "batismo" e em geral 
facilitado pela estrutura da lingua arabe, cujas rafzes associam palavras mtiitas 
vezes dfspares, mas com rela,;oes anal6gicas entre si, analogia essa que se estabe-
lece a partir do pr6prio conteudo semantico da raiz. Outras vezes, a nomenclatura 
de uma a,;ao sufi relaciona palavras de rafzes diferentes, mas que possuem sonori-
dade muito pr6xima. Exemplo disso sera visto mais adiante quando falannos em 
Baphomet, ou cabe,;a de sabedoria. 

12. ldries Shah, Os Sufis, Sllo Paulo, Cultrix, 1999. 
13. 0 uso de maiusculas, aqui, visa unicamente indicar que as letras em caixa alta slo as fonnadoras da 

raiz. 
14. F. Corriente, Dicionario de Arabismos em lberromance, op. cil. 
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Shah "ate pessoas sem conhecimento prof 
. __ ...10 com ' . undo da 

[)e IW'" rrespondencia entre o senttmento trovado lllistj . rceberaID a co . resco e ca 
jsJ§InlC8 pe . . ,, E tre os exemplos c1tados por ele esta a afinna 0 lllate. 

ufi ta 00ginal • n " 9ao de p 
rial s s 1 15 segundo a qual os trovadores [ ... ] assem lh · liitti 

Le acy of ls am ' e avarn ' 
em The g _ mente na maneira de pensar e no carater ma ·se a08 arabeS nao so , s tarnb, 
cantores d arte. Certos ti'tulos que esses cantores deram >- e111 nas . formas e sua ctS sua 
pr6pnas d traduroes de tftulos arabes". Ernest Scott afinna q scan. 
- nao passam e Y • ue esse re yoes . rrido depois do descobnmento, na Espanha de co. 

nbeciJnento tena oco - t6 , can~aes d 
bilingiles em arabe e em catalao . e trovadores • • 1.. . 
. - do trovadorismo com o esotensmo 1s am1co e sugerid . A aprox1ma~ao . _ . ,. a, a1nc1a 

hi 16 ·cos como a suposta hga~ao de Eleanor de Aqmtania neta d , por fatos s n . . ' o prj. 
. d do Ocidente, Gmllaume ( 1071-1127), e grande mcentivad meiro trova or , . . . . " ora do 
. m essas escolas m1st1cas. Shah ev1dencia uma mfluencia sufi moVJmento, co I sobre 

.-i· 0 demonstrar que o apelido usado pelo filho de Eleanor Ri essa 1ami11a a , cardo 
C - de Leao (traduzido por Shah como "Qalb al-Nimr", embora em arabe . ora~ao . . . . se1a 
"Qalb al-' Asad"), contem duas palavras m1c1at1cas: QaLB, da raiz QLB, que alem 
de cora~ao significa, tambem, essencia ou por~ao vital, e Nimr, palavra a qua! ele 
atribui O significado de leao17

, que teria o significado secundario, para os sufis, de 
"homem do caminho". O apelido seria, entao, uma especie de am1ncio de sua inicia-
~lio aqueles capazes de entender a linguagem cifrada dos dervixes 18• 

Esses argumentos poderiam ser demo lidos pelo simples fato de tan to Guillaume 
como seu neto Ricardo Cora~lio de Leao terem sido importantes cruzados - 0 que, 
teoricamente, nao deixaria duvidas quanto as suas posi~oes antiislamicas. Scott 
adverte, no entanto, que, segundo o mestre sufi Rumi, "coisas exterionnente opos-
tas podem estar interionnente trabalhando juntas". Isso e em parte demonstrado 
pela incompreensf vel rela~ao de amizade entre Ricardo Cora~ao de Leao e Saladino 
(~lal;l al-din), seu aparente inimigo sarraceno que govemava o Egito. De acordo 
com Scott, "Saladino enviou seu medico pessoal para a tender Ricardo quando este 

15. P. Hitti, The Legacy of Islam, Oxford, 1931. 
16· Scott alribui a infonna~ao a Friederich Heer, em The Medieval World, London, Weidenfeld & 

Nicholson, 196 I. 
17

· E im~te deixar claro que nimr, para qualquer falante do arabe, significa "tigre" (tarnbem po-
dendo s1~ 1ficar, menos comumente, "pantera" ou "leopardo"); o vocabulo usado para Jelio e 'iiJad. 
Talvcz cx1sta alguma 1- . . - , · nnc:.~rvel 
localiza-la. exp ica~io s1mb6hca para esse equfvoco semantico, mas nao 101 i--

18 De · . rv1xe e o nome usad d . 0 para es1gnar os iniciados no caminho sufi. 
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ficOU. doente e conta-se que Ricardo ofereceu sua pr6 • . 
Sal.adin .. 19 pna mna como esposa para o jnniode O • 

Shah tambem destaca o fato de Geofrei de Aniou avA d Ri d 
. , u e car o e sogro de EJeaOor, ter s1do um sufi. Ele era filho de Falk V R · d J . 

. , ei e erusalem, e tena se ioiciado durante uma v1agem que fez a Terra Santa para • •tar . 
. v1s1 seu pa1, quando 

-~fflll a adotar como emblema da famflia a planta 01 ta 
1 

. 
r--- . . c·es , ou p anta gmesta. De 
acord<> com Scott, ex1stiu uma sociedade secreta conheci'da C 

1 
. d 

. como ava e1ros a Ginesta, que era cons1derada por Fucaoelli alquinu'sta d -< 
1 

XX 
. , o s1.cu o , como pos-

suidora de "conhec1mento genufno" - o que demonstrooria 
O 

t'd • • •-< • d 
'''-' sen 1 o m1c1at1co a 

pa1avra. Coincidencia ou nao, a planta giesta e citada por Dom Quixote no capftulo 
XXV, quando ele maoda Sancho em busca de Dulcineia e tenta ensina-lo a nao se 
perder no caminho de volta a Serra Morena: 

_ Guarda bem as referencias que eu procurarei niio me afastar deslas terras [ ] · 
... omais 

acertado, porem, para que nao te enganes e nao te percas, sera que cortes algumas gies1as, 
das muitas que ha por aqui, e as va largando pelo caminho, de espa~o a espa~o. ate safres em 
camp<> raso; elas te servirao de balizas e marcos para que me aches quando voltares, a 
imitayiio do fio do labirinto de Teseu. 

Scott desenvolve um raciocfnio calcado em associa~oes de sons - ocorrencia 
comum no simbolismo sufi - ao ponderar que o nome frances para giesta, genet, 
tern quase o mesmo som de genette, que significa gato-de-algalia, em arabe zabad. 
Ele se pergunta se, por uma mudan~a similar de som, zabad nao poderia ter se 
convertido em zabat, que significa "ocasiao poderosa". Aponta ainda outra pala-
vra, zida, em sua opiniao extremamente associada a zabad, que significa quintes-
sencia, ponto principal ou substancia - conceito que tern correspondencia na mfs-
tica islamica. Diante disso, talvez nao seja exagero pensar que Cervantes tenha 
usado essa planta nao apenas como um recurso visual que ajudasse Sancho a en-
contrar o caminho de volta, mas tambem como metafora, sugerindo que ele se 
orientasse pela pr6pria substancia. 

