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PREFACIO 

O presente trabalho, apresentado em 1956 como tese para 
Docencia-livre na Cadeira de Literatura Portuguesa da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, esta na linha de nossos estudos anteriores da poesia 
medieval portuguesa, desde a tese de doutoramento — Feno- 
menos Formais da Poesia Primitiva — a nossa recente Apre- 
sentagao da LMca Trovadoresca (Rio, Liv. Academica, 1956). 
No primeiro procuramos analisar os expedientes formais ele- 
mentares de um substrato primitivo da lirica de Entre-Douro- 
e-Minho — representado por alguns cantares paralelisticos que 
refletem o espirito virgem do solo; no segundo, sob forma pa- 
noramica, dentro de um conceito geracional do grande movi- 
mento lirico europeu, apresentar uma visao preferentemente 
estetica do trovadorismo romanico e alemao. O trato continuo 
com o mundo poetico occitanico permitiu-nos surpreender cer- 
tas constantes estilisticas, comuns a todo o movimento lirico na 
Europa dos seculos XII, XIII e XIV, a atestar assim a exis- 
tencia de um formalismo literario comum, portanto de uma 
unidade espiritual na geragao trovadoresca, a despeito dos ca- 
racteres nacionais de cada floragao poetica e das suas assin- 
cronias. Semelhante intuito presidiu a monumental Europais- 
che Literatur und Latein'isches Mittelalter (Berna, 1948), onde 
Ernest Robert Curtius procurou demonstrar a indestrutivel 
organicidade da cultura europeia. Mas, estudando de forma 
longitudinal os ingredientes culturais que constituem o patri- 
monio latino-medieval, Curtius deixou uma lacuna em um dos 
capitulos mais decisivos de sua obra: a topica. Na investiga- 
gao do material topico, destas matrizes de forma e conteudo 
que circularam pela literatura europeia desde a Antiguidade 
classica, o eminente romanista deixou em branco um setor ri- 



quissimo de materials para a comprovagao de sua tese: a poesia 
lirica occitanica, particularmente a galego-portuguesa. Nem 
uma so vez invocou o testemunho precioso dos cancioneiros 
medievais luso-galegos; Portugal ficou esquecido no mapa de 
suas investigagoes (1). Sabemos que certas manifestagoes da 
literatura medieval (o trovadorismo, o teatro, as cangoes de 
gesta etc.) nao constituiram objeto dos estudos de Curtius, 
consoante ele mesmo declara no prefacio a 2a. edigao de sua 
obra, respondendo aos criticos que apontaram tais lacunas. E' 
evidente que o titulo do seu trabalho tambem explique a nao 
inclusao dessa materia literaria. Nao se trata de exigir que o 
Mestre incluisse como capltulos de sua obra tais setores da li- 
teratura romanica, senao tao somente que deles se servisse 
como testemunho de sua tese — tal como se serviu de um 
Chretien de Troyes, do Roman de la Rose, de Chaucer, Ludovico 
Ariosto e tantos outros nomes. 

Na elaboragao da presente tese animou-nos o proposito de 
demonstrar que o patrimonio expressive da poesia trovado- 
resca de Entre-Douro-e-Minho nao se reduz a miseria de duas 
ou tres imagens poeticas como tradicionalmente se pensa: que 
ver naquelas repetigoes de forma e conteudo uma tautologia mo- 
notona e nao compreender o fenomeno trovadoresco; que, a 
luz da investigagao da topica, essa poesia se distancia freqiien- 
temente da arabo-andaluza — pela forma e pelo espirito; que 
a poesia classica dos seculos XVI e XVII apresenta, no con- 
junto de suas formulas expressivas, sobrevivencias do forma- 
lismo trovadoresco; que se torna imprescindivel uma reclas- 
sificagao das formas poeticas galego-portuguesas; que ftbrimos 
caminho para o estudo, nao so de outros topicos, mas para um 
estudo completo do formalismo literario dessa geragao. Por 
outro lado viemos fortalecer os lagos de parentesco entre a 

(1) Servimo-nos da edigao alema, quando da primeira redagao deste trabalho. 
Posteriormente, na revisao do mesmo, preferimos utilizar a edigao espanhola, 
de preferencia as edigoes inglesa e brasileira, visto que a tradugao de 
Margit Frenk Alatorre e Antonio Alatorre (Fondo de Cultura Economica) 
apresenta a dupla vantagem de haver aproveitado as novas contribuigoes 
da 2a. edigao alema (1954) e ter sldo llda e revista quase inteiramente pe- 
lo prdprio Curtius. 



poesia galego-portuguesa e o mundo poetico da Provenga, bem 
como colocar em crise os preconceitos ainda vigentes contra 
a beleza dessa poesia. 

Foram estes os objetivos perseguidos no presente traba- 
Iho. Todavia, na sua redagao primitiva, naquela com que se 
apresentou as provas universitarias, deixou imenso a desejar, 
consoante as judiciosas objegoes da Banca Examinadora do 
Concurso, composta de mestres de elevada categoria cientifi- 
ca. Conquanto a contribuigao dos ilustres juizes se ativesse 
quase exclusivamente aos problemas de metodo, ao aparato 
bibliografico e ao sentido proustiano de trabalhos desta natu- 
reza (comprometido, como parece, pela analise pura ou pela 
atitude estetizante do investigador da coisa literaria...), a 
revisao da materia foi visceral e substancial, a confirmar, mais 
uma vez, as palavras do grande romanista: "... en las ciencias 
del espiritu nada se puede probar indiscutiblemente" (2). 

Sao Paulo, 1961 

(2) Ram6n Menendez Pidal — Poesia arabe y poesia europea. In; PIDAL, R. 
M. — Espafia y su Historia. Madrid, 1957, v. I, p. 556. 





"... la tesis presupone cierto grado de dogmatismo, 
de rigorismo y de pensamiento, incompatible con ese 
sentimiento constante de supeditacion y relatividad 
de todos nuestros conceptos e ideas, que es la caracte- 
ristica del pensador moderno". 

(J. Huizinga — El concepto de la historia 
y otros ensayos. Trad, espanhola de Wen- 
ceslao Roces, Mexico, F.C.E. /1946/ p. 10). 





CONSIDERA^OES PRELIMINARES 

a) Cronologia das floragdes trovadorescas: 

Quando, em junho de 1209, aquela divisao de cruzados, 
concentrada em Liao, desistiu da peregrinagao a Terra Santa 
para travar contra os albigenses a sangrenta luta que culmi- 
nou, 20 anos depois, com o aniquilamento da heresia e no es- 
tabelecimento da unidade politica da Franga, o sol do Langue- 
docio se deitou deixando apos si o crepusculo que veio ensom- 
brecer a vida feliz dos castelos e as expansoes trovadorescas 
do amor cortes. A futura inquisigao ainda conseguiu manter, 
a meia-luz, a lirica meridional, substituindo aquele voluptuoso 
paganismo da poesia do seculo XII pelo lirismo contemplativo 
da Virgem — que por sua vez nos meados do seculo XIII entra 
em vertiginosa crise. A cruzada contra os sectarios da dou- 
trina marca o declinio de um movimento e o despontar de 
outro. Em oposigao ao pensamento oficial da historia mili- 
tam, com suas razoes — e algumas ponderaveis — provenga- 
listas que se dedicaram ao estudo das relagoes entre a heresia 
catara e o trovadorismo. Diego Zorzi, ainda recentemente, 
chegou a conclusao de que non v'e nessun testo che possa in- 
durre a vedere una crisi trovadorica nella guerra albigese, con 
conseguente conversione religiosa; e mais adiante: E' assolu- 
tamente impossibile fondare su testi provenzali qualsiasi rap- 
porto diretto fra il trovadorismo e I'cTesia catara (1). Zorzi, 
bem como Pierre Belperron, representa a posigao da Igreja 
em face da famosa inquisigao. Que, a par da inquisigao albi- 
gense, se verificou uma grande reforma no gosto literario, nao 
ha duvida. Desconhece-la e desmerecer os testemunhos flagran- 

(1) Valori rellglosl nella lett. provenzale — la spirituality trinltaria, p. 247. 
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tes dos trovadores que mediaram entre os dois grandes mo- 
mentos literarios, tais como Guilhem de Montanhagol, Giraut 
Riquier, Peire Cardenal e outros. fistes trovadores falam ex- 
pressamente na perseguigao das autoridades religiosas aqueles 
que sacrificavam a arte pecaminosa do amor cortes (neis rector 
/ dizon que peccatz es / e tot hom n'es repres / per els mot 
malamem (2). A poesia de Riquier nao deixa duvida so- 
bre a fulminagao do clero aos "cantos de vaidade" dos trova- 
dores provengais. E Montanhagol, que a certa altura de sua 
carreira literaria resolveu abragar a nova ordem poetica (e 
ate se tornou um dos mais fervorosos apologistas do novo 
culto) traz para a poesia provengal os conceitos cristaos da 
castidade e da recompensa. Esta, para o trovador reformista, 
so se conquistava depois da morte, no outro mundo. Uma das 
condigoes para que a cangao de amor pudesse sobreviver, era 
adapta-la as exigencias do poder religiose (3); e os trovadores 
deviam, pois, cantar o amor virtuoso e casto segundo as nor- 
mas da moral crista — diz expressamente Montanhagol: Quar 
d'amor mou castitaz. E a ideia de que o amor perde a sua 
dignidade, a sua razao de ser, se for vitima de alguma falta, e 
constante na poesia de Montanhagol. Para ele o verdadeiro 
amante deve procurar o interesse de sua dama, cem vezes mais 
que o seu proprio: 

Quar fis amans deu valer per un cen 
Mais de sidons que.l sieu enantimen. 

(Cangao X, ed. J. Coulet, p. 141). 

A remincia absoluta e um fato evidente em todos os trovado- 
res que sucederam a derrocada de 1209. Chamando a atengao 
sobre certa afinidade doutrinaria entre a poesia de Sordelo e 
a de Montanhagol, considera Cesare de Lollis que esta nova 
concepgao do amor, resultado de um refinamento, de uma de- 

(2) Joseph Anglade, Le troubadour Giraut Blqnler, ap. Robert Brlffault, Les 
troubadours et le sentiment romanesque, p. 133. 

(3) Jules Coulet, Le troubadour Guilhem Montanhagol, p. 52. 
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puragao do "amor tradicional" da idade classica, se transfor- 
mou mais tarde no amor imstico dos Ifricos italianos (4). 

O certo e que o decllnio da Hrica provengal e sua conse- 
qiiente derivagao para a poesia marial coincide com a cruzada 
religiosa de Inocencio III. O adeus ao doce paganismo do pe- 
riodo apolineo da lirica trovadoresca foi desferido pelo ultimo 
rebento dessa escola: Giraut Riquier. Com que desconsolo o 
trovador de Narbonne lamenta o declinio da arte poetica no 
seu tempo, que para ele descambara numa bufonaria leviana 
de gritos indecentes; o belh saber de trobar, o verdadeiro mis- 
ter de poeta, perdia entao o prestigio dos seus contemporaneos 
(Menhs cort); o trovador de seu tempo ja nao podia, como 
outrora, alcangar os louros da gloria com o exercicio da poe- 
sia; ao mundo, finalmente, pouco faltava para submergir nas 
sombras da impostura (5). For sua vez Peire Cardenal, dos 
grandes trovadores que ainda sucederam a reviravolta de 1209, 
e cujas cangoes sao um testemunho flagrante da paisagem mo- 
ral desoladora que se desenhava nas consciencias da nova ge- 
ragao, expressa constantemente na sua poesia essa infiltragao 
do espirito religioso na arte trovadoresca: declara que vai 
compor um estribote segundo os canones do novo estilo, con- 
forme pois, nao so as regras da arte, como tambem ao espirito 
da religiao: 

Un estribot farai, que er mot maistratz, 
De motz novels e d'al e de divinitatz (6); 

e, para confirmar o proposito de articular a sua poesia aos 
principios da religiao e as regras da retorica, depois de pro- 

(4) Sordello di Golto, p. 80. 
(5) Qu'er mon es grazitz lunhs mestlers 

menhs en cort que de belh saber 
de trobar; qu'auzlr e vezer 
hi vol bom mais captenhs leuglers 
e critz mesclatz ab desonor; 
quar tot, quan sol donar lauzor, 
es al pus del tot oblldat, 
que.l mons es quays totz en barat. 

(F. Piccolo, Prlmavera e fiore della lirica provenzale, p. 332). 
(6) Ren£ Lavaud, Poesies completes du troubadour Pelre Cardenal, p. 207. 
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fessar a sua crenga no misterio da Santi'ssima Trindade, o 
trovador ainda declara; 

Mon estribot fenisc, que es tot compassatz, 
C'ai trag de gramatica e de divinitatz. 

Na altura ou pouco antes da derrocada de 1209, o lirismo 
galego-portugues prefadava uma tradigao literaria escrita, cul- 
ta, de tipo mecenatico, gragas aos influxes daquela floragao 
ocdtanica, cujas relagoes com a Peninsula estao hoje mais ou 
menos estabelecidas. Com o Minnesang e a nova geragao lirica 
de Entre-Douro-e-Minho estabelecia-se a continuidade daquele 
espirito que durante um seculo animou os castelos da feudali- 
dade. 

Na Alemanha, porem, nao se verificou o que na Galiza se 
deu com aquela poesia feminina de fundo elementar, folclorico 
— que adquiriu foros de poesia culta —, embora devesse ter 
existido, anterior ao Minnesang, uma cangao da mulher, do ti- 
po das nossas cantigas d'amigo, a crer-se no testemunho de uma 
capitular de Carlos Magno (23 de margo de 789), onde surge a 
palavra "uinileodos" (uinileodos scribere uel mittere), que po- 
de traduzir a nossa expressao "cantiga d'amigo" (7). Quern le 
Neidhart, por exemplo, percebe que havia uma poesia amoro- 
sa de carater feminino, que procurava emergir da penumbra 
em que vivia — ao lado da poesia culta, de influencia proven- 
gal. 

Com pequena diferenga cronologica, a poesia occitanica 
brota na Alemanha por volta de 1155, com as trutliet, louvor 
poetico dirigido a uma dama; ao passo que na nossa o primeiro 
documento poetico e datavel de 1198, pouco menos de meio 

(7) 6 possivel tamMm a outra explicagao etimol6glca: o elemento winl (wine = 
amigo) prender-se-ia a wlnja = amante. Os winileodos serlam, portanto can- 
$des de saudagao do amor (Andr^ Moret, £tudes germaniques, 5: 22, jan-mar. 
1947). As Interpretagoes, entretanto, nao sao unSnimes, e Jostes chega ao 
ponto de afastar a ideia de canto da palavra winileodos que ele traduz 
por "vassalos encarregados de proteger" (winl = protegao; leidi = pessoas, 
vassalos). Um estudo mais desenvolvido sobre a questao encontra-se ainda 
em Moret na sua obra Les debuts du lyrisme en Allemagne, p. 16-17. 



seculo mais tarde (8). O Minnesang envereda ainda pelos mea- 
dos do seculo XV, indo perder-se no tecnicismo poetico dos 
Mestres-Cantores, emergindo dai a poesia mi'stica e a corrente 
do Volkslied. Um seculo antes, ou melhor, ja no reinado do 
grande Mecenas da poesia galego-portuguesa, D. Dinis (1279- 
1325), fenece a arte trovadoresca, para so ressurgir, com outros 
meios expressivos e novos temas, na poesia do Cancioneiro Ge- 
ral de Garcia de Resende, ja na segunda metade do seculo XV. 
O jogral Joham, de Leon, desenhou as perspectivas desanima- 
doras que se seguiram a morte do Rei Lavrador, no animo de 
sua geragao: num panegirico a memoria do protetor das letras, 
do povo e da nobreza, o jogral leones solicita a compaixao dos 
que ficaram, devedores daquele coragao generoso; a perda ir- 
reparavel nao podia mais proporcionar "prazer" aos "namora- 
dos que trobam d'amor"; e aos cavaleiros e cidadaos "que 
d'este rey aviam dinheiros", matar-se deviam com sas (prc- 
prias) maos, porque perderon a tarn boo senhor": 

Os trobadores que poys ficaron 
eno seu regno et no de Leon, 
no de Castela, no d'Aragon, 
nunca poys de sa morte trobaron. 

(CV 708, CCB /1050/). 

Restava-lhe, todavia, uma esperanga: o neto de D. Dinis, o jo- 
vem Afonso XI, rei de Castela, que nesta epoca passava em 
Valadolide a sua menoridade: 

Mays tanto me quero confortar 
em seu neto, que o vay semelhar 
em fazer feitos de muy sabeo rey (9). 

(8) Sobre o possivel engano na data da cantiga de guarvaia de Paio Scares de 
Taveirds, presumida por d. Carolina Michaelis, vejam-se Elza Paxeco, A 
Cantiga de Garvala, I. Revista de Portugal, 13: 258, e Alvaro Julio da Costa 
Pimpao, Historia da llteratura portuguesa, v. I, p. 138 e 195. Eta seu recente 
trabalho Galicismos arcalcos (sep. da Revista de Portugal), d. Elza Paxeco, 
ctosa da continuidade do lirlsmo trovadoresco durante esse periodo que vem 
de Afonso IV a Afonso V, Inventaria provas para sustentar a "falsa parali- 
sagao da poesia" nessa epoca, Esqueceu-se a Uustre romanlsta do car&ter 
instituclonal, mecendtico, da poesia portuguesa durante a Idade Mddia 

(9) Cons. R. Pidal, Poesia juglaresca, p. 190. Carolina Michaelis sltua esta 
cantiga em 1325, ano em que morreu D. Dinis. Parece, entretanto, posterior 
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Era ainda uma esperanga que Ihes ficava, depois do periodo 
hostil que decorreu para as letras no reinado de Afonso IV. 
Os ideais da nagao sao outros agora: ao colapso do mecenatis- 
mo dionisiano segue-se o grande incremento comercial mariti- 
mo no reinado de D. Fernando e a profunda mudanga no sen- 
tido da vida, social e moral, com a dinastia de Avis — de que 
e exemplo a floragao moralista joanina. A educagao moral e 
fisica do cavaleiro, a substituigao da altanaria pela montaria, 
o gosto dos desportos e a preparagao conseqiiente do espirito 
guerreiro, vem diminuir o interesse da poesia e paralisar as 
vocagoes literarias (10). A maneira do que sucedeu com a 
poesia emotiva, a poesia lirica, sobretudo com a melodia de 
ritmo lidio, banidas por Platao de sua Bepublica ideal porque 
a educagao dos homens livres nao condizia com essa literatura 
sensual e corruptora das virtudes masculinas, o desprestigio 
da poesia ja se inicia com Afonso IV e se afirma depois com 
D. Joao I, que, no seu Livro da Montaria, ja exprime o novo 
espirito de seu tempo em relagao as letras, particularmente a 
poesia. E' conhecida aquela passagem em que o rei cinegeta 
compara as melodias de Guillaume de Machault, poeta musico 
frances do seculo XIV, com o latido da canzoada no encalgo da 
presa: (..., ca podemos dizer muy ben que Guilherme de Ma- 
chado non fez tam fermosa concordanca de melodia, nem que 
tam ben parega, como a fazem os caaes quando ben corren 
(11)". Os ideais eram, na verdade, completamente outros: a 
formagao do principe perfeito e a educagao do cavaleiro atra- 
ves dos exercicios fisicos (montaria e arte de cavalgar, o jo- 

a sua elaboragao, pois o jogral afirma que, apos a morte de D. Dims (1325), 
emudeceram os trovadores, nao so do reino, como tambem de Castela, de 
Aragao e de Leao. Ora, o autor necessitava de certo tempo para medir a 
extensao da perda que a morte do rei Lavrador iria causar a poesia da 
6poca. 

(10) "t. Afonso IV, o Bravo, que inicia ostensivamente entre nos o predominio 
do corpo sobre o espirito" (Rodrigues Lapa, Lisoes de Literatura Portu- 
guesa — epoca medieval, p. 312). 

(11) Cap. Ill, p. 19, da edl?ao da Academia das Ciencias de Lisboa. O amor h 
caga, que levou o Mestre de Avis a ver no vozerio dos caes "fermosa melo- 
dia" 6 semelhante aquele do poeta arabigoandaluz Abenfarsan de Guadix, 
que em versos guerreiros exalta o nitrido dos cavalos como sendo a mu- 
sica em que se sente bem; "... No me dels otras canciones que el rellncho 
de los caballos, pues es ml musica..." (Libro de las banderas de los cam- 
peones, ap. DSmaso Alonso, Ensayos sobre poesia espafiola, p. 51). 
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go da pela, os bafordos, a bragaria, as justas e os torneios) e o 
recreio do espirito cansado: o xadrez, o tanger e o dangar, en- 
fim, tudo que estivesse dentro da formula "mens sana in cor- 
pore sano". E' toda a literatura moralista do Leal Conselhelro, 
da Virtuosa Benfeitoria. do Livro da Montana e da Arte de 
Cavalgar. E a poesia deixa de ser agora o que fora nos reina- 
dos anteriores: um dos grandes ideais de cultura. Essa nova 
educagao do homem portugues, que suprimia o conhecimento 
da arte de trovar, faz-nos lembrar a atirmagao categorica de 
Carolina Michaelis: "Sobre o ideal do cavalleiro peninsular nos 
seculos XII a XIV ha nogoes preciosas dispersas de Afonso X, 
de D. Juan Manuel, nos poemas epicos, nos foraes, nas Leis 
(p. ex. Partida II, 5, 18; II, 21-21). Mas em parte alguma se 
exige que elle soubesse trovar" (12). Se o conhecimento da 
arte de trovar nao vinha previsto na legislagao cavaleiresca e 
na materia epica como fazendo parte da formagao do cavaleiro, 
o aprendizado nao deixava de ser um dos ideais, nao so do ca- 
valeiro em particular, mas da classe nobre em geral. O exer- 
cicio das letras, sobretudo a educagao poetica, era elemento 
integrante da formagao do cavaleiro de outros paises; devia 
se-lo tambem dos cavaleiros da Peninsula, embora os documen- 
tos sejam omissos a esse respeito. 

Estes dois seculos e meio de atividade poetica trovadores- 
ca — podemos dizer — constituiram verdadeira geragao litera- 
ria, nao obstante as assincronias nas diferentes floragoes e o 
fato de nao se ter desenvolvido, em Portugal e Galiza, o regime 
politico feudal nos moldes por que se instituiu na Franga. Espa- 
nha, por sua vez, teve participagao nesse movimento literario, 
pois Afonso X, para expressao de seus sentimentos pessoais, 
veio buscar a lingua de Entre-Douro-e-Minho, que na Penin- 
sula era o verbo expressive da poesia lirica. Exemplo tipico 
desse movimento geracional da alta Idade Media e o caso do 
trovador genoves Bonifacio Calvo, que, como Raimbaut de Va- 
queiras e o catalao Cerveri de Girona, escreveu um poema em 
varias linguas (inclusive uma estrofe em galego-portugueS), 

(12) CA, v. 11, p. 632, n.o 1. 
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deixando ainda, no Cancioneiro da Ajuda, dois cantares d'amor 
que revelam um excelente aprendizado da lingua luso-galega. 
Italiano de origem, tendo trovado por excelencia na lingua me- 
ridional da Franga, esteve durante muito tempo no convivio 
da corte de Afonso X e compos com grande maestria em ga- 
lego-portugues (13). 

Andre Moret, num inteligente excurso evolutive da Minne 
no lirismo dos Minnesanger, estabelece, como determinante do 
aniquilamento do trovadorismo alemao, uma causa de ordem 
espiritual, partindo, paradoxalmente, da poesia do maior dos 
trovadores do Minnesang: a Minne, o amor-elevagao, platonico, 
ja se impregnava de elementos sensuais na poesia de Walther 
von Vogelweide, e dentro em pouco descambava para a niedere 
minne, completando um ciclo evolutive inverse ao da Liebe; 
esta partira da acepgao pejorativa de alegria, de emogoes ter- 
renas e da posse rapida do objeto amado, para rivalizar logo de- 
pois com a Minne, acabando por suplanta-la. Tanto e que a 
Minne, ja no fim do seculo XV, se torna um termo inconvenien- 
te (14). 

b) Genese da Hrica trovadoresca: 

O problema das origens, como se sabe, ainda esta no cam- 
po das discussoes. Depois de certa crise na especulagao geneti- 
ca, volta a superficie novamente a explicagao arabe do nasci- 
mento dessa poesia lirica, tese que ja vem descrevendo uma 
longa parabola desde o seculo XVI com Giammaria Barbieri 
(15), e agora formatalecida pelos estudiosos das carjas mogara- 
bicas. Pois os trabalhos de Emile Dermenghen nao conduziram 
Edmond Jaloux a afirmar que aujourd'hui les esprits plus 
distingues ont etabli une chaine dont on ne saurait nier la so- 
lidarite entre le sud de la France et les poetes arabes? (16). 

(13) V. Istvan Frank, Les troubadours et le Portugal. In: Melanges d'etudes 
portugaises offerts a M. Georges Le Gentil, p. 199-226. 

(14) Qu'est-ce-que la Minne? Contribution h X'6tude de la terminologie et de la 
mentality courtoises. £tudes germaniques, 1: 8, jan-mar. 1949; e ainda 
Anthologie du Minnesang, p. 28-29. 

(15) DeU'origine della poesia rlmata, 1570. 
(16) Introduction a I'histoire de la litterature frangaise, v. I, p. 51-52. 
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Robert Briffault, tambem, nao poupa esforgos no sentido de 
revalorizar a profunda influencia do mundo islamico do sul da 
Europa sobre a poesia provengal, com um fervor de espirito 
que subtrai a sua obra a serenidade necessaria (17). Isto sem 
falar nos esforgos sobre-humanos de arabistas contemporaneos 
como Henri Peres e Charles Sallefranque (18). Andre Moret, 
embora ecletico com relagao aos problemas geneticos da lirica 
trovadoresca, nao hesita em afirmar que a teoria arabe e, ao 
lado da tese medio-latinista, a mais forte atualmente (19). 
Depois dos estudos de Asm Palacios sobre Aben Hazm de Cor- 
doba, da tradugao divulgada do grande trovador Aben Guzman 
e de Aben Hazm feita por Nykl, depois dos estudos de Garcia 
Gomez sobre os poetas arabigo-andaluzes e finalmente depois 
do livro de Henri Peres a respeito da poesia andaluza em arabe 
classic© (20), nao hesitou Menendez Pidal (1937) em filiar a 
essa poesia andaluza dos seculos IX e X os caracteres funda- 
mentais da cangao provengal: o amor cortes, a superioridade 
da mulher, a obediencia e o servigo amoroso, o amor sem re- 
compensa, o sofrimento agradavel; e — embora nao afirme 
tratar-se de transposigao, mas de semelhangas — o proprio 
exordio primaveril das cangoes de Guilherme da Aquitania 
(iniciador do preludio floral na poesia provengal), tambem se 
encontra freqiientemente nos zejeis de Aben Guzman (21). 

Mais recentemente, a partir de 1948, o descobrimento das 
carjas mogarabes vem dando, por outro lado, alento a velha 
tese romantica da explicagao folclorica das origens da lirica 
trovadoresca. Muito embora nao estivesse ao seu alcance esse 
material poetico recolhido das muaxahas de poetas arabes e 
judeus da Andaluzia desde fins do seculo XI ate fins do seculo 
XIII, Theodor Frings poe em evidencia a incapacidade da cien- 

(17) Les troubadours et le sentiment romanesque. Paris, 1945. 
(18) L'Islam et 1'Occident, Cahlers du Sud, respectlvamente p. 107-130, 92-106. 
(19) Anthologie du Mlnnesang, p. 20. 
(20) La poesie andoiouse en arabe classique au Xle. sfccle. Paris, 1953 (la. ed., 

de 1937). 
(21) Poesia drabe y poesia europea. In: Pidal, M., Espafia y su Hlstorla, v. I, p. 

517-561. Um balan?o judlcioso de tddas as explicagoes gen^ticas do lirlsmo 
trovadoresco, sobretudo das afirmagdes do arabista A. R. Nykl, encontra-se 
na obra de Pierre Belperron, La "Joie d'amour", p. 52-102. 
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cia da literatura comparada para explicar satisfatoriamente 
certos exemplares poeticos dessa geragao trovadoresca, tais 
como o poema de Marcabru A la fontana del vergier e o deli- 
cioso poema de Walther von Vogelweide Unter der linden, 
produtos incontestaveis da inspiragao popular, reelaboragoes 
eruditas das primitivas Frauenlieder. E, para Frings, sao os 
cantares d'amigo galego-portugueses que melhor conservam os 
vestigios da Frauenlied popular (22). O grande achado de Sa- 
muel Stern, que revolucionou os meios romanisticos, deu en- 
sejo a Leo Spitzer a que visse a tese de Frings fortemente con- 
firmada pelas conclusoes que se vao tirando do estudo dessa 
primitiva lirica mogarabe. "As carjas, pois, corroboram a des- 
crigao que faz Frings do estrato popular subjacente a poesia 
trovadoresca" (23). 

Rodrigues Lapa, numa atitude de renuncia a estas lutas 
sem ponto de chegada definitivo, chega a conclusao de que 
"esta hoje frutificando a tendencia para considerar o lirismo 
trovadoresco como uma obra de sintese, composta de elemen- 
tos de variada especie e proveniencia. Nenhuma das teorias 
em presenga o explica inteiramente; e cada uma delas de per 
si contribui para esclarecer algumas das suas particularida- 
des" (24). 

c) Trovadorismo e Platonismo: 

Em Portugal, podemos dizer, o filao platonico da poesia 
amorosa surge na poesia do Cancioneiro Geral de Garcia de 
Resende, na polemica poetica travada entre o Conde do Vi- 
mioso e Aires Teles. O primeiro aparece a pregar, em varies 
vilancetes, a abstengao do desejo terreno, numa expressa opo- 
sigao a tese sensualista do segundo — para quern o amor so e 

(22) Sflbre o opuscule de Theodor Frings, Minnesinger und Troubadours, Berilm. 
1949, veja-se a obra recente de Leo Spitzer, Linguistica e hlstoria Uteraria, 
Madrid. 1955, p. 65-102. 

(23) Obra cit., p. 100. 
(24) O problema das origens liricas. Anbembl, 20 (59): 262, out. 1955. 
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complete com a posse material do objeto amado (25). O pla- 
tonismo na poesia do Cancioneiro Geral nao se explica, e evi- 
dente, por um conhecimento direto da filosofia platonica, mas 
porque a chama dessa teoria ainda se conservava acesa gra- 
gas a tradigao religiosa, ou ainda porque langava ate Portugal 
seus raios de luz o movimento neoplatonico da Renascenga. 
Por volta de 1502 ja os Dialoghi d'amore comegavam a ser co- 
nhecidos na Peninsula, por sua vez em Portugal, onde devera 
ter nascido Judas Abarbanel no im'cio da segunda metade do 
seculo XV. Esta atmosfera neoplatonica do Renascimento ex- 
primiu-a nestes termos Marcelino Menendez Pelayo: La este- 
tica platonica fue la filosofia popular en Espna y en Italia, du- 
rante todo el siglo XVI (26). Camoes mesmo, ja na segunda 
metade do seculo, platoniza situagoes sentimentais e joga ate 
com a terminologia platonica, partindo das sugestoes que a 
erudigao neoplatonica de Ficino e seus discipulos punham em 
moda neste seculo tao pobre de filosofia; por outro lado, e de 
considerar a influencia de um poeta de sentido platonizante 
como Ausias March — que Camoes devia conhecer. Recuando 
para a pre-Renascenga, o platonismo da lirica de Petrarca ex- 
plica-se pela concepgao cavaleiresca da mulher atraves do culto 
marial, nao pelo conhecimento da filosofia de Platao — que 
em Petrarca parece reduzir-se apenas a leitura do Timeu, obra 
que nada tern a ver com a questao (27). 

Emile Dermenghen chegou a insistir nas relagoes entre o 
Banquete e o espirito occitanico, cuja filiagao se teria verifi- 
cado atraves das tradugoes feitas por sirios cristaos nos se- 
culos VIII e IX. A leitura dessas versoes da obra de Platao 
inspirou, segundo o ilustre arabista, grande parte dos temas 

<25) Meu amor, tanto vos amo 
que meu desejo nao ousa 
desejar nenhua cousa (Cane. Geral, v. II, 257); 
ou ainda: 
Amor nao pode querer 
outra coisa, senSo ser 
e em si mesmo estar (Ibidem, v. II, 274). 

(26) Hlstorla de las ideas est4ticas en Espafia, v. IV, p. 82. 
(27) Veja-se Jean FestuglSre, La philosophe de 1'amour de Marslle Ficln, p. 19. 
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que circulam no lirismo arabe dos seculos IX e X (28). Para 
Dmitri Scheludko a teoria do amor platonico chegou aos tro- 
vadores provengais por escaladas, de um lado atraves de San- 
to Agostinho, Dionisio o Pseudo-Areopagita, os filosofos ara- 
bes; de outro lado, por Guilhermo de S. Tierry, Bernardo 
Clairvaux e, finalmente, pelos escolasticos e misticos (29). 

A influencia de Platao, todavia, na formagao da doutrina 
do amor cortes da poesia occitanica e muito discutivel (30). 
Ao lado da idealizagao do amor surgem, de surpresa, (e mui- 
tas vezes na mesma cangao do poeta) elementos que contradi- 
zem a doutrina do Banquete. Alfred Jeanroy, falando das can- 
goes de Guilhem de Peiteus diz expressamente: Non seulement 
I'amour ne se donne pas comme platonique, mais Texpression 
du desir sensuel revet des formes tres crues, parfois presque 
brutales (31). Muito antes de Jeanroy, ja Tulio Roncone des- 
mentia a espiritualidade da poesia provengal; para ele, salvo 
algumas excegoes, nei poeti provenzali troviamo una continua 
progressione di desideri che in maniera piu o meno gentile 
tende sempre al possedimento del corpo (32). Brinckman en- 
treviu com admiravel intuigao o carater antinomico dessa poe- 

(28) Les grands themes de la poesie amoureuse chez les arabes precurseurs des 
poetes d'oc. In: Le genie d'oc et 1'homme mediterraneen, p. 27. Robert 
Briffaut, obra cit., p. 25, esposa as mesmas ideias: Or ils ne 
connalssaient Platon que d'apres une source: les traductions d'ouvrages 
arabes par les Juifs espagnols. Pour approfondir les idees de la lyrique des 
troubadours, ils se virent dans la necessite de recourir a 1'Espagne maures- 
que. E assim se explica, por ex., que na erotica francamente sensualista 
da poesia arabigoandaluz, se escrevam versos como estes, do poeta Ibn 
Hazm, de Cordova (sec. X-XI), a expressao mais perfelta do amor 'udri: 

Perteneces al mundo de los angeles o al de los hombres? 
Veo una forma humana, pero, si aguzo el entendimlento, encuentro 
que es un cuerpo procedente de las altas esferas. etc. 

