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de Vasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, vol. ll, Lis
boa, 1990, pp.293-297, 

Albano Figueiredo 

SANNAZARO Oacopo) 
As ediyoes quinhentistas da obta de 

Sannazaro (Napoles, 1457-1530) que se 
encontram depositadas nas bibliotecas 
portuguesas, bern como os mss. onde sao 
copiados passos da sua obra, mostram 
que 0 poeta napolitano logo foi conheci
do e apreciado em Portugal. 

Nos periodos do Renascimento e do 
Maneirismo, a sua reCepyaO insere-se num 
quadro muiro articulado, onde reentra a 
renovayao italianizante das Letras Porru
guesas, com relevo quer para 0 processo 
de assimilayao, evoluyao e intersecyao de 
formas e generos literarios, quer para 0 

fen6meno do ,wpetrarquismo, indissocia
veis do papel de mediayao desempenha
do pelos escrirores da vizinha Espanha. 

o apreyo que os poetas quinhentistas 
lhe dedicam fica bern patente nas refe
rencias que the sao feitas por Sa de 
Miranda, Diogo Bernardes e Lufs de 
Camoes. Eimportante 0 papel que de
sempenhou no contexro da introduyao 
do verso decassilabico. Aqueles que pro
vavelmente serao os primeiros decassfla
bos das Letras Portuguesas incluem-se 
num texro buc61ico, a ecloga Alexo de Sa 
de Miranda, e sao construfdos segundo 
urn processo mediante 0 qual a tecnica 
trovadoresca do leixa-pren se cruza com 
o sistema de repetic;:oes utilizado na se
gunda ecloga da Arcadia. Mas tambern a 
variedade das formas metricas utilizadas 
ad longo do texro dessa ecloga tern a 
marca da polimetria sanazariana, bern 
patente, da mesma feita, no bucolismo 
de Ant6nio Ferreira e de Diogo Bernar
des. As suas canc;:oes petrarquistas erigi
ram-se, igualmente, em conceiruado pa
drao. A canyao decima de Camoes segue 
o esquema formal da composiyao 23 de 
Petrarca, ja imitado por Garcilaso, mas 
uansposro para urn comexro elegfaco por 
Bembo e Sannazaro. Por sua vez, a can
yao integrada na ecloga Joana de Bernar
des e vazada num modelo cunhado por 
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S. Para alem dos emprestimos texruais 
feiros a sua obra lfrica e buc6lica, nao 
deixe de se assinalar, igualmente, a vasta 
difusao dos seus poemas neolatinos, rero
mados ora em semido criativo, ora como 
matriz de traduyoes amplificativas sujei
tas a uma forte mediayao petrarquista. 

Pelo que diz respeiro amodelizac;:ao de 
siruayoes buc6licas e aescolha de nomes 
pasroris, a sua presenc;:a e capilar, embo
ra, por vezes, dificilmente reconhedvel, 
visro que a Arcadia e um portemoso re
posit6rio de referencias literarias, entre a 
Antiguidade e 0 Renascimemo italiano, 
dotado de urn incomensuravel valor pro
jectivo. Ebelll.provavel que as primeiras 
eclogas dos bucolistas portugueses, ~ 

como a pr6pria inserc;:ao de quadros pas
roris no domfnio do drama e da ficyao 
cavaleiresca, decorram do seu exemplo. 
Apesar disso, 0 romance pasroril de S. 
nao encontrou imitadores pr6ximos. Na 
verdade, 0 horizonte de espera dos seus 
leirores nao foi sobremaneira auafdo pela 
estruturayao das eruditas referencias que 
sustem as suas paginas, 0 que explica a 
simples recriac;:ao de elementos pontuais. 
De outra forma, os seus ecos ressoam em 
dois texros dotados de surpreendente ori
ginalidade, a Consolar;lio as Tribular;oes de 
Israel (Ferrara, 1553) de Samuel Usque e 
a Menina e MOfa (Ferrara, 1554) de Ber
nardim Ribeiro. 0 primeiro e formado 
por tres dialogos onde fica contida uma 
mensagem de consolac;:ao para 0 povo ju
deu. 0 segundo, que e urn prosfmetro, 
contem em si os germenes de um proces
so de imersecyao que vid a granjear 
enorme sucesso quando, a erudic;:ao da 
"paisagem litecaria» sanazariana, se sobre
poe 0 impacro de urn modelo culrural
mente mais pr6ximo, 0 romance senti
mental iberico. Daf decorre, por essa via, 
o reencontro de urn marco evolutivo 
fundamental do bucolismo, que e tam
bern uma destacada fonte da pr6pria Ar
cadia - Boccaccio. Pedra basilar desse 
percurso, e a Diana (c. 1559) de Jorge de 
Montemor, escrita em castelhano, com 
alguns passos em portugues. A inter
-relac;:ao de personagens, tempos, lugares 
e hist6rias secundarias confere um dina
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mismo tal a acc;:ao, que 0 leiror nao pode 
deixar de se envolver no comado. A al
ternancia emre prosa e poesia e enrique
cida grac;:as it imroduc;:ao de novos mode
los formais, como seja, a redondilha, ja 
pateme na Menina e Morra, 0 sonero, por 
cruzamemo com a rradic;:ao Ifrica perrar
quista, ou a carra, em estrita Iigac;:ao com 
o c6digo de cosrumes do ambieme de 
corre. Paralelameme, arraves de urn pro
cesso de «nacionalizac;:ao», multiplicam-se 
as referencias a aurores peninsulares ibe
ricos. E nesse vasto filao literario que se 
insere urn consideravel numero de obras 
da Literarura Espanhola que recememen
te tern vindo a ser revalorizado pela criti
ca, com relevo para a Diana enamorada 
(1564) de Gil Polo, El pastor de Pilida 
(1582) de Galvez Momalvo, a Galatea 
(1585) de Cervames, e a Arcadia (1598) 
de Lope de Vega - mais de 40 ate 
1629, data de edic;:ao da Cintia de Aran
juez de Gabriel Corral. 