As ordens de cavalaria, cujos relatos supostamente "enlouqueceram" o her6i 
Dom Quixote, tambem seriam, de acordo com Shah, derivadas de organiza~ 
sufistas. Ele localiza por volta do infcio do seculo XIII o surgimento da primeira 
dessas ordens no Islam. Seu santo padroeiro era ljidr, figura lendaria no sufismo, 

19. Cf. tam~m Amin Maalouf, As Cruzadas \.'\'stas pelos AMMs, Si.o Paulo, Brasiliense, 1986, 
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. 8 Sao Jorge, conhecido vulgarmente, com . 
Profeta Ehas e "20 C d o indic ao arabe como "0 Verde . erca e um secuI a 

. ·t::~•do literal em ' . l 6 . . o e Illej 
seu sign11- . In laterra, insp1rada pe o pr pno re1, a Ordem d -o 
,.....,.;~• teria surgtdo na g e Sao 
oqiuw · 22 ontem da Jarretena • 
Jorge, ou . ·d~ . segundo Shah, estA o fato de que a ordem . ·acta a essa comc1 cnc1a, . Ingiesa 

Ah . res amarela e azul - combma~ao que repres mo a islanuca. as co enlaria 
usava. co entre os sufis, o sol no ceu e, no pensame ' 
-~,..An entendimento comum . nto do 

...... . de ouro no mar" - arnbas mterpreta~oes de forte 
- -<'-; sufi 'Attir23, "opmgo . carga 
lMW'o . al . da O fato de que a ordem mglesa se organizou O • . 
esoterica Shah assm a, am ' . ' ng1. 

· d . pos de 13 pessoas, como ocorre ate hoJe nos grupas sur. nariamente, em 01s gru 1s. 
nto e conhecido como balqa, palavra arabe que signifi Esse tipo de agrupame 1ca 

circulo. I d l · · · . Bukhardt lembra que, no Islam, o ema a cava ana espmtual era a ex. 
Titus " b d l " _ be/u ..2, traduzida por ele como no reza e a ma e que segu pressao ara tuwwu- ' . " ' n-

. Skal" 0 comentario ao livro Futuwwa, do sufi Al Sulam1, tern como do Faouz1 1, n . . ,, . 
. d d·n .. ;s a generosidade e o servi~o ao pr6x1mo - quahdades inteira ~~WI= · 

ti'vei·s 0 -a0 s6 com as ordens de cavalaria ocidentais, mas lambem mente compa 
com os princfpios cavaleirescos exaltados diversas vezes pelo fidalgo Dom 

Quixote. 
Alguns autores relacionamfutuwwa com a muru'a pre-islamica, que Pode ser 

traduzida, segundo Skali, como "uma qualidade viril, marcada tambem por um 
comportamento generoso". A diferen~a. de acordo com ele, e que a segunda "se 
situa no interior do clli (e uma regra social e, portanto, extema), ao passo que a 
primeira nlio tern outra medida alem de seu impulso pessoal (atitude intema do 
cora~o ou ser essencial)"25• 

Parece possf vel, entlio, estabelecer uma analogia entre a diferen~a acima 
delineada e a distin~lio que o Sufismo faz entre exoterismo e esoterismo, sendo, 
um, o conjunto de leis (Sari'a) que disciplinam a comunidade e caracterizam a 

20. /jidr significa santo, mas vem da mesma raiz que da origem a palavra verde (abdar). 
21. Na verdade, segundo Shah, ninguem tern certeza dcssa data. 
22. Organi~ilo cristil que se mantem viva e que, segundo Shah, e a mais importante e ativa da lngla-

terra (obs.: o original dcssc livro foi editado em 1977; portanto, a informar;iio pode estar 
desatualizada). 

23 'Attid · d · · · 
· 

01 um os nws tmportantes mestres sufis e escreveu, entre outros, Mantiq ut-tayr, publtcado 
emponu • tf 1 • 

24 . gucs com O t~ 0 de A Linguagem dos Pdssaros, pela editora Attar, Sao Paulo, 1991. 
· Sohre tsso, ver al-Sulanu, Futuwah, Tratado de Caballerfa Sufi Barcelona, Paid6s Orientalia. 199 l. 

25. Os comcntarios entrc parfnteses sao da autora. ' 
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religiio, e outro, a inspira~io por meio do contato direto com a sabedoria divina, 
que ocorre como resultado do trabalho iniciatico ou caminho espiritual (Tariqa). 

A expressiofatuwwa foi ainda relacionada comfata, outra palavra ja encontravel 
00 vocabulario pre-islamico e usada para definir um jovem de procedimento 
cavaleiresco, cuja virtude principal era a generosidade. Para os que fazem essa 
liga~o,fatuwwa seria, entao, o comportamento dofata. A palavrajovem, segundo 
Skali, teria aqui, os significados simultaneos de vigor juvenil e maturidade espiritual. 

Com a chegada do Islam,fata passou a ser usado como qualificativo de 'Ali, 
que era primo e genro do profeta Muliammad. No Corao, designa a Abraao 
(XXl,60), a um companheiro de Moises e aos cavaleiros adormecidos da cavema 
(XVlll,60,62). Sohre esses cavaleiros, Skali comenta que em sua ora~ao, antes de 
cair no sono que durara varios seculos, eles pedem que Deus lhes conceda a matu-
ridade espiritual. Quando relacionada a Abraao, a palavra assume o significado de 
destruidor de idolos, numa ref erencia ao epis6dio alcoranico em que o primeiro 
profeta da tradi~ao monoteista quebrou as imagens que eram adoradas pelo seu 
povo. Do ponto de vista simb6lico, a atitude de Abraao tern significado iniciatico, 
pois representa a destrui~ao do ego, que viria a possibilitar uma liberdade ilimita-
da em rela~ao ao mundo fisico e, simultaneamente, uma submissao incondicional 
ao divino. 

Mubyyi al-Din lbn 'Arabi, na obra As Iluminafoes da Meca (al-Futubat al-
Makkiyya), descreve o seu encontro com o cavaleiro Fata que, segundo relata, era 
"o jovenzinho evanescente, o falante silencioso, o que nao e vivo nem morto, o 
composto simples, o envolto e envolvente", numa referencia a unidade que, segun-
do o Sufismo e muitas outras vias misticas, permeia as coisas do mundo criado e as 
toma, por isso, simultaneas, relativas, plasticas e complementares, ainda que se 
apresentem de forma aparentemente antagonica. Segundo o maior dos mestres (al-
Sayb al-' Alcbar), nesse cavaleiro estava impresso todo o conhecimento que ele 
desenvolveu, em seguida, nos 36 volumes da sua principal obra. 