(Apud Emilio Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, p. 116). 
(29) Ap. Karl Vossler, La soledad en la poesia espafiola, p. 34. 
(30) "Partldario da tese liturgica, Guido Errante tem felto, por sua vez, conces- 

soes: em Thought, 20: 308, considera que a chamada escola de Chartres 
entrou logo em contacto com o pensamento islamlco, e que, por este inter- 
mediario, nao diretamente, os melos aquitanicos puderam conhecer o neo-pla- 
tonismo 5rabe e tirar dele provelto no momento de elaborar suas concepcoes 
sobre o amor, sem contudo se afastar das tradlcoes puramente ocldentais" 
(Pierre Le Gentll, Le virelai et le villancico..., p. 234. n.0 2). 

(31) Ap. Briffault, obra cit., p. 89. 
(32) Ap. Antoine Thomas, Francesco da Barberino et la Utterature provengale 

en Italle au moyen age, p. 53-54, n.0 3. 
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sia, em cuja composigao entraram duas fontes heterogeneas: 
"o pensamento e o sentimento cristaos na forma que Ihe deu 
a tradigao poetica de Angers, e a tendencia mundanal e ero- 
tica, representada nos vagantes", isto e, na poesia libertina dos 
goliardos. "A ambas correntes correspondem duas concepgoes: 
amor, principio de elevagao moral; amor, impulse dos senti- 
dos". Os dois estratos sao evidentes, sem que chegassem, to- 
davia, a realizar uma uniao mtima, uma unidade estetica e mo- 
ral (33). So mesmo depois de Giraut de Riquier, "o ultimo dos 
trovadores", e que podemos falar numa poesia de sentido pla- 
tonico, inspirada, a partir da tragedia de 1209, no culto de Ma- 
ria (34). Briffault e expressamente intransigente em denun- 
ciar o espirito antiplatonico dessa poesia. Referindo-se a data 
da cruzada contra os albigenses (1209), afirma: Rien n'appa- 
rait,avant cctte date, dans la poesie des troubadours qui puisse 
fonder 1'impression d'une idealisation platonlique de la passion 
(35). E Gustave Cohen, com certa moderagao, tratando da 
cortesia e do amor cortes nos trovadores do Sul, pondera: Que 
la sensualite soit toujours sous-jacente, qui songerait a le nier? 
Mais elle ne triomphe que rarement et alors de par, la volonte 
de I'amante, a 1'exclusion de toute contrainte (36). 

E' preferivel, todavia, interpretarmos o platonismo, nao 
como continuidade consciente da doutrina do filosofo grego, 
mas como uma atitude de espirito que o poeta assume em face 
da realidade, atitude essa que, expressa numa espontanea ten- 
dencia para a intelectualizagao do sentimento, tern seus pontos 
de contacto com a teoria platonica do amor. Mesmo porque o 
platonismo moderno — como afirma Rene Bray — en realite, 
e'est un melange de notions philosophiques assez imprecises, 
dont quelques-unes sont bien empruntees a la doctrine profes- 

(33) Ap. R. Lapa, Li?oes..., p. 68. 
(34) Ver a excelente andlise do cancionelro de Riquier feita por Paolo Savj- 

Lopez, Trovatori e Poeti, p. 55-75. Referindo-se k amada do trovador narbo- 
nense pelo senhal, diz Savj-Lopez: Bel Deport ... non eslste come persona 
viva; invisibile creatura sparente in un lontano cielo inaccesslblle, ella esiste 
soltanto negll effeti che la sua belta produce suU'amatore (p. 63). 

(35) Les troubadours et le sentiment romanesque, p. 88. 
(36) Tableau de la Uttirature fran?aise m^dievale: Idees et SenslbiHt6s, p. 36. 
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see a rAcademie au IV siecle par Tauteur du BANQUET, mais 
dont autres, tres posterieures, proviennent de I'ecole d'Ale- 
xandrie, illustree par Platon et Porphyre, tout cela passable- 
ment degrade et vulgarise dans une curieuse combinaison de 
rationalisme et mystidsme (37). 

Depois de proceder a um balango judicioso das teorias re- 
Jativas a genese da poesia d'oc, principalmente dos resultados 
a que chegou o filologo americano Nykl na sua obra funda- 
mental sobre a poesia hispano-arabe (38) e das conclusoes de 
Emile Dermenghen, Pierre Belperron da-nos uma sedutora in- 
terpretagao do amor cortes na lirica provengal, diametralmen- 
te oposta a concepgao do amor entre os filosofos arabes e o 
amor que pulsa na poesia dos poetas andaluzes. Nestes o pla- 
tonismo amoroso se opera no sentido do aperfeigoamento do 
amor pela continencia (pois para o filosofo arabe Ibn Dawoud 
o amor e um mal e um pecado), ao passo que os trovadores 
primitives nao tern a ideia de amor casto; o amor e condigao 
obrigatoria de aperfeigoamento do proprio trovador, desde que 
se submeta as leis da cortesia e nada tenha de platonico, pois 
do contrario seria um amor sem efeito. E e neste sentido que 
residiria, entao, a verdadeira essencia do amor cortes. L'amour 
courtois conslste non a vaincre le desir et I'appetit sexuel par 
la chastete, mais a dominer, a rester maitre de l'amour sensuel 
en le forgant a passer par les chicanes que constituent la 
soumission de 1'amant a sa dame et son obeissance servile. 
Em suma: 1'homme s'eleve chez Ibn Dawoud s'il vainc l'amour 
par la chastete et, chez les troubadours, s'il aime et sait aimer 
courtoisement (39). 

A impressao causada em Belperron pela leitura atenta do 
tratado amatorio de Ibn Hazm (O Colar da Pomba) e a mesma 
que tem todo aquele que esteja impregnado da atmosfera ero- 
tica provengal ao ler a obra do filosofo arabe: nada de comum. 
Quern quer que leia o codigo amoroso do poeta arabe, cujo apa- 

(37) La pr£closit6 et les precieux, p. 47. 
(38) Hispano-arabic poetry and its relations wltb the old provengal troubadours, 

Baltimore, 1946. 
(39) La "Jole d'amour", p. 86-87. 
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recimento deu a impressao de que o problema da origem do 
amor cortes estaria resolvido, sente que os pontos de contacto 
entre a doutrina amatoria de Hazm e a concepgao erotica dos 
trovadores provengais se explicam facilmente pelos caracteres 
universais que o amor apresenta, em todos os povos e em to- 
das as epocas, sobretudo na poesia dos poetas Ixricos. As ima- 
gens poeticas com que Hazm iiustra o seu compendio amato- 
rio, bem como o anedotario elucidative da materia amorosa, 
os matizes mais sutis de que se reveste a vida passional, as 
atitudes, o comportamento psicologico e moral do amante, es- 
tao muito longe de explicar o amor como concebiam os trova- 
dores ocidentais. O espirito, sobretudo o espirito que anima a 
obra de Ibn Hazm, nao tern o minimo ponto de contacto com 
aquele que pulsa na poesia cortes dos provengais. Os arabistas, 
na volupia desenfreada de estabelecerem o denominador co- 
mum entre as duas floragoes poeticas, insistem nas semelhangas 
puramente exteriores da maquina amorosa, e esquecem-se de 
que o espirito das duas civilizagoes poeticas difere visceralmen- 
te. E' por isso que um arabista cauteloso — como e o caso de 
Emilio Garcia Gomez — nao se aventura a conclusoes geneti- 
cas sobre a lirica cortes ocidental, partindo da obra de Ibn 
Hazm. Basta lembrar a sua atitude de absoluta reserva com 
relagao as conclusoes a que Americo Castro chegou na sua com- 
paragao entre O Colar da Pomba e El Libro de buen amor de 
Arcipreste de Hita: ambas obras me siguen pareciendo bastante 
distintas, asi como el caracter y la vida de sus autores. E, apos 
um confronto entre as duas obras, nao esconde a sua opiniao: 
El precioso libro de Ibn Hazm debio de circular muy poco; es 
libro aristocratico y muy dificil, y se halla separado del "Buen 
Amor" por verdaderos abismos de diferencias espirituales 
(40). No delicioso prefacio de Ortega y Gasset a erudita edi- 
gao feita por Garcia Gomez do livro de Ibn Hazm, o saudoso 
pensador espanhol nao deixa de estranhar a natureza do amor 
teorizado pelo poeta andaluz: Ahora bien, como Garcia Gomez 
hace constar, en este libro el amor es indiferente a las dife- 

(40) El Collar de la Paloma, respect, p. 52 e 55. 
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rencias sexnales, y esto basta para que debamos representar- 
nos el amor arabe como una realidad de sobra dispar a la que 
venimos ejerciendo los occidentales (41). Nao e aqui lugar 
conveniente para um exame minucioso da obra de Ibn Hazm, 
mesmo porque quase nada se poderia acrescentar aos judiosos 
argumentos de Pierre Belperron sobre a questao (42). 

d) Poesia fingida — poesia do coragao; 

A poseia Hrica trovadoresca, e no caso peninsular os can- 
tares d'amor, e uma poesia intelectual e e tambem uma poesia 
realista. O intelectualismo das cangoes d'amor galego-portu- 
guesas, que repousa na analise da paixao amorosa e no artifi- 
cialismo da expressao estilizada ou dos jogos de palavras, nao 
exclui um coeficiente de sensibilidade, de sinceridade, mas 
uma sinceridade geralmente aristocratica, que se confina ao 
ambiente palaciano e desconhece portanto as miserias do po- 
vo, a expressao grosseira do amor nas formas inferiores, o so- 
frimento alheio e ate certo ponto a realidade social circundan- 
te. Por isso neste particular o lirismo iberico supera o proven- 
gal, pois a poesia occitanica confunde o mais alado idealismo 
com os aspectos mais crus do realismo. No lirismo galego- 
portugues nao se manifesta explicitamente essa contaminagao 
das formas inferiores da vida amorosa, pois os seus trovadores 
reservaram para as cantigas de escamio e mal-dizer o desaba- 
fo da obcenidade; quando a flama da sensualidade aparece, sen- 
timo-la velada, expressa de uma maneira eufemica e elegante. 
Marcabru, por exemplo, e modelo flagrante do primeiro caso; 
na poesia galego-portuguesa, quern le as cantigas de Garcia de 
Guilhade, jamais podera suspeitar que existe um outro Guilha- 
de da satira, em que o trovador desce vertigionosamente para 
o terreno vulgar da existencia humana. 

Como na poesia provengal, algumas cantigas d'amor exis- 
tem nos cancioneiros galaico-portugueses que se afastam da 

(41) E. G. Gomez, obra cit., p. XXII-XXIII. 
(42) Ver a sua obra La "Joie d'amour", em que examlna minuciosamente as pre- 

tencoes filoldgicas dos partidarios da tese arabica, Ver nosso estudo "O Colar 
da Pomba", in Da Idade Media e outras idades, p. 49-52. 
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dialetica interna caracteristica desse tipo de poesia, porque sao 
verdadeiras expressoes de alma apaixonada. Esta estrofe fi- 
nal de uma cantiga de Martin Scares e um exemplo tipico de 
emogao sincera, onde a angustia da coita atingiu os ultimos 
requintes de um verdadeiro sofrimento: 

E, pois que Deus non quer que me valhades 
nen me queirades mia coita creer, 
que farei eu, por Deus que mh'o digades, 
que farei eu, se logo non morrer? 
que farei eu, se mais a viver ei? 
que farei eu, que conselho non sei? 
que farei eu, que vos desamparades? (CA 46) (43) 

Num desespero continue e num arrebatamento de todos 
os sentidos, o poeta vai sublimando paulatinamente a pertur- 
bagao profunda de seu estado de espirito. Os trovadores, os 
grandes trovadores naturalmente, tinham conhecimento dos 
valores internes de sua arte. Bernart de Ventadom pontifica- 
va sobre a excelencia da poesia, promulgando a sinceridade da 
emogao como base da criagao poetica; 

Chantars no pot gaire valer. 
si d'ins dal cor no mou lo chans; 
ni chans no pot dal cor mover, 
si no i es fin'amors coraus. 
Per so es mos chantars cabaus 
qu'en joi d'amor ai et enten 
la boch'e.ls olhs e.l cor e.l sen (44). 

(43) O prdprio Camilo parece ter feito um parentese na sua mordacidade para 
louvar essa j6ia do poeta enamorado (Coisas leves e pesadas, p. 15-16). 
Todavia, nao atinamos com a atribuigao de autoria que d5 Camilo a estes 
versos. Releva, tambem lembrar que Diez, citado por Henri Lang, ja ha via 
aproximado esta belisima cangao de Martin Soares da de Uc de S. Circ 
(Rayn., Choix, ill, 330): 

Que farai ieu, domna, que sai ni lai 
Non puesc trobar ses vos ren que bo m sia? 
Que farai ieu, qu'a mi semblon esmai 
Tug autre joy, si de vos no'Is avia? 
Que farai ieu etc., etc. 

(Cf. Modern Language Notes, 10 (4): 107-108, apr. 1895). 
(44) Ap. M. de Rlquer, La lirica de los trovadores, p. 255. 
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Como se deprende da estrofe, o amor e para o poeta lemusino 
um deh'rio de todos os sentidos, uma sinestesia completa em 
que participam simultaneamente os olhos, a boca, o juxzo e o 
coragao. O amor e, pois, a satisfagao do mundo sensivel e do 
mundo inteligivel; o amor deve descrever uma parabola que 
vai da aistesis a noesis, um gozo pleno de todas as suas formas; 
amor e joi, o jauzir dos sentidos, mas e tambem a contempla- 
gao do objeto amado, o exercicio da razao, uma emogao espiri- 
tual umedecida de cordialidade. So a sinceridade emotiva po- 
de explicar que o poeta prefira ao preludio tradicional da 
paisagem primaveril esta belissima "ouverture", prognostico do 
stil nuovo e a mais acabada apologia do amor total, do "amour 
comble". Bernart de Ventadorn vai mais longe: confunde o 
amor total, o amor como ele concebe, com a propria essencia 
da poesia. 

Tais manifestagoes de individualidade literaria nao sao 
comuns no trovadorismo em geral; existem na realidade, mas 
como fibres esparsas e geralmente no^ grandes trovadores. No 
mais, e uma arte que se circunscreve a um formalismo con- 
sagrado. 

e) Guilhem de Peitieus: homem bifronte: 

Se a poesia que floresceu no sul da Franga e deitou raizes 
pelos paises vizinhos nao foi um retrato, ao pe da letra, da vi- 
da social de seu tempo, foi-o da mentalidade duplice e contra- 
ditoria do homem medieval, e representativa de uma aristo- 
cracia que criou a sua volta um sistema de vida elegante, arti- 
ficial e cheia de atitudes, que procurou pautar o seu compor- 
tamento pelo formalismo do trato feudal cavalheiresco que se 
foi formando e cuja etica o nosso espirito cristao e burgues di- 
ficilmente poderia compreender. Essa poesia nao daria, com 
rigor, lugar a formagao de uma consciencia literaria, porque 
os seus temas, seus motives, as situagoes poeticas e o proprio 
vocabulario constituiram todo um formalismo, que no sul da 
Franga atingiu os ultimos requintes. A criagao poetica circuns- 
creveu-se a um ritual de formas consagradas, que era por sua 
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vez uma replica ao "servigo cavalheiresco". Explicavel pelo 
prestigio politico e social de que gozava a mulher casada na 
Franga meridional — em relagao as do Norte (cujo descredito 
se reflete nas congoes de gesta) — e pela atmosfera de ele- 
gancia e preciosismo que essa aristocracia semi-feulad criou 
nos castelos depois da eliminagao das hostes invasoras (sar- 
racenos, magiares, eslavos, dinamarqueses), a mulher ascendeu 
vertiginosamente a posigao de senhora dominadora, enquanto 
o homem desceu para as formas da obediencia servil e da ge- 
nuflexao amorosa. Esta nova situagao social e moral, em que 
a mulher exercia o papel dominador de suserana, criou as con- 
digoes de sujeigao dos sentimentos do homem. E daqui as con- 
seqiiencias, tipicas do homem que esta preso a essas formas 
de dominagao, embora "preso por vontade" (como diria Ca- 
moes); a submissao a uma disciplina estabelecida, a imobilida- 
de de seu pensamento, a invariabilidade de seus sentimentos, a 
atitude de impassibilidade diante do inaccessivel — que se con- 
segue mediante submissao e sofrimento; a ausencia das for- 
gas individualistas e finalmente a ascesse como meio de atin- 
gir o bem eterno. Andre Moret nao encontra relagao entre es- 
sa arte trovadoresca e a realidade social; para o insigne me- 
dievalista o que existe e um abime entre la vie reelle du temps 
et ces affirmations de la veneration plus pure et du service le 
plus humble. Inconcevable est le contraste entre la situation 
sociale de la femme et le culte verbal quasi mystique qui lui 
est voue. Nulle part on ne constate pareil divorce entre la 
theorie et la pratique, entre Tart et la vie (45). De fato, a liri- 
ca trovadoresca provengal estava, na sua essencia etica, em 
divorcio com a grande parte da realidade social do seu tempo. 
O amor cortes, a galantaria palaciana, mantinha-se distante do 
amor como sentiam as classes inferiores. Tem razao, portanto, 
Eileen Power, ao afirmar que a Igreja e a aristocracia estavam 
constantemente em luta renhida, e ambas "ensinaram as dou- 
trinas mais contraditorias, razao pela qual a mulher se encon- 
trava oscilando perpetuamente entre o fosso e o pedestal" (46). 
(45) Les debuts du lyrisme en Allemagne, p. 23. 
(46) V. Situagao da mulher. In: El legado de la Edad Media, p. 513-514. 
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Um trovador como Marcabru, de baixa extragao, impreg- 
nado de leituras as vezes fastidiosas dos livros sagrados (o 
Eclesliastes, os Proverbios, o Livro de Jo e outros textos), con- 
sagrou grande parte de sua poesia a combater o relaxamento de 
costumes da epoca, desde o amor cortes pregado pelos idealis- 
tas da escola de Ebles, aos trovadores que estimulavam em suas 
poesias a pratica do adulterio, aos maridos que permitiam a 
cortesia das proprias mulheres, aos proprios esposos que se 
convertiam em amantes das mulheres alheias (47). Marcabru 
denuncia uma consciencia de que o amor cortes e um amor 
adulterino. E' evidente que o trovador ja iniciava, desde os 
primordios do seculo XII (1129-1150) a reagao, o preconceito 
contra esse modus vivendi sentimental, que para os cristaos 
das classes inferiores era um absurdo, mas para aquela aristo- 
cracia uma condigao perfeitamente natural. Nesta coesistiam, 
sem contradigao, os dois mundos morais que o nosso espirito 
costuma distinguir: a afeigao entre os esposos (maritalis affec- 
tus — como dizia Andre Chapelain, teorico da arte amatoria) e 
o amor verdadeiro, entre os amantes (coamantium vera di- 
lectio). Para o mesmo Andre Moret constituiam dois mundos 
diferentes e irrelacionaveis. Dai concluir-se que so por con- 
trasenso se queira reduzir a lirica trovadoresca a uma poesia 
do adulterio. A oposigao entre as duas modalidades conjugais 
e, pois, uma discordancia que existe apenas no nosso espirito, 
pois a sociedade cortes nao tinha consciencia dessa contradi- 
gao (48). Tal nao impedia, portanto, que monges, casados, pais 
de familias cantassem o amor coamantium, cujo carater peca- 
minoso e fruto de um preconceito criado pela etica trazida pe- 
lo Cristianismo. No sentido moral, portanto, os homens da 
corte viviam mais integralmente a vida. Quando Pio Rajna qua- 
lificou o primeiro trovador occit^nico de bifronte, o carater de 
Guilherme IX nao diminuia com o pejorative, pois os dois as- 
pectos fundamentais da sua vida constituiam um exemplo elo- 
qiiente da personalidade do homem medieval, que oscilava en- 

(47) Ap. Rlquer, obra cit., p. 34-35. 
(48) Obra cit., p. 158 
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Ire a realidade mais grosseira e um ideal de pureza (49). A 
■afirmagao de Gustave Cohen (50) de que a grande Idade Me- 
dia francesa nao chegou a separar, a distinguir o amor da car- 
ne, o amor do espirito, o amor humano e o amor divino, aplica- 
se principalmente as classes elevadas e aos satelites da vida 
palaciana. Em Portugal, situacao semelhante. E' flagrante a 
oposigao de costumes entre os homens da corte e os meios po- 
pulares (cuja educagao familiar possuia uma forte ascenden- 
cia visigotica). Podemos falar numa pureza de costumes nas 
camadas burguesas e rusticas, explicavel pela influencia da le- 
gislagao germanica — que em Portugal deixou marcas indele- 
veis. Os Livros de Linhagens constituem um documento mi- 
nucioso da corrupgao das classes nobres da Idade Media por- 
tuguesa. Rodrigues Lapa focalizou esse quadro moral dos pri- 
meiros tempos da sociedade portuguesa, colocando em eviden- 
cia o antagonismo entre o povo — conservador das virtudes 
antigas — e a classe aristocratica, onde reinava a mais desca- 
belada soltura de costumes, acrescentando que na Alemanha 
contemporanea a mesma situagao moral se verificava (51) . 

A respeito e particularmente informativa aquela passagem 
de Aucassin et Nicolete (sec. XIII), em que o Visconde, tutor 
da pequenina sarracena, procura afastar do espirito de Aucassin 
a ideia de possuir a sua pupila. Argumentando que semelhante 
uniao apenas acarretaria desonra ao jovem apaixonado, sujeito 
ainda a ter a alma destinada ao inferno, responde o'intransigen- 
te enamorado que o paraiso nao Ihe interessava, pois era para o 
inferno que "iam os belos clerigos e os garbosos cavaleiros mor- 
tos em tomeios e em ricas guerras; os bons vassal os e homens 
nobres; as belas damas da corte (que possuem dois ou tres ami- 
gos alem do marido); os tocadores de harpa, os jograis e os reis 
do mundo" (52). Enfim: o sistema planetario palaciano, aquele 
cuja vida galante parecia aos olhos dos "profanos" a encama- 
gao do pecado. Aucassin assumia evidentemente a atitude de 
quern, pertencente a classe burguesa, observava o estilo de vi- 
(49) V. Pierre Belperron, obra clt., p. 38. 
(50) La po£sie en France an Moyen Age, p. 37-38. 
<51) Das origens da poesla lirlca em Portugal na Idade M6dla, p. 257-265. 
<62) Aucassin et Nlcolette, ed. Mario Roques, VI, 24-39. 
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da cortesa de um ponto de vista cristao. Acresce lembrar ainda 
que a agao desta deliciosa fabula poetica decorre nas plagas da 
Provenga. 

E', portanto, essa duplicidade de carater do homem medie- 
val, que vai da concepgao mais grosseira da vida ao mais alado 
idealismo, que explica as contradigoes aparentes, impermeaveis 
muitas vezes a nossa interpretagao: D'un cote dl y a les ascetes 
Chretiens et les par£aits cathares, de i'autre, ceux dont les de- 
bordements ont permis de representer le Moyen Age comme 
une epoque de barbarie et de debauche (53). Dai explicar-se 
que a posteridade viesse a formular as interpretagoes mais an- 
tagonicas a respeito da Idade Media (54). 

Se a poesia de Guilhem de Peitieus nao atinge a esfera do 
amor platonico, nao se pode negar que ainda assim e ela repre- 
sentativa desse tipo de personalidade, que sobe das formas in- 
feriores da poesia chocarreira e pornografica (da primeira fa- 
se) para aquela cuja elegancia mundana e certo refinamento 
da expressao literaria vao ser os germes da poesia cortes. Os 
trovadores de aquem-Pirineus constituem tambem exemplos im- 
pressionantes dessa mentalidade alternativa do homem medie- 
val. Quern, depois de uma leitura das cantigas d'amor ou d'amigo 
de um Garcia de Guilhade (como de quase todos os trovadores), 
nao ficaria perplexo diante daquela produgao escatologica que 
saiu da mesma pena e fervilha no Cancioneiro da Vaticana? 
De modo geral, e esse o homem, o verdadeiro homem da Ida- 
de Media, aquele que teve expressao historica: pouco diferem, 
na sua estrutura moral, um Guilherme X, um Garcia de Gui- 
lhade e um Frangois Villon. 

f) A Topica: 

A investigagao de topos literarios, cujo metodo se deve a 
Robert Curtius, constitui um dos mais importantes e curiosos 
capitulos da ciencia da expressao literaria. Na literatura por- 
(53) P. Belperron, La "Joie d'amour", p. 38. 
(54) Johannes Buhler 6 categorico: El problema cardinal de la Edad Media, el 

divorcio interior de una epoca que, de una parte, renegaba del mundo y 
de otra lo ambicionaba ardorosamente, era y es un problema Insoluble 
(Vida y cultura en la Edad Media, p. 49). 
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tuguesa, se exceptuarmos os estudos de Maria Rosa Lida so- 
bre o "veado ferido ao pe da fonte", o de Harri Meier sobre 
"os olhos verdes". e os artigos esparsos (de interesse filologi- 
co, nao literario) a respeito da expressao "senhor branca e ver- 
melha", podemos dizer que pouco mais ou quase nada se tem 
feito (55). Quem pretenda estudar a materia topica da primi- 
tiva lirica peninsular, nao pode perder de vista o aspecto gera- 
cional do movimento trovadoresco, romanico e alemao. Ainda 
quando fatores morais e sociais nao fossem identicos, havia 
um denominador comum sobre que repousavam estas floragoes 
poeticas: o ideal que as animava, um estilo de vida social mais 
ou menos semelhante, mas sobretudo um conjunto de temas e 
formulas expressivas. A migragao destas formulas poeticas, da 
poesia occitanica para as suas sucursais romanicas e alema, so 
foi possivel porque havia entre estas vegetagoes liricas um con- 
junto de afinidades espirituais. O lirismo galego-portugues pos- 
sui valores proprios, mas a divida para com a poesia occitani- 
ca e ponderavel. 

A investigagao de topos literarios, que esta ligada a pro- 
blemas de influencias e de origens, muitas vezes corre o perigo 
de aproximar o que e mera semelhanga, determinada por cir- 
cunstancias identicas — fato muito comum na genese dos pro- 
cesses literarios. Sabemos perfeitamente que ha um fundo 
comum de sentimentos e de ideias na poesia de todos os povos e 
de todos os tempos, uma genese comum de temas. processes 
tecnicos e situagoes emotivas elementares na poesia de todos 
os povos (56). Por conseguinte tivemos o cuidado de afastar 
aquilo que pudesse ser apenas um fenomeno de poligenesia 
literaria ou mera coincidencia de processes (57). Nao perdemos 
(55) Maria Rosa Lida investlgou, na poesia espanhola do S6culo de Ouro, nao 

s6 o tdpico do "veado ferido", como tamb6m a influencla do rouxinol das 
Gedrgicas nessa poesia. V. Transmlsldn y recreacldn de temas greco-latlnos 
en la poesia espanola. Revista de Filologia Hispanica, 1:1939; 4; 1942; 8: 1942 
etc. O exame do topico dos "olhos verdes", feito por Harri Meier, encon- 
tra-se no sen excelente llvro Ensaios de filologia romanica, p. 191-202. Conv6m 
lembrar tambem o erudito estudo acerca do motivo "Chorava e estava can- 
tando" de S. Pellegrini (Studi su trove..., p. 134-140). 

(56) V., do Autor, Fenomenos formals da poesia primitiva. Sao Paulo, 1951. 
(57) Vem muito a propdsito a oplnlao de Francis James sdbre os epitetos, os 

lugares comuns na poesia universal: Je crols que e'est une erreur formidable, 
nee du manque d'imaglnation, que fait attribuer telle epithdte a Homere, 
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de vista o fato de que as condigoes culturais criam e configu- 
ram em parte os caracteres literarios. Nestas floragoes poeticas, 
as diferengas que existem no temario, nos processes de compo- 
sigao e ate na concepgao do amor, nao destroem entretanto a 
existencia de uma unidade espiritual. Muito embora nao pos- 
samos falar num regime feudal em Portugal — e na Provenga 
o mesmo regime diferisse em muitos aspectos do feudalismo 
do Norte —, nao e de estranhar que existisse nesses paises, su- 
bretudo na classe palaciana, um estilo de vida social mais ou 
menosL semelhantfi. A propria aclimatagao de formas e temas 
literarios do trovadorismo occitanico nestes paises e testemu- 
nho de que ha via neles condigoes de vida compativeis com esse 
tipo de literatura. E' evidente que os codigos provengais da 
arte amatoria nao podem ser aplicados in-totum na interpre- 
tagao do amor na lirica luso-galega, porque certos aspectos 
morais da vida amorosa da Provenga no seculo XII nao se en- 
contram na galego-portuguesa do seculo XIII e inicio do seculo 
XIV. Para alem-Pirineus, o amor dirigia-se, sem excegao, a 
mulher casada — que desfrutava um prestigio social e juridico 
desconhecido da solteira; ao passo que em terras de Entre-Pou- 
ro-e-Minho a prece amorosa dos trovadores se dirigia indife- 
rentemente a mulher casada ou a solteira. O carater funda- 
mental da vida amorosa entre os provengais consistia numa 
incompatibilidade entre o amor e o casamento. A mulher con- 
sagrava ao marido o seu amor fisico, mas a um amante o amor 
adoragao (58). Aqui os papeis invertiam-se: era o homem que 
se encontrava com o direito de repartir a sua vida sentimental: 
o amor elevagao, a solteira; e um misto de amor natural, amor 
dos sentidos, com amor espiritual — e as vezes com predomi- 
nancia de uma destas formas —, votado as mulheres casadas. 
A esposa, cujo consorcio no mais das vezes solucionava inte- 

Theocrate ou Virgile. Les poetes sont des parents et d'identlques jeux de 
pbysionomie, des intonations, si je peux dire, leur sont communs; ils ne 
different que par la personalite de leur genie, qui 6tabllt des differences 
par I'ensemble et par cette vcrtu cachee qui nous echappe et qui fait que 
nl le bleu de Hugo, nl le bleu de Lamartine, nl le bleu de Baudelaire ne se 
ressemblant (Ap. P. Belperron, La "Joie d'amour", p. 73-74). 

(58) J. Lafltte-Houssat, Troubadours et Cours d'Amours, p. 107. 
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resses politicos, nao ocupa o cenario sentimental dessa poesia 
galante. Golpe mortal contra os defensores da intangivel pu- 
reza dos cantares galego-portugueses desferiu Antonio Jose 
Saraiva, que, depois de analisar a expressao "fazer o ben" (so- 
licitagao assidua dos "servidores" a dama de seus cantaresL 
rhegou a^cnnclusao: "os, pxota^Qnistas,.dQ5,amQres cqntados nos 
Gancioneiros sao muito freqiientemente grandes fidalgos, reis 
e filhos de reis e respectivas concubinas. quando nao sao os, 
proprios jograis e soldadeiras. Uns e outros constituiam um 
mundo em certa raedida- emajiclpado da legalidade dos costu- 
mes . O pomposo nome de "senhor" e aplicado a concubinas, a 
mulheres de vida livre e ate a meretrizes" . JJai afirmar que 
"toda a ficqao do "servi(;o" da "senhor" recobre pois. sob uma 
terminnlogia provencal. os amores clandestinos. a margem do 
rampnfn pntrp fiHa 1 gns e fidalgas ou plebeias oU entre jo- 
-gmis^e-soldadeiias^ (59). Diga-se de passagem, a expreasan 
"ia2er_a_ben." (que se encontra tambem na poesia estrangeira, 
em Chatelain de Coucy, por exemplo) rem sempre e eufemi- 
ca, a encobrir um sentido escatologico. Por isso achamos pe- 
rigoso generalizar essa interpretagao a todos os cantares em 
que a referida expressao aparega (60). Enfim: jii nan podemos 
aceitar a afirmagao da ilustre romanista D. Carolina Michaelis, 
de que nos cantares d'amor a mulher amada e "sempre dama 
da. corte e sempre solteira" (6U ■ Elementos e nao poucos pos- 
suimos para dizer o contrario e concluir que a categoria social 
^ n nstarfn rivil da mulher nos cantares d'amor nan eram sem- 
pm pssps . Solieka, casada, dama da corte, mulheres plebeias, 
concubinas, esta era a galeria de figuras femininas que povoa- 
va n mundo sentimental dos trovadores. As denominagnes com 

(59) Historia da cultura em Portugal, v. I, p. 292. 
(60) O valor eufemico nao era conhecido de todas as mulheres. Bernal de Bonaval 

faz a uma dizer num de seus cantares d'amigo: 
Diz meu amigo que Ihi faga ben, 
mais non ml diz o ben que quer de min (CV 744). 

(E a mulher nao consegue compreender como para o amigo a simples visao 
da mulher amada nao constitui o ben que ele pretende). Em outro cantar, 
6 Joan d'Aboln (CA 157) a solicitar veementemente a intervengao da Pro- 
videncla divina no sentido de que Ihe faga conseguir o ben de sua amada 
(V. Apendice 11, p. 174). 

