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prop6sito de algum tema de acwalidade, 
a que nao escapa urn cosmmeiro anti
-semitismo, ou circunsrancia espedftca 
do quotidiano administrativo (pedidos 
de despachos desfavod.veis por parte de 
juizes e nod.rios). 

Sem evidenciar uma cultura lited.ria 
profunda, A. B. P. revela-se urn poeta 
engenhoso, com born domlnio de regis
toS poeticos e fluidez de composi<;:ao. 
BIBLIOGRAFlA: Isabel Almeida, Obms de Alvaro 
de Brito, Lisboa, 1998; Te6filo Braga, l'oetas l'alacia
nos do 5eculo xv, Porro, 1871; Margarida Vieira 
Mendes, «Alvaro de Bri ro Pestana», in Diciondrio da 
Literatura Medieval Galega e l'ortuguesa (org. e 
coord. de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani), Lis
boa, 1993. 

Jose Camoes 

PETRARCA 
A recep<;:ao da obra de Petrarca (Arez

zo, 1304-Arqua, Padua, 1374) na Utera
tura portuguesa e urn fen6meno caracte
rizado pela sua vastlssima incidencia, que 
assume profundas repercuss6es no ambi
to dos mais diversos generos, em particu
lar ao lange dos periodos c1assicos, quer 
no dominio das letras em vernaculo ,quer 
no dominio das letras novilatinas. 

o interesse despertado pela personali
dade literaria de Francesco P. e docu
mentado pelos dois codices, outrora per
tencentes 11 Biblioteca de Alcoba<;:a e hoje 
depositados na Biblioteca Nacional, onde 
foram transcritos, em ftnais do sec. xv, 0 

texto incompleto do tratado De remediis 
utriusque fortunae (item 71/CCLXV) e 
os Psalmi poenitentiales (item 387/ 
/ CCLXI). Mas recorde-se, para alem 
disso, que nas bibliotecas portuguesas se 
encontram representadas nao s6 as mais 
ancestrais impress6es dos Opera, entre a 
princeps de 1496 e as sucessivas edi<;:6es 
quinhentistas, como tam bern urn consi
derivel numero de edic;:6es dos Triumphi 
e dos Rerum vu!garium fragmenta batidas 
ao longo de rodo 0 sec. XVI. 

As primeiras referencias das letras por
tuguesas ao vate de Arezzo ilustram bern 
a facilidade com que se processa a adap
ta<;:ao do teor da sua obra ao contexro 
nacional. Fernao Lopes, na Crdnica de 
D. Jolio J, evoca a auroridade de P. a pro-
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posito da desobediencia dos ftlhos a seus 
pais, citando a Fam. 8. 1., uma das suas 
mais comoventes epistolas latinas. Para 
os anonimos autores (ou anonimo, caso 
o autor seja comurn) do Bosco De!eitoso e 
do Orto do Esposo, P. e uma referencia 
tao proxima que e simplesmente nomea
do como Francisco. Estes tratados, que 
remontam ao infcio do sec. xv ou a ft
nais do seculo anterior, seguem muitos 
passos do De vita sotitaria e do De reme
diis. Mas recorde-se, alem disso, que 
tam bern na Virtuosa Benftitoria encontra
mos ecos do Secretum. 

Pelo que diz respeito a poesia petrar
quiana escrita em lingua vulgar, tudo le
va a crer que Fosse conhecida por varios 
dos colaboradores no Cancioneiro Cera!. 
No entanto, a vitalidade do substrato pe
ninsular nao corroborava uma adesao 
imediata ao novo padcao vindo de Iralia. 
Apesar de 0 tema da natureza ser tratado 
com ftnura, 0 ambiente conceptualizante 
que domina 0 Cancioneiro de Resende 
instaura uma atmosfera de distanciamen
to que nao propicia a expressao da inti
midade do sujeito Ifrico. Tambem na 
Menina e Mora se encontram representa
dos varios temas perrarquistas, sem que a 
explora<;:ao dos meandros da interiorida
de siga, porem, as vias rasgadas pelo poe
ta italiano. Mas e Bernardim 0 cultor da 
primeira forma poetica inspirada em P., a 
sextina «Ontem pos-se 0 sol e a nome", 
ainda vazada em medida velha. Com Sa 
de Miranda, 0 poeta italiano torna-se urn 
ponto de referencia fundamental no am
bito da expressao de concepc;:6es amoro
sas de Indole substancialmente diversift
cada. Alem de ter escrito uma sextina, 
tam bern ela em redondilha, Miranda foi 
o introdutor da can<;:ao petrarquista. As 
duas can<;:6es que dedicou a Virgem, 
uma das quais tern por modelo a ultima 
composic;:ao dos Fragmenta, situam-se na 
origem de urn vastO ftlao poetico do cul
to mariano, representado por Diogo Ber
nardes, Fr. Agostinho da Cruz, D. Ma
nuel de Portugal, ou Baltasar Estac;:o. 