Uma sintese de todo esse raciocfnio e feita pelo mestre Junayd, para quern 
futuwwa "consiste em abolir a visao (do "eu", do "ego") e romper todos os la~os 
(de considera~ao social que se distinga da rela~ao direta com Deus)"26• 

Outro conceito do Sufismo, tambem detectavel no texto de Cervantes, especial-
mente na constitui~ao de seu personagem principal, e a ma/amiyya, que consiste 
em uma rela~ao direta e sincera com Deus e, para ser autentica, deve permanecer 

26. Os coment4rios entre parenteses sao de Skali. 
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h ns Nesse estagio, o servidor chegou a um po t 
ocul aos o~ d~ ome . . - n o em 13 lhar sobre si mesmo. Ass1m, a malamyya estabeI que 
;, - tern nenhum o . . ece u 
,. nao na medida em que, ao contrario da pnmeira a Illa 
dialetica com a futuWWa _ . ' Parece a 

algo censuravel. Ao ma/am, (membro da maliimiv,, ) o 
bomeDl comum como J .,a n3o se 

virtU. des e 080 se encobrem as fraquezas, porque nada mais . 
recontiecem as 1rnPorta 
a ele que servir diretamente a Deus. - . 

rtamento aparentemente censuravel do ma/am, pode ser identificad Ocompo . . N ona 
_ d al iro da Mancha em segurr sua missao, sem se imponar obstin~o o cav e . com a 
d -&orto do dia-a-dia nos campos e sem temer os pengos a que se fome e o escom, . ex. 

poe cada vez que decide enfrentar seu~ supostos adversarios. De acordo com lbn 
'Arab' tam· nrun e na verdade, o mais elevado grau de futuwwa, o que seria eq . 1, a ma • .,., .. , u1. 
valente a dizer gue somente um maliimi pode exercer afutuwwa em sua fonna lllais 

pura. d I . .. I Todo esse mergulho nos fundamentos a cava ana espmtua do Islam J>Odera 
nos ajudar a entender melhor os motivos que impulsionaram os mestres sufis a 
criar mecanismos gue os ajudassem a plantar sementes desses conceitos espirituais 
no Ocidente. Talvez nos leve, tambem, a perceber com mais clareza os sinais des. 
sas sementes na obra de Cervantes. 

De acordo com Ernest Scott, a lenda do rei Arthur teria sido introduzida por 
essas ordens, na Europa, em substitui~ao ao trovadorismo, extinto no momento em 
gue as cruzadas e a inguisi~ao conseguiram derrotar o Catarismo27 no Sul da Fran-
~a. Embora o trovadorismo nada tivesse gue ver com a heresia albigense21, acabou 
vivendo a sua sombra, ja gue ambos desafiavam a autoridade papal e era nas regioes 
dominadas por esse movimento que os trovadores encontravam abrigo. 

A lenda arturiana teria a fun~ao nao s6 de substituir o trovadorismo, mas de 
ampliar a influencia do amor cortes e dos preceitos sufis de um pequeno raio con-
centrado principalmente no Sul da Fran~a e na Penfnsula Iberica, para todos os 
pafses da Europa. Esse movimento teria sido iniciado por Chretien de Troyes, au-
tor do primeiro ciclo de romances arturianos, que era protegido de Maria de 
Champagne, filha de Eleanor. 

27, Sabe-se sobre o Catarismo que era um movimento heretico baseado na ere~ de que o homcm 
tinha sido criado por Satanas. Esse demonio era filho de Deus mas extrcmamcntc hostil l 1'Wrl 
humana e, diante disso, o outro filho de Deus (Cristo) teria a ~fa de redimir a situa?)-
hereges foram mo massacrados que nlio restou nenhum deles para contar sua vcrdadeira hisl6ria. O 
que se sabe hoje de sua religilio e fruto de relatos dos inimigos. 

28
· Era chamada assim porque seu principal bispado estava em Albi. 
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Na esteira da Jenda do rei Artur viria a Jenda do Graal, tambem Jan~ada por 
em-etien, que, apesar dessas supostas Jiga~oes com o sufismo, nasce apresentando 
vineulOS com a Igreja Cat6Jica. Entre as quatro continua~oes da hist6ria de Parsifal 
_ jnacabada em decorrencia da morte de Chretien - uma ja apresentava tra~os 
cristios. Nela, a Jan~a sangrenta e identificada como a Jan~a de Longino, que teria 
ferido as costas de Cristo crucificado, e o Graal e identificado com o recipiente no 
qual Jose de Arimateia recoJheu as gotas desse sangue. 

A cristianiza~ao da Jenda do Graal e explicada por Pierre Ponsoye, em seu livro 
El Islam y el Grial, como um aspecto da pr6pria mistica isJamica. Para aJguns 
autores, a Jenda do Graal teria sido reveJada peJo astr6Jogo Flegetanis - figura 
Jendaria que lia mensagens nas estreJas. Nessa versao, ha um nitido tom de fabula, 
~o. alias, muito caracteristico na dissemina~ao dos ensinamentos sufis. Outros 
defendem a ideia de que a palavra Flegetanis e apenas a corruptela do titulo do 
Jivro arabe Falak-Jiini, que significa segunda esfera. De acordo com MUQyyi al-
Din Ibn 'Arabi, existem sete ceus planetarios29, que sao dirigidos por sete abdii/-
palavra arabe para equivalentes30, cujo singular e badal. Jesus e o badal justo do 
Jalak-Jiini, ou segunda esfera, alem de govemante do ceu de Mercurio que possui, 
entre outra ciencias, a arte de escrever. Uma obra como o Parsifal, segundo Ponsoye, 
nao e, no sentido arabe do termo, um poema, mas um relato. Se fosse poema deve-
ria estar Jocalizado na terceira esfera, ou ceu de Venus, que e regido por Jose, o 
profeta relacionado com a beleza31 • 

A respeito do Graal, Ponsoye destaca ainda a rela~ao do simbolismo da espada 
e do calice com as duas primeiras letras do alifato32• 0 alif (I) seria uma representa-

29. 0 mapa dos ceus adotado por lbn 'Arabi provem do mapa celeste de Ptolomeu. 
30. Na sutismo, se atribui a abdiil o sentido de "solitarios". Como para os sutis a palavra abdiil se ref ere 

a uma condi~iio especial do iniciado, e possfvel que aceitem, tambem, o significado reconhecido 
pelos dicionarios, "equivalente", que poderia demonstrar uma semelhan9a desscs iniciados com 
Deus. No esoterismo do Islam (Sutismo), ao contrario do que ocorre no exoterismo (religiio mu-
9ulmana), as compara9oes, aproxima~oes, ou ate mesmo fusoes com Deus nao sao consideradas 
heresias. 

31. Cada um dos sete ceus planetarios estabelece rela9oes anfilogas com os sete dias da semana, sete 
cores, sete prof etas e sete metais. Cada uma dessas esferas possui qualidades paniculares como, por 
exemplo, a arte de escrever poesia, localizada no ceu de V~nus. Para conheccr melhor o assunto, 
ver Ilyas lbn Yusuf Nizami, uis Siete Princesas, Madrid, Mandala Edicioncs, 2000 e lbn 'Arabi. 
Alquimia da Felicidade Pe,feita, Sao Paulo, Landy Editora. 2002. 

