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121 PETRARCA 

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
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cia critica, Petrarca foi urn ponto de refe
rencia capital para os humanistas de toda 
a Europa. Estudiosos da mais diversa 
proveniencia geografica deslocavam-se ao 
seu scriptorium a fim de copiarem os 
apreciadissimos escritos do vate italiano, 
a cuja leitura logo foram consagrados 
cursos em varias univs. 

Nos periodos do Renascimento e do 
Maneirismo a sua obra teve uma difusao 
excepcional, quer no plano literario quer 
no ambito civilizacional. 56 no sec. XVI 

foram batidas, em Italia, c. 170 edi<;:oes 
dos Rerum vuLgarium fragmenta, 0 titulo 
latino que conferiu 11 recolha das suas 
rimas em vulgar, geralmente conhecida 
como Cancioneiro, ou melhor, «0» can
cioneiro. Modelo de comportamento que 
ditou as normas de civiliza<;:ao pelas quais 
se regeram as mais refinadas cortes euro
peias, 0 cancioneiro era, para os amantes, 
o confidente privilegiado com 0 qual co
mungavam alegrias e dores e, para poetas 
e versejadores, 0 grande reposit6rio de 
imagens sempre disponiveis para reurili
za<;:ao nos mais variados contextos Iite
rarios e sociais. Desra feira, enquanto 
conjunto de preceitos compositivos ca
racterizado pela «recursibilidade», 0 P. 
erigiu-se em c6digo. Dominou 0 Iirismo 
de todas as literaturas da Europa, desde 
os alvores do Renascimento ate ao ad
vento do .....Romantismo. 

Em Icalia, Pietro Bembo levou a cabo 
uma restrita selee<;:ao, no ambito do ca
none petrarquista, de temas, imagens e 
processos formais aos quais atribuia urn 
valor Ii terario excepcional, atraves de 
uma opera<;:ao designada «hipercodifi
ca<;:ao», que se encontra estritamenre re
lacionada com 0 neoplatonismo qui
nhentisra (.....Neoplatonismo). Todos os 
grandes escritores da literatura francesa 
do sec. XVI foram influenciados por Pe
trarca - Margarida de Navarra, Sceve, 
Marot, Labe, Desportes, Du Bellay, 
Ronsard, De Tyard. Foi sob a sua egide 
que se operou, pois, a grande renova<;:ao 
das lireraturas europeias de Quinhentos. 
Assim tambern nas letras porruguesas 
(Petrarca, recep<;:ao na literatura porru
guesa), onde esre fen6meno literario se 

encontra associado a factos de cultura 
muito espedficos. Na 2." parte da 7. a 

Decada, Diogo do Couto recorda as lei
turas de Petrarca e de outros escritores 
italianos que levara a cabo na tndia, em 
companhia de urn chefe indigena. Ca
moes, nas Trovas a Barbara Escrava, so
brepoe 11 perfei<;:ao do prot6tipo de beleza 
petrarquista 0 encanto de uma escrava 
preta. 

o antipetrarquismo, por sua vez, re
presenta nao tanto uma reac<;:ao ao ma
gisterio de Petrarca, quanto ao dos seus 
seguidores. Os sinais dessa reac<;:ao fa
zem-se sentir, em particular, no periodo 
maneirista, prolongando-se pelo Barroco, 
bern como no momento de passagem do 
Neoclassicismo para 0 Romantismo. 
Muitos dos poetas antipetrarquisras sati
rizam 0 que consideram urn fenomeno 
artificial de moda, recorrendo aos pro
prios modelos petrarquistas, ou seja, pa
rodiando-os. 

Nao deixe de se mencionar, alem dis
so, 0 filao do P. religioso. que conheceu 
o seu apogeu, em Italia, no periodo que 
se seguiu ao Condlio de Trento, e que, 
entre finais do sec. XVI e 0 seguinte, ins
pirou, na Peninsula Iberica, urn rico filao 
de poesia aL divino. 

Enquanto codigo, 0 P. ganha 0 seu ca
racter dinamico a partir da forma como 
se intersecciona com ouuos codigos 
(com relevo para os codigos de modo, 
genero e periodo lirerario), mediante 
complexos processos de contamina<;:ao. 
Podemos sintetizar os principais domi
nios de incidencia do P., em ambito lfri
co, num esquema articulado em rorno de 
cinco pOntos: 

1. A centraLidade do sujeito. Petrarca 
distingue-se de todos os seus predecesso
res pela enfase concedida, em cada vol
reio da sua pena, ao plano da enuncia
<;:ao, ou seja, pela verdadeira «profusao» 
de si mesmo que leva a cabo em todos os 
seus escritos. Os proprios c6dices que 
compunham a sua biblioreca encontram
-se recheados de anota<;:oes 11 margem, de 
urn caracter muito pessoal, quando nao 
lfrico. 

Ao superar a atmosfera de distancia
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menro tipica da produ<rao dos trovadores 
ptoven<rais, elegendo a poesia como vei
culo privilegiado da expressao de todos 
os cambianres de uma alma sensivel e 
dolenre, 0 vate italiano lan<ra os funda
menros do codigo realfstico-psicologico. 
A posi<rao de cenrralidade ocupada pelo 
sujeito no seio do seu universo ficcional 
erigir-se-a, pois, em cerne de todo 0 liris
mo moderno. 