(61) Ligdes de filologia portuguesa, p. 388. 
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que aparecem sao varias: senhor, donzela, mulher, dona, mo^a, 
mocelinha (estas tres ultimas eram sinonimas, como se depre- 
ende de urn cantar d'amor de Joan Garcia de Guilhade (CCB 
351). A mulher podia ser ate parente do trovador, como e o 
caso de Fernan Fernandez Cogominho, que confessa dirigir seus 
cantares a sobrinha (CCB 307) (62). O que nao podemos negar 
e que uma atmosfera de galantaria, de amores clandestinos, de 
aventuras a margem da legalidade, havia na vida palaciana 
dos primeiros tempos deste recanto da Peninsula. E foi por 
isso que muitos topicos da poesia de alem-Pirineus se aclima- 
taram a gosto na poesia galego-portuguesa. 

g) Topica vernacula: o beijo, a "femme deshabillee", a espera 
breta e o "coup ide poing sur le nez": 

Alguns preceitos codificados nas artes amatorias, todavia, 
nao se aplicam ao caso portugues; dai nao encontrarmos na 
poesia lirica luso-galega certos motives poeticos que sao fre- 
qiientes na poesia occitanica. O beijo, que e o refrigerio das 
almas incandescentes, 

Qu'ab tot lo nei m'agr'ops us bais al chaut 
Cor refrezir (63), 

e vem prescrito nos codigos de amor proven^ais (como tera- 
peutica de urgencia para os males agudos do coragao) constitui 
motive expressivo daquela poesia, bem como as suas situa- 
goes complementares; o abrago, o desfruto do amor sob o pi- 
nheiro, debaixo de uma cortina adornada, a sombra de um bos- 
que (64). 2ao .quadrps que a Hrlca iberica trovadoresca-des; 
conhece. Vejam-se estes exemplares, cujo carater adulterine 
precisa ser compreendido em termos, pois a nogao de infidelida- 
de conjugal, naquele tempo e dentro daquela sociedade, e ra- 

(62) £stes aspectos da vida social, sobretudo da vida palaciana dos primeiros 
tempos da nacionalidade, estao a reclamar estudo a parte. 

(63) Arnaut Daniel, ap. A. Berry, Florilege des troubadours, p. 196. 
(64) O abrago e o beijo aparecem tamb&n na poesia amorosa dos poetas anda- 

luzes, naquelas poesias que tern com as albas provengais uma similitude 
que merece estudo (V. Emillo Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, p. 
135). 
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dicalmente diferente da nossa (65). Bernart Marti, falando das 
infidelidades reciprocas entre maridos e mulheres, declara: 

c'asatz fauc meils mon talant, 
Quan I'ai despoillada 
Sotz cortin'obrada (66) 

ou o mesmo poeta, nesta cangao contra os maldizentes, dizendo 
preferir a fuga com sua dama: 

Lai (no bosque) de fueill'auren cobertor (67). 

Mas acrescente-se: "o verdadeiro amante nao deseja outros 
beijos senao aqueles de sua amada", preceitua Andre Chape- 
lain entre os 31 artigos de suas "Regras do Amor". 

Outro motive poetico de grande poder expressive, que a 
poesia galego-portuguesa nao veio a conhecer, e o que denomi- 
nariamos do "homme deshabille" ou da "femme deshabillee", 
muito comum nos trovadores provengais. For exemplo, em 
Bernart Marti: 

Quan sui nutz e son repaire 
e sos costatz tenc e mazan (68); 

ou entao em Guilhem de Peitieus; 

Quant aguem begut e menjat, 
eu mi despoillei a lor grat (69); 

(65) Lafitte-Houssat chega a dizer: Bien mieux, une femme vertueuse non seule- 
ment pouvait mais devait presque avoir un mari et un amant (Obra cit , 
p. 109). E mais adlante: Evidemment nous avons pelne a compreendre 
aujourd'hui que la vertu d'une femme consiste dans le droit de ne pas 
aimer son mari et dans le devoir d'aimer un autre homme. Falando sobre 
as origens da cortesla, no ensaio "A cavalarla e o seu lugar na historia", 
Hearnshaw adverte para esse glgantesco sistema de blgamia crlado pelas 
condlgoes especials da vlda feudal; "Essa concepgao de moral, tao profun- 
damente diferente da que, gragas aos puritanos, domina hoje, e de dificil com- 
preensao e ainda de mais dificil julgamento" (In: A cavalaria medieval, p; 28). 

(66) Ernest Hoepffner, Les poesies de Bernart Marti, p. 10. Em Guilhem Ademar 
se encontra o mesmo motlvo: Ab un doutz bais dinz cambra o sotz fuoill 
(Ap. Kurt Almqvist, Poesies du troubadour Guilhem Ademar, p. 98). 

(67) Ap. E. Hoepffner, obra cit., p. 32. 
(68) Ibid., p. 31. Em Guilhem Ademar, ainda, se repetem todos esses quadros 

de erotlsmo (Ibid., p. 134). 
(69) Ap. Riquer, La lirica de los trovadores, p. 18, 
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ou ainda na poesia de Raimbaut d'Aurenga, onde o motivo atin- 
ge as ultimas conseqiiencias morais; 

Be n'aurai, domna, grand honor, 
si ja de vos m'es jutgada 

honransa que sotz cobertor 
vos tenga nud'embrassada (70). 

O desejo ardente de o trovador "introduzir-se onde se des- 
nuda" a amante e outro motivo freqiiente nessa poesia: Peire 
Rogier, profundamente inspirado na arte amatoria ovidiana. 
alimenta a esperanga; 

s'una vetz ab nueg escura 
mi mezes lai, o.s despuelha (71). 

Em Marcabru, o estorninho mensageiro recebe a ordem de 
voar depressa para junto da mulher amada, para dizer-lhe que 
o trovador morrera se nao souber de que maneira dorme a 
sua amada; nua ou vestida. La Comtessa de Dia tambem lan- 
cou mao do motivo, invertendo porem a situagao: 

Ben volria mon cavallier 
tener un ser en mos bratz nut (72). 

Peire Vidal resume a felicidade do servigo amoroso no momento- 
critico em que a amada se desnuda para vestir-se: 

E s'en grat servir vos pogues 
Entre.l despolhar e.l vestir... (73). 

Le Chatelain de Coucy aprendeu com os provengais o topico da 
"femme deshabillee": 

Ke cele ou j'ai mon cuer et mon penser 
Tiegne une fois entre mes bras nuete, 

Ains ke voise outremer (74). 

(70) Ibidem, p. 141. 
(71) Ibidem, p. 223. Inspira-se no lirismo latino, visto que Peire Rogier, nesta 

cangao, manifesta um total desprezo pela honra, comportando-se com extre- 
ma humildade e conformidade, perante a infidelidade de sua dama. Tal 
atitude 6 fruto da prdtica de v£rlos aforismos eroticos ensinados por Ovidio, 
que fala em licet dissimulare, em negar aos que vem maldizer etc. 

(72) Ibidem, p. 170. 
(73) Ap. Joseph Anglade, Les poesies de Peire Vidal, p. 136. 
(74) Ap. Robert Bossuat, La poesie lyrique au moyen age, p. 46. 



— 41 — 

Num poeta como Bernart de Ventadorn, onde a presenga 
de elementos eroticos, sensuais, nao e nota constante, surge da 
mesma forma o motivo da mulher desnuda; mas aqui o moti- 
vo poetico nao representa mais do que uma luta entre o amor 
dos sentidos e o amor contemplagao; o poeta deseja penetrar 
no recinto onde ela se despe, apenas para entregar-se as ordens 
dela, ao pe do leito, descalgando-a, reverente e de joelhos, se e 
que a mulher amada Ihe consente estender-se a seus pes, hu- 
mildemente. fisse amor contemplagao diante da mulher des- 
nuda reaparece no mesmo trovador, que apenas anseia pene- 
trar o lugar onde ela repousa, para, quando muito, desfrutar o 
prazer da contemplagao das belezas de seu corpo; qu'eu remit 
son bel cors gen (75). O motivo adquire certa graga na poesia 
de Bertran de Bom, em que o poeta faz prognostico das delicias 
de sua dama nua, atraves da contemplagao de seu corpo vestido: 

... nuou cors prezan, 
de que par a la veguda 
la fassa bo tener nuda (76). 

O tema do homem que se introduz no leito da mlher ama- 
da ou da mulher hospitaleira — e vice-versa — e freqiientissi- 
mo, porem, nao so nos romances franceses, mas na propria 
novela do Graal, novela de tonalidade barroca, em que ao mais 
alado idealismo se associam cenas de intense realismo. Aparece 
no poema do Escoufle, no fabliau de Garin, em Li Romans de 
la Charrette de Chretien de Troyes (77). 

Como estes, outros cliches nao conseguiram atingir as pla- 
gas peninsulares; a espera paciente e humilde, pedra angular 
e nota permanente do oficio amatorio trovadoresco, se entre os 
provengais chegou a estereotipar-se na belissima comparagao 
"esperar como os bretoes" (esperam o Rei Axtur), nao teve o 
seu correspondente nas outras regioes poeticas da Romania: 

(75) Ap. Riquer, obra cit., p. 267. 
(76) Id., Ibid., p. 440 
(77) Jacques Castelnau, La vie au Moyen-Age d'apres les contemporaines, p. 72-73. 
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Esperar e muzar 
Me fai coma Breto, 

diz Peire Vidal (78). 

Outro costume tipico do tempo, caracteristico como tantos 
outros da sociedade feudal do norte e sul da Franga, um habito 
que nao chegou a constituir um topico poetico todavia, era o 
de esmurrar a dama no nariz quando esta se tornasse renitente 
as solicitagoes do amante. E' o que chega a aconselhar o tro- 
vador Raimbaut d'Aurenga as mulheres que se recusam as 
aventuras dos cortejadores. Dirigindo-se aos seus discipulos 
da arte da conquista amorosa, assim conclui: 

e, si vos fan respos pejors, 
datz lor del ponh per mieg las natz (79). 

As condigoes culturais nao so contribuem para individuali- 
zar a sua vida literaria, mas ate para criar certas formulas de 
expressao, que, com o correr do tempo, se cristalizam na tra- 
di<jao literaria, se tomam lugares comuns, embora percam, co- 
mo acontece com certos refraes, o seu conteudo, o seu valor 
semantico, por conseguinte, a atualidade do seu efeito expres- 
sivo. TnHns mnvimpnt.ns literarins criam qs suas categorias 
estilisticas, valores esteticos elementares. temas e motivos. que, 
atraves da experiencia da propria geragao, sobretudo no domi- 
nio da poesia, vao buscando uma estabilidade expressional, uma 
vitrificacao verbal. "El mundo es vario, infinito; el arte lo 

<78) Ap. J. Anglade, obra cit., p. 64. Alias o grande trovador tolosiano abusa 
do topico, pulverizando-o em variantes de rara expressividade: numa de suas 
belas cangoes adverte a mulher de que a sua longa espera ja perdeu a 
razao de ser, pois que "os Bretaos encontraram o Rel Artur"; 

Que pos Artus an cobrat en Bretanha, 
Non es razos que mais jois mi sofranha 

(Ap. Anglade, obra cit., p. 73). 
Ver ainda o mesmo tratamento na poesia XXVIII, vs. 48-49, da mesma 
edigao. Outras vezes reforga a comparagao, dizendo que nao so esperou 
como bretaos, mas trabalhou como a aranha, pacientemente: 

Fag ai I'obra de 1'aranha 
E la musa del Breto (Ibid., p. 12). 

(79) Ap, Riquer, obra cit., p. 144. Le coup de poing sur le nez semble etre la 
sanction habituelle; il devient un lieu conunun (J. Castelnau, obra cit., 
p. 72). 
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estiliza, lo reduce a unas cuantas lineas intensificadas y funda- 
mentales", diz Damaso Alonso (80). 

h) Formalismo e consciencia literaria: 

E' justamente a observancia de prindpios, determinados 
por um estilo de vida cavaleiresco e particularmente pelo ritual 
amatorio, que vai padronizar os temas desse movimento poe- 
tico, resultando na formagao de cliches de pensamento, de for- 
mulas expressivas, de lugares comuns aos quais os poetas de- 
viam recorrer inevitavelmente. A nogao de plagio nao era, 
pois, bem definida; a monotonia tematica se torna, ate, uma 
virtude. Esta certo que a consciencia de plagio sempre existe. 
O trovador, nao obstante adstrito a esse escolasticismo verbal, 
tematico e topologico, podia dar azo a sua liberdade criadora; 
e as novidades literarias, se constituiam aberragoes na esfera 
dessa arte, por outro lado gozavam de certo prestigio como pro- 
priedade literaria. Caso tipico do que estamos dizendo e o 
que se verificou com o trovador Garcia de Guilhade, cujas 
poesias deveram ter desfrutado no tempo grande estima; o seu 
jogral Lourengo fora vitima de uma satira do trovador Joan 
Scares Coelho, que dizia atribuiveis a Guilhade as tengoes que 
circulavam com o nome de Lourengo, pois "non riman e son 
desiguaes". Ora, os trovadores conheciam, pelo que vemos, os 
recursos e as peculiaridades estilisticas de cada um; de Garcia 
de Guilhade sabiam que eram caracteristicas de sua poesia o 
desprezo da rima e o uso dos versos sem medida. 

O exercicio desse formalismo poetico nao impedia, contu- 
do, que surgissem aqui e ali situagoes liricas frutos de indi- 
vidualidade artistica, fibres esparsas da experiencia pessoal do 
poeta — que tinha algumas vezes conscienca de sua arte e de 
seus recursos pessoais; o trovador sentia, as vezes, o impulse 
de superar, de desobedecer aos preceitos mais tarde consagrados 
nas artes amatorias. Para Hernani Cidade, o "individualismo 

(80) Ensayos sobre poesia espafiola, p. 37-38. 
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medieval era ainda quase exclusivamente o da forga fisica, c 
do poder material, sobretudo nos paises de menor cultura" (81). 

Significativa e aquela poesia de Gui d'Ussel, em que o tro- 
vador pretende dirigir a sua dama uma cangao d'amor, mas 
evitando dizer que o amor o faz chorar ou suspirar — porque 
todos ja o disseram. O poeta nao resiste a sedugao de usar pala- 
vras novas na sua melodia, mas percebe que a linguagem e po- 
bre e nela tudo ja foi realizado pelos outros trovadores; entao, 
num console contrafeito de quern sente a inevitavel impotencia, 
da expressao nova de seus estados sentimentais, resolve confe- 
rir a sua melodia a aparencia de que disse com linguagem no- 
va o que e velho na poesia: 

Ben feira chanzoz plus soven 
mas enoja.m tot jorn a dire 
q'eu plang per amor e sospire, 

qar o sabon tuit dir comunalmen; 
per q'eu volgra mot nous ab son plazen, 
mas re no trob q'autra vez dit no sia. 
De cal gisa.us pregarai doncs, amia? 
Aqo meteis dirai d'autre semblan, 
q'aisi farai senblar novel mon chan (82). 

Os trovadores tinham, algumas vezes, consciencia litera- 
ria: sentiam o formalismo, a inevitabilidade dos temas, dos 
conceitos, dos motives de sua arte, e muitas vezes despontava 
neles o orgulho da individualidade artistica. Um orgulho ru- 
dimentar, mas que existia latente nos grandes trovadores. Um 
Raimbaut d'Aurenga, o primeiro trovador nascido na Proven- 
ga e o primeiro representante do trobar clus, cultor da poesia 
refinada, da poesia inaccesivel ao vulgo, orgulhava-se das ex- 
celencias de sua poesia; para ele, "desde que Adao comeu a 
maga", jamais apareceu um trovador que valesse um ceitil, 
comparado com a sua arte. Peire d'Alvernha, entao, levou ao 
exagero esse impulso da originalidade, declarando que preten- 
de compor um poema que nao se iguale aos poemas alheios. 

(81) O conceito de poesia como expressao de cultura, p. 35. 
(82) Ap. Jean Audiau, Les poesies des quatre troubadours d'Ussel, p. 27. 
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porque naquilo que e comum a poesia de todos nao existe 
•arte; 

q'anc chans no fon valens ni bos 
qe ressembles autruy chansos (83). 

<Nao ha duvida de que o valor estetico da poesia reside, mais 
do que na capacidade de expressao, nas diferengas e na pro- 
fundidade da experiencia pessoal do artista: juizo de valor que 
constitui admiravel antecipagao da critica literaria moderna). 

A pena de morte ao gosto dos trovadores provengais de 
preludiar a cangao com paineis da primavera, e langada por 
D. Dinis, que proclama a superioridade da poesia de sua terra, 
pois, se os poetas do Languedocio manejam bem a sua lingua 
para a expressao de seus sentimentos, em compensagao a coyta 
amorosa daqueles trovadores nao possui a profunda e sincera 
intensidade que possui a sua: 

Proengaes soen mui ben trobar 
e dizen eles que e con amor, 
mays os que trobam no tempo da frol 
e non en outro sey eu ben que non 
am tarn gran coyta no seu coragon 
qual m'eu por mha senhor veio levar (CV 127) (84). 

Dinis, que conhecia os trovadores occitanicos, percebe que 
o recurso da primavera como exordio da cangao d'amor proven- 
gal nao passa de um artificio, de uma decoragao tradicional que 

(83) Ap. Alberto del Monte, Peire d'Alvernha — Liriche, p. 43. Numa de suas 
cangoes, Peire d'Alvernha faz desfilar sob o seu plncel critlco doze trova- 
dores de seu tempo, cuja arte impledosamente escarnece; o d6cimo tercelro 
da galeria 6 file mesmo, ridlcularlzando a prfiprla voz e o hermetismo de 
sua poesia, mas, sob o pretexto de modfistia, nao perde a oportunidade de 
dlzer que fi o mestre de todos os poetas: pero maiestres es de totz. 

<84) Gfice Brulfi, antes de D. Dinis, havia condenado os "faus amoureus 
d'estfi", que "ne chantent fors en pascour" e "lors se plaignent sans 
dolour" (V. Alfred Jeanroy, Les origines... p. 318). O Prof. Costa Pimpao 
tambfim se prevalece destas objegoes de Jeanroy, mas por desculdo, natu- 
ralmente, coloca na Provenga o trovador francfis. O mesmo Prof, aduz 
outro exemplo curloso, que se liga & mesma Idfiia, do trovelro Eustache 
de Rheims, extraido da obra de H. Lang, Das Liederbuch des Koenigs 
Denis von Portugal (V. Hist, da Lit. Portugufisa, p. 146). 
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no mais das vezes nao possui uma articulagao emotiva, nem com 
as estrofes do poema, nem com o estado h'rico do poeta (85). 

Os trovadores galego-portugueses, como os de Provenga, 
manifestam algumas vezes pruridos de consciencia literaria, is- 
to e, dos meios de realizagao de sua arte e das diferengas pes- 
soais do seu mundo subjetivo. Mais adiante veremos as suas 
reflexoes sobre os recursos de que dispunham para a elabora- 
gao poetica, numa consciencia perfeita dos motives, dos cha- 
voes, do material comum enfim de que dispoe o trovador para 
expressao de seus estados poeticos. 

i) A Topica e sua terminologia; 

Julgamos necessario esclarecer o conceito de algumas de- 
nominagoes desse terreno da tecnica literaria. W. Kayser en- 
dossa a definigao de que os topos sao "cliches fixos ou esquemas 
do pensar e da expressao" (86). Quando Robert Curtius anali- 
sa, por exemplo, na sua obra fundamental (87), o topico da 
"palavra consoladora", ou o do "mundo as avessas", ou ainda o 
da "afetagao de modestia", o que se verifica e apenas a presen- 
ga do chamado lugar-comum, nao propriamente o estudo de 
uma formula fixa de expressao. A repetigao de uma ideia, de 
uma imagem poetica, de uma atitude literaria, de uma forma 
de concepgao da realidade — mesmo sem definida estrutura 
verbal —, chama Curtius indistintamente topos, tanto se refira 
a topica normativa (que vem expressa ou codificada na Keto- 
rica), como a topica historica (que ele cria, partindo do prin- 
cipio da permanencia de um mundo psiquico comum, da cir- 

(85) O Prof. Rodrigues Lapa Invoca fistes versos de Marcabru como exemplo 
do desd6m que o trovador votava ao elemento primaveril, convencionalismo 
vazlo de significagao: Lo vers comens quan vei del fau/ ses foilla lo cim e.l 
branquill etc. (Das origens da poesia lirica..., p. 67). Seria dlficil expllcar 
como em muitas outras cangoes Marcabru teria recorrido ao expediente. 
Lembrem-se, de passagem, a pastorela A la fontana del vergier e a cangao 
de inverno Lanquan fuelhon 11 boscatge. 

(86) Analise e interpretagao da obra literaria, v. I, p. 101. Kayser acrescenta: 
"O fil6sofo Dilthey, a quern tantos incentlvos deve a ciencla da literatura, 
via na investigagao dos motives o m^todo mais prometedor, mals lucrative, 
da histdria comparada das literaturas" (Ibid., p. 98). 

(87) Literatura europea y Edad Media latina, p. 123 e 55. 
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culagao de "figuras arcaicas do inconsciente coletivo"). Para 
Curtius — como ja apontamos — a Topica constituti um dos 
capitulos do seu benemerito intuito de defender a unidade da 
evolugao da cultura europeia. E e por isso que o seu metodo 
consiste em surpreender na Antiguidade classica esses esque- 
mas literarios e verificar a sucessiva qirculagao dos mesmos 
atraves das literaturas romanicas ate ao seculo barroco (88). 

Em que pese a autoridade dos que se propuseram concei- 
tuar a terminologia desse campo da expressao literaria, e con- 
veniente estabelecer alguns conceitos, antes do nosso estudo. 
Na Retorica o topos e, indistintamente, o fundamento de um 
raciocmio, e os topos os principals pontos da demonstragao, os 
lugares de onde se podem extrair argumentos para uma de- 
monstragao (sedes argumentorum). Aos lugares^comuns, que 
para o proprio Aristoteles se aplicam indiferentemente as ques- 
toes de Direito, de Fisica, de Politica e as de outros conheci- 
mentos de especie diferente (89), se da o nome de topoi koinoi 
(roTrot koivol) , e a denominagao se opoe a eide (etTfy), "lugares es- 
pecificos". 

O topos (que tambem se diz topic©1) sera, portanto, uma 
designagao generica, que compreendera, nao apenas os esque- 
mas de pensamento, de sentimento, de atitude, de argumenta- 
gao, como ainda os proprios esquemas na sua forma estereoti- 
pada. A este ultimo aspecto do topos preferimos atribuir a de- 
signagao de estereotipo (ou cliche — denominagao mais conhe- 
cida). Portanto, o estereotipo sera o topos na sua forma tanto 
quanto possivel fixa, isto e, no seu estado de matriz. O este- 
reotipo surge, pois, do topos cristalizado, do topos que se defi- 
niu na sua forma de expressao. Todavia, o estereotipo nao e 
propriamente um cliche imutavel: possui certa plasticidade, 
cujas variagoes, diminutas, nao destroem a integridade da for- 

(88) As contradigoes, em que vdrias deslizou o Mestre, foram Inteligentemente 
apontadas e dlscutidas por Maria Rosa Lida, num erudltissimo opusculo 
crltlco da obra do saudoso romanista: Perduracidn de la llteratura antigua 
en Occidente (A propdsito by Ernest Robert Curtius, Europaische Literatur 
und lateinisches Mittelalter), reprinted from Romance Philology, 5 (2 e 3); 
99-131, nov. 1951-feb. 1952. 

(89) Retdrlca, lib. 1, cap. 11, 21. 
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mula estih'stica. O estereotipo nao e, repetimos, uma formula 
absolutamente irredutivel: e um esquema de expressao, quase 
sempre fixo, que possui tradigao literaria e relativa plasticidade 
verbal. No afa de confirmar a sua tese da organicidade na evo- 
lugao cultural da Europa, Curtius procura exumar do mundo 
classico as raizes da topica ocidental, analisando em seguida a 
circulagao dos esquemas atraves das literaturas medievais, ate 
ao seculo XVII, passando pelo Renascimento. E' em virtude 
desse intuito de estabelecer a unidade na evolugao do pensa- 
mento europeu, que o ilustre romanista algumas vezes nao 
deixou a materia versada com absoluta clareza — como pro- 
curaremos demonstrar no nosso estudo sobre o topico do "mun- 
do as avessas". For isso mesmo a advertencia do provengalista 
espanhol Martin de Riquer, a respeito da circulagao de topicos 
e mesmo da concepgao amorosa na sociedade feudal e na An- 
tiguidade classica, merece respeito como ponto de partida pa- 
ra trabalhos que visem esse terreno da estilistica: El amor co- 
mo servicio, como manifestacion de vasallaje feudal, es un fe- 
nomeno absolutamente medieval, inexplicable en la antigiiedad 
clasica y que da un sello caracteristico a la poesia de los trova- 
dores. A1 leer las composiciones de estos, conviene tener bien 
en cuenta que muchas cosas que pueden parecer topicos o lu- 
gares, mil veces repetidos en poesia, no son tal, sino la mani- 
festacion de un espiritu y de un concepto de la vida determina- 
dos y fijos, y que hasta entonces no aparecieron ni pudieron 
aparecer (90). Acontece, algumas vezes, que o estereotipo gira 
em tomo de uma palavra de sentido dominante, que constitui 
o nucleo de sua formagao. No lugar-comum o que verificamos 
e apenas um conteudo constante, que tambem circula, mas nao 
possui uma solugao verbal, uma formula literaria mais ou me- 
nos definida. O que caracteriza o lugar-comum e apenas o as- 
sunto, o conteudo; o que caracteriza o estereotipo e, nao so o 
conteudo, mas ainda a sua estrutura lingiiistica. 

Nao devemos, entretanto, confundir o topos com o motive. 
fiste pode ser, tambem, como o proprio Kayser preceitua, "uma 

(90) La lirlca de los trovadores, Introd., p. 29. 
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situa^ao, uma figura, um esquema, tipicos, que se repetem" 
(91); e por essa razao o motivo pertence a Topica. Todavia, os 
motivos sao imbuidos "de uma forga motriz" (como a propria 
palavra esta etimologicamente dizendo) e diferem do topico 
em que este nao atua sobre a agao da obra. Por exemplo, o mo- 
tivo do amor entre descendentes de duas familias inimigas 
(que esta no Romeu e Julieta, no Amor de Perdicao etc.) nao 
e topico, porquanto a agao dessas obras se desenrola como que 
comprometida pelo motivo. O tema decorre, pois, como para- 
frase ou desenvolvimento do motivo. Na poesia trovadoresca, a 
partida do cavaleiro para a cruzada, para o servigo de el-rei, pa- 
ra o cumprimento de seus deveres militares, pode aparecer co- 
mo pretexto para a composigao da poesia. E' o motivo. Na pra- 
tica estas distingoes as vezes perdem o seu carater, e o que era 
motivo pode tornar-se topico ou vice-versa, como ainda o mo- 
tivo deixar de se-lo para se tornar o proprio tema da compo- 
sigao. 

j) Palavras finais; 

Uma preparagao historica atinente as relagoes entre o mun- 
■do occitanico e o mundo iberico foge inteiramente aos proposi- 
tos do presente estudo, pois trata-se de materia ja realizada, 
embora nesse campo muito ainda se tenha por fazer (92). Os 
trabalhos que vem, desde Frederico Diez, tentando estabelecer 
uma filiagao entre a poesia do sul da Franga e a lirica iberica 
trovadoresca, sao todavia estudos laterais da questao, mais vol- 
tados para a tematica da poesia dos dois povos do que propria- 
mente para os topicos — materia que surge esparsa atraves 
desses estudos. Os trovadores galego-portugueses tinham cons- 

(91) Obra cit., p. 80-100. 
<92) Uma sintese bem feita pode encontrar-se em Istvan Frank: Les troubadours 

et le Portugal. In: Melanges d'etudes portugaises, p. 200-211. Excelente 
tamb^m o capitulo "Infludnclas francesas", de Li^oes de Lit. Portuguesa do 
Prof. R. Lapa, p. 84-91.Indlspensivel 6 o cap. VIII do CA, de C. Mlchaells, 
bem como fundamental ainda 6 a obra de M. Pidal, Poesia juglaresca, 
agora na sua 6a. ed., rigorosamente revlsta. Anterior a estes trabalhos, 
esta a prlmorosa monografla de Henri Lang. The relations of the earliest 
Portuguese Lyric School with the Troubadours and Trouvferes, Modern Lan- 
guage Notes, 10 (4); 104-116, apr. 1895. 
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ciencia do esplendor de uma floragao poetica no sul da Franga; 
sahlam exist.ir,no Tjangueddr.ip uma poesia lirir.a digna dp 
miragao e imitagao; se de um lado D. Dinis afirmava tratar-se 
de uma poesia fingida a poesia dos cantos primaveris, por outro 
^le mesmo declarava que ia compor uma cangao d'amor ao 
gosto de Provenga: 

Quer'eu en maneyra de proengal 
fazer agora hun cantar d'amor (CV 123 (93). 

Bern, num trovador como Dinis a aproximagao com os trova- 
dores occitanicos e perfeitamente justificavel. Necessario se- 
ria verificar ate onde a comunhao espiritual entre os dois mo- 
vimentos literarios atingiu, porque ate trovadores cuja alma 
estava ligada intimamente as emogoes de sua terra, sentiram a 
ressonancia da arte proven gal. E' o caso de um trovador como 
Nuno Fernandez Torneol; se buscava na musa popular os seus 
temas e sua habilidade poetica, por outro lado demonstra co- 
nhecer a poesia estrangeira — fato esse, ao que nos consta, 
nao observado ate agora na sua produgao poetica. E' flagrante, 
por exemplo, a coincidencia de process© formal que se verifi- 
ca entre uma composigao sua e outra de Guilhem de Peitieus. 
As estrofes da cantiga do poeta popular iniciam-se sempre por 
uma interrogagao que tern valor afirmativo: 

Que prol vus a vos, mia senhor, 
de me tan muito mal fazer, 
pois eu non sei al ben querer 
no mundo, nem ei d'al sabor? 

dizede-me: que prol vus a? 

Que prol vus a de eu estar 
sempre por vos en grand'afan? (CA 74). 

O mesmo processo de composigao, com a mesma interrogagao, 
encontra-se numa pega poetica do mais antigo trovador meri- 
dional: 

(93) Henri Lang e otimista: At the court of Alphonse IX of Leon (1188-1230) we 
find Elias Calrel, Guilherme Ademar, Giraut de Bornelh, Peire Vidal and 
Vc de S-Circ. These poets must have exercised a considerable influence on 
the development of the Gallego-Portuguese court-poetry... (Ibidem, p. 105). 
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Qual pro y auretz, dompna conja, 
si vostr'amors mi deslonja? 

Qual pro y auretz, s'ieu m'enclostre 
e no. m retenetz per vostre? (94). 

A poesia do trovador da Aquitania devera ter exercido grande 
influencia no seu tempo; a melodia de um de seus cantares — 
onde alguns admltem o influxo do zejel mourisco — circulou 
ate o seculo XIV, epoca em que ainda aparecem fragmentos li- 
ricos ensoados com essa melodia. Guilhem de Peitieus esteve 
na Espanha como cruzado, em luta contra os almoravides, e a 
hipotese de que tivesse visitado na Galiza o tumulo de Santiago 
merece muita simpatia. 

O presente trabalho pretende examinar apenas as situa- 
goes topicas mais importantes que emigraram para o primitivo 
lirismo iberico. Permita-se-nos designa-los sob forma latina e 
classifica-los em topicos relatives; 

a) a sintomatologia amorosa: 

— metus praecludit vocem; 
— somnus et sensus aversi e suas derivagoes; 
— oculorum lacrimas effundere; 
— mortem amore sine mutuo, ou — consumi amore; 

b) a execragao: 

— alliense die natus sum; 
— florebat olim,.... 

c) ao panegirico e a declaragao: 

— oculi mei, lumen meum; 
— illam magis velle oculis suis; 
— amor cui par nemo est; 
—■ domina longe ante alias pulchritudine; 
— imperium abnuere prop ter dominam; 

d) ao retrato da mulher; 

— domina candore mixtus rubor. 

(94) Ap. M. de Rlquer, La lirica de los trovadores, p. 25. 
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NSo constituem superfetagao os dois capitulos finals: a inter- 
pretagao da natureza na poesia galego-portuguesa precisava 
ser feita, para se ver que neste setor houve apenas farrapos de 
formulas estilisticas; e o estudo sobre a consciencia dos topos 
tornou-se mevitavel num trabalho que se propoe investigar o 
formalismo de um movimento literario. Sem este epilogo, ter- 
se-ia a impressao de que o movimento trovadoresco, vitima de 
uma preceptiva poetica, desconheceu individualidades litera- 
rias. 



TOPOS 

Hernani Cidade reduz ao mmimo o coeficiente de formu- 
las expressivas da poesia medieval portuguesa, chegando a di- 
zer que, "alem de lume destes olhos meus, formosa como rubi 
entre as pedras, quase nada mais se topa que revele finura de 
sentimento de arte" (1). E' verdade que a poesia trovadoresca 
lugo-galega desconhece os recursos da comparagao e a riqueza 
de imagens que circulam na poesia provengal ou na poesia li- 
rica arabigo-andaluz; mas tambem nao e verdade que a galaico- 
portuguesa se reduza aquela miseria ornamental de que fala 
um dos mais simpaticos conhecedores da literatura portuguesa. 