32. E o conjunto de letras Arabes que corresponde ao nosso alfabeto. Chama-se alifato porque 
com alif como, no nosso caso, chama-se alfabeto porque no latim o conjunto de letras com 
o alpha. 
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'1ogo A montanha, A 4rvore do mundo e ao Pil . 
· do mundo. an d · ar ax11 rt. do eixo ba ( ) por sua vez, correspon ena ao calice "ii • Acurvado Y, · 

arqweetllfl. d Rei Artur com as ordens de cavalaria e os _,.,.;n da Jenda o rornan 
A •~ .c de nstrada pelo pr6prio Cervantes, no capf tulo YTn CCs . sobre o tema c mo • qlland 

escntm li a Vivaldo e seu acompanhante o que sao cavaleiros o 
n.,i-rote exp ca . andan 

Dom '{.'N" • 1 pesar de tomar fic~ao por reahdade - o que alias e · A referenc1a e C ara, a . carac. 
aes. rsonagem Dom Quixote - e de colocar, no mesrno , taistica central no pe . n1ve1, 
leodas iniciaticas e novelas de cavalana. 

u M recs _ respondeu Dom Quixote - os anais e hist6rias da 1 1 -Nioleram vossas e ng ater. 
famosas fa~anhas do Rei Artur, que, no nosso romance casteJh 

ra, oode sc narram as . . ano, 
hamamos de Rei Arthus, [ ... ] pois na epoca desse born re1 foi institu'da ftcgOentemente c . . 1 

r\Ja d Cavalaria dos cavalerros da Tavola Redonda e t1veram Jugar aquela famosa v,=m e 'como 
minuciosamente ali se conta, os amores de Dom Lancelote do Lago com a Rainha Ginebra 

. desde entao, de mao em mao, foi-se estendendo e dilatando aquela Ordem de ( ... ] pots 
Cavalaria por muitas e diversas partes do mundo, e nela foram famosos e conhecidos por 

. alente Amadis de Gaula, com todos os seus filhos e netos, ate a quinta gern .. ;A SCUS 1Cltos O V --~ ... 

Entre as ordens de cavalaria espiritual da Idade Media, a mais conhecida, a dos 
Templarios, nasceu dentro da Igreja Cat6lica. Sua rela~ao com a mfstica islamica, 
no entanto, e apontada em mais de uma ocasiao por !dries Shah. A primeira coin-
cidencia seria arquitetonica, ja que os templos erguidos por eles tern forma octogonal 
como O Domo da Rocha, que foi encontrado pelos Cruzados, e tinha sido construido 
no seculo VII com base em um desenho sufista. Cabe acrescentar que o mimero 
oito e considerado, na mistica islamica, o m1mero do caminho espiritual pelo qual 
se alcan~a a pe1fei~ao - que seria representada pelo nove - e que todos os Iocais de 
ora~s do sufismo, as chamadas tequias, sao construf das no formato octogonal. 
Talvez uma referencia ainda mais contundente seja o fato de a lgreja Cat6lica ter 
acusado os templarios de realizar praticas islamicas e, portanto, hereticas, do ponto 
de vista cristao, como afirmam Amin Maalouf no livro As Cruzadas Wstas Pelos 
Arabes33 e Piers Paul Read no livro Os Templarios34• Idries Shah ressalta, ainda, o 
uso do idioma arabe pelos integrantes dessa ordem: 

os Templmos e os que se formavam nas escolas magicas espanholas ( ele se ref ere aqui aos 
sufis) tinham uma coisa em comum alem de serem suspeitos de heresia, de possuirem pode· 

33. Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas Pelos Arabes Brasiliense cit 
34. Piers Paul Read, Os Templarios, Sao Paulo, Imag~. 2001. , 
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res magicos e de pertencerem a organiza~oes secretas. Todos falavam e usavam o arabe. Por 
meio desse idioma iniciat6rio, podiam comunicar-se entre si, transmitir mensagens expres-
sas em jogos de palavras e colocar tabuletas para ilustrar alguma mensagem. 

Outra coincidencia que liga os Templarios as ordens sufis e a simb61ica ca~a 
de sabedoria ou Baphomet (tambem conhecida como Bafomet), que figurava em 
sua bandeira cor de ouro. De acordo com Shah, no momento da aboli~iio da ordem, 
seus integrantes foram acusados de adorar uma ca~a, considerada um idolo, pos-
si velrnente ligada ao profeta MuJ:iammad, cuja denomina~iio poderia ser uma 
coruuptela de seu nome. A tal cabe~a, no entanto, nunca foi encontrada. Seculos 
depois, estudiosos ocidentais chegaram a seguinte conclusiio: Bafomet poderia ser 
uma corruptela da palavra arabe abufihamat, que significa pai do entendimento35 

e, na Espanha mourisca, era pronunciada como bufihimat. 
Bafomet, segundo os sufis, e o simbolo do homem completo e se origina do 

termo ras el-fahmat, que siio, na verdade, cabe~a do conhecimento, ou, segundo 
Shah, a mente do homem depois de depurada. Ele destaca o fato de que a raiz arabe 
FHM, de onde provem a palavra conhecimento, e a mesma que gera as palavras 
negro e carvoeiro, e afirma que era esse o motivo das cabe~as negras no escudo de 
ouro de Hugues de Payen, um dos fundadores da Ordem dos Templarios36• 

E importante alertar que siio, na verdade, duas raizes cliferentes, porem com 
sonoridade muito pr6xima. A raiz que da origem a palavra entendimento e FHM e 
a que da origem a palavra negro e FlfM. Alem da primeira e da tlltima letras serem 
rigorosamente as mesmas, a semelhan~a fonetica entre as letras centrais das raizes, 
He If, e bastante relevante. Se buscarrnos uma classifica~iio fonol6gica, veremos 
que H (..A) e uma fricativa glotal surda e If (c:) e uma fricativa faringal surda37• 

Mais uma vez nos deparamos com associa~oes sonoras que levam a associa~oes 
anal6gicas. 

Em acrescimo a todas essas coincidencias hist6ricas, etimol6gicas e mesmo 
simb6licas, a pr6pria estrutura da obra Dom Quixote apresenta pontos de contato 
com-o sufismo. 0 estilo, que mistura diversas formas de narrativa e permite que 

35. Shah alerta que a palavra pai, em arabe, e tambt!m compreendida como fonte ou sede principal. 
36. Citando o historiador americano Henry Charles Lea no posfacio 11 ttadu~iio brasileira do romance 0 

Baphomet, de P. Klossowski, Joao Moura Jr. afirma que o nome baphomct, fdolo prctcnsamente 
adorado pelos Templarios, "e provavelmente uma corruptela de Maome" (Siio Paulo, Max Limonad. 
1986, p. 158). 

37. Essas descri~oes fonol6gicas correspondem a mancira como as duas letras devcm ser pronunciadas. 
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da outra, pode ser reconhecido no Ocident . . a contada dentro . e c0ni0 uma historia seJ -'- tremamente representativo, tambem das r 
, . da epica, mas c; ex ' Iteratu 

caracrensnco . ·pat ente quando esse entrela~ado de formas e conteu'd • arabe pnnc1 m . os e ras persa e ' .. A • as como e o caso do class1co sufi o Jard· , ultimas consequenc1 , irn e a 
ievado as . Kh 38 "b 'do a Amir usru . 
Pri,naVera atn w . C ' tambem, que O jogo plasuco a que ervantes submete Do 

[)eve-se ressaltar, . • -'- · 1. in t endo-os passar de VlSlODilnos a rea 1stas e de rear 
n.,iYote e Sancho Pan~a, az . istas 
'l...,. . longo da narrativa, e um tra~o bas1co de toda mfst· a visionarios varias vezes ao . . ica, 

. IA . na medida em que cons1dera relat1vo todo e qua! ialmente a 1s amica, . quer 
espec ·& tarao ou mundo criado, de1xando apenas a Deus a condir~ elemento da mam1es l' , l'ao 
da verdade absoluta. . , . 

Traduzindo para uma linguagem cosmol6g1ca, pode~amos que o Sufismo 
'd , 1 mutavel e relativo tudo o que pertence a mult1phc1dade, para eles cons, era move , 

. • . d 6 n·o mundo criado e atribui um valor absoluto a unidade ou Deus smorumo o pr P ' • 
Outra analogia possfvel seria entre essa relatividade e os valores do ego, enquanto 

0 
absoluto estaria relacionado com a essencia divina que esta presente em cada ser. 