Vma das primeiras obras escritas em 
porrugues que 0 acompanha e a Lusita
nia TransfOrmada de Femao Alvares do 
Orieme, impressa p6sruma em 1607. 
A hist6ria comec;:a quando Felfcio recolhe 
de uns ramos a flauta que perrencera ao 
pasror Sincero. Nas suas paginas, res
soam os grandes aurores da Literatura 
Porruguesa de Quinhenros, filrrados a 
luz de uma sensibilidade doleme, num 
comexro caracterizado por algumas notas 
de exotismo. Fernao Alvares e 0 imrodu
tor da rima esdrlixula, cujo uso remoma 
aos bucolistas italianos da segunda meta
de do sec. xv, embora tivesse sido divul
gada pela Arcadia. Tal inovac;:ao, feita 
num momemo periodol6gico ja avanc;:a
do, juntameme com os soneros plurilin
gues e rerr6gados, os labirimos e os jogos 
formais de linguagem, prenuncia ja 0 

gosto barroco. 0 franco acolhimemo 
deste modelo narrativo, por parte do pu
blico, e bern ilustrado pelo sucesso da 
rrilogia de Francisco Rodrigues Lobo for
mada por Primavera (1601), 0 Pastor 
Peregrino (1608) e 0 Desengano (1614). 
Assim vai engrossando urn consisteme 
veio dotado de caracteristicas muiro pr6
prias, em cuja esteira se siruam, alem do 

mals, os prosfmetros, A Paciencia Cons
tante (1622) de Manuel Quimano de 
Vasconcelos, Ribeiras do Mondego (1623) 
de EI6i de Sa Soro Maior, Campos Elfsios 
(1624) do padre Joao Nunes Freire e 
Desmaios de Maio em Sombras do Monde
go (1635) de Diogo Ferreira de Figuei
roa. 

Quando, no perfodo do Neoclassicis
mo, 0 imaginario pastoril ressurge sob 
uma nova veste antropol6gica, com a 
fundac;:ao da Arcadia Lusitana em 1757, 
S. merece redobrada atenc;:ao, pelo que 
diz respeiro nao s6 ao plano da imitac;:ao 
textual, como tam bern ao ambiro da re
flexao poetica. Na obra de Cruz e Silva, 
Reis Quita, ou Xavier de Matos, encon
tramos afirmac;:6es apologeticas e empres
timos que bern 0 documemam. Alias, se 
o romance pastoril dera aw, desde os 
seus prim6rdios, ao debate em romo de 
ternas de ordem etica, religiosa e lingufs
tico-literaria, ja Leitao Ferreira, em varios 
passos da Nova Arte de Conceitos 
(1718-1721), evocara 0 nome do poeta 
napolitano com uma func;:ao exemplifica
tiva. No perfodo neoclassico, S. e uma 
referencia iniludfvel do debate literario, a 
pomo de em torno da sua imitac;:ao se ter 
gerado uma polemica acerca das fomes 
da Lusitania TransfOrmada. No prefacio 
a segunda edic;:ao (1781), preparada por 
Joaquim de F6ios, defende-se a sua pro
ximidade com a Arcadia, em polemica 
com Barbosa Machado, que a considera
ra uma imitac;:ao da Diana. Esta opiniao 
do auror da Biblioteca Lusitana (v. 1, 
1741) e depois secundada pelo padre 
Francisco Jose da Serra Xavier em dois 
opusculos, Aos Estudiosos Portugueses 
(1782) e Elisio e Serrano. Didlogo em que 
se Defende e Ilustra a «Biblioteca Lusita
na» contra a Prefarrao da «Lusitania 
TransfOrmada» Escrita por um Socio da 
Academia Real das Ciencias (1782). Re
corde-se, ademais, que tambem Candido 
Lusitano, na sua Arte Pohica (1748, 
1759), elege S. como imerlocutor de re
levo. Apesar de essa relac;:ao dial6gica 
nem sempre redundar numa convergen
cia de pontos de vista, esse Arcade nutriu 
urn aprec;:o tal pelos seus versos, que tra
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duziu 0 De Partu Virginis, conforme 0 

documenta 0 ms. CXIII/1-10 d. 1 vol., 
4.° da BPAD de Evora. 