Se as poeticas do Renascimento e do 
Maneirismo advogam 0 valor modelar de 
urn conjul1to de obras e de autores que 
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se distingue pela sua excelencia, P. erige
-se, indubitavelmente, em mestre supre
mo da expressao do sentimento amoroso. 
Toda a renova<;:iio do lirismo portugues 
de Quinhentos se processou sob a egide 
do poeta italiano e dos seus sequazes. k 
rimas de Antonio Ferreira e de Pero de 
Andrade Caminha decalcam, a cada pas
so, situa'roes, imagens e modos de dizer 
celebrizados pelo vate, cuja li<;:ao acaba 
por se estender a campos que extravasam 
o ambito restrito do genero lirico, como 
o bucolismo, 0 encomio, a comedia e a 
tragedia. 0 dinamismo dos processos de 
contamina<;:ao em causa (que envolvem 
quer 0 substrato peninsular, quer a poe
sia petrarquista espanhola e italiana, quer 
os grandes autores da Antiguidade, quer 
proeminentes vultos da literatura novila
tina) marginalizou uma eventual tenden
cia para a rigidez ou para a artificialidade 
imitativa. 

No Maneirismo, P. e seguido de urn 
modo mais livre, em consonancia com a 
inquietude que caracteriza a cosmovisao 
deste pedodo. A poesia portuguesa ma
neirista e perpassada pelo sentimento pe
trarquista de dissidio (~Petrarquismo). 

As composi'roes manuscritas, muitas de
las anonimas ou de autoria incerta, que 
andam nos chamados «cancioneiros de 
mao».elaborados entre finais do sec. XVI 

e initios do sec. XVII, mostram bern 
como 0 timbre dolente dos versos dos 
Fragmenta era congenere a sensibilidade 
literaria da epoca. Neste contexto, dis tin
guem-se os nomes de LUIS de Camoes, 
pela magistral anilise do turbilhao de 
sensa'roes contraditorias que avassala 0 

sujeito, e Diogo Bernardes, em cujas pa
ginas a expressao do dissldio desemboca 
numa doce e pungente atitude de resil
na'rao. E tambern ao lange deste pedodo 
que se processa uma franca renova'rao da 
poesia escrita em medida velha (~Medi
da Velha/Medida Nova), merce da aber
tura a conteudos e modelos retoricos de 
inspira'rao petrarquista. Na verdade, a 
produ<;:iio peninsular nao se encontrava 
ligada, na sua genese, avoga italianizan
teo ksim se compreende que este seja 
urn dominio poetico onde, por urn lado, 

"""---------l
 

a li<;:ao de P. tardou a frutificar e, por ou
tro, germinaram os primeiros sinais de 
uma reac'rao a fama do poeta que depois 
se prolongou pelo Barroco. Alias, nao se 
esque'ra que 0 seu exemplo assumiu 
igualmente vastas implica'roes no plano 
da civiliza'rao e do comportamento, co
mo 0 mostram as cdticas desferidas por 
Camoes, numa carta escrita da India, 
contra os excessos a que levou uma imi
ta'rao cega no plano dos costumes. 

No campo da prosa de terna moral e 
edificante, P. continuou a ser, ao lange 
de todo 0 sec. XVI, uma referencia mode
lar, conforme mostra 0 Espelho de Casa
dos (1540), de Joao de Barros. No clima 
pos-tridentino, os seus tratados suscita
ram urn vivissimo interesse, bern patente 
nas paginas de Imagem da Vida Crista 
(La parte, 1563; 2.a parte, 1572), de 
Fr. Heitor Pinto, do Tratado en contra y 
pro de fa vida solitaria (publicado em Ve
neza em 1592), de Cristovao da Costa, 
ou dos Didlogos (1589 e 1604), de Fr. 
Amador Arrais. Esta tendencia encontra 
a sua correspondente no filao da poesia 
petrarquista de tema religioso. 

Apesar de, durante 0 pedodo do barro
co, 0 valor da regra nao ser particular
mente enaltecido, enquanto tal, P. conti
nua a desfrutar de uma posi<;:iio relevante. 
A atrac'rao suscitada pela expressao artifi
ciosa de conceitos engenhosos tera por 
consequencia, todavia, 0 declinio da 
aten'rao reservada ao sentido organico da 
sua obra. De outra forma, os Rerum vul
garium ftagmenta continuam a erigir-se 
em reposit6rio de imagens e de processos 
ret6ricos extremamente apreciado. 