Um exemplo dessa plasticidade esta no "surto de lucidez" vivido por Sancho 
Pan~a, 00 capf tulo XLIX da segunda parte, quando o duque o nomeia govemador 
da Ilha Barataria39_ Para espanto de todos, o ingenuo e tosco escudeiro passa a se 
expressar com elegancia como se pode ver na seguinte passagem: 

Todos os que conheciam Sancho Pan~a admiravam-se de ouvi-lo falar tao elegantemente, 
e nao sabiam a que atribui-lo senao a que os oficios e cargos graves ou despertam ou entor-
pecem os entendimentos. 

Situa~ao semelhante ja ha via ocorrido no capf tulo V, quando Sancho foi aco-
metido por uma repentina ilustra~ao, o que levou o pr6prio "editor"40 de Dom 
Quixote a desconfiar da autenticidade do texto: 

Chegando o tradutor desta hist6ria a escrever este quinto capitulo, afirrna que o tern por 
ap6crifo, pois nele Sancho Pan~a fala com estilo diverso do que se podia esperar de seu 

38· Amir Khusru, O Jar<iim ea Primavera, Siio Paulo, Attar Editorial. 1993. 
39. Tudo nao passa de uma b . d . d . . nnca eua o Duque, mas Sancho e Dom Quixote a levam a seno e o 

escude1ro se comporta como se ludo fosse verdadeiro. 
40. Trata-se aqui do perso di ' • nagem e tor, que figura como um dos tres narradores da hist6ria. 
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_ _.. cngenoo. e diz coisas tio sutis, que nio julga poss{ 
1 " ..... - . ve que ele as soubesse Toda . 

niO quis deixar de ttadUZ1-lo, para cumprir o que devia a seu off . · via, 
CJO ••• 

0 rnesmo vaivem e imposto ao principal narrado d h" 
6 

. . 
. r a ISt na, C1de Hamete Na .,.;meira parte do hvro, ele e caracterizado como hist • d · 

.,.---- . , ona or, como se pode notar 
na seguinte fala do editor, no cap1tulo IX, ao contar co . . 

mo comprou a h1st6na de Dom Quixote a um rapaz que vendia cadernos e papeis velhos: 

Quando ouvi falar em Dulcineia Del Toboso fiquei ato 't 
. ' m O e suspenso, porque logo se 

me afigurou que aqueles cademos contmham a hist6ria de Do Q . . 
. . m u1xote. Pensando assim, 

.. -.c:ei-me em sohc1tar-lhe que lesse o princfpio e ele O fez tr d · d d . . 
ar-- • , a uzm o e 1mprov1so do 
arabc para o castelhano: "Hist6ria de Dom Quixote de La Mancha, escrita por Cide Hamete 
Benengeli, historiador arabe". 

Alem do tftulo que lhe e atribufdo em varios momentos, Cide Hamete demons-
tra, ao longo de toda a primeira parte da obra, atender aos requisitos apontados pela 
poetica classica

41 
como adequados a um historiador: pontual, isento e limitado aos 

acontecimentos. 

Diga-se de passagem que Cide Hamete Benengeli foi historiador muito curioso, e em 
tudo bastante exato, o que bem se evidencia, pois as coisas que aqui vem referidas, apesar de 
tao pequeninas e desprezfveis, nao as quis ele passar em silencio, o que pode servir de 
exemplo para os historiadores importantes, que nos relatam as a~oes tao curta e sucintamen-
te, que mal nos chegam aos labios, deixando-se no tinteiro, por descuido, malfcia ou igno-
rancia, o mais substancial da obra. 

Ja no capftulo XLIV da segunda parte, vemos esse papel se inverter. Cide 
Hamete, que ate ali foi quase sempre pontual e isento, passa a agir e falar como 
poeta, que julga, floreia e participa da narrativa, como no cap1tulo XLVIII, quando 
Dom Quixote toma a mao de Dona Rodrf guez: 

Aqui abre Cide Hamete um parentesis e diz que, para poder ver irem os dois assim, de 
maos dadas da porta ate o leito, por Mafoma! Daria o mais rico cafeta, de dois que possufa. 

L' bo Imprensa Nacional- Casada Moe-41. Ver Arist6teles, Poetica, tradu~l!o de Eudoro de Sousa, ts 8• 

da, 1990. 
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dan~a de postura de Cide Hamete na seguncta 
Ale de ser clara a mu Pane d 
· m d cobrindo a relatividade da posi~ao de historiador d . 0 

· la acabamOS es e C1ct 
ltvro. ne . . eira parte teria tido arroubos de poeta, introduz· d e 
Hamere que Ja na pnm . t.. • • in o na 

' h' 16rias de sua autona - o que d(l amda ma1or ubiqiiid d ~ao algumas is a e ao 

texro42
: 

..1.. -0 original dessa hist6ria se le que, chegando Cide Hamete a Dizem que no p1upn . . escre. 
, - traduziu seu interprete conforme o hav1a ele escnto, Omiti d ver este cap1tulo, nao o _ . n o as 

. tra si mesmo por haver tornado nas maos uma h1st6ria tao s quctxas do mouro con . eca e 
d Dom Quixote. Pareceu-lhe que ficana sempre a falar dele Iimitada quanto esta e . e de 

balh . uportt..vel cuio fruto nao redundava em prove1to do autor Para fu . Sancho[ ... ] tra oms 4 , • g1r 
. • t havi·a usado na primeira parte, do artiff cio de introduzir algumas no deste mconveruen e, , ve. 

d "Cun·oso Impertinente" e a do "Capitao Cativo" ... las, comoa o 

Nao menos sugestivo de que Cervantes teria algum conhecimento sufista e 0 
nome do seu principal narrador, Cide Hamete Benengeli. Como registra Helena 
Percas de Ponseti, no livro Cervantes e Seu Conceito de Arte, Sidi, em arabe, e 
tratamento de honra, como afirma o pr6prio Cervantes no capf tulo XXXru do 
segundo livro: 

_ Penso, Sancho - disse Dom Quixote - que erras o sobrenome desse Cide, palavra que 
em arabe significa "senhor". 

"Hamete" pode serum qualificativo do profeta, derivado de 'Abmad e relacio-
nado com o verbo bamida, "louvar". Porem, no artigo Cide Hamete Benegeli: His 
Significance for Don Quijote, C. A. Soons apresenta uma segunda hip6tese: a de 
que Dom Quixote teria uma inspira¥ao alquf mica e o nome Cide Hamete vem de 
"Sigilo de Hermes", em espanhol, Sigilo de Hermete. E importante lembrar que a 
alquimia, alem de ter sido associada aos templarios, e considerada pelos sufis uma 
de suas mais importantes manifesta¥6es ao longo da hist6ria. 

Ja "Benengeli" apresenta um mimero maior de interpreta¥6es: para D. Jose 
Antonio Conde, significa "filho do cervo", o animal, "cerval" (pertencente ao cer-
vo) ou "cervantenho" (de Cervantes). 0 arabista Sidi Musa Abud acredita que a 

42· A discussao em tomo da plasticidade da obra sera retomada mais adiante, quando falarmos sobre as 
semelhan~as entre Dom Quixote e Nasrudin. 
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pa1avra vem de Bin al-ijalid_(o filho do imortal). A prom1ncia Berenjena, suposta-
mente um erro de Sancho em rela~ao a Benengeli, poderia ser uma referencia aos 
tQledanos, que assim sao tratados pelo pr6prio Cervantes no capftulo XXVII da 
segunda parte, como observa Rodriguez Marin, por gostarem de beringelas, em 
espanhol, berenjenas. Toledo foi a cidade onde o editor de Dom Quixote encontrou 
0 manuscrito de Cide Hamete e era tambem a terra de seu maior rival, Lope de 
Vega. 