Ja vimos que, nao obstante grandes afinidades espirituais 
entre as diferentes vegetagoes liricas trovadorescas, a poesia 
do sul da Franga possui certos caracteres que nao encontraram 
ressonancia ou ambiente propicio na iberica dos primeiros tem- 
pos, tais como o topico da "femme deshabillee" e o do "coup 
de poing sur le nez". Outras situagdes poeticas, ocasionadas pe- 
la vida amorosa e previstas nos codices do amor, tambem dei- 
xaram, pelas mesmas razoes, de circular para a esfera lirica 
peninsular. Certas circunstancias expressivas ainda, criadas pe- 
lo encontro do homem com a natureza, a poesia d'aquem-Piri- 
neus desconhece. Bernart Marti, por exemplo, descre da natu- 
reza como agente propicio a exaltagao amorosa, pois em qual- 
quer tempo o amor e sempre amor: qu'en totz tenninis val 
amor (2). As variagdes da nossa vida passional nao dependem 

(1) O concelto de poesia..., p. 44-45. 
(2) Todavla, para a aventura amorosa, recomenda Ovidio consultar o tempo 

(adspicienda... tempora), pols 
Tempora qui soils operosa colentibus arva, 
Fallitur, et nautis adspicienda putat 

(Ars Amandl, 1. I, vs. 397-398); 
e, mais categdricamente, afirma que nem todos os dlas sao propicios a 
conqulsta das mulheres: 

Nec teneras semper tutum captare pueilas: 
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da favorabilidade ou nao das estagoes, porque genars non val 
meims gaire/ qu'abrils e mais qu'es vertz e blan (3) . Bemart 
de Ventadom tambem desposa a opiniao do trovador homoni- 
mo, declarando que nunca reparou nas estagoes e nos meses, 
na flor que esplende ou se oculta, no arbusto que reverdece ao 
pe da fonte, senao que em qualquer momento o amor Ihe pro- 
porciona um gozo indescritivel: 

mas en cal c'oras m'avengues, 
d'amor us rics esjauzimens (4). 

E', como se ve, um preceito que se tomou lugar-comum, pois o 
desprezo a natureza tambem arrancou versos belissimos a lira 
de Raimbaut d'Aurenga; o primeiro trovador provengal confes- 
sa que o germen da sua inspiragao nao e outra coisa senao ex- 
clusivamente o objeto amado; o alvorogo emotivo que estimula 
e vibra as cordas de sua arte nao sao nem os passaros e as 
fibres, nem o orvalho e a neve, nem o calor e o frio, e muito 
menos os prados verdejantes: No chant per auzel ni per flor... 
mas per midonz, en cui m'enten. O proprio Afonso, conde de 
Barcelona e rei de Aragao, navegou nas mesmas aguas: os pas- 
saros se alegram pelos vergeis e pelos prados, nas fblhas e nas 
fibres; mas para o trovador apenas Deus e o amor residem na 
base de sua inspiragao poetica: 

mas al meu chan neus ni glatz 
no.m notz, ni m'ajuda estatz 
ni res for Deus et amors (5). 

Vamos mais longe ainda: certas perturbagbes profundas, oca- 
sionadas pela deflagragao passional, apresentam alguns carac- 

Saepe dato melius tempore fiet idem (Ibid., vs. 401-2). 
Os estudos relatives a uma aproximagao entre a doutrina do amor cortes 
na poesia occitanica e o preceituario amoroso ovidiano, exigem multa cautela, 
pois freqiientemente medeiam diferengas profundas entre uma e outra 
concepgoes amorosas. 

(3) Ap. Martin de Riquer, La lirica de trovadores, p. 119. 
(4) Ibidem, p. 269. Foi talvez com o pensamento voltado para estas flores do 

indlvidualismo da lirica dos trovadores, que Etienne Gilson veio a concluir; 
Les troubadours firent une grande decouverte, peut-etre la plus importante de 
toutes leurs contributions a 1'art poetique, lorsqu'ils s'apergurent que les 
oiseaux ne chantent qu'au printemps, mais qu'on peut etre amoureux 
toute 1'annee (L'ecole des Muses, p. 239). 

(5) Ap. Riquer, obra cit., p. 312. 
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teres sintomaticos ignorados pelos trovadores galego-portugue- 
ses: 

Tan ai al cor d'amor, 
de joi e de doussor 
per que.l gels me sembia flor 

e la neus verdura (6). 

Transfigura-se a neve em verdura e o gelo em flor, tal a forga 
dominadora que o amor e suas manifestagoes acessorias exer- 
cem sobre o coragao do trovador de Ventadom. Essa antitese, 
em que a incandescencia amorosa e refrataria aos rigores do 
proprio inverno, ainda vem expressa no poeta-ourives Arnaut 
Daniel: 

I'amors qu'inz el cor mi plou 
mi ten chaut on plus invema (7). 

Raramente encontramos coisa parecida entre os trovadores 
de Entre-Douro-e-Minho. Nesta estrofe final de Joao Airas, 
que prenuncia o poeta classico dos sonetos (Mudam-se os tem- 
pos, muda-se a fortuna...), poe-se o poeta a refletir sobre o 
divorcio entre o amor e a natureza, propriamente um motive 
que pertence a literatura universal; 

Todalas cousas eu vejo mudar: 
mudan-s'os tempos e muda-s'o al, 
muda-s'a gente en fazer ben ou mal, 
mudan-s'os ventos e tod'outra ren, 
mais non se pod'o coragon mudar 

do meu amigo de mi querer ben (CV 550). 

Mais proximo do motivo provengal estaria o trovador de San- 
tiago nesta pastorela, onde a paixao cuidosa suprime ao cava- 
leiro a sensagao das coisas ambientes, prestes a declarar-se a 
pastora que desce pelo souto do Crescente: 

(6) Ibidem, p. 258. 
(7) Ap. F. Piccolo, Primavera e flore..p. 171. 
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E as aves que voavan, 
quando saia I'alvor, 
todas d'amores cantavan 
pelos ramos d'arredor, 
mais non sei tal qu'i'stevesse 
senon todo en amor. (CV 554) (8). 

Sao, como se percebe, meras aproximagoes, que nao nos 
autorizam a afirmar que se trata aqui de um conhecimento da- 
quele motivo tao em moda nos trovadores provengais. 

Nao estamos aparelhados para estabelecer as condigoes em 
que se foram formando, adaptando e evoluindo os topicos no li- 
rismo galego-portugues, dada a escassez do material biografico 
dos trovadores (reconstituido precariamente, atraves dos No- 
biliarios e das proprias composigoes poeticas), e sobretudo pe- 
la ausencia de uma cronologia tanto quanto possivel segura dos 
proprios trovadores. Poderemos, quando muito, afirmar que 
as formulas topicas essenciais ja se encontram esbogadas num 
dos mais antigos trovadores (se nao o mais): Paio Scares de 
Taveiros: 

a) A profissao de fe cavaleiresca: o "servigo" e o "amor'r 

(CA 37); 
b) a submissao humilde do cortejador (ibid., 31); 
c) o amor sem esperanga (Ibid., loc. cit.); 
d) a presenga dos difamadores (Ibid., 36); 
e) a presenga dos olhos, responsaveis pela deflagragao e 

consequencias da paixao amorosa (Ibid., 34); 
f) a Morte, o ensandecer d'amor (em varias cantigas); 
g) a alegria perdida, a insonia e a troca de um imperio 

pela mulher amada; 
h) e o retrato tradicional: "mia senhor branca e verme- 

Iha" (Ibid., 38) (9). 

A poesia de Guilherme IX, que ja revela um aprendizado 
da arte poetica ou a existencia de uma escola anterior a sua 

(8) Seno todo eu amor, CV ed. E. Monaci. 
(9) Releva notar que uma de suas cangoes (CA 33) fora escrita fora de Portu- 

gal, prov^velmente na Franga. 
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produgao, traz tambem, como no cortejador da Ribeirinha, os 
caracteres fundamentals do amor cortes, os primeiros precei- 
tos da erotica palaciana e cavaleiresca, em que a Mulher, ao 
contrario do que sucedia na sua primitiva poesia dionisiaca, 
adquire uma personalidade abstrata. E e ele, ainda, que da 
inicio ao primeiro topico objeto de nosso estudo: o dos sintomas 
de inibigao psicologica do amante em presenga da mulher ama- 
da. 

Vejamos, pois, a contribuigao trovadoresca provengal, os 
motivos e os topos que dessa poesia lirica emigraram e vieram 
introduzir-se na esfera da expressao poetica do trovadorismo 
de Entre-Douro-e-Minho. Comecemos pelos topicos relaciona- 
dos com a sintomatologia passional, nos seus caracteres exter- 
nos (paiidez, tremedeira, perda da palavra etc.) e nos seus ca- 
racteres psicologicos (extase, perda da razao, estados alucina- 
torios, loucura, mazoquismo etc.) (10). 

A) SINTOMATOLOGIA AMOROSA 

1) — Metus praecludit vocem. 

A perturbagao emotiva de quern se sente face a face com 
a mulher amada e propriamente um fenomeno comum da ero- 
tica literaria, conquanto possamos apelar para a poesia de Ovi- 
dio, que preve esta situagao do amante em face de sua dama. 
O motivo tern origem, nao so nos trovadores da Provenga, co- 
mo nos troveiros e nos romances corteses da Franga setentrio- 
nal. A situagao conflituosa assume variadissimos aspectos, 
criando assim os topicos mais extravagantes. E' tudo decor- 
rencia do amor, que gera no amante estados e emogoes contra- 
ditorios, inibigao da palavra, obliteragao da razao, esquecimen- 
to da mensagem amorosa; outras vezes a formosura da mulher 
se torna a causa do insucesso; nao raro, depois de todo o sacri- 
ficio do aprendizado amoroso, o trovador consegue chegar a 

(10) "Muitas das imagens empregadas para esclarecer a r^plda InlciagSo e o 
poder Inexpllcivel do amor passaram, ao que parece, de um pals para 
outro" (Waldemar Vedel, Ideales de la Edad Media, v. II, p. 78). 
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presenga de sua dama, contempla o esplendor de sua beleza e 
cai num estado de embevecimento, de alucinagao ate. O pre- 
ceito estava devidamente codificado: sao as regras 15a., 16a e 
20a. do Tractatus Amoris de Andre Capelano: 

— Omnis consuevit amans in coamantis aspectu 
pallescere; 

— In repentina coamantis visione cor contremes- 
cit amantis; 

— Amorosus semper est timorosus (11). 

A poesia trovadoresca alema tambem explorou largamente o 
expediente literario com essas multiplas modalidades. A per- 
turbagao, entre os Minmesanger, assume freqiientemente as for- 
mas extremas da alucinagao, do extase e da hipnose. Bizet, no 
seu estudo sobre o "trovador do amor sagrado" (Henrique Suso, 
que transferiu para a esfera da poesia mistica o receituario da 
poesia profana), estabelece o grau psicologico desse estado emo- 
tivo que vive o trovador perante o objeto amado: Les Minne- 
saenger s'exprimcnt toutefois en termes plus mesures: chez 
eux le choc affectif se resout en distraction reveuse; la pensee 
s'absorbe dans la contemplation de la femme aimee, oubliant 
le monde reel pour se perdre dans une semi-inconscience: 

ich was so verre an si verdaht 
daz ich mich underwilent niht versan, 
und swer mich gruozte das ichs niht vemam. 

(Friedrich von Haussen) (12). 

O motive e freqiiente em Bemart de Ventadom, que sente 
atar-se-lhe a lingua quando se encontra em presenga da mu- 
Iher: 

per que.lh lenga m'entrelia 
can eu denan leis me prezen (13). 

(11) "Todo amante deve empalidecer em presenga da amada"; 
"A vista repentina da mulher amada, o coragao amante deve estremecer"; 
"O amoroso 6 sempre timldo". 

<12) J.-A. Bizet, Suso et le Minnesang, p. 90 e nota 1. 
(13) Ap. Rlquer, Obra cit., p. 254. 
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E, numa comparagao plena de volatil naturalidade, o mesmo 
poeta exprime o estado embaragoso do amante martir; treme, 
como tremem as folhas com o vento: 

Can eu la vei, be m'es parven 
als olhs, al vis, a la color, 
car aissi tremble de paor 
com fa la folha contra. 1 ven (14). 

Arnaut Daniel, cuja poesia apresenta varios pontos de con- 
tacto com a do trovador de Ventadorn, sente muitas vezes o 
desejo vulcanico de falar a mulher; mas, quando se ve a sua 
frente, advem-lhe uma mudez completa, tal o mundo de ideias e 
sentimentos que tern a revelar-lhe: 

Qu'ades ses lidis die a lieis cochos motz, 
Pois quan la vei non sai, — tant I'ai —, que dire (15). 

Os fremitos e a inquietagao amorosa que sente o poeta 
Cercamon — verdadeira enciclopedia das situagoes psicologi- 
cas do amante —, nao sao propriamente em presenga da mu- 
lher, mas quando dorme ou cuida: 

Totz trassalh e bran e fremis 
Per s'amor, durmen o velhan (16). 

Garcia de Guilhade esteve poucos instantes com sua dama, 
desses que sao os mais ilusorios da felicidade amorosa, mas, no 
pouco que Ihe falou, teme o poeta nao ter levado a mulher a 
mensagem de seu sonho: 

Esso mui pouco que og'eu falei 
con mia senhor, gradeci-o a Deus; 

Mais do que dixe gran pavor per ei; 

(14) Tambem Peire d'Alvernha: tals que denant 11.m trassalllls (Alberto del 
Monte. Peire d'Alvernha, LIRICHE, c. VII, vs. 25). 

(15) Ap. A. Berry, Florilege des troubadours, p. 192. Entre os trovelros fran- 
ceses, ainda no s^c. XIII, o topico tem sua utllidade na poesia amorosa 
de um Thibaut de Champagne (V. R. Bossuat, La po^sie lyrique an 
moyen age, p. 59). 

(16) A. Jeanroy, Les poesies de Cercamon, c. I, vs. 25-26. 
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ca me tremia'ssi o coragon 
que non sei se Ih'o dixe, se non (CA 239) (17). 

Uma variante da perturbagao do poeta em presenga da 
mulher amada e a cantiga de Pero Garcia Burgales, onde o mo- 
tivo ocupa as duas estrofes de que se constitui o poema: o tro- 
vador imagina mil vezes num so dia o momento de transmitir 
a amada o protesto de sua paixao; todavia, no instante supre- 
mo, um desvario apodera-se dele, perturbado com a formosura 
da mulher: esquece-se de tudo e acaba por dizer coisa com- 
pletamente alheia a ideia primitiva: 

Ca poi'la vejo, coido sempr'enton 
no sen fremoso parecer, e non 
me nembra nada; ca todo me fal 
quando Ihe coid'a a dizer, e dig'al! (CA 99) (18). 

Essa nuanga do motivo na cantiga de Pero Garcia aproxi- 
ma-se daquela perturbagao que sente o namorado em presenga 
de sua dama, na poesia dialogada de Giraut de Bornelh; 

— Razonar no.m sabrai ja be. 
— Dias, per que? 
— Per leis garar. 

— No.m sabras done ab leis parlar? 
Est aissi del tot esperdutz? 

(17) fiste ultimo verso sugere algumas consideragoes relatlvas i comunhao 11- 
teraria na poesia romanica, que se verifica at6 nos processes repetitlvos: 
figuras como no sai on vauc ni on me venc ("nao sei aonde vou nem de 
onde venho") de Arnaut Maruelh; que no sai que.m die ni que.m faz 
("que nao sei o que diga e o que faga") de Rambertino de Buvalelll, tro- 
vador italiano; que non sai que die ni que faz, de Folquet de Romans; 
de quantas foro ne so ne seran, de Pai Gomez Charinho; mi fez e faz mal/ 
e fara, do mesmo trovador; non sey que faga, nem ei de fazer, de Bonifacio 
de G6nova, e con al amat et am et amarai ("quanto amel, amo e amarei"), 
de Lanfranco Cigala, atestam indiscutivelmente, mais do que um fenomeno 
de poligenesia llter&ria, uma fraternidade retdrica que vem confirmar a 
unidade poetica da Romania. 

(18) Cercamon tambdm nao acerta na expressao de seu desejo quando se en- 
contra com ela: 

quan suy ab lieys si m'esbahis 
qu'ieu no.ill sal dire mon talan 

(A. Jeanroy, Les podsies de Cercamon, I, vs. 15-6). 
A propdsito da poesia de Pero Garcia Burgales, cujo tdpleo da turvagao 
do amante perante a mulher Menendez Pidal julgou original na Peninsula, 
veja-se Eugenio Asensio, Poetica y realidad en el canclonero peninsular de 
la Edad Media, p. 66-67). 
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— Oc, can li sui denan vengutz... 
— T'espertz? 

— Oc, eu, que no sui de re certz. (19). 

E' a mesma tragedia por que passa Amaut Maruelh, que 
na sua mais longa e mais bela composigao amorosa confessa 
esquecer-se de tudo que pensou, quando se ve diante da beleza 
da mulher amada: 

can remir la vostra beutat, 
tot m'oblida cant m'ai pensat (20). 

/ 
Rigaut de Barbezieux explora o topico, alarga-o numa com- 

paragao verdadeiramente original, dizendo que a beleza de 
sua dama o impede de transmitir-lhe a prece amorosa; o des- 
lumbramento e tamanho, que outra cousa nao pode fazer senao 
sonhar (tal fora o estado em que se achou Percival quando viu 
a langa e o Santo Graal: ficou tao embevecido, que Ihe falta- 
ram forgas para perguntar — para que servem?): 

Atressi com Persavaus, 
el temps que vivia, 
que s'esbai d'esgardar 
tant qu'anc no saup demandar 
de que servia 
la lansa ni.l grazaus; 
et eu soi atretaus, 
Mielhs de Domna, quan vei vostre cors gen, 
qu'eissamen 
m'oblit quan vos remir; 
e.us cug prejar e no fauc, mas consir (21). 

A situagao de quern se encontra inteiramente perturbado 
diante de sua dama parece a mesma em que se encontraria o ca- 
valeiro que, diante do inimigo, esquecesse os principios da arte 
do combate. file aprendera a lutar, como aprendera a amar, pois 
as duas atividades — como ensinara Ovidio — constituiam uma 
arte. Ora, se o amor cavalheiresco preve uma preceptiva, um 

(19) Kiquer, obra cit., p. 331. 
(20) Ibidem, p. 471. 
(21) Ap. F. Piccolo, Primavera e fiore..., p. 272. 
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codigo de principios convencionais, nao se explica que o aman- 
te, face a face com a dama, seja vitima de uma inibigao fisica e 
psiquica a ponto de nao poder realizar a mensagem de sen 
coragao. Mas e que o trovador traz presente no espirito a cons- 
ciencia da incompatibilidade entre os preceitos da galantaria 
e o sen autentico estado de alma. A observancia estrita da 
mesura, a prudencia, a moderagao, e por outro lado a situagao 
de submisso e humilde, muito embora constituam qualidades 
da educagao feudal e cortes, entram em conflito com a mensa- 
gem sentimental, que acima de tudo deve ser espontanea, sin- 
cera e livre de convencionalismo. fiste conflito e uma verda- 
de psicologica, que o trovador procura expressar na sua poesia, 
conquanto nem sempre a realidade poetica corresponda a uma 
realidade pessoal (22). 

A poesia castelhana do seculo XV — assevera Lapesa — 
ainda insiste no topico do mutismo perante a dama, com repe- 
tigao freqiiente das formulas tradicionais: conturbagao, imobi- 
lidade da lingua, tremor (23). Reaparece em Gil Vicente, na 
tragicomedia de D. Duardos, quando o principe da Inglaterra, 
disfargado em hortelao, e abordado por Flerida e sua compa- 
nheira, que, sem o reconhecerem, se poem a conversar com 
ele. Timido, embaragado e mudo diante do objeto de sua pai- 
xao, D. Duardos rompe o seu silencio com esta confissao; 

Senoras, cuando el corazon 
del esfuerzo tiene mengua 
ya se piensa 
que de fuerza y con razon 
sera turbada la lengua 
y suspensa (24). 

Bern, quando chegamos a poesia do seculo XVI, o topico ja se 
liquefaz. perde o seu significado etico original, e em Camoes 
ouvimos a declaragao de que Entao falo melhor quando emu- 

(22) Dante descreve admiravelmente esse estado da timide amatoria provocado 
pela presenga da mulher amada, com todos os pormenores que s6 a prosa 
explicativa dos seus sonetos poderia permitir (Cf. Vita Nuova, XIV). 

(23) La trayectoria poetica de Garcilaso, p. 20-21 e 43. 
(24) Obras, ed. Marques Braga, vol. Ill, p. 251. 
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dego. No verso ja predomina a experiencia de Ausias March, 
dos poetas castelhanos do seculo XV e de Petrarca, cuja teoria 
metafisica do amor recorre as antiteses e aos paradoxes. Liga- 
do a mesma tradigao esta o tema do silencio intimista em Gar- 
cilaso (25). 

Nao foram somente as personalidades literarias de primeira 
grandeza que se projetaram fora do slimites de sua terra: mui- 
tas vezes a transmissao dos motivos, dos topicos poeticos se de- 
ve aos pequenos trovadores, aos jograis ambulantes, que pere- 
grinavam de corte em corte, de pals em pai's, deixando marcas 
indeleveis de sua pequena originalidade ou de suas predileqoes. 
Um motivo esporadico na Ifrica minhoto-duriense, o da declara- 
cao cantada, que suponho existente apenas na poesia de Mar- 
tim Moxa, pode jogar um pouco de luz sobre a posigao litera- 
ria desse trovador. Quase nada se sabe de Martim Moxa, alem 
das dedugoes cronologicas de Carolina Michaelis (que coloca 
a sua atividade poetica entre os reinados afonsino e dionisiano) 
e as aproximagoes que Henri Lang e Silvio Pellegrini fizeram 
entre alguns de seus versos e a poesia de Peire Cardenal. Jo- 
se Joaquim Nunes, entretanto, e de opiniao que nos lugares 
citados por aqueles romanistas tenha havido um casual encon- 
tro de pensamentos nos dois poetas (26). Somos de parecer 
que o trovador conheceu, nao so a grande poesia dos trovadores 
provengais, como tambem a dos trovadores de segunda cate- 
goria. A presenga do motivo poetico da declaragao amorosa 
em forma de canto nao pode ser explicada por mera coinciden- 
cia literaria. Com esse motivo o trovador revela consciencia 
de que a timidez amorosa pode ser remediada pela musica; 
entao procura, cantando, evitar a inibigao. Nao deixa de ser 
uma forma pusilanime de declaragao, mas preferivel por alguns 
trovadores, pois so assim conseguem remediar os obstaculos 
emotivos ocasionados pela presenga da mulher e transmitir in- 

(25) R. Lapesa, La trayectoria poetica de Garcilaso, p. 43-44. Lapesa quer dizer, 
com este silencio intimista, uma atitude sentimental que Garcilaso herdou 
possivelmente de Ausias March e dos poetas castelhanos do s6c. XV, que 
consistia em preferir manter-se calado no amor porque isto constituia uma 
fineza muito grande e eloqiiente. 

(26) Cantigas d'amor, Introd., p. XXXVII. 
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tegralmente a confissao passional. Afora a poesia de Arnaut 
Maruelh, o motivo encontra-se sobretudo nos trovadores de 
segunda ordem, tais como Pistoleta e Bertran d'Alamanon, que 
nao ousam transmitir a sua declaragao, senao cantando. Diz 
Pistoleta: non Faus descubrir mon talan/ Mas... en chantan. 
Maruelh nao tem coragem de dizer em segredo o seu amor (dir 
a rescos): fa-lo cantando (pregar vos ai... en mas chansos). 
O ultimo, incapaz tambem de revelar o seu infortunio passio- 
nal, dirai chantan ma malananza. 

Vejam-se os dois belissimos exemplares de Martim Moxa, 
que se teria tornado o concessionario exclusive deste expedien- 
te em terras galego-portuguesas; 

Que entenda, poys meu cantar oyr, 
o que non posso, nem Ih'ouso a dizer (CV 475); 
Que grave coita que me e dizer 
as graves coitas que sofr'en cantar: 
vejao mha morte que mh a de matar 
en vos e nom vos ous'em rrem dizer, 
pero ei dizerlo, cantando e eu ssom. .. (CV 483) (27). 

O motivo da declaragao musical foi tambem imitado pelos 
poetas anglo-normandos (En chantant, ma verite/ Faz saver a 
sa franchise — diz um deles), e ate pelo poeta lirico Gower, con- 
temporaneo de Chaucer. No seu frances anglicizado, marcado 
por aquele ritmo jambico da poesia de sua terra, faz Gower 
uma confidencia semelhante: 

Mais quant jeo doi parler en ascune hure, 
Le coer me fait de si tres grant paour 
Qu'il hoste et tolt la vois et la parlure... (28). 

Outros amantes, mais desembaragados e expedites na trans- 
missao de sua coita, dirigem-se abertamente a sua senhor, co- 

(27) Numa composieao de Airas Corpancho (CA 65), o topico da timidez ou 
impossibilidade de se declarar deixou de se-lo para se tornar o prdprio 
tema da cantiga, na qual o trovador vive um conflito: deseja falar k 
mulher, mas atormenta-o a certeza do Insucesso. Joan Nunes Camanes nao 
ousa dirigir-se a mulher, com receio de que ela se assanhe (enfurega) 
(CA 113); outros exemplos, em Airas Vaez (CV 56); em D. Dinis, onde o 
topico tambem se converte em tema da composlgao (CV 536). 

<28) Ap. Jean Audlau, Les troubadours et 1'Angleterre, p. 111. 
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mo se pode ver de uma cantiga de Airas Nunes. Como era de 
esperar, a mulher torna-se sanhuda e o desdenha porque o 
vassalo ultrapassou os limites do recato amoroso, tocando cer- 
teiramente no ponto vulneravel: a declaragao de sua coita: 

Faley noutro dia con mha senhor 
e dixe-lho muy grand'amor que Ih'ey 
e quantas coytas por ela levey 
e quant'afam sofro por seu amor; 
foi sanhuda e nunca tan to vi... (CV 467). 

O clerigo compostelano conhecia muito bem a arte pirenaica, 
cujo motivo primaveril glosou numa delicadissima cantiga que 
Joaquim Nunes batizou de Hino a Primavera (29); todavia sa- 
crificou tambem aos temas da poesia popular, e ai teria apren- 
dido a desobedecer aos canones da poetica importada — que em 
terras galego-portuguesas precisou adaptar-se a sensibilidade 
e ao tonus cultural. Da cantiga de Airas Nunes se depreende 
perfeitamente que o trovador esteve em presenga de sua dama 
e conversou com ela. O platonismo amoroso decorre justamen- 
te da inatingibilidade do objeto amado, colocado como esta. fora 
do piano dionisiaco da vida (como esteve a Virgem na poesia 
provengal do seculo XIII) (30). Bem, no lirismo occitanico, co- 
mo ja vimos, esse platonismo e discutivel, envoivido como esta 
por influxes do catarismo e por condigoes especificas da vida 
feudal. No sentido de que esse amor era mais um processo in- 
telectivo do que uma evasao sentimental, poderemos entao fa- 
lar num platonismo na poesia lirica trovadoresca; contudo, o 
poeta pressupoe a existencia do objeto amado; ele nao so atinge 
o piano em que esta colocada a senhor, como fala com ela, ex- 

(29) A cantiga refere-se proprlamente & estagao estlval, pols no primeiro e no 
Ultimo versos surgem as palavras verao e estyo. JosU Joaquim Nunes, 
quando Ihe deu esta denominacao, estaria pensando mais no conteudo do 
que nos caracteres externos da cantiga (V. Cantigas d'amigo, I, p. 221). 

(30) Outras ainda sao as determinantes do sofrlmento amoroso no poeta cUs- 
sico: a luta psiquica entre a Razao (que procura anall^ar a paixao amorosa) 
e a Sensibilidade (que possui razoes que a prdpria Razao nao compreende); 
por isso mesmo Camoes considerava o Amor contraditUrlo: 

Mas como causar pode o seu favor 
Nos mortals cora^oes conformidade, 
Sendo a si tao contrdrio o mesmo Amor? 
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poe-lhe as suas coitas, despede-se dela (e nao diz para onde 
vai), ou, como se deduz destas cantigas de Pedro Amigo de Se- 
vilha, propoe ser o seu vassalo: 

Esta dona, que mi faz muyto mal, 
por que me non quis, nen quer que seja seu 
home... (31). 

Mays esta dona nunca quis que seu fosse... 

que non averya coita d'amor, 
se esta dona fosse mha senhor (CV 686). 

E, se a mulher nao corresponde ao amor do trovador, a ra- 
zao e muito simples, e no-la da o proprio Joao Baveca numa de 
suas cantigas: 

Os que non amam, nen sabem d'amor 
fazen perder aos que amor am, 
vedes porque: quand'ant'as donas vam, 
juram que morrem por elas d'amor 
e elas sabem poys que non e ssy, 

e por esto perg'eu e os que ben 
lealmente amam, segundo meu sen (CV 699). 

As declaragoes fingidas dos que nao sabem a verdadeira 
missao do amor colocam a mulher no dilema de saber qual con^ 
fissao e sincera; e do dilema nao hesita em descambar para uma 
declarada indiferenga. Referindo-se ao amigo falso e desleal, 
poe D. Dinis nos labios da mulher esta fiinda: 

E de colherdes razon seria 
da falsidade que semeastes (CV 198). 

A poesia trovadoresca amorosa e inquinada de fingida pe- 
los tratadistas; nao sao poucos, todavia, os trovadores que tern 
consciencia da insinceridade dessa poesia, protestando compor 
a sua a base de absoluta lealdade sentimental. Mas, quern di- 
ria que nestes protestos nao estaria apenas uma atitude de quern 

(31) J. J. Nunes, Cantigas d'amor, CCXXXIV. O segundo verso: "por que me 
non quis...", CV ed. E. Monacl. Home, aqui, nao no sentldo de posse da 
mulher amada, mas no de vassalo, "home-llge". Esta acepgao se confirma 
com os versos da cantiga seguinte. 
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pretende romper a rotina do processo erotico? Na propria vida 
amorosa grande e o coeficiente de hipocrisia sentimental dos 
figurantes: Garrett, melhor do que ninguem, fixou estas hesi- 
tagoes, este jogo secreto da insinceridade, quando compos o 
retrato do amante Carlos nas suas deliciosas Viagens na minha 
terra. 

2 — Somnus et sensus aversi e suas derivagoes. 

As duas regras do ritual amatorio, que estao expressas no 
Tractatus amoris de Andre Capelano (Lib II, cap. VIII); Todo 
amante deve empalidecer em presenga da amada e nao dorme 
nem come aquele a quern a paixao amorosa domina, sao pre- 
ceitos tradicionais, que vieram da arte amatoria ovidiana. 
Destas duas situagoes, apenas a segunda e freqiiente na poesia 
provengal e dominante no lirismo galego-portugues. Em Giraut 
de Bornelh: 

e perda.l dormir e.l depast (32); 

em Cercamon; 

que.l manjar en pert e.l durmir (33). 

Em Cercamon ainda aparece: "que tot perda.l sen e.l saber"; 
em Guilhem de Peitieu, uma variante do topico: "per que mos 
cors non dorm ni ri". Entre os troveiros, Chatelain de Coucy: 
"ne mi laist dormir ne reposer". Perder o rir e o dormir encon- 
tra-se em D. Afonso Sanches, filho de el-Rei D. Dinis. A qua- 
dra popular ainda conserva essas reminiscencias que via jam 
desde a mais alta antiguidade; 

Quem tem amores nao dorme, 
Quem nao os tem adormece, 
Quem os tem ao longe chora, 
Quem os tem ao pe padece. 

(32) Riquer, obra clt., p. 353. 
(33) Ibidem, p. 48. 
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A perda do apetite, porem, nao circula na poesia Hrica de 
Entre-Douro-e-Minho (34), prova evident.e da depuragao de 
elementos materialistas a que o cantar d'amor procedeu; em 
compensagao muitos outros sintomas acompanham a insonia do 
poeta, formando variadi'ssimos cliches: perder o sono e o sentido 
sao duas situagdes que surgem freqiientemente associadas: 

Ca me fazedes ja perder o sen 
e o dormir, senhor, e praz-vus en (CA 98); 

per que perdi o dormir e o sen (CA 83). 

Com a insonia se associam tambem outros estados emoti- 
vos, constituindo topicos vernaculos: nao folgar e nao dormir, 
nas cantigas de D. Dinis: 

non vi prazer, senhor, nen dormi, nen folguei (CV 176); 
Amigo, pois vos non vi, 
nunca folguei nen dormi (CV 202); 
nunca fui leda, nen dormi (Pero da Ponte, CV 419); 
e non foi ledo nen dormio (Paio S. de Taveiros, CA 35); 
que non fui ledo, nen dormi (Pero Garcia Burgales, CA 94); 
e eu nunca fui leda, nen dormi (Joao Airas, CV 609). (35). 

Os olhos, que constituem o primordial veiculo da vida amo- 
rosa, tambem invadiram o cliche da insonia do poeta, formando 
torneios idiomaticos: 

(34) Os trovadores deviam, entretanto, conhecer o topico da perda do apetite, 
pois vemos, numa tengao de Pero Garcia Burgales, alusao a ele: 

— Senhor, eu quer'ora de yos saber 
poys que vos vejo tam coytad'andar, 
con amor que non vos leixa, nen vos ar 
leixa dormir nen comer... (CV 991). 

(35) E perdud'ei o dormir, e o sen (Fernan Garcia Esgaravunha); Per que o 
dormir e o sen/perdi (D. Dinis); cuydar me tolh'o dormir e o sen (Martin 
Moxa); ... ca sen/ perg'e dormir (Johan Baveca); outras variantes do 
cliche: ca nunca mays pudi dormir (Johan Airas); e non dormio e a noit'e 
o dia peior ei! (Airas Paes. O topico invadiu ate a esfera das cantigas 
paralelisticas, como e o caso deste verso do jogral galego); que ja nunca 
dorme nen de noite nen de dia (Johan Baveca); non vi prazer e o sen/ 
perdi (D. Dinis); ouv'en tal coyta no meu coragon / que nunca dormi 
(Johan Vazques de Talaveira); Eu nunca dormio nada,/ cuidand'en meu 
amigo (Johan Lopez d'Uihoa); non dormho ren (El-rei D. Afonso de Castela 
e Leon); non posso dormir (Pero d'Armea); do dormir que perdi (Bernal 
de Bonaval); nunca dormi, com'ante dormia (Pero d'Armea); perdi o sen/e 
os meus olhos prazer e dormir (Pero Menffez da Fonseca); e d'andar 
trist'e perder o dormir (Martin Perez Alvim); que me non queiras meu 
sono tolher (Fernando Esguio). 
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que nunca dormen estes olhos meus (el-Rei D. Afonso 
de Castela e Leao, CV 143); 

os meus olhos non poderam dormir (Pero da Ponte, CV 
422); 

E os meus olhos sen vos que pro mi-am? 
poys non dorm'eu con eles. (Vasco Praga de Sandim, 

CV 238). 