2. A mulher. Petrarca enalteceu uma 
figura feminina de cabelos de ouro, olhos 
como sois, faces de rosa, labios de rubi e 
denres semelhanres a perolas, dotada de 
excelsas qualidades espirituais. Bembo 
padronizou esse retrato no soneto «Crin 
d'oro crespo e d'ambra tersa e pura», que 
foi imitado por todos os grandes poeras 
do sec. XVI, tendo sido particularmente 
apreciado pelos petrarquistas portugue
ses. 

Ao conrrario do que muitas vezes e er
roneamenre afirmado, a mulher canrada 
por Petrarca (Laura ou Laureta) nao e 
uma mulher-anjo espiritualizada que re
presenta Deus a face da Terra, como 0 

era a dona angelicata dos «stilnovistas» 
(.;rDolce stil novo). Por urn lado, a sua 
presen<ra fisica merece grande relevo e, 
POt outro, os sentimentos que inspira ao 
poeta nao sao de fndole gratificanre. Se 0 

objecto desse amor que cantou em versos 
supremos correspondeu a pessoa his tori
ca de Laura de Noves e facto que, alem 
de ainda nao ter sido comprovado, e de 
somenos importancia. No Secretum, a 
personagem Augustinus acusa Franciscus 
de aspirar a distin<rao poetica (laurea) e a 
coroa<rao com uma grinalda de louros 
(laura) por amor do nome de uma mu
Iher (Laura). De facto, os Rerum vulga
rium fragmenta inspiram-se num mito 
anrigo, 0 de Apolo e da ninfa chamada 
Dafne, palavra que, em grego, significa 
loureiro. Petrarca compara-se reiterada
mente a Apolo, 0 deus da poesia que 
perseguiu a ninfa amada ate ao momenro 
em que esta, para escapar ao seu impeto, 
se viu transformada em loureiro, planra 
que essa divindade paga canrara para to
do 0 sempre, coroado pelas frondes dos 
seus ramos. Tambem Laura e, para 0 

poeta do cancioneiro, 0 simbolo da poe
sia, represenrando a impossibilidade de 
possuir 0 objecto de desejo a propria 
inesgotabilidade do canto. Neste senrido, 
Laura nao e a personagem principal dos 
Fragmenta, mas 0 cenrro declarado de 
uma existencia cujo verdadeiro cenrro e 
o poeta. 

3. A vida interior do amante e a diss/
dio. 0 poeta do cancioneiro e dominado 
por urn estado de espirito que se caracte
riza pela cisao e pelo conflito inrerior 
o dissfdio. 0 amanre enconrra-se dividi
do por multiplas hesita<r6es, entre a afir
ma<rao de uma vonrade pr6pria e a entre
ga aos desfgnios dos fados, entre as 
aspira<r6es da fanrasia e a consciencia dos 
limites que Ihe sao impostos, entre a en
trega a paixao dos senridos e 0 senrimen
to de culpa pecaminosa. Quando ama as 
qualidades espirituais da mulher adistan
cia, como na poesia «stilnovista», senre-se 
insatisfeito; quando a ama com paixao, a 
maneira de cenos trovadores proven<rais, 
aflige-se por estar a cair em tenra<rao, 
perpetrando um aero condenavel aos 
olhos de Deus. Duranre 0 perfodo do 
Renascimenro, gra<ras ao influxo neopla
tonico, esta tensao tendeu a ser equili
brada. Mas no Maneirismo 0 dissfdio 
volta a ocupar urn lugar de primeiro pIa
no no ambito da expressao do lirismo 
amoroso. 

Urn dos magistrais inrerpretes desta 
batalha inrerior foi, sem duvida, Cam6es. 
Recorde-se 0 famoso soneto de conrra
rios <~or e um fogo que arde sem se 
ver», inspirado num passo do tratado De 
remediis, onde Petrarca pretende mostrar, 
com propositos dissuasores, os maleficios 
do arnot. Cam6es invene, porem, 0 sen
tido da Fonte que maneja, como bem 0 

mostra 0 ultimo terceto dessa composi
<rao: «Mas como causar pode seu favor / 
nos cora<r6es humanos amizade, / se tao 
conrrario a si e 0 mesmo Arnor?» Este 
exemplo mostra muito bem, alem do 
mais, a arbitrariedade das fronreiras enrre 
P. vulgar e P. novilatino, na medida em 
que urn dos mais celebres sonetos petrar
quistas da literatura portuguesa do 
sec. XVI tern por fonre, afinal, um texro 
escrito em latim. 
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4. 0 sentimento do tempo e cia Nature
za. Na poesia de Petrarca e dos petrar
quistas, 0 espa<;:o e 0 tempo sao apresenta
dos em fun<;:ao da consciencia subjectiva 
do sujeito lfrico. 0 sentimento da Natu
reza parece ter sido 0 tema que em pri
meiro lugar foi assimilado, na literatura 
ponuguesa, pelos sequazes do poeta ita
liano. Para aliviar os seus males, 0 arnan
te procura ermos e paisagens solitarias. 
Mas a Natureza e urn espelho tao fiel 
dos seus sentimentos, que, em vez de 
aplacar a sua magoa, lha devolve, mos
rrando-lha em toda a sua evidencia, ase
melhan<;:a da situa<;:ao descrita no soneto 
do cancioneiro «Solo et pensoso i pili de
seni campi». 