A maior aproxima~o do sufismo, no entanto, parece estar mesmo na tese do 
fil6logo Maharnrnad Aaziman, de que Ben Engeli deriva de annabil, que significa 
paimeira- palavra que para Ponseti nada indica com respeito ao texto. Ocorre que 
palmeira, para os sufis, e um sfmbolo especial. Representa, metaforicamente, a 
baraka, ou ben~ao divina, e pode tambem ser interpretada como essencia, em ara-
be g[zt. 

O conceito de essencia ou ben~ao divina, aliado a um qualificativo de 
Muhammad e a um tftulo de honra, poderia indicar que Cervantes quis atribuir a 
seu narrador o status de detentor de uma verdade essencial. O pr6prio fato de o 
personagem ter um nome capaz de aludir a diferentes significados e uma caracte-
rfstica, como ja foi dito, muito pr6pria da a~ao sufi. 

Quanto a Sidi, esse e tambem o primeiro nome do um lendario mestre sufi Sidi 
Kisar, que, segundo o escritor ingles, Robert Graves, e o verdadeiro inspirador de 
Cervantes. Sidi Kisar teria sido muitas vezes relacionado a Nasrudin - o persona-
gem-escola43 cujo carater e hist6rias serao mais adiante comparados com os de 
Dom Quixote. 0 nome Kisar44, segundo Graves, teria originado a palavra espanho-
la Quijada, sobrenome do fidalgo da Mancha antes que ele iniciasse suas aventu-
ras de cavaleiro, e que se traduz por caretas amea~adoras. 

F. Corriente, em seu dicionario arabe-espanol, confirma o significado que Gra-
ves atribuiu a KiSaRat e mostra que outra palavra derivada da mesma raiz (KS R) 
tern o sentido de mostrar os dentes. 0 dicionario da Real Academia Espanhola nao 
reconhece a origem arabe de quijada45, mas registra uma significa~o bastante 
compatf vel com a que foi indicada por Graves: "Cada una de las dos mandfbulas 
de los vertebrados que tienen dientes". 

43. 0 tcrrno usado por Idrics Shah c sc rcfcrc ao fato de quc as historias dcssc pcrsonagcm sio 
dcstinadas ao cnsinamcnto. 

44. No livro de Shah, cujo original~ cm ingles, a lctra sin~ transcrita com os caractcrcs latinos SH. Per 
uma qucstiio de padroniza~iio, utilizou-sc S para translitcrt-la. 

45. Quijada viria do latim: "Del lat. vulg. capseum". 
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. . . poderiam tarnMm estar relacionados, fonetic . ada e Sidi Kisar . atnente 
QuiX . . de acordo com a professora Regma Machad • Colli s;vnshisr, que, . . o, auto 

a pa1avra do povoado nirco onde tena nasc1do O pers ra do . rudin", e O nome onagern 
bVIO Nas la pr6pria adverte, nao se sabe nem mesmo • no o xm. Mas. como e se ele 
skUl . . . . ventado pelos sufis, o que no final das contas nao f ~-
roente eXJShU OU 101 ID az d1fe. 

=~tado por Graves no prefacio de_ Os Sufis, ~e Id~es Shah, nao e Con. 

pr6pri. autor do )ivro, que ded1ca um cap1tulo mteiro a Nas . 
remplado pelo O • • • llldin e 

rode. que Cervantes aprove1tou em sua obra varias h1st6rias d 
afirma, sem 1os, o J>erso. 

ufi A melhanri1 entre as aventuras do fidalgo e as hist6ras de N . 
nagem s • se r- . . 3SJ1Jdll) 
esU fundada, principalmente, na me~ora do 1d10ta, qu~ em Dom Quixote nao se 
limita ao personagem principal, mas annge tambem o seu mterlocutor, Sancho p~ 

Utro Caso a suposta tolice se localiza tanto no campo da ara~o Emumeo , T com0 

do pensamento autorizando os personagens a dizer e fazer dispara no campo ' . !es 
sem prejuizo da verossimilhan~a da obra. Ao transpor 1sso _p~a o mundo, terf amos 
a figura do bufao medieval que, por ser louco, se da ao due1to de dizer verdades 
que certamente seriam reprimidas ou ignoradas quando pronunciadas por um "ci. 
dadio capaz". A seguinte hist6ria de Nasrudin ilustra bem a questao: 

Nasrudin decidiu ir ao palacio e presentear Tamerliio47 com um espelho de platina. 
Tamerlio recebeu o presente com extrema prazer e imediatamente olhou-se nele. Algumas 
ligrimas brilharam em seus olhos. Ao seu !ado, Nasrudin come~ou a chorar junto com ele. 
Pouco depois, Tamerlao aproximou-se, mas Hodja48 continuou chorando. 

_ Hodja - disse-lhe Tamerlao - quando me vi tao feio no espelho eu tive uma pequena 
com~io; sabendo o quanta me aprecias, nao me surpreendeu que compartilhasses a minha 

dor. Eu te agrad~ muito, mas dize-me, por que continuas gritando e chorando assim se cu 

ja me recompus? 
Enxugando suas lagrimas, Nasrudin disse: 
- Senhor, por um momenta vistes teu rosto no espelho e por um momenta te afligistes. 

Eu, teu servidor, que vejo teu rosto durante todo o dia, nao deveria chorar um pouco mais?" 

46. Regina Machado, Nasrudin, Sao Paulo, Companhia das Letrinhas, 2002. 
47. Dirigcnte mongol quc reinou na Asia Central, especialmente em Samarcanda. cntre 1363 c 1405, e 

construiu um imperio que inclufa a Anat6lia e a Sfria. 
48· Hodja c Hodja Efcndi sao dois dos nomcs pelos quais sc conhece Nasrudin. Outro e Giha. 0 pcrso-

~gc~ tam~m c tratado por mullah, que significa mestrc. 
49· Hi516na publicada cm Hist6rias de Ensinamento do Mestre Sufi Nasrudin, Editora Dervish. 
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A idiotice ou loucura tamb6m pode servir aos seus portadores como um instru-
roento para obten~o de vantagens, seja pela tolerancia com que se tratam os "fra-
cos de juizo", seja pela cegueira que se cria em rela~ao a pessoas aparentemente 
tiO inferiores. Em Dom Quixote, isso e demonstrado no capftulo III, quando o 
fida}go abandona a venda sem pagar, porque julga terse hospedado em um palacio 
e sua atitude e aceita pelo proprietario, que esta apavorado com sua Ioucura: 

O vendeiro, avido por ve-lo fora da venda, com nilo menos ret6rica, conquanto em 
pa1avras mais breves, respondeu-lhe e, sem lhe passar a conta da pousada, deixou que ele se 
fosse em boa hora. 

A situa~ao se repete no cap{ tulo XVII, quando Dom Quixote sai sem pagar, 
alegando, primeiro, ter-se hospedado em um castelo e, em seguida, que um cava-
leiro andante jamais pagou para dormir em toda a hist6ria. 