Outro estado sintomatico do amante e o prazer que os olhos 
Ihe proporcionam com a visao da amada, formando o topico 
verem os olhos prazer, a nosso ver um alargamento da expres- 
sao ver prazer, tao freqiiente na h'rica trovadoresca; 

... prazer 
nunca veram estes olhos meus (El-Rei de Castela e Leao, 

,CV 114); 
E ja eu nunca veerey 
prazer con estes olhos meus (Idem, CCB 361); 
... nunca estes meus 
olhos vejan niun prazer (F. Garcia Esgaravunha, CA 115). 

3) - Oculorum lacrimas effundere. 

Outro sintoma exterior da enfermidade erotica e o pranto, 
que, com pequenas flutuagoes, forma um dos topicos mais lin- 
dos da poesia lirica de Entre-Douro-e-Minho: chorar dos olhos, 
chorar os olhos, ou chorar com os olhos: 

Choraran estes olhos meus, 
poys vos ides sen meu grado (Joao Servando. CV 750) 

(36): 
Chorey tan muyto destes olhos meus (Joao Lopes d'UIhoa, 

CCB 297); 
Log'enton a dona, chorando dos olhos 
muito, lie rogaba que per y tomasse (Afonso X, ap. A. 

(Solalinde, Antol. de Afonso X, p. 29). 

(36) Em Martin de Caldas: Chorou muito dos seus olhos enton; e estes olhos 
chorando (Martin de Pedrozelos); Quando s'el fol, chorou muito dos seus / 
olhos (Galisteu Fernandez). 
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O topico e antiquissimo na lirica luso-galega, pois ja apa- 
rece num fragmento de poesia genuinamente popular, que ser- 
viu de refrao numa pastorela do clerigo Airas Nunes: 

So lo rramo verde frolido, 
vodas fazen a meu amigo, 

choran olhos d'amor (CV 454). 

Envereda pelos seculos seguintes, e na poesia do Cancio- 
neiro Galego-Castelhano vamos encontra-lo em Afonso Alvares 
de Villasandino: 

Choran con grande soedade 
estes meus olhos cativos (Lang, CGC, XXVIII, p. 51). 

E' freqiiente tambem na poesia epica. Logo no primeiro 
canto do Cid, quando o desterrado se despede de Bivar, o verso 
reproduz o topico: 

De los sos ojos tan fuertemente llorando (v. 13). 

Wechssler via no dom das lagrimas uma virtude em con- 
tradigao com o ideal primitivo do cavaleiro (37). Nao seria de 
estranhar semelhante comportamento no homem da baixa Idade 
Media, cujo tonus de vida explica perfeitamente esta psicolo- 
gia contraditoria. Releva lembrar que o cavaleiro, desde os 
primeiros tempos da instituigao, assimilava na fase aprendiz o 
principo da humildade como virtude edifcante e incapaz de 
abalar a sua dignidade pessoal. As lagrimas constituiam uma 
das notas caracteristicas da sensibilidade medieval: Huisinga, 
que pos em relevo a facilidade com que os homens da epoca 
prorrompiam em pranto, dizia que o choro era belo e edifican- 
te, acrescentando que o mesmo sucedia com os sentimentalistas 
do seculo XVIII (38). For isso explica-se que ate os herois dos 
poemas epicos pranteiem: Cid chorou quando partiu de Bivar 
para o exilio; e chorou, quando as portas de Valenga o heroi de 
Castela aguarda a chegada da esposa Ximena e suas filhas. 
O comovedor encontro foi batizado pelo pranto dos quatro: 

(37) Cf. J.-Bizet, Suso et le Minnesang, p. 91. 
(38) El otofio de la Edad Media, p. 18-19. 
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A la madre e a las fijas / bien las abragaba, 
del gozo que avien / de los sos ojos llorando 

(Cantar 2, vs. 1599-1600). 

Em La Chanson de Roland o topico e freqiiente. O penul- 
timo verso — que precede o misterio da autoria do poema — 
diz: 

Ploret des oels, sa barbe blanche tiret (vs. 4001). 

No impressionante episodic de Bramimonda, que assiste 
do alto da torre em Saragoga a derrota da armada de Baligant 
— o emir de Babilonia —, vemos Marsilio, rei dos sarracenos, 
depois de ouvir os gritos lancinantes da esposa, esconder o 
rosto e chorar de sens olhos: 

Quant Tot Marsilies, vers sa pareit se tomet, 
Floret des oels, tote sa chiere embronchet, 
Mortz est de doel (vs. 3644-3646). 

Em versos anteriores, alias, Carlos Magno incitava os francos a 
vinganga: 

... seignor vengiez voz doels, 
si esclargiez voz talenz et voz coers! 
Car hui matin vos vi plorer des oelz. 

A formula chorar dos olhos ja vinha cristalizada desde a 
primitiva epopeia carolingia. Comum na Chanson de Roland, 
circula no Cid, nos Milagres de Nossa Senhora de Berceo, nas 
Cantigas de Santa Maria de Afonso X o Sabio, e, fora dos do- 
minios da poesia heroica, vem florescer, nos seculos XIII e 
XIV, na lirica trovadoresca (39). 

(39) Examinando o Cantar del mio Cid, diz Erich von Richthofen; "fiste topico 
se encontra tambem na antiga literatura italiana. No Cid comparem-se 
ainda decir de las bocas, son(r)risarse de la boca, los ojos de la cara, 
fdrmulas demonstrativas que nao se encontram no Rolando". (Estudios 
epicos medievales, p. 275, nota 1). No poema de Berceo o topico 6 cons- 
tante: Plorando de los oios a mui grande missidn (El Prior y el Sacrist&n); 
Plorando de sus oios quando podien plorar (La Iglesia profanada); Plorando 
de los oios, dizendo oraciones (El milagre de Teofilo) etc. Na lirica pro- 
vengal o tdpico aparece em Marcabru; Des huelhs ploret josta la fon 
(Rlquer, obra cit., c. 2, vs. 15); em Bernart de Ventadorn; De 1'aiga que 
dels olhs plor (Ibid., c. 14, vs. 49); Del cor sospir e dels olhs plor (Ibid., 
c. 18, vs. 19). 

Pldal aponta como imitagao do francos a manifestagao de dor por 
melo de Idgrlmas, que ocorre no Cid: "... las expreslones consagradas del 
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E' com os trovadores que os olhos e o coragao se tornam os 
verdadeiros cumplices do amor. Se o coragao e a sede e a 
fonte dos sentimentos amorosos, sao os olhos o caminho por 
onde transita o germen fecundador dos tormentos e dos prazeres 
de Cupido (40). Dai a mtima relagao ent'e os olhos e o co- 
ragao, tema freqiiente, nao so na poesia francesa medieval, 
ccmo ainda na poesia peninsular iberica desde os primeiros 
trovadores aos dos cancioneiros de Baena e de Resende. Mi- 
chaut Taillevant chegou a escrever um Debat du Coeur et de 
I'Oeil (41). Mas. e com Petrarca que vamos assistir a impor- 
tancia hiperbolica dos olhos. Nas cantigas d'amor a atitude 

llanto en nuestro Cantar son iguales a las de la epopeya francesa, que es 
especialmente lacrimosa En el Roland y chansons mas antiguas, plorer des 
oilz es la formula corriente del dolor, que va haciendose escasa en las 
chansons posteriores; Uorar de los ojos es dominante en el Cantar, y como 
forma rara reaparece en algunos romances de gusto franees" (Poema de 
Mio Cid, p. 37, cuja nota reproduz outras passagens em que o topico 
aparece). 

(40) E Rodrigues Lobo confirma, numa de suas comovidas passagens do Pastor 
Peregrino (Livro I, Jornada 2a.): 

Nasce nos olhos, logo 
no coragao se cria; 
vive de agua e de fogo, 
mas dela nem se farta, nem se esfria; 
so das entranhas pasce, 

E por esta razao mata onde nasce. 
At6 parece que o classico do seculo XVII lera a tengao sobre a natureza do 
amor entre Jacopo Mostacci, Pier della Vigna e Giacomo da Lentino, em 
que este ultimo afirma: 

e gli ogli prima generan 1'Amore 
e lo core li da nutrigamento. 

(Hist, e Antologia delle Origine della Lett. Ital., 
De Sanctis-Lazzeri, p. 66). 

Esta intima relagao entre o veiculo da paixao e sua sede, entre os olhos 
que contemplam e o coragao que em conseqiiencia sofre, vem expressa com 
muita evidencia numa cantiga de Fernan Padrom: 

E nunca meus olhos vera 
com que folgue meu coragom, 
mentr'esteverem como estam 

alongados d'ela e non 
forem hu a vejam, bem sey 
... (CV 564). 

(41) Sobre essas personagens secundarias, v. a dissertagao de Pierre Le Gentil 
em sua tese monumental La poesie lyrique espagnole et portugaise a la 
fin du moyen age, v. I, p. 171-184. Alfred Jeanroy, La poesie lyrique des 
Troubadours, v. II, p. 119 e ss.; Joseph Anglade, Les Troubadours, p. 83 e 
ss; ainda Benvenuto Cellini, Vita e arte nei sonetti di Shakespeare, p. 190 e 
ss, num estudo exaustivo e erudito que faz dos motivos da lirica de 
Shakespeare. 
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do amante e a de extase, de contemplagao; dai a importancia que 
exercem os olhos nessa poesia, muito mais do que na poesia 
provengal, onde o desejo da posse da mulher amada perturba 
freqiientemente o papel platonico dos olhos. E os nossos tro- 
vadores ja tinham consciencia do valor dos olhos como espe- 
Ihos da alma e como documentos da psicologia erotica. Em 
Garcia de Guilhade a donzela reduz o amigo a solicitagao do 
perdao, e com a agravante de que ela ja Ihe nao vota o amor 
que outrora alimentava; num esforgo de quern parece ter su- 
blimado o seu erro, o namorado procura entao erguer os olhos 
— numa simulagao de sentimentos que a moga reconhece: 

e el quis oj'os seus olhos merger, 
e dixi-lh'eu: "olhos de traedor" (CV 360). 

Tambem na poesia de Bernart de Ventadorn: 

Li seu belh olh traldor (42). 

Numa cantiga d'amigo de Juiao Bolseiro, a mulher, indigna- 
da com a falsidade do amigo que entrara de amores com outra, 
volta-se contra os olhos desavergonhados do falso amante: 

Que olhos son que vergonha non an! 
dized'amigo d'outra ca meu non (CV 776). 

Mais do que o trovador dos olhos verdes, e D. Afonso 
Sanches quern ultrapassa um pouco a rudimentan'ssima psico- 
logia do semblante, numa estrofe unica que por si so e um 
poema complete: enquanto exige a mulher satisfagoes da de- 
mora de seu namorado, a companheira falara noutras donze- 
las; e, atraves do rosto e dos olhos do amigo, havera de per- 
ceber a sua infidelidade: 

Quand'amiga, meu amigo veer, 
enquanto Ih'eu preguntar hu tardou, 
falade vos nas donzelas enton 
eno semhrant', amiga, que fezer, 

(42) Ap. Riquer, La Urica de los trovadores, p. 285. 
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veeremos ben se ten no coragon 
a donzela por que sempre trobou (CV 367) (43). 

Na primitiva lirica peninsular varias sao as causas da coi- 
ta passional: os olhos que viram, a timidez na declaragao, o 
dia em que a viu; Deus mesmo aparece nao raro como respon- 
savel pela infelicidade amorosa do poeta. Esta estrofe de Vasco 
Gil e uma verdadeira sintese desses cumplices da coita: 

... que eu, mal dia nado, 
por meu mal vi e d'estes olhos meus! 
E pois vus vi, nunca depois quis Deus 
que perdess'eu gran coita nen coitado! (CA 151). 

Noutra cantiga o trovador maldiz os olhos que foram fitados 
na sua dama; a partir desse instante nao mais sentiu prazer 
na vida, porque a felicidade so existia no momento em que 
estivesse congeminando aquela deflagragao amorosa trazida pe- 
los olhos: 

Estes olhos meus ei mui gran razon 
de querer mal, enquant'eu ja viver', 
porque vus foron, mia senhor, veer, 
ca depois nunca, si Deus mi perdon! 

pud'eu en outra ren aver sabor 
ergu'en coidar en vos, ay mia senhor! (CA 149). 

* 
» * 

Vejamos, agora, as formagoes relativas aos efeitos psico- 
logicos da perturbagao passional. No mais das vezes, tais for- 
magoes nao conseguem, como no caso da sintomatologia ex- 
terna do amante, cristalizar-se em formulas fixas de expres- 
sao: mantem-se naquele estado inorganico em que o topico nao 

(43) A proposito deste cantar refere Eugenic Asensio que este diagnostico corria 
pelos livros de mediclna do tempo (Poetica y Realidad..., p. 71-72). Entre 
outros expedientes clinicos para verificagao do morbo passional, falam os 
mesmos tratados medicos na pulsagao cardiaca do paciente perante o 
objeto de sua paixao. A origem e a fortuna do tema, largamente explorado 
at6 a Renaseenga, foram tambem estudados pelo mesmo Autor, no seu 
artigo "Sobre el Rey Seleuco de Camoes", In: Boletim de FUologia Portu- 
guesa, 11, (1950), p. 307-313. 
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chega a estereotipar-se; sao topicos pelo conteudo, nao como 
esquemas de expressao. D. Afonso Sanches, filho estremado 
do Rei Lavrador, insatisfeito com a ineficacia expressiva do 
topico perder o sen e o dormir, alarga-o com enfaticas interpo- 
lagoes, porque o seu estado psicologico e complexo e ultrapas- 
sa a expressao tradicional: 

perdi por em e perdi o riir, 
perdi o ssen e perdi o dormir (CV 21). 

Em Rui Queimado, cujos topicos foram motivos de can- 
tigas escarnecedoras, verifica-se uma gradativa e automatica 
sucessao dos dois sintomas: 

Ca Ihe quero tan gran ben que perdi 
ja o dormir; e, de pran, perderei 
o sen mui cedo... (CA 161) (44). 

Faz o mesmo D. Estevon Perez Froyan, que, na contemplagao 
da mulher, chega a perder, alem do juizo, o sentimento reli- 
giose: 

Por vos, senhora, ca non por outra ren, 
Ca por vos perco Deus e siss e ssen 
Cando vos veio dos olhos catar (CBN 867). 

Tambem nao chegou a constituir topico o desmaio, que 
surge expressamente na poesia lirica dos trovadores primiti- 
vos, tal como nesta de Pedro Amigo, em que a mulher, para 
confirmar as companheiras a fidelidade integral do amado, 
revelou a artimanha da experiencia; 

  por que Ihi diss'eu: 
"Non me veredes ja mais des aqui", 
desmaio logo ben ali por en, 
e ouve logu'i a morrer por mi. 

Na segunda estrofe glosa o trovador sevilhano os pormenores 
da perturbagao do namorado, que esteve em transe, desacor- 

(44) O ensandecer de amor sobreviveu a lirica trovadoresca: encontramo-Io na 
segunda metade do s£c. XIV, no namorado Macias (Cf. Revista de Historia, 
3 (7); 230-232, jul-set. 1951, nossa resenha a Anthologie du Minnesang e Le 
Lyrisme medieval allemana, de Andre Morert). 
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dado, e quando recobrou os sentidos tinha apenas uma vaga 
lembranga de que alguma mulher falara ao pe de si: 

e fui ala e achei-o jazer 
sen fala ja e ouv'en gram pesar 
e falei-lh' ouve-mi a conhocer 
e diss' "ouvi ua dona falar" (CV 822). 

Desastrosas sao as conseqiiencias da sandice, que leva o 
poeta a confundir os contrarios ou a esquecer-se de sua pro- 
pria existencia: 

perdi o sen e non poss'estremar 
o ben do mal, nen prazer do pesar (Afonso X, CV 101); 
que non dorme, nen a sen consigo 
nen sabe de si parte, nen mandado (Jogral Lourenco, 

CV 870). 

Todavia trata-se de uma perturbagao mental criada pela ima- 
ginagao do trovador, que tem consciencia do fingimento da 
expressao poetica, e alguns ate procuram alternagoes da san- 
dice com a reflexao, para justificar a consciencia propria de 
que a loucura se apodera dele. Garcia de Guilhade procura 
ressaltar que existem momentos de lucidez do espirito, dentro 
da propria perturbagao dos sentidos: 

Pero non devi'a perder 
ome, que ja o sen non a, 
de con sandece ren dizer; 
e con sandece digu'eu ja; 

Os olhos verdes que eu vi 
me fazen ora andar assi (CA 229). 

Pero Garcia Burgales, porem, desconhece esta alternativa da 
razao e da loucura, pois chega a solicitar de Deus a alienagao, 
informado de que o amante, ensandecido, ignora tudo que se 
relaciona com a vida sentimental; 

de grado querria seer 
sandeu, por quant'ougo dizer 
que o sandeu non sabe ren 
d'amor, nen que x'e mal nen ben, 
nen sabe sa morte temer (CA 92). 
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Mas, o que e curioso: num verdadeiro mazoquismo, o trovador 
sente prazer na loucura, que e tan to mais desejavel quanto 
mais perturbadora; nesta fiinda de Afonso Mendes de Besteiros 
encontramos essa forma histerica da paixao amorosa: 

ca o sandeu quanto mais for 
d'amor sandeu tant'e milhor (45). 

Esporadico no nosso, e-o tambem no lirismo provenqal, onde 
surge num acangao de Cercamon, que se delicia nos transportes 
da loucura: esta fa-lo abstrair-se e gozar uma va expectativa: 

Bel m'es quant ilh m'enfolhetis 
e.m fai badar e.n vau muzan (46). 

Os topicos da loucura encontraram ambiente favoravel na 
Ifrica minhoto-duriense. Ha qualquer coisa de morbido — co- 
mo disse Istvan Frank — na poesia de alguns de nossos trova- 
dores, que justifica essa aclimatagao. Os trovadores posterio- 
res ao reinado dionisiano, mais precisamente os galego-caste- 
Ihanos, incumbiram-se tambem de conservar viva a chama des- 
ses recursos literarios. A tematica da "loucura erotica" man- 
teve-se viva ate ao seculo XVII, como se pode ver da bucolica 
de Rodrigues Lobo (47). Grande fora a divulgagao pela poe- 
sia romanica trovadoresca, e fora das fronteiras vamos encon- 
trar esses topicos nos poetas liricos ingleses e anglo-normandos 
anteriores a Chaucer; as faces que empalidecem (For thi myn 
wonges waxeth won, no Alysoun, poema lirico dessa epoca); o 
receio de que a dolorosa angustia passional degenere em lou- 
cura (That Y wenw to walke wod, ou — With longyng y am 
lad/ On moldc y waxe mad (48). Os troveiros fartaram-se do 

C45) Edigao E. Monaci: ... merece milhor. 
(46) Ap. Alfred Jeanroy, Les poesies de Cercamon, c. I, vs. 37-38. Eugenio 

Asensio, todavia, afirma pereptdriamente que el ufanarse de ensandecer 
constituye una escasamente envidiable originalidad del lirismo occidental, 
no conocida en Provenza ni en Francia (Poetica y Realidad..., p. 113). 
Talvez nao fdsse pratica dlfundida entre os trovadores provengals, que 
demonstram aqul e all conhecer esse slntoma da vida passional. 

(47) V. Maria de Lourdes B. Pontes, Itinerario portico de Rodrigues Lobo, p. 
324, nota 3. 

(48) Ap. Jean Audlau, Les troubadours et I'Angleterre, p. 48-50. 
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formulario em suas cangoes, desde o sintoma da palidez e o 
tremor convulsivo dos membros a perda total da consciencia. 
Uma ou outra nota retorica exotica vem quebrar a monotonia 
desse capitulo da erotica feudal, como naquela composigao em 
que o amante, em presenga da dama, se sente como o campeao; 
paralisado de emogao no instante de entrar em luta: 

Ke tant la dout et desir quant g'i sui 
Ke ne li os descovrir ma raison; 
Si va de moi come dou champion, 
Ki de lone tens aprent a escremir, 
Et quant ce vient ou champ a cous ferir. 
Si ne sait riens d'escut ne de baston (49). 

4) — Mortem amore sine mutuo (consumi amore). 

No seu Cancioneiro Juan del Encina, sem o proposito alias, 
resume numa copla do retorico "Alfabeto do Amor" as carac- 
teristicas essenciais das cantigas d'amor: 

Es la a por el amor. 
For la b vuestra beldad, 
For la c la crueldad 
Y la d de mi dolor... 

A nota fundamental da existencia: el Amor; a formosura 
transcendente e incomparavel da amada: la beldad; o alfa e o 
omega de todos os sentimentos: la dame sans merci, la crueldad; 
e finalmente as conseqiiencias tragicas do amor incorrespon- 
dido: el dolor. Entre os dois disticos medeia toda a vassalagem 
amorosa do amante martir. 

Uma das conseqiiencias mais desastrosas dessa paixao sem 
correspondencia (sem favor — na terminologia camoniana), 
era a ideia da morte, o morrer como solugao unica da angustia 
passional. O motivo parece provir da Antigiiidade: conhece- 
ram-no os trovadores provengais, o lirismo siciliano dos pri- 

(49) Ap. Hyacinthe Binet, Le style de la lyrlqne courtoise en France aux XHe. 
et XHIe. sifecles, p. 11. Em nota o Autor refere nao haver encontrado, em 
todas as cangoes examinadas, uma s6 passagem onde se fizesse mengSo a 
"palpitagoes do coragao" (p. 103). 
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meiros tempos; circulou com grande frequencia no galego-por- 
tugues, e nao parou ai: vamos encontrar a ideia da negagao 
completa da vida ainda na poesia do seculo XV, nos cancionei- 
ros de Baena e de Garcia de Resende (50). A morte como so- 
lugao de um drama amoroso, de um amor que nao encontra a 
suprema satisfagao, invadiu a literatura posterior, passando 
pela novela sentimental da Renascenga — com Diego de San 
Pedro em Carcel del Amor —, ate chegar a sua mais elevada 
expressao no romance werteriano, ja as portas do Romantismo. 
Nas suas derradeiras palavras a Carlota, Werter ainda teve dois 
minutos sublimes de reflexao sonhadora: "Morrer! O que e 
morrer? Nos sonhamos quando falamos na morte". Os trova- 
dores nao fazem mais do que sonhar quando divagam com o te- 
ma da supressao da vida. Cervantes ja ha via consagrado, nu- 
ma formula sua, essa caracteristica da psicologia lusitana; "Os 
Portugueses morrem de amor". 

Anterior a Ovidio — onde surge de certa forma o motive 
—, podemos encontra-lo no elegiaco de Colofao: Mimnermo. 
Num protesto violento contra a inexorabilidade dos ciclos da 
existencia humana, o poeta se rebela contra a odiosa velhice, 
responsavel pela destruigao da beleza e sobretudo pela privagao 
do amor (51). Com muito maior encanto — porque a concepgao 
amorosa do poeta grego descamba para as formas inferiores 
da concupiscencia —, Bernart de Ventadorn afirma que co- 
megamos a morrer quando ja nao sentimos no coragao o doce 
enlevo do Amor: 

(50) Jole Ruggieri estudou, no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, a persis- 
tencia de dois motivos da poesia trovadoresca: a coita d'amor e o morrer 
d'amor. Expressoes 6tnicas da saudade peninsular, no Cane. Geral este 
sentimento si svoige e si dilata, si esaurisce e si frange, in esciamazioni 
lamentose e querules interrogazioni (II Canzoniere di Resende, p. 138 e 
ss.). O exempUrio que nos oferece a ilustre romanista mostra que, se o 
conteudo dos dois tdpicos — que sao um s6 na essencia — permanece na 
poesia cortes do seculo XV, a sua estrutura expressional jd se desfez. 
TeOvairjv, ore /xot ravra fieXoi, 
Kpvnrahirf (piAdnjs xai hu>pa Kai cvmrj- 

(Os elegiacos gregos, Vlttorio de Faico e A. de 
Faria Coimbra, p. 233-234 e 238-239). 
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Ben es mortz qui d'amor no sen 
al cor cal que dousa sabor (52). 

O trovador do amor longmquo, Jaufre Rudel, que contem- 
pla de longe o castelo e a torre onde moram a sua dama e o 
senhor feudal, tambem apela para a supressao da vida, se de- 
la nao derivar um pretexto de alegria e de esperanga: 

Aires noy a mais del murir (53). 

Cercamon nao ve outro remedio senao a morte, pois que 
os aduladores langavam o veneno da separagao: 

Ja mai res no.m pot conortar, 
Abanz mi laissarai morir (64). 

Em Ovidio a morte surge como solugao de dois estados pas- 
sionals incompativeis: o Amor e o 6dio: 

Luctantur pectusque leve in contraria tendunt 
Hac amor hac odium (55). 

Contudo, a morte que o poeta prefere exige uma compensagao 
na vida ultra-terrena: 

Tune amo; tune odi frustra; quad amare necesse est 
Tune ego, sed tecum, mortuus esse velim (56). 

O tema da morte nao chega a constituir estereotipos; mas 
fora tao freqiiente no lirismo trovadoresco peninsular, que o 
seu abuso na poesia de Rui Queimado se tomou pretexto de 
cantigas de mal-dizer — como veremos adiante, quando tratar- 
mos da consciencia dos motives e dos topicos (57). 

(52) Ap. Riquer, obra cit., p. 297. 
(53) Alfred Jeanroy, Les chansons de Jaufre Rudel, c. Ill, vs. 23. 
(54) Idem, Les poesies de Carcamon, c. II, vs. 8-9. 
(55) Amores, III, XI. 
(56) Ibid., Ill, XIV. A passagem ovidiana recorda outra do trovador Pelre de 

Valeria, onde o motivo poderia ser denominado, com justa razao, "o canto 
do cisne": o poeta, antes de morrer, deseja contemplar finalmente sua dama: 

Vezer volgra N'Ezelgarda, 
quar hai de morir talen... 

(Ap. Riquer, obra cit., p. 127). 
(57) ... 1'invocation de la mort est plus emouvante dans i'epopee, ou Charlemagne 

et Guillaume d'Orange se livrent a un naturel desespoir devant la depouille 
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Pero d'Armea, depois da expressao profunda da sua coita, 
que Ihe pos a perder o dormir e o privou completamente da 
alegria, declara: 

e mha morte melhor mi seria 
ca vyver mays... (CV 675). 

O jogral Lourengo nao poderia desejar outra coisa senao 
a morte, depois que fizeram sua senhor casar-se com outro e 
contra a vontade dela; 

por en, senhor, assy Deus me perdon, 
mays mi valera ja de me matar (CV 693). 

O motive nao e exclusivo das cantigas d'amor: nas d'amigo 
tambem surge aqui e ali, tal nesta de Joan Lopes d'Ulhoa, em 
que a mulher prefere a morte a hipotese de que o amigo este- 
ja cativo de outro coragao: 

Eu nunca dormio nada, cuidand'en men amigo; 
el que tarn muito tarda, 
se outro amor a sigo, 

erga lo meu, querria 
morrer oj'este dia (CV 301). 

Depois de longa reflexao, chegou tambem as mesmas conclu- 
soes Pero da Ponte: 

outro conselh', amigo, non sei i 
se non morrer, e pois non averei 
a gran coita que ora por vos ei (CV 422). 

Nao sabemos em que altura se encontra no lirismo gale- 
go-portugues o tema do morrer e viver ao mesmo tempo, que 
teria partido de Petrarca, mas circula — segundo declara Pier- 

de Roland et celle de Vivien (Maurice Wilmotte, Origines du roiuan en 
France, p. 172-173). Falando da paixao de Tristao e Isolda, conclui Edmond 
Jaloux: En realite, ils ont decouvert que I'amour veritable n'a pas d'issue 
dans la vie, moins encore dans le bonheur et qu'elle ne trouve plenitude 
satisfaction que dans le absolu, — dans la mort. Cette pensee, qui est 
essentiellement medlevale, comme on le volt par 1'heresie des cathares 
sous Philippe-Auguste, circule d'une maniere sensible et presque inavouee 
dans toute la poesle des Xle., XHe. et Xllle. slides (Introduction 4 
I'histoire de la litt^rature francaise, v. I, p. 86-87). 
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re Le Gentil — na poesia galega, na lirica provengal e na liri- 
ca francesa (58). Curioso, mas esporadico, e o motive do pacto 
de morte entre o amigo e a mulher numa cantiga do trovador 
Joao Baveca: 

  ca posto x'e ja 
de morrer eu por el e el por mi (CV 831) (59). 

Na primitiva lirica siciliana o motivo tambem surge, como 
se pode ver desta cantiga, onde a atormentada amante do can- 
to de Odo delle Colonne desafoga uma angustia amorosa que 
tern muito daquelas notas profundas da coita feminina nos 
can tares d'amigo: 

Tolto m'ha gioco e risa, 
Ed hammi messa in pene, 
se non m'acorre morte: 
Aspetola (a morte) che vene, 
Traggami d'esta sorte (60). 

Numa cangao de Enzo Re o motivo reaparece: 

(58) La poesie lyrique espagnole et portugaise a la fin du moyen age, v. I, p- 
139. O que encontramos foi propriamente o tema do morrer ou do viver, 
conforme as circunstancias: durante muito tempo conseguiu o trovador 
Joao Scares Somesso ocultar a sua coita amorosa, 

Mais agora ja por morrer, 
se vus pesa, ou por viver, 
se vus prouguer', vo-lo direi. (CA 14). 

Veja-se aquele tdpico em outros trovadores; 
E se m'esto contra vos non valer 
non me valra loguyi se morte non! (Pero Garcia Burgales); 

que me non leixe mays eno mundo viver (Nuno Fernandez Turneol); Ca 
mais val morte ca viver assi / com'og'eu vivo (P. G. Burgales). Como 
os trovadores que sentem prazer na sandice, delicia-se este com o t6rmino 
da vida: e con mia morte ja me prazeria; a satlsfagao da morte constitui 
um estado de alma constante na poesia de Pero Garcia Burgales: E de 
mia mort'ei eu mui gran sabor. 

(59) Istv^n Frank, embora supusesse, informado pelas nogoes tradicionais, que 
o amor cortes celebrado em Portugal tinha como particularidade que seu 
objeto nao era uma mulher casada, compreendeu bem certos aspectos 
psicoldgicos da lirica de Entre-Douro-e-Minho: Cette poesie d'amour est 
d'ailleurs caracterisee icl par un certain sentiment de pudeur et par une 
emotivite presque morbide qul se complait dans le chagrin d'amour, qui 
fait facilement verser des larmes et tourne souvent la pensee vers la 
mort (Les troubadours et le Portugal, p. 215). 

(60) Ap. De Sanctis-Lazzeri, Hist, e ant. delle origine..., p. 12-13. 
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Core, che non ti smembri? 
Esci di pene, e dal corpo ti parte: 
Ch'assai val meglio un'ora 
Morir, che ognor penare (61). 

Na forma e no conteudo, veja-se a poesia de Pedro de Val- 
carcel, trovador do Cancionetiro Galego-Castelhano: .. 

que a mi mais me val 
morrer ajuntado 
que vever penado 
alen Tejo (Lang, CGP, XV, p. 29). 

Edmond Jaloux, naturalmente seduzido pela tese arabica 
da genese do amor cortes — atraves das conclusoes a que che- 
gou Emile Dermenghen —, afirma com desenvoltura que, entre 
os poetas odzritas dos seculos IX e X, o amor era uma forma 
de misticismo cuja intensidade chegava ao sacrificio absolute 
da vida e cujo poder de emogao ia ao ponto de arrancar da lira 
dos poetas arabes acentos como estes; la seule vue de I'etre aime 
va jusqu'a faire d'emotion I'amant, tant *11 lui est impossible de 
surmonter I'eclat de sa beaute (62). Dermenghen argumenta 
que os Banou Odzra constituiam uma tribo da Arabia dentre 
cujas caracten'sticas sentimentais se destacava a morte por 
amor, pois as mulheres eram belas e os rapazes, castos. Mor- 
riam martires, querendo insinuar com isto que tal disposigao 
sentimental teria se infiltrado na esfera da lirica provengal. 
Portanto, o tema do amor e da morte, que constitui a essencia 
da poesia medieval de Tristao, tivera seu bergo "nas margens 
do Tigre, ao tempo do califado abassida" (63). Investigando 
as origens religiosas do mito de Tristao, sempre no sentido da 
explicagao catara desses aspectos culturais da vida feudal dos 
seculos XII e XIII, Denis de Rougemont invoca o testemunho de 
Otto Rahn, para quern os cataros, apos a recepgao do Consola- 
mentum, e durante o endura (jejum de 40 dias), se suicida- 

(61) Ibidem, p. 14. 
(62) Introduction a I'histoire de la litterature francaise, I, p. 56-57. 
(63) Les grandes themes de la po^sie amoureuse chez les arabes precurseurs 

des poetes d'oc. In: Le genie d'Oc et 1'bomme mediterraneen, p. 29-30. 
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vam; a doutrina, entretanto, permitia que se pusesse termo a 
vida, nao pelo cansago de viver, pelo temor ou pelo sofrimento, 
mas num estado de perfeito desprendimento da materia... 
(64). Por aqui nao chegariamos a uma explicagao da genese do 
tema, nao so porque o principio da reincarnagao da heresia al- 
bigense se opunha a ideia de suicidio, como porque o amor, na 
poesia lirica, constitui uma forma de sofrimento, de angustia 
consumptiva, de morte lenta. Outros tratadistas ainda estuda- 
ram as origens do tema. Rene Nelli, em sua monografia De 
Tamour proven gal — cuja dialetica e interpretagao jnetafisica 
do assunto foi inteiramente impenetravel ao nosso entendi- 
mento —, adverte, antes de passar ao estudo das fontes pro- 
fundas da heresia da morte pela dama, que ja no seculo X ga- 
leses houve que fundaram uma especie de franco-magonaria 
amorosa que procurava a morte por amor: permaneciam, du- 
rante uma noite inteira, em pleno inverno, quase nus, diante 
da habitagao de suas damas e la "se deixavam morrer de frio" 
(65). Mais para uma interpretagao romantica, levou Carolina 
Michaelis o estudo do motivo lirico do "morrer d'amor" (e da 
funesta conseqiiencia do enterro das vitimas em terreno nao- 
sagrado): a ilustre romanista julga de procedencia popular 
(66). Referindo-se aos cantares d'amor galego-portugueses, e 
tentando — muito vagamente — uma comparagao com os de 
Provenga, Aubrey Bell afirma que, se existe um unico sinal de 
agao nesses cantares de Entre-Douro-e-Minho, e o da morte por 
amor (67). 