Mas os ideais que S. herdou dos anti
gos, para os transmitir it cultura moder
na, quando levou para as paginas da Ar
cadia personalidades civis do seu tempo 
cobertas por humildes vestes pastoris, 
ressoam, afinal, em rodos os movimentos 
que, de entao ao nosso seculo, vao pug
nando por uma maior aproximayao dos 
cidadaos it natureza. 
BIBLIOGRAFlA. Giuseppe Carlo Rossi, «II Sanna
zara in PortogaJlo», in Romana, 7, 3, 1943; Anfbal 
Pinto de Castro, «NotaS sobre a receps;ao de Sanna
zara em Portugal», in Estudos ltalianos em Portugal, 
45-46-47, 1982-83-84; Rita Marnoro, A «Arcadia» 
de Sannazaro e 0 Bucolismo, Coimbra, 1996; id., 
o Petrarquismo Portugues do Renascimento e do Ma
neirismo, Coimbra, 1997; id., «Oa Arcadia a 'Sabo
los tios'», in Associa,iio Internacional de Lusir<tnistas. 
Aetas do Quinto Congresso. Organizac;:ao e coordena
,iio de T. F. Earle, Oxford, Coimbra, 1998, v. 2. 

Rita Marnoto 

SANTA ISABEL (Maria de) 
Nome literario da escritora portuguesa 

Maria Palmira Osorio de Castro de San
de Meneses e Vasconcelos Alcaide (n. Es
tremoz, 16.4.1910), que tambern se de
dicou it declamayao. A sua produyao e 
sobretudo poetica, nao apenas em livros, 
mas tambem em colaborayao em varios 
jornais - A Voz, Didrio do Minho, Bra
dos do Alentejo, Jornal de Elvas, Didrio do 
Alentejo, Didrio Ilustrado -, dando voz 
a uma inspirayao nascida da sua circuns
tancia a1entejana, que 0 nascimenro e as 
vivencias marcaram sem sombras. Algu
mas das suas composiyoes foram traduzi
das para ingles e a1emao. Teve cerro des
taque a sua actividade cultural em 
iniciativas do grupo de Estremoz, Orfeao 
Tomas Alcaide, e em programas da entao 
Emissora Nacional e da secyao portugue
sa da BBe. Da sua obra publicada ci
tam-se: Flor de Esteva (1946), Terra Ar
dente (1951) e Solidiio Maior (1957). 

SANTANA (Alfonso Romano) 
Escritor brasileiro (n. Belo Horizonte, 

Minas Gerais, 1937). Sua mae, de ori
gem italiana, era protestante; seu pai, oft-
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cial da polfcia militar, vinha de uma fa
milia de musicos, e e1e mesmo tocava 
flauta. Na adolescencia, talvez por indu
yao dos muitos tios que eram pastores 
protestantes, decidiu dedicar-se 11 prega
yao do evangelho, e assim percorreu as 
favelas e os bairros mais pobres de Juiz 
de Fora, onde morava. Este e urn facto 
que marca muito 0 texto literario do es
critor, e e por de sintetizado como «uma 
certa batida biblica [...] porque desde ze
ro anos de vida voce ouve falar da Biblia 
na sua presenya». Admitindo influencias 
das mais variadas, desde Castro Alves e 
Alencar ate Fernando Pessoa, Garcia 
Lorca, Paul Eluard, Apollinaire e T. S. 
Eliot, foi entretanto, nas Fontes de Carlos 
Drummond de Andrade e de Mario de 
Andrade, que Mfonso Romano Sant'An
na bebeu mais e frequentemente. Todo 
esse riquissimo acervo de experiencias e 
de leituras, sera urn background estetico 
constantemente revisitado como demen
to impulsionador da obra que vira a 
criar, seja na poesia, seja na critica, seja 
na cr6nica. Qualquer que seja a forma de 
expressao, ha, porem, a marca de urn de
nominador comum: 0 caracter de inda
gayao, de duvidas diante do mundo que 
tern dificuldade em assimilar. Esse 0 es
pirito de Canto e Palavra (1965). 

Em 1975, como a poesia continuasse 
a ser a instancia que mais 0 instigava, es
creve Poesia sobre Poesia, mais para res
ponder as perguntas que se fazia do que 
por qualquer outro motivo. A este livro, 
de caraeter propositadamente ambiguo, 
construido quase como urn ensaio ou 
uma monografta (sao abundantes as no
tas numeradas, com detalhadas explica
yoes e referencias ao fim de cada texto), 
segue-se urn lange poema de feiyoes epi
cas, A Grande Fala do Indio Guarani Per
dido na Hist6ria e Outras Derrotas 
(1978), no qual 0 poeta se da como urn 
sujeito que indaga 0 passado, em funyao 
das perplexidades do presente, ou seja, a 
«festa tragica.. da ditadura que assolava 0 

pais. 
A partir desse texto, A. R. S. radicali

zaria mais e mais a sua dicyao, num 
compromisso estetico-polftico de dimen