- Pois vivi enganado ate aqui - concluiu Dom Quixote - pensando que isto era um 
castelo, e ate niio dos piores. Toda via se niio e castelo, mas venda, o que se podera fazer por 
agora e perdoardes o pagamento, pois niio posso contrariar a ordem dos Cavaleiros Andan-
tes dos quais sei ao certo (sem que ate agora haja lido qualquer coisa em contrario), que 
jamais pagaram pousada, nem qualquer outra coisa em venda onde estivessem; porque se 
)hes deve, de foro e de direito, qualquer born acolhimento que se lhes fa~a. em retribui~iio do 
insuportavel trabalho que padecem buscando aventuras noite e dia, no invemo e no verao, a 
pe e a cavalo, com fome e sede, calor e frio, sujeitos a todas as inconveniencias do ceu e a 
todos os incomodos da terra. 

Na seguinte hist6ria de Nasrudin, a idiotice e usada, deliberadamente, para a 
obten~ao de vantagem: 

Todos os dias Nasrudin ia esmolar na feira, e as pessoas adoravam ve-lo fazendo o papel 
de tolo, com o seguinte truque: mostravam duas moedas, uma valendo dez vezes mais que a 
outra. Nasrudin sempre escolhia a menor. A hist6ria correu pelo condado. Dia ap6s dia, 
grupos de homens e mulheres mostravam as duas moedas, e Nasrudin sempre ficava com a 
menor. Ate que apareceu um senhor generoso, cansado de ver Nasrudin sendo ridiculariza-
do daquela maneira. Chamando-o a um canto da pra~a. disse: - Sempre que the oferecerem 
duas moedas, escolha a maior. Assim tera mais dinheiro e niio sera considerado idiota pelos 
outros. - 0 senhor parece ter raziio - respondeu Nasrudin. - Mas se eu escolher a mocda 
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. de me ofereccr dinheiro para provar que sou mais 1.d. 
vio deaxat 101a 

_.., as ...--- · to dinbeiro ja ganhei, usando este truque. "N!o h, quc 
O seobllC olO sabe quan nada d 

dis- Jo. se na verdade o que voe! esta fazendo e inteligente"SO c 
errado em se por to . 

II da gunda parte O pr6prio Cervantes reconhece na 
No Capitulo se ' . ' voz de 

. Iariio entre idiotice e sabedona: DolD QuiXote, a re r-

er donaires e de grandes engenhos e a mais sensata figura da Dii.er~ecscrev com~. 
. -an ha de ser quern queira dar a entender que e simp16rio. 

dia C O hobo, polS """O 

Apresentadas em forma de humo~, as aventuras o~ sutilezas de Nasrudin tem a 
declarada inten~io de ttansmitir ensmamentos. A a~ao desses contos, no entanto, 
nao se da por meio da moral de cada hist6ria, como se pode imaginar ao primeiro 
contato, ou nio apenas por elas. Como afirma !dries Shah51 em seu livro Os Sufis, 
"ha a piada, a moral e O pequeno algo mais que leva a consciencia do mfstico em 

tencial um pouco mais adiante no caminho da compreensiio". 
po Esse algo mais a que Shah se refere diz respeito ao uso de tecnicas especiais 
destinadas a atingir nf veis de entendimento. De acordo com Shah, afirma~oes pou. 
co familiares e ate mesmo desconcertantes, como as que ocorrem a cada capftulo de 
Dom Quixote ea <;ada hist6ria de Nasrudin, podem resultar na quebra no pensamen-
to 16gico seqilencial, produzido no lado esquerdo do cerebro. Esse rompimento da-
ria Jugar a um modo de funcionamento simultaneo ou holfstico, apropriado para si-
tua~oes particulares do aprendizado iniciatico ou a compreensiio mais ampla de 
aspectos da pr6pria vida. !dries Shah conta uma hist6ria que ilustra bem essa quebra: 

Yo hice esto uma vez como prueba, cuando un psiquiatra freudiano estaba disertando 
sobre algo, lucida y persuasivamente, en medio de una respetable compania. Dije: 

- Bien, todos los freudianos estan siempre diciendo cosas tales como "debemos saber si 
su abuela le mordi6 cuando se encontraba en el utero ... " 

El pobre hombre carraspe6 y tartamude6, y todo lo que pudo decir; debilmente, Jue: 
- Pero eso es flsicamente imposible que ocurra - lo cual arranc6 tales carcajadas de 

mo/a de la audiencia, cuyos cerebros estaban obviamente actuando de forma secuencial, 
que el no pudo recobrar el aplomo en su presencia. 

50. Hist6ria publicada na Internet. 
51. Idrics Shah, op. cit. 
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Considerados herdeiros da filosofia plat6nica, os sufis acreditam em uma reali-
dade divina e absoluta que a tudo subjaz e atribuem relatividade a toda e qualquer 
verdade do mundo manifesto. A suposta relatividade do mundo das aparencias 
poderia estar sendo metaforicamente sugerida por Cervantes em passagens como a 
do capftulo XXV, quando Dom Quixote responde a uma critica de Sancho acerca 
de sua fantasia: 

.. .isso que a ti parece bacia de barbeiro, a mim parece um elmo de Mambrino e a outrem 
lhe parecera outra .9oisa. 

Semelhante relatividade esta expressa no capftulo V da primeira parte da obra 
de Cervantes, quando Dom Quixote chama o lavrador que o Ieva de volta a casa, 
depois de sua primeira safda, de Dom Rodrigo de Narvais e se nomeia, ele mesmo, 
Valdovinos e, momentos depois, Abindarrais52• 

_ Veja Vossa Mcree, senhor, pecador que sou, que nada tenho a ver com Dom Rodrigo 
de Narvais [ ... ] Tampouco e Vossa Mcree Valdovinos ... 

_ Sci quern sou - respondeu Dom Quixote - e sci que posso ser nao somente os que 
disse, mas todos os J)oze Pares de Fran~a, e ainda todos os Nove da Fama, ja que minhas 
fa~anhas ultrapassarao as de todos eles juntos e as de cada um de per si. 

Duas hist6rias de Nasrudin ilustram esse aspecto do pensamento sufi em dife-
rentes nf veis de abordagem: 

Um rei que gostava da companhia de Nasrudin e tambem gostava de ca~ar ordenou-lhe 
que o acompanhasse numa ca~ada de ursos. Nasrudin ficou aterrorizado. Quando voltou a 
sua aldeia, alguem lhe perguntou: 

- Como foi a ca~ada? 
- Maravilhosamente. 
-Quantos ursos voce viu? 
-Nenhum. 
- Mas entao como pode ter ido maravilhosamente? 

52. Valdovinos, Abindarrais e Dom Rodrigo de Narvais sio famosos personagens dos romances de 
cavalaria. 
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•• .s. ,.,.ando ursos e quando esse voce sou cu, nao v - Quando VOCC C-T er UfSos C U 
• .:11.nc,,.Sl Illa 

. ....-ancia rnaraviwv- . 
C~•--

gunda bist6ria, a necessidade de ultrapassar as verdades relativas d 
om~ 

pode atinair a verdade absoluta e apresentada com a aiuda o criado para r o- de Ull} 

paraooxo: 

. N din estava sentado na corte. Queixava-se o rei de que os seus sud' Um dia, asru Jtos erain 

mentirosOS-
.estade disse Nasrudin - ha verdade e verdade. As pessoas precisam . 