Nao obstante a razoabilidade de algumas tentativas de ex- 
plicagao, inclinamo-nos a crer que o tema ou o motivo do sa- 
crificio supremo da existencia e patrimonio comum, ideia ele- 

(64) L'Amour et I'Occident, p. 76. 
(65) In: Le genie d'Oc..., p. 57. 
(66) Romances velbos em Portugal, p. 8 e nota 5. Convem lembrar aqui uma 

passagem da Autora em seu CA (v. II, p. 472, n. 5), onde afirma, segundo 
o calculo do Marques de Valmar, que no Cancioneiro de D. Dinis a formula 
morrer (ou matar) d'amor ocorre 169 vezes. 

(67) A literatura portuguesa, p. 49. "A saudade e o morrer de amor (outra 
face do mesmo prisma de terna afetividade e da mesma resignagao apat 
xonada) sao realmente as sensagoes que vibram nas melhores obras da 
literatura portuguesa, naquelas que Ihe dao nome e renome" (C. Michaelis, 
A saudade portuguesa, p. 40). 
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mentar da poesia. Esta claro que em cada literatura o motive 
se apresenta com aspectos diferentes, impregnado dos valores 
psicologicos e morais peculiares ao grupo cultural e explicaveis 
pelas condigoes de espirito do poeta. O motivo nao e desconhe- 
cido da poesia de outros povos. Populagoes primitivas, que estao 
completamente afastadas da esfera da civilizagao romanica — 
para nao dizer da civilizagao em geral —, apresentam exemplos 
da morte por amor. Veja-se, por exemplo, esta pequenina can- 
gao amorosa, da tribo dos Haussa, do Sudao africano: 

O fanciulla, ascolta, t'implora! 
Se ti guardo negli occhi, 
fi come se fossi folle, 
Che la mia pelle s'irrigidisce sul corpo, 
E il mio pensiero si fissa tutto in te — 
E tu, amata, non mi vuoi amare! 
Tuo padre rifiuta la mia domanda; 
lo mi reco alia casa del re, 
Voglio andare lontano, voglio andare in guerra, 
Voglio andare alia morte per te! (68). 

Atente-se para a serie de motivos que, com excegao do da 
recusa paterna, se encontram na poesia lirica trovadoresca: o 
estado de insensatez e frieza causadas pela contemplagao da 
amada; o amor incorrespondido e a busca da morte como solu- 
gao do drama pessoal. 

A explicagao arabe das oiigens do tema, apresentada por 
Emile Dermenghen e sobretudo por Henri Peres, nao satisfaz. 
O tema existe realmente na poesia dos poetas arabo-andaluzes, 
mas o tratamento poetico e visceralmente diferente. Veja-se 
como o tema do morrer por amor, na lirica arabo-andaluz, se 
reveste de imagens, ideias e sentimentos completamente estra- 
nhos a lirica romanica: 

Por Deus, — diz Ibn Zaidun sonhando com Wallada —, 
se os amantes jurassem que foram mortos pela dor do 

(68) Preferimos conservar o texto italiano, que j£ 6 uma tradugao do alemao 
feita por R. Prletze (Haussa-Sprichwoter und Lieder), que por sua vez d 
tradugao do original africano (Cf. Poesia del popoU prlmltivl, de Eckart 
v. Sydow, p. 114). 
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amor, no dia da separagao, nao estariam fazendo ura 
falso juramento! 

Os homens, quando se separam depois de haverem sido 
reunldos, morrem; mas quando os que amam regress am, 
ressuscitam (69). 

Ora, nada mais distante do mesmo tema na poesia dos trova- 
dores do Ocidente; verifica-se facilmente a diferenga de cir- 
cunstancias morais, psicologicas e literarias com que o tema 
se apresenta nas duas civilizagoes poeticas. Nao e apenas a 
existencia comum de um elemento, argumento decisorio para se 
provar que uma recebeu da outra; por outras palavras, que a 
poesia occitanica recebesse da arabe o referido tema. Se a poe- 
sia oriental conheceu numerosos martires do amor (Antar e 
Alba, Majnoun e Leilah, por exemplo), a dos trovadores oci- 
dentais nao menos, desde Tristao e Isolda ate Romeu e Julieta. 
O culto da mulher, o tratamento quase platonico do sentimento 
amoroso, o amor considerado como uma prisao, a sensagao de 
infelicidade mesmo diante da mulher, a presenga do gardador 
(raqib), dos lausengiers (wachi), devemos consi'derar como fru- 
tos gerados por circunstancias historicas e sociais comuns as 
duas civilizagoes. Refutando a explicagao arabe destes parale- 
lismos de forma e conteudo, Denis de Rougemont nao encontra 
vias pelas quais a mistica arabe e sua retorica cortes teriam po- 
dido chegar aos poetas do Sul. Et rien n'empeche — diz ele — 
alors de supposer que les memes causes — les memes courants 
religieux — produisirent les memes effets ici et la, sans trans- 
mition directe (70). 

B) A EXECRACAO 

1) Alliense die natus sum. 

O carater execratorio da poesia trovadoresca e parmanente, 
porque o poeta nao tern escrupulos em voltar-se contra os fa- 

(69) Ap. Henri P6r6s, La po^sie arabe d'Andalousie. In: L'Islam et I'Occident, 
Cahlers du Sud, p. 116. 

(70) Obra clt., p. 106-107. 
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tores negatives do exercicio amoroso. Ultrapassando os limi- 
tes terrenes, nao raro a imprecagao do trovador se volta contra 
Deus. A file comumente se reverencia agradecido o poeta que 
viu realizada alguma de suas esperangas; outras vezes o sacri- 
legio e inevitavel, nao so culpando-0 pelos embaragos de suas 
aventuras, como pela relutanda implacavel da mulher amada. 
Tal atitude heretica e mais uma tradigao literaria do que pro- 
priamente uma rebeldia em materia de crenga. Em algumas can- 
tigas de el-Rei D. Dinis encontramos manifestagao dessa ati- 
tude. O amor malbaratado, o desespero do amor como resulta- 
do de uma punigao divina, fazia parte do formalismo estetico 
da poesia trovadoresca portuguesa. Sabe-se, contudo, que no 
seculo XIII se abalou um pouco a consciencia religiosa do pais, 
em virtude das lutas entre a Igreja e a heterodoxia filosofica 
que medrou na segunda metade desse seculo. O proprio rei 
Afonso X, num livro de verdadeira edificagao religiosa como e 
o das Cantigas de Santa Maria, nao teve escrupulos de mencio- 
nar certos crimes nefandos praticados pela Igreja nessa epoca 
de intensa agitagao de ideias novas (71). O trovador galego 
Pero da Ponte, que nas cantigas d'amigo desenrola todo um ro- 
mance de amor onde a donzela sofre o esquecimento do segrel 
que partiu como escudeiro nas hostes talvez de Fernando III 
contra a Andaluzia, nos cantares d'amor, ao contrario, revela-se 
uma vitima da ingratidao amorosa. Se algumas vezes confessa 

ca meu ben e d'eu por ela morrer 
antes que sempr'en tal coyta viver (CV 569), 

em muitas outras o poeta se revolta, nao contra Deus, mas con- 

(71) Para essa manifestagao de heresia e sacril6gio, veja-se alnda a cantlga 
d'amor Non quer'a Deus por mha morte rogar, do conde D. Pedro de 
Portugal (CV 211); curiosa 6 alnda a cantlga d'amor de D. Estevan Perez 
de Froyam, onde culpa a senhor pela perda do julzo e do sentimento rell- 
gloso: Ca por v6s pergo Deus e sls'e sen (CV 511). Mas, aclma de tddas. 
a cantlga 510, CV. Sobre a crlse moral do clero, no s<5c. XIII. ver espe- 
cialmente as cantigas d'escdrnlo e mal-dlzer, uma de Aires Perez Vuitlron, 
CV 1089: Don Estevam dlz que desamor...; outra de Airas Nunes, CV 455: 
Porque no mundo mengou a verdade... Ocuparam-se do aspecto liter&rlo 
da heterodoxia religiosa dessa £poca Joaqulm de Carvalho, Hlstdria de 
Portugal, dir. de Damiao Peres, IV, p. 491-492, e Hodrigues Lapa, Das ort- 
gens da poesia lirica em Portugal na Idade Midia, p. 99-105. 
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tra a propria mulher, e para ela roga do Eterno a dura maldi- 
qao do desamparo e da irrealizagao de seus desejos: 

Mays rog'a deus que desempar' 
a quern m'assy desemparou, 
ou que podess'eu estorvar 
a quem me sempre destorvou (CV 567); 

nunca vos deus mostr^o que vos queredes 
poys vos queredes mha morte por en, 
rogu'eu a deus que nunca vos vejades, 
senhor fremosa, o que desejades (CV 571). 

No mais das vezes o poeta contenta-se com execrar a si 
mesmo, amaldigoando o dia em que nasceu e a hora em que seus 
olhos viram a mulher. Dai a formagao de topicos: 

en grave dia fuy nado Afonso X); 
en grave dia nagi! (Idem); 
mal dia eu nasgi, se o souber (Joan Vasques de Talaveira); 
E tan mal dia eu nasgi (Vasco Praga de Sandim); 
tan mal dia vus vi (Idem); 
mais en grave dia naci (Nuno Fernandes Tomeol); 
E grave dia con amor foi nado (Martim Scares). 

Os olhos sao, pois, o veiculo da culpa: por isso mesmo Rui 
Queimado se volta contra eles; 

Estes olhos meus ei mui gran razon 
de querer mal, enquant'eu ja viver (CA 149) (72). 

Em Paio Scares de Taveiros, onde quase todos os topicos 
ja circulam, parece encontrar-se o germe dessa auto-execragao, 
quando o trovador da Ribeirinha exclama na sua tao discutida 
cantiga de garvaia: 

(72) O trovador Frederico de Hausen, o criador da poesia "galante", tambem 
maldiz dos olhos que o fizeram contemplar uma mulher em sonho: foram 
eles os responsaveis por essa desilusao quando acordou, e a execragao e 
tal que o poeta chega ao ponto de preferir que nao os possulsse mais: 

daz taten mir diu ougen mln: 
der wolte ich ane sin. 

(A. Moret, Anthol. da Minnesang, p. 105). 
Numa cantiga d'amigo de D. Joao Mendez de Brlteiros surge tambem o 
tema da desilusao de quem sai do sonho para a realidade, pols em sonho a 
donzela via que chegava o amado (CV 452, CCB 866). 
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mao dia me levantei, 
que vus enton non vi fea! (CA 38). 

O motive constituiu-se, adquiriu foros no formalismo poe- 
tico vernaculo, fez a sua peregrinagao por todo o lirismo gale- 
go-portugues, ate chegar a sua apoteose com o segrel Pero 
d'Armea numa cantiga d'amor que nao e mais que uma para- 
frase do topico, como se fora uma joia engastada de riquissimas 
interpolagoes express!vas, cuja transcrigao quase integral e ine- 
vitavel: 

En grave dia me fez Deus nacer 
[en] aquel dia e [n] que eu naci; 
e [n] grave dia me fezo veer 
a mha senhor, hu a primeyro vi; 
e [n] grave dia vi os olhos seus; 
e [n] grave dia me fez enton Deus 
veer quan ben pareg'e parecer. 

E [n] grave dia me fez entender, 
Deus quan muyto ben eu d'el'entendi; 
e [n] grave dia me fez conhocer, 
aquel dia [en] que a conhoci: 
e [n] grave dia mh-a fez enton, meus 
amigos, grave dia mh-a fez Deus 
tarn gram ben, como Ih'eu quero, querer. 

E [n] grave dia por mi Ihi faley, 
aquel dia [e] n que Ih'eu fuy falar; 
e [n] grave dia por mi a catey 
dos meus olhos, quando a fuy catar, 
e grave dia foy por mi enton, 
quando a vi, grave dia, ca nunca 
eu dona tan fremosa veerey. 

En grave dia por mi comecey 
con mha senhor, quand'eu fuy comegar 
con ela; grave dia desejey 
quam muyto ben m'ela fez desejar; 
grave dia foy-mi, de'la sazon 
que a eu vi, grave dia; poys non 
morri por ela, nunca morrerey (CV 681) (73). 

(73) fistes tdpicos tiveram, certamente, na orlgem, um valor diferente, Isto 6 
procederam da antiquissima superstiqao dos dlas bons e dlas azlagos,' 
crenga que, se hoje estd em decadencia, nesse tempo alnda guardava um 
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Entretanto, no seculo XIV, muda-se a fortuna do topico, 
que, com Petrarca, e substituido por outro de significagao dia- 
metralmente oposta: o trovador de Arezzo beridiz o momento 
em que viu pela primeira vez a doce Laura e dela se enamorou 
perdidamente: 

Benedetto sia '1 giomo e 'I mese e I'anno 
E la stagione e '1 tempo e I'ora e '1 punto 

E '1 bel paese e '1 loco ov'io fui giunto 
Da' duo begli occhi che legato m'hanno (II Canzoniere, 

Parte I, LXI). 

Mas, depois da experiencia ja sofrida, depois de haver con- 
sumido uma existencia inteira nas aras do amor platonico, o 
poeta dependura do salgueiro a lira primitiva — aquela que 
celebrara o continuo conflito entre a Razao e a experiencia 
pessoal, entre o poeta que e materia contingente, perecivel, e a 
Ideia que e perene e inatingivel —, para desferir as notas que 
jaziam nos profundos de sua sensibilidade: 

O dia em que eu nasci moura e perega, 
Nao o queira jamais o tempo dar; 
Nao tome mais ao mundo e, se tomar. 
Eclipse nesse passo o sol padega (Camoes). 

E' ja, no seculo XVI, forma sublimada de uma execragao que os 
trovadores desconheceram: a maldigao dos dias que perderam 

relativo valor fatidico. Entretanto, da ideia supersticiosa de dias agouren- 
tos se passa perfeitamente para a ideia de dias amaldi(oados, e desta para 
o significado execratorio que o topico j4 nessa epoca traz incontesti- 
velmente implicito (V. Leite de Vasconcelos, Opusculos, I, p. 373-374). 
Contemporaneo de Pero d'Armea (reinado de Fernando III), Pero da Ponte 
tambem fizera uma parafrase do mesmo tdplco, cujo setimo verso deixa 
entrever a consciencia que tinha o trovador do conteudo da fdrmula po£tica: 
trata-se da cantiga d'amor 566 do CV, de que transcrevemos a primeira 
cobra: 

Tain mnyto vos am'en, senhor, 
que nunca tant'amou senhor 
home que fosse nado; 
pero des que fui nado 
non pud'aver de vos, senhor, 
porque dissess' — ay mha senhor, 
em bom pont'eu fui nado; 
mays quern de vos fosse senhor 
bom dia fora nado. 
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na esperanga de ralizar a sua felicidade amorosa. Veremos, 
logo mais, que na poesia luso-galega esta desilusao algumas 
vezes se traduz em vinganga, e o trovador rompe com as nor- 
mas da mesura — declarando o nome da mulher amada ou pin- 
tando-lhe um retrato minucioso e comprometedor. Na lirica 
provengal os servidores desesperados raramente chegaram ao 
suicidio; mais comumente deixaram o mundo e ingressaram nas 
ordens religiosas. Ainda na primeira metade do seculo XVI o 
poeta catalao Juan Boscan, pretendendo abandonar o seu ser- 
vigo feudal a dama que se havia aborrecido com a vassalagem, 
nao sente coragem para tanto e acaba, como os provengais, per- 
manecendo na situagao de vassalo: 

Aborrecioos el manso vasallaje 
Y quisistes usar de tirania, 
Vuestro reyno estragando con ultraje, 

danaste malamente la fe mia, 
Y asi os quise quebrar el homenaje, 
Y si agora pudiese, lo haria (74); 

sobrevivencia ainda de uma das qualidades primordiais da dis- 
crigao cortes: a paciencia sem limites, a paciencia de quem es- 
pera ate ao fim da vida, paciencia que muitos trovadores com- 
pararam aquela dos bretoes — que aguardavam desde seculos 
a ressurreigao do rei Artur (75). Sim, porque entre os trova- 
dores provengais, a merce da dama tinha idubitavelmente o seu 
dia; o verdadeiro Amor — diz Jaufre Rudel — jamais traiu os 
seus fieis (Qu'anc fin' Amors home non trais). 

2. Florebat olim. .. (Ver Apendice I, p. 161). 

C) O PANEGfRICO E A DECLARAgAO 

1. Oculi mei, lumen meum. 

O panegirico da mulher amada e, talvez, o aspecto mais ri- 
co de motives e cliches da poesia trovadoresca luso-galega. O 

(74) Ap. R. Lapesa, La trayectoria poetica de Garcilaso, p. 35. 
(75) V. Joseph Anglade, Les troubadours, p. 80. 
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elogio obedece a uma gradagao, partindo da sua forma mais 
simples — que sao as expressoes de tratamento —, ate a forma 
superlativa — a do panegirico impossivel. E' com os trovadores 
occitanicos que se inicia a tradigao do encomio da mulher ama- 
da, a "mais fOrmosa que Deus fez", "a que tern melhor parecer 
dentre todas que no mundo ha", a "que fala melhor" etc., elo- 
gio que entra pela poesia posterior, passando por Petrarca e 
mais tarde pelo lirismo camoniano (76). Cercamon chega a 
jurar que nunca existiu mulher tao formosa como aquela por 
quern trova; e puesc jurar qu'anc ta bella no fos (77). Jaufre 
Rudel tambem nao conheceu, nem perto nem longe, mulher 
que fosse mais gentil e melhor do que aquela que vive a distan- 
cia de seus olhos, que para a infelicissima critica de fontes fora 
a Condessa de Tripoli: 

Que gensor ni melhor no.n sai 
Ves nulha part, ni pres ni lonh (78). 

As duas formas fundamentais do topico nas expressoes de 
tratamento sao: meu lume e meu ber, lume destes olhos meus, 
que admitem muitas variantes, visto que e dos topicos mais 
correntes nessa poesia, de cujo emprego excessive tinham cons- 
ciencia os trovadores como teremos ensejo de examinar. Em 
Martin Perez Alvim, que abusa do topico: 

lume dos olhos meus (CV 648); 
meu lum'e meu ben (Ibid.) 
lume dos olhos meus (CV 647) 
... ay lume d'estes olhos meus (Pai Gomez Charinho, 

CV 396); 
... e meu lum'e meu ben (Idem, CV 398). 

O topico ja devia ter perdido o seu valor expressive, a crer- 
se pelo redobro de que langa mao Pero d'Armea: 

(76) Em Petrarca, por exemplo: 
Tra quantunque leggiadre donne e belle 
Giunga costei ch'al mondo non ha pare. 

(0 Canz., CCXVIII). 
(77) Alfred Jeanroy, Les poesies de Cercamon, c. V, vs. 40. 
(78) Idem, Les chansons de Jaufre Rudel, c. V, vs. 31-32. Es la melher que del 

mon sei (B. de Ventadorn); domna, la genser criatura/ que anc formes el 
mon natura /, melhor que no pose dir ni sai... (Arnaut de Maruelh). 
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Senhor e lume d'estes meus 
olhos, ay lume d'estes meus 
olhos (CV 671); 

e por estas variantes, respectivamente de Pedr'Eanes Marinho 
e Pero da Ponte: 

... meu lum' e meu amor (CV 523); 
Ca, poys non vyr meu lum'e meu espelho (CV 568); 

e ainda pelo fato de se empregar tambem a expressao fora do 
seu significado: pois nao vemos Estevam Fernandez d'Elvas co- 
locar nos labios da donzela — em dialogo com a mae — o refe- 
rido topico? (E com a nota curiosa de que o mesmo surge inver- 
tido, possivelmente por determinacao da rima); 

For que madre, meu ben e meu lume? (CV 683) (79). 

O topico deve, pois, remontar aos tempos proto-literarios da 
Peninsula. Ainda recentemente o Prof. Rodrigues Lapa invo- 
cou uma passagem do rei Afonso VI, de Leao, que ocorre nu- 
ma cronica castelhana do seculo XIII. prcferida pelo rei aos 
seus baroes, ao saber da morte do filho na batalha de Ucles 
(ano 1108): 

"ai, meu filho, alegria do meu coragao e lume dos meus 
olhos, solaz da minha velhez" (80). 

2. Illam magis velle oculis su'ls. 

Mais afetiva, e bem mais expressiva na declaraqao amoro- 
sa, e a formula querer mais do que aos proprios olhos, que de- 
ve ter, evidentemente, procedencia classica; e a variante, de 
teor menos expressive, amar mais do que a si mesmo, usada 
tambem pelos trovadores provenqais (... quar am leis mais que 

(79) Tao corrente e ja desprovido de valor literario, que nos proprios lais pro 
logais do CCB surge na sua estrutura mais comum (V. o lai atribuido a 
Don Tristan, o Namorado, est. Ill, vs. 2). 

(80) O problema das orlgens lirlcas. In: Anhembi, 20 (59): 248-249. 
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me — Peire Vidal) (81). D. Joao d'Avoim chega a associar as 
duas formulas; 

Ca Ihi direi ca mui melhor ca mi 
Ihi quer'eu ja, nen ca meu corayon, 
nen ca meus olhos... (CV 270). 

Em Vasco Gil: 

Irmaa, o meu amigo, 
que mi quer melhor ca os seus 
olhos e que morre por mi... (CV 26($ . 

Tambem D. Estevam Perez Froiam, que associa a outro topico: 

... lume destes meus 
olhos, que sempre mais que min amey (CV 511). 

Catulo exprimiu-se do mesmo modo quando clamou as Ve- 
nus e Cupidos chorarem a morte do pardal de Lesbia: Quem 
plus ilia oculis suis amabat. A poesia italiana tambem conhece 
a formula, que tem — como se ve — raizes na poesia antiga. No 
bucolico siracusano, Moschus, o cliche aparece, mas com a di- 
ferenga de que se ama tanto quanto aos proprios olhos: 

tov /lev eyoi tUctkov l<tov (paeemv e/ioiaiv (4,9) . 

Mesmo com a atenuante da comparagao o topico circula 
tambem na poesia provengal. Guilhem Ademar declara, de- 
pois de mencionar um rosario de virtudes morais da mulher 
amada, que a ama tanto quanto a seus olhos: 

E car es tant de bon aire 
Franc'et humils et honesta, 
L'am cum los huoills de ma testa (82). 

(81) J. Anglade, Les poesies de Peire Vidal, c. XX, vs. 15. O trovador tolo- 
siano caracteriza-se, alias, pela ousadia com que freqiientemente violenta 
as formulas poeticas. Na deliciosa cangao "Se eu deixasse de cantar", 
Peire Vidal tentou complementar o cliche, perdendo talvez com isso a 
peculiar beleza da imagem: 

... ma domna cui tenc car 
Plus que mos olhs ni mas dens. 

(Ibidem, p. 70). 
(82) Kurt Almqvlst, Poesies du troubadour Guilhem Ademar, c. VI (202, 2). 
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O topico amar mais 'do que a si mesmo, tem, mais do que 
outro, freqiiencia na poesia galego-portuguesa: 

que amo mais ca mi (Vasco Praga de Sandim, CV 237); 
o que eu amo mais ca mi (Airas Nunes, CV 630); 
Ay Deus, que mha fezestes mais ca min amar (Bemal de 

Bonaval, CV 657); 
amey sa prol muyto mays ca de mi (Airas de Santiago, 

CV 541); 
... que vos sey querer 
melhor ca mi... (D. Dinis, CV 115); 

e ainda no seculo XV, em Pedro de Santa Fe: 

A Deus, mia boa senhor 
que eu amo mais que a min! (83). 

3. Amor cui par nemo est. 

Na sua forma superlativa o protesto amoroso cria o topico 
do amor superior ao de Tristao e Isolda. Sem chegar ao este- 
reotipo — talvez porque os trovadores sentissem a intensidade 
de sua forga expressiva — a imagem brota nas terras de Pro- 
venga, para depois peregrinar pela lirica de Entre-Douro-e- 
Minho. As duas redagoes do romance de Tristao e Isolda ja 
circulavam em Franga quando apenas estreava a lirica luso- 
galega nos fins do seculo XII e primordios do seculo seguinte. 
Antes mesmo que Thomas e Beroul levassem para a esfera li- 
teraria a aventura dos dois amantes, simbolos do amor inte- 
gral, ja nos labios do povo essa aventura circulava em forma de 
lenda, procedente da longinqua Tule, deliciando a imaginagao 
de uma epoca que fixava nas formas extremas da vida a to- 
nica de sua espiritualidade. 

Bernart de Ventadorn nao sabe como evitar o pesadelo 
que se apodera dele: percorre mil vezes o espago de seu quar- 
to, e, quando tenta conciliar o sono, as convulsoes Ihe sobre- 
vem. O enamorado da Viscondessa de Ventadorn nao podia 

(83) Lang, Cane. Gal.-Castelhano, LXII, p. 1X1). 
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crer que outro martir do amor se avantajasse a intensidade de 
seu sofrimento; nem mesmo o desgraqado Tristao, que tanta dor 
sofreu por Isolda, a mulher dos cabelos ruivos: 

plus trac pena d'amor 
de Tristan, I'amador, 
que.n sofri manhta dolor 

per Izeut la blonda (84). 

Reaparece em Arnaut de Maruelh, que declara ter sido o seu 
muito maior do que o filtro amoroso de Tristao e Isolda: 

ni.l belTseus ab lo pel bloi 
non agro la meitt de joi 
ni d'alegrier ab lor amis, 
com eu ab vos, so m'es avis (85). 

No famoso jogral vagabundo, Raimbaut de Vaqueiras, o 
topico aparece com personagens diferentes: o seu amor, que 
ninguem ate entao tornou tao alto (tan aut) nem a mulher tao 
perfeita (ni tan pros domna), supera o de Piramo por Tisbe: 

  el'am al sieu cosselh 
mais que Tysbe non amet Piramus (86). 

Aquem-Pirineus a formula surge uma vez na poesia de 
D. Dinis, que declara ser a sua coita mais profunda que a de 
Brancaflor e de Tristao: 

Qual mayor poss'e o mui namorado 
Tristan sey ben que non amou Iseu 
quant'eu vos amo... (CV 115); 

e outra vez na de D. Afonso de Castela e Leao, que se alonga 
da mulher amada e nesse exilio sofre como nao sofreram Paris 
e Tristao: 

... ca ja Paris 
d'amor non foy tarn coitado 

[e] nen Tristam (CCB 468, E. Molt. 360). 

(84) Riquer, La lirica de los trovadores, c. VII, vs. 45-48. 
(85) Idem, Ibid., c. IV, vs. 161-164. 
(86) Berry, Florilegc des troubadours, c. 2,vs. 11-12. 
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Na h'rica dos seculos posteriores so conseguimos encontrar em 
Arcipreste de Hita, na Cantiga de los clerigos de Talavera: 

Ca nunca fue tan leal nin Blanca Flor a Frores 
Nin es agora Tristan a todos sus amores (87). 

4. Domina longe ante alias pulchritudine. 

O elogio hiperbolico da mulher amada assume dois as- 
pectos fundamentals: e a melhor, a mais perfeita dona que ja 
apareceu no mundo; por ela o trovador desprezaria todas as 
riquezas, todos os titulos e todos os poderes do mundo. Os dois 
aspectos sao, como ja vimos para o primeiro, de ascendencia 
provengal (que por sua vez, possivelmente, nascera da poesia 
de Ovidio) (88). E foram ambos largamente explorados pela 
h'rica romanica cortes. Dada a extensao da formula estilistica, 
sobretudo a sua plasticidade semantica — assumindo feigoes 
variadissimas —, o topico nao atingiu o esquema estereotipi- 
co. Na poesia occitanica ja vimos alguns exemplos do primeiro 
caso, e muitos outros poderiam ser invocados; na poesia gale- 
go-portuguesa o topico e de certo modo um dos aspectos funda- 
mentals do retrato feminine: 

mais fremosa das donas que eu vi! (CA 103); 
porque vos ssodes a melhor 
dona de que nunc [a] oysse 

homem falar (Afonso X, CCB 468, E. Molt. 360). 

Joao d'Alvoim completa o quadro dos encantos pessoais 
superlatives da mulher amada: 

a melhor dona de quantas el fez, 
e mais fremosa e de melhor prez, 
e a que mais fremoso falar (CA 157). 

(87) Libro de buen amor, vs. 1704-1704. Carolina Mictaaells, CA, 11, p. 514, traz 
redagao dlferente para o 2.° verso: N1 es agora Tristan con todos sus amores. 

(88) Quantum, cum fulges radiis argenta puris, 
Concedunt flammls sidera cuncta tuls, 
Tanta formosls formosior amnibus ilia est. 

(Heroides, XVIII, vs. 71-73). 
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Os poetas sao unanimes em atribuir a Deus a beleza ini- 
gualavel de sua criatura; 

Deus fez en vos feytura 
qual non fez en molher nada (D. Dinis, CV 153). 

Percebendo a vulgaridade do topico, nestas passagens D. 
Dinis ensaia ultrapassar o louvor da dama incomparavel: 

... ca tal a fez Nostro Senhor: 
de quantas outras no mundo son 
non Ihi fez par a la minha fe, non 
e, poy-la fez das melhores melhor... (CV 119); 

e des y non Ihi fez pouco de ben, 
quando non quis que Ih'outra foss'igual (CV 123); 

mas o voo do mestre dos trovadores e superado pela arte do 
fecundo trovador da corte de Afonso III; Pero Garcia Burga- 
les, para quern o ideal feminino consiste em declarar que nem 
Deus conseguira criar uma segunda copia: 

[... 
pero Deus meta seu poder 
por outra tan boa fazer 
come vos, mon-na fara ja] (CA 94) (89). 

(89) So mesmo Camoes poderia ter dado expressao perfeita (is tentativas de D. 
Dinis, porque neste tempo a plasticidade verbal era maior, e a experiOncia 
de Petrarca ja havia invadido as terras portuguesas: 

De quantas gramas tinha a natureza; 
ou melhor: 

Criou a natureza damas belas, 
Que foram de altos plectros celebradas, 
Delas tomou as partes mais prezadas 
E a vos, Senhora, fez do melhor delas. 

Guilhem de Peitieu tambem exempllflca o encomio hiperbolico num tomeio 
expressivo: 

qu'anc no cug qu'en nasques semble 
en semblan del gran linh N'Adam. 

(Ap. Riquer, obra cit., c. VI, vs. 33-34), 
Guilhem de Cabestanh langa mao do mesmo motive, com o mesmo tomeio 
estilistico: 

Anc pus n'Adam culhic del fust 
Lo fruig don tug em en tabust 
Tarn bella no.n aspiret Crist. 

(Ap. A. Langfors, Les chansons de Guilhem de Ca- 
bestanh, c. Ill, vs. 15-17). 
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Ainda vemos, em certos senhais, a condensagao do elogio 
hiperbolico da mulher. Trovadores ha via que, nao contentes 
com as designagoes ordinarias ou sem efeito impressivo, cria- 
vam pseudonimos poeticos como Miels de Domna, Miels-de-Ben, 
Plus-que-Reine e outros. 

5. Imperium abnuere propter dominam. 

O segundo aspecto, representado pela satisfagao suprema 
do trovador, que nao permuta a graga de sua dona por qual- 
quer ti'tulo ou poder ou riqueza deste mundo, e motive freqiien- 
te na poesia provengal, aparecendo esporadicamente no lirismo 
galego-portugues desde os primeiros tempos, na poesia de Paio 
Scares de Taveiros. Na poesia de Provenga a formula assume 
todos os matizes expressivos, jogando com toda uma escala de 
valores — desde o titulo de Papa a posse de toda a Espanha ou 
todo o reino de Franga. Arnaut Daniel recusaria todo o im- 
perio romano e o titulo de papa, se para possui-los tivesse que 
permanecer distante daquela cujo amor Ihe incendeia e tor- 
tura o coragao: 

No vuoill de Roma Temperi 
ni c'om m'en fass'apostoli, 
qu'en lieis non aia revert 
per cui m'art lo cors e.m rima (90); 

antes, na mesma poesia, o grande trovador do trobar clus ja 
havia desprezado todos os bens de Luserna em favor da felici- 
dade que Ihe da a provar a cabeleira ruiva, o corpo resplen- 
dente de vida, de graga e novidade, da Dama por quern rima 
os versos: 

E quan remir sa crin saura 
E.l cors gai, grailet e nou 
Mais ram que qui.m des Lusema (91). 

(90) Ap. F. Piccolo, Primavera e Wore..., c. XLV, vs. 29-32. 
(91) Ap. Berry, obra cit., c. I, vs. 19-21. Multo se tem discutldo sdbre esta 

Luserna. Parece tratar-se de uma cldade da Espanha; outros procuraram 
ligar o nome ^ cidade piemontesa de Lucerna de SSo Jo5o. 
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Bemart Marti, quando contempla a dona eleita, nao sente a 
menor inveja de ser conde ou rei: 

Quan la vei, 
Fe que.us del, 

Ges no tenc envei'al rei 
Ni a comte tan ni quant (92). 