5. Plano estilistico e metrico. Petrarca 
cunhou uma serie de imagens e de figu
ras de repeti<;:ao e contraposi<;:ao que foi 
decaJcada por uma pleiade de seguidores. 
Alem disso, conferiu uma nova fisiono
mia ao soneto, a can<;:ao, a sextina, a ba
lada e ao madrigal. A imponancia da sua 
li<;:ao formal e estilistica e emblematizada 
pela designa<;:ao conferida ao modelo de 
can<;:1io (......Can<;:ao) que segue 0 exemplo 
dos Rerum vulgarium fragmenta - a 
can<;:ao perrarquista. 

Se 0 tratamento de novos temas exigia 
o recurso a novos correlatos formais, Pe
rrarca mostrou a todos os poetas que vie
ram depois dele como urn ouvido refina
do, sensivel as min i mas varia<;:6es 
timbricas, podia tirar panido das modu
la<;:6es sonoras da Frase ou do verso. Nao 
admira, pois, que alguns dos mais im
portantes poetas da literatura italiana 
conremporanea (Vittorio Sereni, Andrea 
Zanzotto e Andrea Pona) nao tenham 
hesitado em declarar 0 seu tributo para 
com 0 vate de Arezzo. 
BIBLTOGRAFIA: G. Hoffmeister, Petrarkistische Ly
rik, Estugarda, 1973; Rita Marnoto, 0 Petrarquismo 
Portugues do Rmascimmto e do Mancirismo, Univet
sidade de Coimbra, 1997; Il Petrarca fatino e Ie ori
gini deU'umanesimo. Quaderni petrarcheschi, 9-10, 
1992-1993. 

Rita Marnoto 

PEZELHO (Diego) 
Jogral galego-ponugues de quem nos 

chegou unicamente uma cantiga satirica 
preservada nos Cancioneiros da Bibliote-

pfCARO/PICARESCA 

ca Nacional e da Vaticana (n.o 1592 e 
n. O 1124, respectivamente). A condi<;:ao 
jogralesca que Ihe e atribuida em ambos 
os cancioneiros nao oferece dlividas; 
quanto a tematica da sua composi<;:ao, 
urn escirnio politico que glosa a trai<;:ao 
dos alcaides a D. Sancho II, permite afir
mar que se encontrava activo, em territo
rio ponugues, durante a guerra civil de 
1245-1247. Ja a sua naturalidade e mais 
dificil de determinar. As actuais correntes 
da investiga<;:ao questionam a condi<;:ao 
ponuguesa anreriormente emprestada a 
Diego Pezelho e tendem a considerar 
que 0 jogral Faria pane do sequito do in
fante D. Afonso de Castela, futuro Mon
so X, durante a sua incursao em Portugal 
em apoio do deposto rei D. Sancho. As 
caracteristicas versificatorias da composi
<;:ao - disticos mon6rrimos seguidos de 
refrao, versos longos e cesurados, ele
mentos de paralelismo -, bern como a 
sua coloca<;:ao nos cancioneiros, sugerem 
que P. Fosse urn dos compositores antolo
giados num perdido cancioneiro de jo
grais galegos do sec. XIII. 
BIBLTOGRAFLA: C. Michaelis de Vasconcelos, -Em 
volta de Sancho 11», in Lusitdnia. JJ (l924-1925), 
pp.7-25; M. Rodrigues Lapa, Li(oes de Literatura 
Portuguesa. Epoca Medieval (10.' ed. revista), Coim
bra, 1981, pp. 187-191 «<Aentrega dos castelos ao 
Conde de Bolonha»);]. Mattoso, .A crise de 1245», 
in Portugal Medieval. Novas lnterpreta(ifes, Lisboa, 
1985; A. Resende de Oliveita, Depois do Espeetdculo 
Trovadomco, Lisboa, 1994, pp. 327. 

Maria do Rosario Ferreira 

pfCARO/PICARESCA 
o termo «picaro» e de provemencia 

espanhola e sobre a data do seu apareci
mento, etimologia e evolu<;:ao semantica 
se debru<;:aram inlimeros filologos, sem 
que tivessem chegado, em todos os pon
tos, a uma conclusao unanime. Manten
do-se assim varias quest6es ainda em 
abeno, parece entretanto poder admitir
-se que P., registado pela primeira vez na 
lingua castelhana na 2.' metade do 
sec. xv, come<;:ou, segundo Coraminas 
(Diccionario a/tico etimologico de la len
gua castellana), por ter a significa<;:ao de 
«mo<;:o de cozinha, de recados e de estre
baria», alargando-se posteriormente a de 