- MaJ , . Prat1car a 
.-.1....1. __ 1 teS de pooerem usar a verdade relauva. Mas sempre tentam invertero 

Vc;u_,., rc;cu an PfOCes-
so. Resu}tado: sempre tomam Jiberdades com a sua verdade humana, porque sabem, P<>r 

instinto, que se trata apenas de uma inven~ao. 

0 rei achoo a explica~ao complicada demais. 
_ Uma coisa tern de ser verdadeira ou falsa. Farei as pessoas dizerem a verdade e, com 

essa pratica, elas adquirirao o habito de ser verazes. 
Quando se abriram as portas da cidade, na manha seguinte, uma forca se erguia diante 

delas, controlada pelo capitao da Guarda Real. Um arauto anunciou: 
_ Quern quiser entrar na cidade tera de responder primeiro com verdade a pergunta que 

!he sera formulada pelo capitao da guarda. 
Nasrudin, que estava esperando do !ado de fora, foi o primeiro a dar um passo a frente. 

O capitao dirigiu-se a ele: 
-Aonde vai? Diga a verdade; a altemativa ea morte por enforcamento. 
- Vou - replicou Nasrudin - ser enforcado naquela forca. 
- Nao acredito em voce! 
- Pois muito bem. Se eu disse uma mentira, enforque-me! 
- Mas isso faria dela a verdade! 
- Exatamente- confirmou Nasrudin - a sua verdade54• 

De acordo com Shah, a Ienda de Nasrudin, publicada no seculo XIII, esclarece 
algumas das razoes de sua existencia. Ele teria sido arrancado por um taI de H~in 
(nome associado, em arabe, ao conceito de virtude) das garras do Velho Vilao 
(pensamento condicionado), que o insultava por sua irreverencia e pelo fato de ele 

53. Hist6ria publicada em Os Sujis, op. cit. 
54. Idem. 
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contar piadas. Hussein teria compreendido que o humor de Nasrudin era o instru-
mento adequado a preserva~ao da verdade. Seu nome, alias, apresenta inteira coe-
rencia com a sua hist6ria. N~r al-din significa, literalmente, triunfo da fe. 

Nasrudin, segundo !dries Shah, e o espelho no qual nos vemos. Na metafora de 
sua idiotice, assim como na de Dom Quixote, residiriam, en tao, os gerrnes do equ{-
voco, da insensatez, da cegueira e do condicionamento humanos, que nos impe-
dem de enxergar as coisas como elas sao em sua essencia. Essa fun~ao de espelho 
atribwda ao personagem sufi e confirrnada pela inscri~ao de sua pedra tumular, 
onde se le a cifra 386. Pelo sistema abjad55, que relaciona as letras arabes a valores 
numericos, tal c6digo secreto leva a uma palavra do arabe vulgar, mas usada em 
todo o mundo islamico -$a WaF56

, da raiz $ W F ($ = 300, W = 80 e F = 6) - que 
significa fazer alguem ver ou mostrar uma coisa. Talvez por causa disso, acredita-
se que a poeira desse tumulo pode curar doen~as dos olhos57• 

A todos esses argumentos poderiam se somar outros, como os titulos que Dom 
Quixote assume ao longo da narrativa. 0 primeiro, Cavaleiro da Triste Figura, pode-
ria estar relacionado com a cren~a de que o sufi e triste porque sente saudades da 
origem. 0 segundo titulo, Cavaleiro dos Leoes, utiliza a palavra Nimr, que como ja 
foi dito no infcio do texto, tern importante significado mfstico. Outra aproxima~ao de 
Cervantes com essa tradi~ao seria, segundo fontes islamicas, a sua pr6pria origem, 
pois, apesar de ter nascido em Alcala de Henares, todos de sua fanu1ia eram cordobeses . 
ou granadinos - regioes onde se estabeleceram os principais reinos mu~ulmanos na 
Andaluzia - e ele mesmo teria passado quase toda sua infancia em C6rdoba. 

Esta reflexao, naturalmente, nao pretende contradizer os milhares de estudos 
que identificam em Dom Quixote uma nftida inten~ao de Cervantes de ridiculari-

55. 0 tenno abjad pode ser entendido como sinonimo de alifato ou alfabeto lirabe. A B J D sao as 
quatro primeiras letras desse alfabeto, quando organizadas de acordo com as correspondcncias 
numericas que elas apresentam. 0 "a" (alif), por exemplo, corresponde a I, o "b" (ba) corrcsponde 
a 2, o "j" (jim) corresponde a 3 e assim por diante. Entre os sufis, o sistema abjad era utilizado para 
cifrar mensagens trocadas entre os iniciados. Um exemplo apresentado por !dries Shah, cm "Os 
Sufis", e o da cole~ao As Mile Uma Noites (Alf Layla wa Layla). Inicialmcntc, o nomc dado a cssc 
conjunto de contos teria sido Mae de Registros ( Umm al Qi$~). para mostrar quc clc possui "um 
contcudo disf~ado, registro talvez de proccssos sccretos". Como o nomc original nio parecia 
agradavel, ele foi transfonnado em sua cirra, 267, c de novo convcrtido cm lctras, o quc resultou no 
nomc atual. 

56. Cf. nota 43. 
57. Apcsar de nao se saber ao certo se Nasrudin existiu, cle possui um tumulo na Turquia e I! ncsse 

tumulo que se cncontra a refcrida inscri~ilo. 
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al . Mesmo porque a cntica cervantina, como muito . de cav ana. s Ja 
zar os romances . . ). eira como esse tipo de romance era f eito na C""'-recooheCCf31D, se dirige ii man j'V\;a, 

A • das regras cultas de constru~ao do poema, e provav 
1 uaJ uer 0t,servanc1a . , . . . . e • 

sem q q d tarem distantes dos pnnc1p1os ongma1s da cava] . tambem. ao fato e es llria 
mente, Cervantes tenta claramente resgatar em Dom Qu; .. A · ·tua1, valores esses que . '-"Vte. 
espm to 8 moral cat6lica que permeia a obra, e ao preconce1to com que os mouros 

Quan agens secundarios, como e o caso de Sancho Pan~a que sao ttatados pelos person ' 
reafirma a cada momento ser um cristao-velho, ~abe_ argume~tar com uma frase de· 

u rud' omo O pro,prio su1:, nao viola os canones do seu re ... p Idries Shah: "nas m, C '.I' •• • " . .,, o . 
. dimensao a sua consczenc1a... . Essa nova d1mensao po. Acr:tSCenta. porr;m, nova . 

d enhosamente transmit1da por Cervantes do alto da loucura de deria estar sen o eng 
scu personagem principal. . 

Seja como for, a hist6ria do fidalgo es~anhol e d~mas1ado co~p!exa para que 
sc extraia dela apenas um significado ou mterpreta~ao. Uma das mumeras seme. 
lhan~as que se pode perceber entre Dom Qui~ote e_Nas~din, alias, e justamente 0 
fato de os dois personagens e de suas respectivas h1st6nas darem margem a varios 
niveis de entendimento, muitos deles complementares entre si. 
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Abstract: The article brings up Sufi elements in Cervantes's work, which 
point towards spiritual initiation and self-understanding. It also proposes 
the characterization of Dom Quixote as a possible vehicle of knowledge, in 
a similar way as Mulla Nasrudin, a classical figure from the Sufi tales. 
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