Os encantos pessoais da dama tornam o coragao do trovador 
Raimbaut d'Aurenga mais contente do que se fora imperador; 

Sol del pretz ai mon cor gauzen 
plus que s'era emperaire (93); 

Peire d'Alvernha prefere sua dona a ser rei de escoceses e ga- 
leses: 

per qu'ieu n'am mais so qu'en ai qu'en ai q'esser reis 
assatz non-re d'Escotz ni de Galics (94). 

Pisa, simbolo da riqueza no tempo, e desprezada por Ber- 
nart de Ventadorn: 

car en loc de sa ricor 
no valh aver Piza (95). 

Raimon Jordan e Peire d'Alvernha desdenham a posse de 
toda a Franga, como Ventadorn de toda a Espanha e Bertran 
de Bom a posse da riquissima provincia da Persia — Korazan 
(96). Guilhem Ademar faz uma comparagao grosseira mas ple- 
na de naturalidade: prefere ser da mulher cozinheiro (pois que 
assim teria ensejo de admira-la) a possuir — longe dela — a 
riqueza de um emir, ou mesmo todo o poderoso Marrocos: 

(92) Ernest Hoepfner, Les poesies de Bernart Marti, c. Ill, vs. 39-41. 
(93) Riquer, obra cit., c. I, vs. 23-24. 
(94) Alberto del Monte, Peire d'Alvernha; Liriche, c. VII, vs. 20-21. Raimbaut de 

Vaqueiras (Ap. Berry, obra cit., c. II, vs. 38-39) abandonaria o governo da 
Franga e da Inglaterra para obedecer as ordens de sua Dama: 

Que s'era reys d'Engleterr'o de Fransa, 
Lonhera m'en per far totz sos comans. 

(95) Riquer, obra cit., c. VII, vs. 23-24. 
(96) car neguns bom, s'avia tota Fransa (R. Jordan); plus, que se.m des (desse) 

Fransa lo reis Loics (P. d'Alvernha); ... si sabia c'a un tenen/ en fos 
tot'Espanha mia (B. de Ventadorn); Mais ale de joi que ql.m des Corrozana 
(Bertran de Born); E mais dezir vostr'amansa / Que Lombardia ni Fransa 
(Peire Vldal). Lembra-nos mais tarde Moliere, no seu Misanthrope, quando 
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Per q'ieu volria esser cocs 
De sa cozina lieis gardan 
Anz que Paver d'un amiran 
Ses sa vist' — e fos mieus Marrocos! (97). 

Num troveiro belga o amante prefere o semblante da mulher a 
todo o ouro da Si'ria: 

Muez amaise vostre cleir vis 
Ke tout Tor de Surie (98). 

Em Paio Scares de Taveiros, pai de quase todos os topicos do 
formalismo poetico galego-portugues; 

non me cuidaria cambiar 
por rei nen por emperador (CA 3). 

Na Espanha encontramo-lo na cangao inaugural de sua lirica 
prof ana. Na Razon feita d'amor, poema composite — muito 
mais do que pensam os estudiosos desta composigao —, a mu- 
lher profere um verdadeiro cantar d'amigo, elogiando qualida- 
des do seu cortejador, um escolar que merecia ser muito ama- 
do, pois residira longos anos em Lombardia "por aprender cor- 
tesia". E, cantando em altas vozes: 

Alceste se ve constrangido a apreciar um sonSto de seu rival Oronte, di- 
zendo que preferia aquelas baboseiras do apaixonado de Celimena a velha 
cancao gaulesa; 

Si le roi m'avait donne 
Paris, sa grand'ville, 
Et qu'il me fallut quitter 
L'amour de ma mie! 
Je dirais au roi Henri: 
Reprenez votre Paris; 
J'alme mieux ma mie, 6 gui! 
J'aime mieux ma mie. 

(Ato I, cena II, 393-400). 
(97) Kurt Almqvist, Poesies du troubadour G. Ademar, p. 104. 
(98) Outros exemplos na lirica cortes franco-belga, citados por Binet; 

Dont plus 1'aime en cest mont 
Que estre rois de la greignor hautesce. 
Mieux aim de li 1'acointance, 
Le dous nom, que le roiaume de France. 

(Le style de la lyrique..., p. 61). 
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Mas amaria contigo estar 
Que toda Espana mandar (99). 

Testemunho de que o trovador devia sobrepor ao indivi- 
dualismo de sua arte o quadro imutavel e muitas vezes inex- 
pressive das formulas poeticas consagradas, e o fato de el-Rei 
D. Dinis, em cuja poesia nao tem razao de ser a presenga do 
topico da permuta, tambem langar mao dele nesta cangao 
d'amor: 

que por rey nen Iffante 
des ali adeante 
non me cambharia (CV 136 (100). 

Alem de D. Dinis e do trovador de Taveiros, raros outros 
exploraram o topico, como Joao Scares Coelho, que teve tra- 
to literario na corte de Afonso X o Sabio e com os provengais 
— especialmente com Sordelo de Goito. Num seu cantar d'amor, 
depois de esbogar um apreciavel retrato fisico-moral da cria- 
tura amada, depositou os protestos de sua modestia: 

  e se m'ela fazer 
quisesse ben, non querria seer 
rey, nen seu filho, nen emperador... (CA 171). 

O topico, todavia, nao encontrou ambiente propicio para 
proliferagao; inaugurado pelo cantor da Ribeirinha, consagrado 
pelo maior dos trovadores, perdeu terreno para as outras for- 
mulas estilisticas. Entretanto, quando os poetas romanticos re- 
solveram regressar ao mundo encantado da Idade Media, o to- 
pico foi desenterrado (101). Se os trovadores Portugueses nao 

(99) Ap. M. M. Pelayo, Antologia de poetas liricos castellanos, I, p. 146. 
(100) Caso curioso ocorre com uma das tres composigoes atribuiveis ao rei 

Henrique de Hohenstaufen (1167-1197), filho de Frederico Barbarroxa, em 
que o suposto autor se propoe trocar a coroa pela mulher amada, Nesta 
caso, o topico deixaria de ser realmente uma figura de retorica, para ser 
uma confissao pessoal. D. Dinis supoe-se um simples trovador, ao passo 
que o imperador da Italia se considerava como tal: 

swenne ich gescheide von dan, 
sost mir al min gewalt und min richtuom da hin. 

(Ap. E. T. Rosenthal, Jornal de Filologia, I (2): 
152, out.-dez. 1953). 

(101) Em Garrett, no seu poema romantico D. Branca, o rei de Silves Ben-Afan, 
quando raptou a infanta e estei no aposento para possui-la, 6 instado por 
por ela a converter-se a religiao crista (pedido que para ela seria uma 
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tiveram grande simpatia por estes topicos, o mesmo nao se deu 
com os da Italia, onde foram largamente aproveitados. Sirvam 
de testemunho alguns exemplos, colhidos ao acaso: numa com- 
posigao de Giacomino Pugliese (cod. Vat. 3793), morte, perche 
m'hai fatta si gran guerra, o poeta faz uma apostrofe a Morte, 
que Ihe suprimiu o tesouro do seu coragao: a mulher amada. E 
ai surge o topico, que se apresenta impregnado de valor ex- 
pressive: 

Se fosse mio '1 reame d'Ungaria 
con Greza e con Lamagna in fino in Franza, 
lo gran tesoro de Santa Sofia (refere-se a famosa igreja) 
non poria ristorar si gran perdanza (vs. 41-44); 

do mesmo trovador: 

e non credo che Tristano 
Isaotta tanto amasse (cod. Vat. 3793, ap. G. Lazzcri, 

P- 91); 

neste descordo de Re Giovanni; 

a la dolze donna mia, 
quella c'amo piu 'n cielato 
che Tristano non facia 
Isotta, com'e contato (Ibid., p. 64); 

ainda no mesmo poemeto; 

Meglio mi tegno per pagato 
di madonna, 

forma de atenuar o pecado iminente). E o que e digno de nota: alem de 
perder um imperio, perdia a sua religiao. O conquistador destronado, 
desatendendo ainda aos apelos de sua fada, a formosa Alina, exclama; 

Oh! neste coracao reine eu somente, 
E o trono dos Califas nao invejo, 
Nem o cetro de Omar. Naquele peito 
Impere eu s6, e o imperio do universo 
Disputem entre si os reis da terra. 

(Canto IV, est. 12, vs. 9-13). 
Evidentemente o poema de Garrett estava impregnado daquela grandeza 
gotica dos lances cavalheirescos, tao caracteristlcos das aventuras senti- 
mentais da Idade M6dia. Aucassin tambem nao desprezou o paraiso pelo 
amor que tinha a Nicolette? (Cf. Mario Roques, Aucassin et Nicolette 
VI, p. 6). 
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che s'io avessi lo contato 
di Bologna, 
e la Marca e lo ducato 
di Guascogna (Ibid., p.65). 

Raimbaut de Vaqueiras, que freqiientou as cortes italia- 
nas, contemporaneo do primeiro trovador da Italia Rambertino 
Buvalelli, teria transmitido para a primeira geragao trovado- 
resca muitos desses expedientes literarios, contaminada como 
estava sua produQao poetica pelo convencionalismo da escola 
provengal. Para entregar-se ao jugo da mulher, desprezaria o 
reinado da Inglaterra ou de Franga: 

Que s'era reys d'Engleterr'o de Fransa 
Lonhera m'en per far totz sos comans; 

e nesta mesma composigao ainda — como ja vimos — afirma 
um amor superior ao que teve Paramo por Tisbe: 

  e I'am al sieu cosselh 
mais que Tisbe non amet Piraxnus. 

Veja-se, tambem, de passagem, Pier della Vigna numa de suas 
cangoes amorosas: 

e direi como v'amai lungiamente, 
piii ca Piramo Tisbia dolzemente (Ap. Lazzeri, p. 65). 

Antes de entrarmos para a esfera do retrato feminino, ve- 
jamos ao acaso alguns motives, topicos e expressoes vocabu- 
lares que vegetam aqui e ali atraves da flora riquissima do 
terreno estilistico dessa poesia. O mana, simbolo do amor sa- 
tisfeito entre os trovadores provengais (em Marcabru: qu'autre 
n'espera la mayna; em Jaufre Rudel, que define o valor sim- 
bolico desse manjar: ben es selh pagutz de mana,/ qui ren de 
s'amor guazanha!) nao emigrou da poesia onde nasceu, pois 
o nosso nao o conhece (102). Na poesia provengal, onde o se- 
gredo da consecugao amorosa reside na paciencia que totz terns 

(102) S6bre o mana, consultar V. Crescint, Atti del Reale Istituto Veneto, LXXX, 
2, 1925-1926, p. 823-833, ap. Riquer, La Urica de los trovadores, p. 44. 
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bos sofrire vens' (Giraut de Bomelh), o verbo caracteristico 
para a expressao do tormento amoroso resignado e simples- 
men te suMr. Na poesia galego-portuguesa, onde a paciencia 
como segredo da realizagao das esperangas tambem constitui 
um dos principios basicos do formalismo erotico, o verbo e 
endurar, tanto para as cantigas d'amor como para as d'amigo, 
bem como na poesia lirica francesa (endurer): 

Por quanta coita por ela levei 
e quant'afan sofri e endurei (CA 393); 
mays que gra coyta d'endurar 
me sera... (D. Dinis, CV 179) (103). 

A felicidade suprema dos trovadores galego-portugueses 
estava em conseguir tudo que e possivel, dentro das contin- 
gencias a que se viam circunscritos, quando enamorados da 
mulher solteira; ve-Ia e conversar com ela. Na pior das hipo- 
teses, morar onde pudesse ve-la; 

que el me leixe viver en logar 
u a veja e Ihe possa falar (Nuno F. Torneol, CA 75); 
e vos vivedes coitad'e con gran deseyo 
de me veer e mi falar (D. Dinis, CV 196); 
e por esto morade, amigo, u mi possades 
falar e me vejades (CV 181). 

Mas o topico vai-se diluindo gradativamente: 

por eu morar u podesse veer 
a mia senhor... (Airas Co^pancho, CA 64); 
rogar-l'ia que me leixasse 
u ela vivesse morar (Joao Scares Somesso, CA 23); 

(103) Qul bien vuet d'amore joir 
Si doit soffrir 

Et endurer. 
(Ap. J. Castelnau, La vie au moyen-age..., p. 164) 

ou em Robert de Reims: 
Dame, si dolz martire 
Doi Je bien endurer. 

(Ap. I. Siclliano, Francois Villon..., p. 322). 
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Ca non ei d'outra ren sabor 
ergu'en viver u ela for' (Idem, CA 29); 
ou de morar hu Ihi dissesse rem (Vasco Rodrigues de 

Calvelo, CV 583). 

D) DESCRIPTIO PUELLAE 

Como se viu, a mulher e a melhor criatura dentre todas as 
que Deus criou. Segundo o canon da descriptio puellae da Ida- 
de Media (reproduzido num pequeno poema do seculo XIII 
intitulado La Clef d'Amour e na Ars Versificatoria de Mathieu 
de Vendome), a figura feminina devia possuir certos atributos 
fundamentals, de corpo — descriptio superficialis ou hominis 
exterioris, — e de espirito — descriptio intrinseca ou hominis 
interioris. Os influxes esteticos na pintura fisica e moral da 
mulher amada procedem da poesia de Ovidio, dos quadros das 
Madonas bizantinas e da propria poesia latina medieval (104); 
Hennig Brinckmann ja encontrara os germes do perfil fisico e 
moral na poesia clerical amorosa do seculo XI, no circulo de 
Angers (105); todavia o quadro se completa com o gosto par- 
ticular dos trovadores e com as fugas constantes do seu velado 
individualismo artistico. Ha, tanto na lirica occitanica como 
na galaico-portuguesa, ao lado de um retrato com cores carre- 
gadas, um retrato moral vago e um retrato fisico sem signifi- 
cagao. Com uma diferenga: os trovadores galego-portugueses 
transferiram para a poesia satirica esse retrato de tintas car- 
regadas. Como na poesia provengal o amor oscila entre o ero- 
tismo mais desbragado e a exaltagao sentimental mais pura, 
entre as formas inferiores do amor concupiscente e a esfera 
ideal da erotica platonica, o retrato da mulher acompanha estas 
alternativas; e, ordinariamente, os caracteres anatomicos en- 
tram na composigao da beleza feminina como sugestao de en- 
cantos espirituais. 'Com a transformagao operada depois da re- 
viravolta de 1209 contra os cataros de Albi, depois que os ih- 

(104) V. Waldemar Vedel, Ideales de la Edad Media, II, p. 66-67. 
(105) R. Lapa, Li?6es..., p 67. 
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quisidores de Inocencio III passaram a dirigir a musa dos tro- 
vadores provengais no sentido de uma purificagao daqueles 
aspectos do amor concupiscente, o retrato da mulher foi bus- 
car as suas tintas a outra fonte: a Virgem, Maria. Para os no- 
vos poetas o modelo inspirador das virtudes femininas era aque- 
la que a nova ordem oferecia. A mulher adquire, a partir de 
entao, uma conceituagao diferente dentro da sociedade; e a 
sua elevagao moral no inicio do seculo XIII e, pois, uma divi- 
da para com o prototipo cristao e uma replica vibrante contra 
os proprios Padres da Igreja — Sao Joao Crisostomo, Sao Je- 
ronimo, Sao Joao de Damaso e outros, para quern a mulher 
era a "peste soberana", a "sentihela avangada do inferno", a 
"larva do demonio" e outras formas diabolicas. 

Na poesia galego-portuguesa o retrato tern, como materia 
prima, as qualidades morais que definem um comportamento 
da mulher em sociedade; a figura fisica e acessoria e muitas 
vezes precaria. O retrato masculine (que seria de esperar no 
caso das cantigas d'amigo) nao se justifica, por serem elas 
compostas pelos proprios trovadores. Quando muito a mulher 
podia esperar do enamorado um testemunho do recato e da 
vassalagem a que se obrigava pelo formalismo da vida feudal; 
dai a razao do comportamento do trovador nesta cantiga d'ami- 
go de D. Dinis: 

Falou-m'oj'o meu amigo 
mui ben e muyt'omildoso (CV 205). 

A dama ideal, a verdadeira suserana do trovador-lige, de- 
via, antes de tudo, ter sido educada segundo os ditames da 
Cortesia; e esta formagao devia ser revelada em todos os seus 
gestos e seus atos. E' o que confirma, por exemplo, esta canzo 
de Arnaut Daniel: 

Beutat, joven, bos faits e bels demors. 
Gen I'enseignet Cortesia e la duois (106); 

(106) Berry, Florilege des troubadours, p. 192, vs. 1B-19, 
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ou esta tensao de Raimbaut de Vaqueiras: 

Quar es en totz faitz cortesa (107). 

A concepgao de uma beleza natural, inata, duma beleza 
que se distingue daquela cujos encantos sao frutos de artifi- 
cios, nao e conhecida do strovadores galego-portugueses; foi-o 
entre os provengais. Peire Vidal exalta a frescura da coloragao 
da amada e a sua cabeleira loura, isentas do pincel: 

Color fresc'a ab cabelh saur 
E anc no nobret de pinsel (108); 

e Marcabru faz questao de frizar a beleza inata da mulher: 

Sa beutatz fon ab lieis nada 
ses fum de creis ni d'erbada (109). 

Trata-se de uma beleza que desconhece o auxilio das ervas 
aromaticas, tal como o ideal feminine na poesia de Cercamon, 
cuja dona "non es vernisada" (desconhece enfeites). Henri 
Rugge, quase contemporaneo de Marcabru (pois nascia o min- 
nesanger quando morria ainda tao jovem o trovador de Gas- 
conha), nem a beleza aspira: a esta, numa superagao de colori- 
do verdadeiramente platonico, prefere sem discussao a beleza 
da alma, pois. que importa a tinta imperfeita daquela cujo alto 
bem sao as virtudes da alma? 

Was obe ein varwe wandel hat, 
der doch muot vil hohe stat? (110). 

E o poeta suabio nao tern escrupulos em classificar de bar- 
bara a pessoa que faga da beleza feminina um julgamento di- 
ferente; 

er ist ein engeviiege man, 
der des an wibe niht erkennen kan (111). 

(107) Ibid., p. 284, vs. 7. 
(108) J. Anglade, Les poesies de Peire Vidal, c. XLV, vs. 37-38. 
(109) Riquer, obra cit., p. 65, vs. 56-57. 
(110) A. Moret, Anthologie du Minnesang, p. 107-108). 
(111) Ibid., p. 108. 
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Se o retrato moral, entre os trovadores galego-portugue- 
ses, nao ultrapassou as cores fundamentals, o mesmo nao se 
deu com a descrigao flsica, cujo quadro foi-se alargando do 
busto para o corpo inteiro, da mulher em saia para o deslum- 
bramento da nudez integral: da Ribeirinha para a Tentagao de 
Xenocrates. Nao assim na literatura francesa da Idade Media, 
onde os romances corteses conheceram a mulher desnuda e 
cujos encantos fisicos tambem foram prescritos nas artes ver- 
sificatorias. A sensualidade dos tratadistas nao tinha escrupu- 
los em descer ate a Domus Veneris. A este propdsito — diz 
Edmond Faral — a retorica empresta o veu de suas figuras 
para os pontos licenciosos (112). Todavia, esta zona da descrip- 
tio puellae, se foi atingida muitas vezes pelos romancistas do 
tempo, nao podia se-lo pelos trovadores provengais, que ra- 
rissimas vezes ultrapassaram a simples visao da "dame desha- 
billee" e o cortejo das possibilidades. Um retrato como o que 
fez de sua dama Bertran de Bom e peregrino. O romance, mais 
do que a poesia lirica, admitia esses excesses da pintura fisica, 
dado o seu carater idealista, em que a heroina e figura imagi- 
naria, ao contrario do que acontece com as cangoes liricas, cujo 
objetivo era a mulher casada e de existencia real no mais das 
vezes. Sobre isso voltaremos paginas adiante (113). 

As tintas de que se serviam os trovadores galego-portugue- 
ses para a pintura fisica da mulher eram poucas e menos ex- 
pressivas que as tintas do retrato moral. Aquelas se reduziam 
a isto ou pouco mais: um corpo bem talhado, delgado, bem me- 
surado, e, como impressao do con junto, da harmonia das li- 
nhas, um parecer fremoso (114). Os tragos especificos sao es- 
poradicos: olhos verdes (em Garcia de Guilhade, CV 344 e nu- 
ma cantiga de escarnio e maldizer do mesmo Cancioneiro, 
1062); cabelos ruivos e peito branco (no trovador Vidal) . A4- 

(112) Les arts po^tiques..p. 80. 
(113) O retrato de mulher mais complete que conhecemos, na poesia galego-por 

tuguesa, 6 o que fez Pero Vlviaes numa cantiga de mal-dizer, de uma 
importancia capital para a historia da carlcatura em Portugal (CV 1152). 

(114) t de supor a orlgem francesa da expressao ben talhada. Eugenlo Asensio 
aponta alguns exemplos de bien taillie em composlgoes po£ticas daquela 
procedencia (V. Poetica y realidad..., p. 119, nota 121). 
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garcetas, uma conformagao especial dos cabelos, nao pertenciam 
ao ideal da beleza feminina, pois so aparecem nas cantigas de 
feigao folclorica. Alfred Jeanroy interpretou mal o tema dos 
olhos verdes na poesia galego-portuguesa, afirmando tratar-se 
de uma tradugao errada do vajr (vario), do frances arcaico 
(115). Carolina Michaelis incumbiu-se de desmentir as afir- 
magoes do grande medievalista, que infelizmente conheceu o 
lirismo galego-portugues atraves de uma bibliografia supera- 
da (116). Os olhos verdes pertencem propriamente a esfera da 
poesia popular, e no seculo XVI e Camoes ainda quem vai lan- 
gar mao deles para a composigao de uma de suas mais encanta- 
das redondilhas: o vilancete "Menina dos olhos verdes" (117). 

O retrato moral supera consideravelmente o fisico, que se 
dilui numa descrigao imprecisa, vaga, inexpressiva. Para os 
trovadores de Entre-Douro-e-Minho, segundo um criterio as- 
cendente dos valores espirituais da dama, ela devia: rir fremoso, 
rir melhor que a sdemais, ter um catar fremoso, falar ben, ben 
aculhir, ser mesurada, comprida de ben, falar con bon sen, ser 
mansa, ter cordura, ser de boa razon, de prez e fermosura, de 
coragon lougao e gran bondade. Dos predicados pessoais mais 
evidentes, mais procurados, estava o seu comportamento na 
conversagao: devia falar bem, com desenvoltura, com meiguice 
(falar manso) e sobretudo com ponderagao (falar de bon sen) 
(118). 

Veja-se, por exemplo, a pintura que faz o jogral Juiao de 
Bolseiro, de uma "donna et senhor de grande valia"; 

Fazei, senhora, que quantus vos virem 
conhegam de pram a gram fremosura 
que deus a vos deu, sse non mentirem 
que falem de siso, grande cordura 
bondade, a graga, juizo et mesura 

(115) Les origines de la poesie lyrique..., p. 329, nota 1. 
(116) In: Revista de Lingua Portuguesa, Rio, 19-36, mar. 1920; "Olhos verdes... 

olhos de alegria". 
(117) Sobre os olhos verdes, ver Jos6 Maria Adrlao, Retalhos de um adagiarlo. 

In: Revista lusitana, 23: 109-114. 
(118) A respeito das recomendagoes dos moralistas medievais de avinen parlai 

en domnas ensenhadas, consultar as p&ginas eruditas de Ramiro Ortiz, 
Varia Romanica, p. 172-191. 



— Ill — 

que em vos assy ha muy compridamente 
sobre quantas ora vivem de presente, 
esto e certo sem fazer mais jura (CV 668). 

Dentre todos, superando mesmo as qualidades notorias de um 
Joao d'Alvoim na profusao das tintas, esta tambem o eximio 
retratista Joao Coelho: 

tanto a vi fremoso parecer, 
e falar mans', e fremos'e tan ben, 
e tan de bon prez, e tan de bon sen 
que nunca d'ela mal cuidei prender... (CV 161). 

As pinceladas lembram imediatamente o retrato de outro pin- 
tor de alem-Pirineus: Giraut de Bomelh: 

dolz'e bona, umils, de gran paratge, 
en fachs gentils, ab solatz avinen, 
agradiva vas me a tota gen (119). 

Ve-se, pois, que o perfil espiritual e tudo que se pode esperar 
num retrato da mulher suserana. A ele ainda se acrescentavam 
os predicados de significagao um pouco vaga: prez, loor, belda- 
de, mesura, que sao qualidades importadas do convencionalismo 
cavalheiresco da poesia occitanica. Nesta o retrato flsico e mais 
rico, mais arrojado, mais sensual do que na lirica luso-galega. 
Alem das qualidades de ordem generica, surgem as maos. os 
dentes (em duas poesias de Bertran de Born), a cor dos dentes 
(numa cangao de Maruelh), o sorriso e o olhar amorosos e as 
pinceladas audaciosas do retrato feminino de Bertran de Bom: 
"fresca e fina, alegre e moga; cabelos ruivos, corpo branco, bra- 
gos ternos, duros os seios e um dorso de lebre". O trovador 
Vidal, o qual num arrojo de expressao diz que sua senhor 
semelha rrosa que ven/ quando sal d'antr'as relvas, afirma ser 
inigualavel o seu sofrimento amoroso desde que viu o peito 
branco de hua dona d'Elvas. E' tinta esporadica, e na poesia 
francesa vamos encontrar na descrigao da Dame Oiseuse do 
poema de Guillaume de Lorris, a qual tern na paleta do poeta 

(119) Riquer, obra clt., p. 327, vs. 16-18. 
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uma garganta de neve, um peito alvo comme est la nrfge sur 
branche (120). 

Arnaut de Maruelh tambem conhece a tinta, eximio retra- 
tista como foi: 

... e gola e peitrina 
blanca con neus..., 

onde a comparagao com a neve se toma classica (121). Para os 
labios, elemento de certa freqiiencia na poesia do Minnesang, 
precisamos esperar pelo lirismo classico do seculo XVI, nos 
sonetos camonianos. Retrato tambem arrojado e o que pinta 
Arcipreste de Hita no seu Libro de Buen Amor (estrofes 432- 
435). Para o poeta goliardesco do seculo XIV, que tinha a vo- 
lupia dos retratos (e do seu mesmo fez um poema) eram estas 
as qualidades de que devia dispor o tipo de mulher a ser amada; 

altura normal: que non sea mucho luenga, otrosi nin enana; 
cabega pequena; cabelos louros e naturals: non sean de 
alhena (planta cujas folhas mo Idas se usam para tintura 
dos cabelos); sobrancelhas separadas, longas e altas; olhos 
brilhantes, cllios longos; orelhas pequenas e delgadas; na- 
riz afilado; gengivas vermelhas; dentes miiidos, iguais e 
alvos, um pouco separados (compare-se, no Roman de 
Thebes, com "Les dez menuz, baus e egaus"); labios ver- 
melhos e finos; quadris anchos. O linico recorte moral 
refere-se ao trato, a cortesia feminina, aconselhando que 
si pudieres, no queiras amar mujer villana. 

O retrato de Arcipreste de Hita parece atender mais as reco- 
mendagoes esteticas da erotologia arabe do que propriamente 
as das artes poeticas francesas (122). 

(120) Ap. J. Castelnau, obra cit., p. 173. 
(121) Riquer, obra cit., 474. Veja-se tambdm Henri de Morungen, cuja dama 

possui uma garganta branca (A. Moret, Le lyrisme medieval aUemand, p. 
40). 

(122) DSmaso Alonso, a esse respeito, e tendo em vista a interpretagao que faz 
Felix Lecoy em sua obra sobre o poema, esclareceu at6 que ponto as 
notas retratistlcas de Arcipreste de Hita e os seus processes de composicao 
se devem a uma tradigao (irabe, no seu belo e sugestivo artigo "La beUa 
de Juan Ruiz, toda problemas", inserto em seu recente livro De los siglos 
oscuros al de oro, p. 86-99. Todavia, a esse respeito, consultar nosso artigo 
"Descriptio puellae", in Da Idade Media e outras idades, p. 113-117. 
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A descrigao do prototipo feminino, nos seus valores plasti- 
cos, repete-se, no seculo XVI, com Agnolo Firenzuola, o grande 
esteta de Delia belleza delle donne. Firenzuola fixa, do tipo 
fisico, os minimos pormenores, cuja exposigao se encontra em 
sintese na obra classica de Burckhardt (123). Neste curioslssi- 
mo livro ainda se encontra a preferencia pelos cabelos louros, 
"biondi", um amarelo suave, tirante a castanho, com que, por 
razoes de colorido, tambem estavam de acordo os pintores); por 
outro lado, detem-se o autor no estudo da beleza psiquica como 
signo da beleza fisica, tal como se verifica no retrato plastico 
da mulher nos sonetos camonianos, em que as qualidades fisi- 
cas da mulher sao prefiguragoes de atributos espirituais. A 
obra do esteta renascentista, que constitui um panegirico inspi- 
rado na experiencia pessoal, e a mais completa exposigao dog- 
matica da morfologia artistica feminina, o punto terminal, por 
assim dizer, da stentativas teoricas da beleza fisica da mulher 
esbogadas pela Idade Media trovadoresca (124). 

— Domina candore mixtus rubor. 

Na poesia lirica de Entre-Douro-e-Minho as qualidades da 
mulher nao chegam a formar topicos; apenas as expressoes va- 
gas de bon prez, de bon parecer (125), falar manso e outras que, 
por falta de vitalidade semantica e pela precaria dimensao ver- 
bal, nao atingem a estrutura caracteristica do topico. Entre- 
tanto, uma expressao afetiva, peregrina na lirica minhoto-du- 
riense, freqiiente na poesia provengal, merece ser tratada nesta 
altura de nosso trabalho, por varios motives; aparece pela pri- 
meira vez na cantiga de garvaiia e frata-se de um torneio ex- 
pressive diversamente interpretado pelos hermeneutas da mis- 
teriosa poesia de Paio Scares de Taveiros. Carolina Michaelis 

(123) La cultura del Renacimiento en Italia, p. 301-304. 
(124) Ver edigao de Severino Ferrari, Agnolo Firenzuola-PROSE SCELTE, p. 113-158. 
(125) Numa pastorela burlesca espanhola, de 1421 (cuja redagao primitiva deve 

ser bem anterior), surge a expressao dona de bell paresser, tao comum da 
poesia lirica minhoto-durlense: 

Gentil dona, gentll dona, dona de bel paresser, 
los pes tlngo en la verdura esperando este plaser. 

(Ap. M. Pidal, Romancero Hlspanico, I, p. 341). 
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traduziu a expressao branca e vermelha, que ocorre na referida 
cantiga, por "weisse und rosige" (OA, I, p. 82). E' em favor 
desta ligao que vimos trazer algumas achegas, invertendo urn 
pouco mais de tinta sobre a tao controvertida interpretagao de 
um topico que parece ocorrer apenas uma vez na poesia dos 
Cancioneiros mas que devera ter tido certa vitalidade na poesia 
tradicional a crer pelas duas passagens vicentinas do Auto da 
Feira e da Farsa da Lusitania; 

Blanca estais colorada, 
Virgem sagrada! 

Donde vindes, filha, 
branca e colorida? 

As duas hipoteses que D. Elza Paxeco apresenta, relativamen- 
te ao topico, sem contudo excluir a interpretagao de Carolina 
Michaelis, sao simpaticas mas nao chegam a invalidar o signi- 
ficado tradicional da formula poetica. Dz a Autora que "... os 
epitetos se tomam as vezes do torn das roupas. E quanto a 
vestes brancas e vermelhas tambem nao faltam". Ou: "Podere- 
mos admitir a hipotese do colorido artificial das faces da dona: 
alvaiade vermelhao, "du blanc et du rouge". Isso mereceria as 
censuras (retrain) do trovador" (126). 

A cantiga, que se presume feita em homenagem a D. Maria 
Pais Ribeiro — suposta parenta do trovador — traz logo na 
primeira estrofe o verso: "mia senhor branca e vermelha". 
Nao ha nenhuma inexatidao em afirmar que a sua senhor era 
branca e vermelha simultaneamente. A Ribeirinha (ou a Fei- 
ticeira — como Ihe chamou o Papa Inocencio III) devia ser 
clara e de cabelos ruivos: e essa a outra conclusao a que che- 
gam certos criticos da literatura intimista. A favorita de D. 
Sancho I devia ser alva e de faces rosadas, nao alva e de ca- 
belos ruivos; a ir mais longe, rejeitariamos a hipotese de que a 
cantiga se relacione com ela, em que pese as conclusoes de Ca- 
rolina Michaelis, Teofilo Braga, do Conde de Sabugosa e tantos 
outros que foram na esteira da insigne romanista. As presun- 

(126) Revista de Portugal, 14: 344-345. 



— 115 — 

goes historicas de Michaelis no seu Cancioneiro da Ajuda rela- 
tivamente ao parentesco do trovador com a dama sao desen- 
contradas e revelam que nao estamos em condigoes de inter- 
pretar o conteudo biogtafico da cantiga. O que nos interessa, 
porem, e a expressao branca e vermelha, um topico de impor- 
tagao antiga e peregrino na poesia galego-portuguesa. Na can- 
tiga de escamio de Pero d'Armea (CV 1134) surge o topico 
branqu'e bermelho, nao com o significado original de "alva e 
de faces rosadas" (atributos naturais), mas com a acepgao de 
"pintada" — com pos brancos e carmim (atributos artificiais), 
mudanga semantica explicavel certamente por se tratar de 
poesia satirica, onde a consciencia do topico e evidente e a alte- 
ragao de sentido intencional. A formula branco e vermelho 
deve ter-se criado por sugestao da formula literaria branca e 
vermelha, e conservado sua vivacidade ate a epoca de Gil Vi- 
cente — que tambem a emprega, na farsa Quem tern farelos, 
referindo-se ao habito de Isabel "yr a meude ao espelho/ e 
poer do branco e vermelho" (127). 