Mas quando, no Neoclassicismo, os 
movimentos de arcadia se propoem recu
perar a pureza e 0 rigor da lingua, insti
tuindo criterios de born gosto, 0 vate ita
liano afirma-se de novo como grande 
modelo da arte de compor poesia. Nas 
disserta'roes de cadcter teorico, consagra
das a discussao de temas litedrios, 0 seu 
nome e frequentemente evocado enquan
to alto exemplo de fineza e elegancia. 
Todos os grandes poetas deste pedodo 
escreveram composi'roes inspiradas em 
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P., que geralmenre traduzem sensas;6es 
muito apuradas. Neste sentido, e sinto
m:hico 0 lugar desempenhado pelo seu 
exemplo na passagem do Neoclassicis
mo para 0 Romantismo. Mas as crfticas 
it yoga petrarquista tecidas por Agosti
nho de Macedo, nao raro em tom de 
parodia, nas paginas do Motim Literd
rio, traduzem ja 0 novo gosto romanri
co. 

Os romanticos nao valorizam a lis;ao 
formal de P., apesar de recuperarem mui
tas das situas;6es Ifricas descritas nos 
Fragmenta para as desenvolverem de urn 
modo proprio. Entretanto, do Romantis
mo aos nossos dias, sao inumeras as refe
rencias it obra e apersonalidade literaria 
de P. no ambito dos mais variados con
textos, caracterizadas, porem, pela sua in
dole disseminada. 

Atraves de perfodos ao longo dos 
quais e apreciado com maior (Renasci
mento e Maneirismo) ou menor inreresse 
(Romantismo), P. e, nas letras portugue
sas, uma referencia constante. Todavia, a 
lingua portuguesa e urn dos poucos idio
mas da Europa Ocidental no qual os Re
rum uuLgarium fragmenta nao foram 
integralmente traduzidos. Neste ambi
to, para alem de alguns poemas disper
sos, apenas ha a assinalar a anonima 
tradus;ao incompleta dos Triumphi, que 
e acompanhada por urn comenrario e 
remonta ao sec. XVI. Eo provavel que, 
em epocas mais ancestrais, os seus es
critos fossem lidos em versao castelha
na. Mas esta situas;ao faz-se sinal do ti
po de relas;ao directa que 0 publico 
portugues desde sempre teria estabele
cido com a obra de P. 
BIBLIOGRAFLA: Jose V. de Pina Manins, Huma
nisme et Renaissance de I1mlie au Portugal Les deux 
regards de janus. Lisboa, Paris, 1989: Viror Manuel 
de Aguiar e Silva. Camoes: Labirintos e Fascfnios, Lis
boa, 1994: Rita Marnoro. 0 Petrarquismo Portugues 
da Renascimento e do Maneirismo. Universidade de 
Coimbra, 1997. 

Rita Marnoto 

PETRARQUISMO 
A designas;ao de petrarquismo (e de 

petrarquista) tende hoje a ser utilizada 
para mencionar a actividade dos sequazes 
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de Petrarca 0304-1374), ao passo que 0 

conceito de petrarquianismo (it seme
lhans;a do adjectivo petrarquiano) tern 
por referencia, para a critica especializa
da, 0 labor de Petrarca. A1em disso, 0 

uso da denominas;ao petrarquismo para 
indicar exclusivamente a actividade dos 
imitadores da sua poesia escrita em lin
gua vulgar de ha muito foi refutado, 
com base em argumentos dotados da 
maior pertinencia crftica. Na verdade, 
uma redus;ao da incidencia do P. a este 
unico dominio implicaria a marginaliza
s;ao de vastissimas areas da cultura euro
peia que se prendem com a divulgaS;ao 
dos seus escritos em latim e com os estu
dos que levou a cabo no campo da filo
logia. Alias, considerando a obra de Pe
trarca no seu conjunto, nao e possive! 
estabelecer nem fronteiras delimitadas, 
nem uma relas;ao mednica entre temas, 
idiomas, formas de expressao, modos e 
generos, pois as diferemes facetas da sua 
portentosa actividade intelectual sao ani
madas por urn mesmo objectivo - 0 

projecto humanista. 
A vastidao do alcance do P. so podera 

ser cabalmente emendida se tivermos em 
linha de coma a grandeza daquele que a 
juSto titulo foi designado como 0 primei
ro moderno. Petrarca conhecia os autores 
da Antiguidade, os grandes mestres da li
teratura medieval, a poesia provens;al e 
toda a tradis;ao italiana que 0 precedeu. 
Este manancial de Fontes e trabalhado, 
porem, a luz de uma perspectiva crftica e 
pessoal, urn labor que compara, na epis
tola Fam. 1. 8., ao da larva que segrega a 
seda a partir de si propria - ex se ipso. 
Mas, alem disso, as suas paginas, pela 
limpidez conceptual e pela disciplina de 
arte classica que as enformam, prestam-se 
a ser imitadas. Alguns crfticos afirmam 
que 0 primeiro petrarquista foi Petrarca, 
tendo em linha de conta a frequencia 
com que retomou temas e modelos ex
pressivos cunhados por ele proprio. 

Possuidor de uma das maiores biblio
tecas privadas do sec. XIV, sagaz conhece
dor dos classicos e autor de !is;6es 
textuais de Cicero e Tito Livio, que con
servam, ainda hoje, rada a sua pertinen