Na verdade eram duas tintas obrigatorias do retrato femi- 
nino entre os trovadores provengais: ser branca e de cabelos 
ruivos. Guilhem de Peitieus ja havia iniciado a tradigao, pre- 
terindo a todas as mulheres por aquela que "e mais branca que 
o marfim" (Que plus ez blanca qu'evori). Num dos mais com- 
pletes retratos femininos, o de Bertran de Born, o topico se 
desdobra com interpolagoes ao modo das seqviencias liturgicas, 
para dizer que sua dama tern os cabelos ruivos como a cor do 
rubi, e o corpo branco como a flor do espinho; 

pel saur, ab color de robina 
blancha pel cors com flors d'espina (128). 

Noutro retratista — Arnaut Maruelh — que manej a todos os 
canones da descriptio puellae, a dona traz uma formosa cabelei- 
ra ruiva, e brancos os demais recantos de sua formosura: 

(127) V. Celso Cunha, Sobre um passo da "Cantiga de Garvaya". In: Revlsta da 
Faculdade de Letras, Llsboa, 3a. sdrie, 1: 100-11. 

(128) Rlquer, obra clt., p. 434, vs. 14-15. 
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e.l vostre fron plus blanc que lis 
... la f assa... blanca 
... gola e peitrina blanca (129). 

Os cabelos ruivos, louros, sao de "tradigao classica greco- 
latina. Entre os gregos o louro merecia particular estima, em 
virtude da raridade do tipo. Apolo, deus da Poesia, aparecia 
ordinariamente representando com longos cabelos loiros; Ve- 
nus era tambem representada com cabelos da mesma cor; e 
Ovidio, por varias vezes, nao dissimulou a sua simpatia pelo 
louro: Ventilet accensas flava Minerva faces (Amores, 1, I, v. 
8); e na Heroide XX, v. 57, Accontius atribui aos cabelos lou- 
ros de Cydippa (flavi .., crines), a seus olhos, seus bragos e a 
todos os seus encantos fisicos a culpa de seu transporte amoro- 
so, a ponto de assegurar que seria arrebatada ainda que o exito 
da empresa dependesse dos deuses. Cabelos ruivos tinham ain- 
da as belas filhas de Adrasto no romance anonimo de Tebas 
(cheveus ont blois); a dama de Arnaut de Maruelh, "mais bran- 
ca do que Helena e com ruiva cabeleira" (Pius blanca es que 
Elena ... ab saura cri); a bela Soredamor diante da qual jaz 
em extase Alexandre; a rainha Genebra, cujos cabelos louros, 
guardados entre a camisa e a came, sao o talisma de Lancelo- 
te; a imagem de Polixena gravada no coragao de Aquiles (no 
Roman de Troie em versos); Ydoine, Brancaflor — que os nos- 
sos trovadores conheceram; Nicolette, filha do rei Hugon (em 
Pelerinage de Charlemagne); a propria Humildade que des- 
creve Jacopone de Todi; (Onesta e mansueta/ E con la treccia 
bionda); mas sobretudo Isolda, que e freqiientemente invoca- 
da na poesia provengal, nao so por ter sido o pro to tipo do amor 
integral, mas principalmente porque era a mulher de cabelos 
ruivos. Mesmo que seu nome se misturasse aos de tantas outras 
herofnas do Amor, o trovador nao se esquecia do epiteto: 

E Rodocesta ni Biblis, 
Blancaflors ni Semiramis, 

(129) Aaro respondet coma (M. de Venddme, Ars Versificatorla); ou na Poetrla 
Nova de Geoffroy de Vinsauf, cujos preceltos coincidem com os da Ars 
Versificatorla: Crinlbus irrutiiet color auri (V. Edmond Faral, Les arts 
pofitlqnes..., p. 214). 
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Tibes ni Leida ni Elena 
ni Antigona ni Esmena 
ni.l bel'Iseus ab lo pel bloi (130). 

E' extraordinaria uma pastorela do trovador lemusino Gi- 
raut de Bornelh, em que o realismo do autor teve que substi- 
tuir a cor ideal pela cor local, dizendo preferir a pastora ama- 
vel e de tez morena (tencha nera) a uma dama nobre. O poe- 
ta nao esta, pois, em conflito com o formaiismo de sua arte, 
pois a sua pastora nao podia ser branca como a neve, vivendo 
no campo, a merce da canicula diaria; e e curioso que este ele- 
mento cromatico nao se aclimatasse ou mesmo nao se desenvol- 
vesse espontaneamente em terras galego-portuguesas, onde du- 
rante seculos as mouras deveram ter excitado a imaginaqao 
dos cavaleiros e peoes da Reconquista (131). 

Merece atengao o que diz o grande medievalista Gustave 
Cohen sobre os olhos azues e os cabelos louros: Question de 
mode imposee par la tradition d'une aristocratic d'origine ger- 
manique ou nordique (132). De tradigao classica, de origem 
nordica ou germanica, ou melhor, de uma convergencia de 
tradigoes, os cabelos louros, ruivos, tomaram-se uma predile- 
gao e o modelo da descriptio puellae nos trovadores e novelis- 
tas da Idade Media, nao parando ai a moda dos cabelos louros, 
que, atraves da poesia de Petrarca, passando pelos sonetos do 
Marques de Santilhana, entra pelo lirismo classico renascentis- 
ta, indo expirar, nos fins do seculo XVIII, quando a literatura 
classica comega a descambar para o teorismo estetico das Ar- 
cadias. E e na poesia de Tomas Antonio Gonzaga que os reais 
cabelos negros de Doroteia na segunda parte das Liras acabam 

\130) Rlquer, obra clt., p. 476, vs. 157-161. 
'131) Dlz Gilberto Freire: "O longo contacto com os sarracenos delxara Idealizada 

entre os Portugueses a figura da moura encantada, tipo dellcioso de mulher 
morena e de olhos pretos, envolta em mlstlcismo sexual..." (Casa-Grande e 
Senzala, I, p. 93). 

(132) Tableau de la Utt6ratura frangalse medieval, p. 62. Afirma L£on Gautter, 
procurando reconstrulr com todos os dados plctdrlcos e esplrituais uma 
jovem feudal de 15 anos, que em todos os romances franceses n5o se 
encontra uma s6 morena: todas louras, brancas como a neve, e la face 
vermellette comme rose de pr6 (Flerabras, v. 2008) (La Chevalerle, p. 
374). Sdbre os cabelos louros, ver alnda Fernando de Azevedo, No tempo 
de Petrdnlo, p. 269-275; Jerome Carcopino, La vlda cotidiana en Roma, p. 
250 e ss. 
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por substituir os tradicionais cabelos louros de Marilia na pri- 
meira parte. Naquela — ainda o compromisso com uma este- 
tica que ja crespusculava; nesta — o sopro calido e renovador 
da nova estetica em perspectiva (a romantica) (133). O mesmo 
acontece, na literatura italiana dos fins do seculo XVIII, com o 
trovador dos Sepolcri. Foscolo marca um instante de relevante 
importancia literaria, quando, rompendo com a tradigao do to- 
pico dos capelli biondi e com os proprios principios adquiridos 
na estetica do Classicismo, exaltou as liste (di capelli) nerissime 
de Teresa, nas Ultime lettere di Jacopo Ortis, em substituigao 
da tradicional chioma biondissima que aparece numa das car- 
tas desse dramatico romance. Reto Bezzola, num exame esta- 
tistico do louvor dos cabelos da mulher amada atraves das le- 
tras italianas, assinala esse momento crepuscular de uma este- 
tica e preliminar de outra, no poeta de Le Grazie: e "o momento 
da ultima luta entre dois principios antagonicos — o da Arte 
como criagao do tipico, do ideal comum, que dominara o mun- 
do ha mais de dois mil anos, principio do Classicismo, e o da 
Arte como criagao individual, expressao de uma realidade ex- 
terior ou duma vivencia psicologica, principio da Arte moder- 
na e da sua fase primeira que e o Romantismo" (134). 

A luz destas consideragoes gerais poderemos agora anali- 
sar o topico branca e vermelba da cantiga de garvaia, que de- 
ve ter raizes na tradigao franco-provengal, embora nao se ti- 
vesse aclimatado na lirica de Entre-Douro-e-Minho. O topico, 
na poesia occitanica nao aparece com o significado que Ihe 
atribuiram alguns interpretadores da referida cantiga: bran- 
ca e com cabelos ruivos — como seria de esperar, uma vez que 
a ideia de cor branca se associa quase sempre a de cor ruiva 
dos cabelos. Os trovadores provengais, para especificarem a 
cor dos cabelos da mulher, usavam de expressoes quase con- 

(133) Limpa os olhos com as tran?as 
Do fino cabelo louro. (la. parte, lira XVIII). 

A testa formosa, 
Os dentes nevados, 
Os negros cabelos. (2a. parte, lira I). 

(134) R. R. Bezzola, Von rana zu crlne. In: Sacbe, Ort and Wort, ap. Harri 
Meier, Ensaios de filologia romanica, p. 201. 
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sagradas: pel saur, saura cri (palavra de origem germanica, 
do medio neerlandes: soor), ou ainda pel bloi (cabelos louros). 
E usavam, portanto, do topico branca e vermelha para a acep- 
gao exclusiva de "alva e faces rosadas". E' um trovador ita- 
liano da primeira geragao siciliana, o rei Joao de Brienne 
(1180?-1237), que nos testemunha a cor rosada das faces de 
Isolda, num descordo ornamentado pela topica trovadoresca: 

e Tristan se ne godea 
de lo bel viso rosato 
chTsaotta blond'avia (135). 

Em Bernart de Ventadorn, porem, ocorre o topico fora do 
seu significado habitual: a alegria amorosa do poeta e tao per- 
turbadora, que a propria neve se torna flor "branca e verme- 
lha"; neus itfes flors blancb'e vermelha (136). Na figura que 
pinta o grande retratista Arnaut de Maruelh, que reproduz os 
canones da descriptio puellae estabelecidos na Ars Versifica- 
toria de Mathieu de Vendome, ela aparece "blanca, vermelha 
plus que flors": ela e branca e rosada, pois o trovador ja fa- 
lara, em versos anteriores, na sua formosa cabeleira ruiva. As 
faces deviam ser rosadas como a flor do estio, no Roman de 
Thebes: "La face fresche et coloree"; no Siege de Barbastre: 
"La color de sa face pase flor de rosier"; no Lais de Marie; 
"Blanc le vis... sa face aveit colur de rose". No seculo XIII, 
o criador da nova doutrina do "dolce stil novo", Guido Gui- 
nizelli, ainda se prevalece do topico e da comparagao com as 
mesmas fibres, para cantar II nuovo amore: 

Voglio del ver la mia donna laudare, 
et assembrargli la rosa e lo geglio (137). 

E' admiravel a coincidencia que se verifica entre a pri- 
meira cantiga d'amor galego-portuguesa e a primeira poesia 
lirica escrita em castelhano, a Razon feyta d'amor, que inicia 
o retrato da mulher com o topico da Ribeirinha: 

<135) De Sanctis-Lazzerl, Storia e Antologia..p. 64. 
(136) Klquer, obra clt., p. 287, vs. 12. 
(137) Ap. G. de Leoni, La divlna foresta, p. 43-44. 
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Blanca era e bermeia 
cabelos cortos sobr'ell oreia, 
frente blanca e logana, 
cara fresca como mangana... (138). 

Ve-se perfeitamente que o bermeia do topico se refere a face 
cor de maga, nao aos cabelos, que para o poeta anonimo devem 
ser apenas curtos. Nesta poesia o retrato feminino apresenta 
sinais de heterodoxia ao atribuir a mulher "ojos negros e ridien- 
tes", que as outras literaturas desconhecem (139). Os trovei- 
ros franceses tambem levaram para a sua poesia lirica o topico 
da menina alva e de faces rosadas, como se pode ver em Gace 
Brule (cangao IV, v. 11: blanche, clere et vermeille (140). E' 
extraordinario verificar que o topico teve uma circulagao in- 
ternacional, a ponto de ultrapassar as fronteiras literarias da 
poesia romanica; os poetas liricos ingleses anteriores a Chaucer 
e Gower, da segunda metade do seculo XIII em diante, impor- 
taram tambem o topico da branca e colorida. No poema A bela 
de Ribbesdale, por exemplo, encontramo-la com face branca e 
colorida como a rosa: eyther cheke / whit ynoh & rode on eke / 
ase rose...; noutra cangao se repete: 

Her face well colourd... 
With white and rode (141). 

Ja no romance occitanico de aventura, Flamenca, de mea- 
dos do seculo XIII (1240), o heroi tambem aparece com as mes- 
mas cores da donzelinha feudal: 

La cara plena e colorada... 
Lai on si tain mesclada ab blanc (142). 

No seculo XIX encontramos o topico em Guillaume de 
Machaut, com o mesmo significado. Falando na "dogura e na 

(138) Ap. M. M. Pelayo, Antologia..., I, p. 10. 
(139) Leon Gautier coloca um ponto de interrogagao numa passagem de Destruction 

de Rome, vs. 256, visto tratar-se de uma nota pictorica em desacordo com 
a tradigao: Les oes avoit plus noirs (?) que falcon moutonler ("Ela tem os 
olhos mais negros do que o falcao da montanha") (La Chevalerie, p. 375). 

(140) M. Frappier, La poesie lyrique..., Les Auteurs, p. 38. 
(141) Jean Audiau, Les troubadours et I'Angleterre, p. 71. 
(142) Ibid., p. 71, nota 2. 
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beleza" de sua dama, numa de suas Baladas, numa epoca em 
que os retratos ainda conservavam o calor das tintas criadas nos 
dois seculos anteriores, o trovador e musico frances, cujas me- 
lodias estiveram no gosto da sociedade portuguesa do seu tem- 
po, ainda se expressa; 

Blanc e vermeil, con rose ou lis, 
En un escu de loyaute (143). 

Se o rosado da face no retrato de Arnaut de Maruelh supera 
a intensidade do colorido da rosa (plus que flors), para o poeta 
frances a pele alva se iguala ao branco do lirio e as faces ro- 
sadas ao cambiante da rosa. O topico nao e esporadico na poe- 
sia do troveiro desprezado pelo rei D. Joao I no seu Livro da 
Montaria, pois reaparece num extenso e belissimo retrato da 
sua poesia intitulada Le Voir dit: 

E quand je vis sa contenance, 
Sa maniere, son bel'accueil, 
Son doux visage et riant oeil 
E sa couleur blanche e vermeille, 
Sont gentil corps... (144), 

poema tao repassado de reminiscencias trovadorescas, em que 
o troveiro, no delirio passional dos seus 50 anos, celebra o so- 
nhado e irrealizado encontro com uma jovem de tenra idade, 
Peronne d' Armentieres, que, habitante de algum lugar do 
norte brumoso e frio, se apaixona pelos versos e pela musica 
do grande compositor da Messe Notre Dame. 

No seculo XIX ainda vemos o topico manter a sua vitalida- 
de, ressurgindo num poema alegorico, anonimo, L'Intelligenza, 
dos principios do seculo. Depois de abrir com um preludio 
primaveril — a atestar uma remota influencia occitanica —, o 
poeta passa ao retrato da mulher, tao proximo tambem do con- 
vencionalismo trovadoresco: 

(143) P. Le Gentil, La poesie lyrique..., I, p. 107. Referlndo-se & contlnuldade 
do retrato feminlno nos seculos segulntes, afirma Italo Siciliano: Les arts 
poetiques du Xlle. siecle sont d'accord avec la rhetorique du XVe. (Francois 
Villon..., p. 381, nota 2). 

(144) Ap. G. Cohen, La poesie lyrique en France an moyen age, p. 93, 
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Bianca e vermiglia, di maggior clartate, 
che color de cristaU'o fior di grana: 
la bocca picciolella ed aulorosa, 
la gola fresca e bianca piii che rosa, 
la parladura sua soave e piana, 

Le bionde trecce e begli occhi amoroso... (145). 

Nao morre ax a formula estilistica: chega ate aos seculos 
classicos, deriva intacta para a poesia pastoril e tradicional, 
desagregando-se, pulverizando-se na poesda li'rica dos poetas 
petrarquizantes. No primeiro caso temos os exemplos da Hrica 
vicentina; o da bailada em forma paraleh'stica que finaliza o 
Auto da Feira: 

Bianca estais colorada, 
Virgem sagrada; 

e o do Auto da Lusitania, quando a mae, voltando-se para a 
filha, canta uma cantiga d'amigo — ambas possivelmente fei- 
tas por Gil Vicente, mas autenticamente decalcadas nos mol- 
des tradicionais: 

Donde vindes, filha, 
branca e colorida? 

versos cuja beleza e dogura tanto se ajustam a pureza primi- 
tiva e virgem da lirica vicentina. 

Na poesia pastoril o topico manteve-se na sua forma pri- 
mitiva, nao porque houvesse uma continuidade do cliche na 
lirica culta, mas porque a poesia tradicional, de fundo folclo- 
rico ou popular, o havia conservado. No seculo XV (1421), nu- 
ma pastorela burlesca em forma de romance cuja redagSo ori- 
ginal deve ser anterior todavia, o topico surge, com a interpo- 
lagao da cor dos cabelos: 

bianca y rubia y colorada, alta como un acipres... (146), 

donde: cabelos louros, carnagao branca e faces rosadas, segun- 
do a tradigao. 

(145) De Sanctls-Lazzerl, Storia e Antologia.■., p. 114), est. 7-8. 
(146) Ap. Pidal, Bomancero Hlspanico, I, p. 342. 
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Pouco depois de Gil Vicente, Jorge de Montemor, em Los 
siete libros de la Diana, reproduzia o topico nos labios do pas- 
tor Silvano, companheiro de Sireno, apaixonados de Diana: 

Pastora mia, mas blanca y colorida 
que ambas rosas por abril cogidas (147). 

No retrato feminino da lirica classica o topico da "face 
branca e rosada" reaparece, mas com outra roupagem verbal 
mais expressiva. Em Camoes varias vezes a formula se apre- 
senta; "Debaixo de ouro e neve cor de rosa" (no soneto Leda 
serenidade...), cujas correspondencias sao; ouro — cabelos 
louros; neve — a alvura do rosto; cor de rosa — as maQas, o 
rosado das faces, lugar onde vulnera o pejo. Ainda em Camoes, 
noutro soneto: 

Quem ve que em branca neve nascem rosas 
Que fios crespos de ouro vao cercando (148); 

ou na cangao Manda-me Amor. 

Os olhos rutilando chamas vivas, 
E as rosas entre a neve semeadas (149); 

E n'Os Lusiadas, ao descrever a palidez marmorea de Ines de 
Castro apos a degolagao; 

Tal esta morta a palida donzela, 
Secas do rosto as rosas e perdida 
a branca e viva cor, co'a doce vida. (Ill, 134); 

Neste soneto ainda de Diogo Bernardes: 

Da branca neve, e da vermelha rosa 
O ceu de tal maneira derramou 
No vosso rosto as cores, que deixou 
A rosa da manha mais vergonhosa (150). 

E para so citarmos um do seculo XVII: Calderon de La Barca, 
na sua comedia Hombre pobre todo es traza (Ato I); 

(147) Ed. de Francisco Lopez-Estrada, p. 277. 
(148) Rbnas, ed. de A. J. C. Pimpao, p. 137. 
(149) Ibid., p. 234. 
(150) Diogo Bernardes: Obras completas, ed. de Marques Braga, I, p. 4-5. 
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linea de ebano, y mezclando 
rojo y candido matiz 
sus mejillas... 

O topico, como se observa, perdeu a sua cristalizagao, em- 
bora mantivesse o conteudo primitivo. E' o inicio do seu de- 
saparecimento. Diluindo-se, ampliando-ise, com interpolagoes 
explicativas, a formula entra em declinio a partir da poesia 
lirica do seculo XVI (151). 

E' possivel que o referido topico tenha sua ascendencia ovi- 
diana, pois a erotica ovidiana gozou de grande prestigio lite- 
rario entre os romancistas da Franga medieval: 

Impubesque genas, et eburnea colla, decusque 
Oris, et in niveo mixtum candore ruborem (152). 

Conclui-se dai que os trovadores galego-portugueses des- 
conheceram a tradigao dos cabelos ruivos como ideal da beleza 
feminina: a continuidade desse canon classico-medieval, dentro 
da literatura portuguesa, so se vai estabelecer no seculo XVI, 
com o Classicismo, tendo sido Petrarca o elemento de transi- 
gao desse culto da mulher de "treccie bionde". Podemos dizer 
ate que os trovadores luso-galegos, anteriores ao Cancioneiro 
de Baena, nao conheceram a arte do retrato feminine, um dos 
encantos da literatura francesa medieval e um dos recantos li- 
terarios mais ricos de formulas consagradas. 

Muito distante da poesia trovadoresca ocidental esta a vi- 
sa© plastica que da mulher tiveram os poetas andaluzes. O 
retrato feminino na poesia lirica do sul da Espanha — que foi 
tomada como ponto de partida de certos aspectos da erotica ro- 
manica — e incompleto, dada a ausencia quase total dos atribu- 
tos morais da mulher. A deformagao nao parece intencional, 
mas resultante do sensualismo e do maquinismo imagetico dos 
poetas orientais, que neste meridiano da Iberia deixaram raizes 

(151) Quando Fernando Pessoa, na sua poesia Intitulada Tabacaria, aludiu a 
"princesa de trovadores, gentilissima e colorida", intuia ou reproduzia o 
poeta dois dos tdplcos fundamentals da mulher trovadoresca: o gentilissima 
— relacionado com a qualidade cardinal da mulher, no grau superlativo; o 
colorida — nota crom^tica que se sobrepunha ao branco geral da carnagao. 

(152) Met., 1, III, vs. 422-423. 
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para brotar mais tarde na poesia dos liricos barrocos. A descri- 
gao apresenta ainda outros aspectos negatives: ao contrario do 
que se verifica na poesia romanica, a dos poetas da Andaluzia 
se caracteriza por uma dinamica de sentido ascensional, isto e, 
a descrigao se inicia de baixo para cima, e a preferencia sensual 
se concentra geralmente nas partes inferiores; os quadris (153). 
As normas que aparecem codificadas nas artes poeticas medie- 
vais relativas a ordem dos elementos descritivos da pessoa nao 
foram objeto dos tratadistas da antiguidade classica. A teoria 
medieval romanica foi elaborada, certamente, baseando-se em 
textos considerados classicos na epoca, tais como a elegia de 
Maximiano (sec. XI) ou a pagina em que nas suas Epistolas 
(I, 2, 2) Sidonio Apolinario faz o retrato de Teodorico. Os tra- 
tadistas deviam ter presente no espirito o ensinamento do au- 
tor do De universitate mundi, para quern a Natureza, agindo 
sob a autoridade de Deus, comegou a fabricagao do homem pe- 
la cabega e a terminou pelos pes (154). E ao contrario da roma- 
nica, ainda, na poesia arabo-andaluz, o ideal do contomo femi- 
nine, alem da flexibilidade do talhe, consistia na exuberancia 
dos quadris — que os poetas comparavam com as dunas do 
deserto: 

"La rama de su talle se curva sobre el monton de 
arena de su cadera, y la noche de sus cabellos surge 
sobre la clara aurora de su rostro" 

(Ben Muqana, de Lisboa, sec. XI); 
"Su talle flexible era una rama que se balanceaba 

sobre el monton de arena de su cadera..." 
(Do principe omeia Marwan Ben Abd 
Al-Rahman, morto em 1009); 

"y el amor despertaba entre la rama de su talle, la 
duna de sus caderas y la luna de su rostro" 

(Ben Safar Al-Marini, sec. XII (155). 

(153) Leiam-se, por exemplo, os Poemas arabigo-andaluces; de Emilio Garcia Gomez. 
(154) Physis... hominem format et a capite incipiens membratim operando opus 

suum in pedlbus consummat (V. E. Faral, Les arts poetiques..., p. 80-81). 
(155) E. G. Gomez, obra cit., p. 65, 106, 135 respectivamente. Veja-se ainda, i 

p5g. 71, no poema Evocacion de Silves: 
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Esta visao realista da mulher vai mais longe, pois nao se 
iludem os poetas arabes da perenidade dos encantos da criatura 
feminina. Marwan Ben Abd Al-Rahman presente o sabor da 
fugacidade daqueles momentos que constituem o esplendor fi- 
sico da mulher: 

"Estaba en el apogeo de su belleza, como la rama que 
se viste de hojas" (156). 

A mulher nao e a suprema expressao da formosura, mas esta 
no climax de sua feminilidade. Liga-se ainda a essa concepgao 
materialista uma visao dinamica da mulher, cuja expressao se 
encontra no topico do "talhe flexivel", constante nesse lirismo 
que floreceu sobretudo nos jardins do calif ado de Cordova. 

E', pois, a despeito das inumeras notas pictoricas, um re- 
trato incolor aquele que aparece na poesia lirica medieval dos 
Portugueses e galegos. Incapacidade descritiva? Insuficiencia do 
material de expressao? Ou porque o retrato nao constitui cen- 
tre de interesse do trovador? Muitas sao as causas responsaveis 
por esses retratos desprovidos de pormenor, diluidos em tintas 
imprecisas. Alfred Jeanroy diz expressamente que a Idade Me- 
dia nao conheceu o espirito de analise, exemplificando com o 
retrato feminino (157). Carolina Michaelis fala na pobreza 
franciscana do vocabulario das cantigas d'amor galego-portu- 
guesas. Antonio Jose Saraiva, considerando os meios de expres- 
sao da literatura portuguesa dos primeiros tempos, conclui; 
"Poetas que nao conseguem pintar a figura do quadro muito 
menos ainda saberao dar-lhe o fundo" (158). Enfim: pobreza 
do material linguistico e incapacidade descritiva. Leon Gautier, 
analisando o retrato feminino nos romances franceses da Idade 

"Cuantas noches pase divirtiendome a su sombra con mujeres de 
caderas opulentas y talle extenuado.. 

Isso nao impede que haja entre os poetas andaluzes, como um Ben Hazm, 
que deserte dessa visao terrena da mulher, para deixar voar o mais alado 
idealismo amoroso. Sao, todavia, fibres esparsas nestes jardins dos senti- 
dos, onde a mulher mugulmana ve reduzida ao minimo a sua psicologia, 
dada a condigao social em que era tida no seio dessas populagoes (V. 
ainda o autor cltado, p. 44). 

(156) Idem, Ibid., p. 106. 
(157) La poesie lyrique des troubadours, II, p. 106 e ss. 
(158) Historia da cultura em Portugal, I, p. 341. 
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Media, fala tambem na falta de penetragao descritiva dos cos- 
tumes e dos caracteres das donzelas e mulheres. E generaliza, 
afirmando; encore aujourd'hui, nos romanciers vivent trop sou- 
vent en dehors de nos families et loin de nos foyers, et notre 
litterature n'est pas, a cet egard, le reflet exact de notre societe... 
et malheurs a ceux qui voudraient juger la societe frangaise 
d'apres le "Renart", les "Fabliaux" et le "Roman de la Rose" 
(159). Jeanroy afirma categoricamente que os trovadores ja- 
mais se preocuparam com a cor dos olhos e com as expressoes 
fisionomicas, chamando a atengao para a poesia do trovador 
genoves Lanfranco Cigala, que, ja numa epoca tardia, louvou o 
riso de sua dama (160). 

Algumas restrigoes precisam ser feitas a estas afirmagoes. 
Com relagao a objegao final, o respeitavel romanista esqueceu- 
se, naturalmente, de que antes do avinen ris do trovador italia- 
no, ja Raimbaut d'Aurenga dedicava uma belissima estrofe ao 
sorriso de sua dama, e a certa altura dizia que ela Ihe sorria 
tao docemente, que seu formoso sorriso parecia ser de Deus; 

E midons ri.m tan doussamen 
Que belh ris m'es de Dieu, so.m par (161). 

Esta claro que a prosopografia, como se observa em algumas 
composigoes laudatorias de Afonso Alvares de Villasandino no 
Cancioneiro de Baena, toma importancia a partir do seculo XV 
(162). Tal nao impede que ainda encontremos, nesta epoca, a 
fuga a representagao senslvel da mulher amada, por motives 
identicos aqueles previstos no formalismo da galantaria feudal 
(163). Se Jeanroy tivesse tido um conhecimento mais intimo 
da poesia dos trovadores galego-portugueses, talvez modificas- 

(159) La Chevalerie, p. 379. 
(160) Ibid., p. 107, nota 3. 
(161) Riquer, obra cit., p. 136. 
(162) Veja-se a poesia n.0 8 do referido Cancioneiro, louvor a filha do duque de- 

Benavente: ... claro visso angelical/... vuestra vista deleytosa / Mas que 
lirio nin que rosa /..., onde o poeta ja se refere manos de crystal./Clara 
luna en mayo llena. Villasandino explora ja com singular encanto imagens 
extraidas do firmamento: Entre todas rresplandege / Commo el sol ante la 
luna (CB, 32). 

(163) Ap. Lapesa, La trayectoria poetica de Garcilaso, p. 22 e 205, nota 34. 



— 128 — 

se algumas de suas afirmagoes, proferidas tao dogmaticamente. 
Ja vimos, em paginas anteriores, que certos cantares peninsu- 
lares sao testemunho de que nesse tempo se tinha consciencia do 
valor das expressoes fisiononicas, embora nao se traduzissem 
literariamente. E' lembrar aquela cantiga d'amigo de D. Afon- 
so Sanches, em que a moga adverte as amigas que observem 
as contragoes do rosto do namorado quando ela Ihe falar nas 
outras mulheres: 

e no sembrante que fezer 
veeremos ben se ten no coragon 
a donzela por que sempre trobou (CV 367) (164). 

Os "olhos de traedor" de Garcia de Guilhade, expressao que 
tambem figura numa cangao de Bernart de Ventadorn, mais 
do que uma referencia a cor flutuante e hipocrita dos olhos, 
revelam uma interpretagao da fisionomia. Os olhos ainda como 
ponto vulneravel para uma verificagao da falsidade do amante, 
tambem se encontram numa cantiga de Juiao Bolseiro (CV 776). 
D. Dinis, por sua vez, dira que o amigo culpavel nao tera co- 
ragem de observar os olhos da mulher amada (CV 175). Mas, 
convenhamos em que a descrigao fisionomica nao seja minu- 
ciosa na poesia lirica trovadoresca. Na literatura portuguesa 
essa penuria do retrato fisionomico chega ate a Fernao Lopes, 
grande retratista, mas que nao nos deixou descrigoes fisiono- 
micas. O certo e que o retrato dificilmente individualiza a 
criatura amada. Qual a causa? Entre outras, supomos a mais 
importante a que vem expressa nas preceptivas poeticas do tem- 
po, que, para a descrigao do tipo feminine, ministram as tin- 
tas necessarias. Fazia mparte da discrigao cavalheiresca a ocul- 
tagao do nome da mulher e o segredo das relagoes sentimentais. 
For que motive, por exemplo, nos romances corteses o retrato 

(164) Eugenic Asensio, a proposito desta composigao do filho bastardo de D. 
Dinis, refere que o sinal do amor (atrav^s do comportamento fisionomico) 
corria pelos tratados de medicina; e que no Colar da Pomba — tratado de 
erotica arabe — se degislava sobre a mat^ria. "Outro sinal 6... (diz a 
Arte de amar de Ibn Hazm) o sobressalto que se apodera dele quando ve a 
algu^m parecido ao seu amado ou quando ouve o nome deste de repente" 
(Poetica y realidad..., p. 71-72). 
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da mulher e muito mais acabado, mais rico de pormenores? 
Pelo simples fato de que a heroina desta literatura de ficgao 
em prosa e uma figura imaginaria; como tal nao existe ai o ris- 
co que corre o trovador, cuja cautela, que visava disfargar os 
maledicentes (lausengiers, gardadores) e os maridos ciumentos 
(gilos), determinava o uso dos pseudonimos poeticos (senhal) e 
da descrigao imprecisa das qualidades da mulher. A duragao do 
amor consistia no segredo: ao trovador competia evitar toda 
sorte de divulgagao, que redundava na indignagao da mulher 
(sanha), pois a revelagao dos amores poderia por em risco a 
sua reputagao (prez). Os nossos trovadores, por exemplo, inu- 
meras vezes se referem ao perigo que pode acarretar uma des- 
crigao mais minuciosa da mulher amada. Fernam Gongalves 
de Seabra promete falar dos encantos pessoais de sua dona, mas 
de maneira a que ninguem suspeite a mulher de quem se tra- 
ta (non o poden adevinhar): 

Eu bem falar ei de sa fremosura, 
e de sabor; mas non ajan en cura, 
ca ja per min non saberan mais en (CA 447) (165). 

A imprecisao do retrato explica-se, nao exclusivamente por 
penuria vocabular, mas tambem por uma contingencia da mesu- 
ra. Quando Garcia de Guilhade invocou, numa de suas mais gra- 
ciosas composigoes d'amor, os olhos verdes da mulher que viu, 
percebeu imediatamente que esta nota fisionomica seria su- 
ficiente para individualizar a mulher que o faza enlouquecer; 
porem, para o poeta, que estava com os sentidos perturbados, 
pouco se Ihe dava que a identificassem, que viesse morrer ou 
que ela se indignasse com a revelagao; 

Pero quenquer x'entendera 
aquestes olhos quaes son; 
e d'est'alguen se queixara; 
mais eu, ja quer moira, quer non: 

Os olhos verdes que eu vi 
me fazen or'andar assi (CA 229). 

<165) £stes dois versos ultlmos aparecem bem daturpados no manuscrito, mas as 
dlferentes ligoes apresentadas nao sao contradltorias, nem alteram a id6ia 
central da composlgao. 
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Todavia, noutro cantar. certo de que muitos haverao de per- 
guntar, afirma jamais declarar o nome da mulher por quem 
morre d'amores (ed. Nobiling, p. 22). Pero Garcia Burgales, 
numa tentagao irresistivel de proferir o nome da mulher ama- 
da, remediou a situagao confundindo com os de outras o no- 
me da sua, e salvando assim as honras da cortesia: por uma de- 
las morria, enlouquecia, mas ninguem poderia saber se por 
Joana, Maria ou Sancha — pois na mesma composigao se diri- 
gia as tres (CA 104). Nota esporadica constitui um cantar de 
Airas Moniz d'Asme a esse respeito: cumprida a sua aprendi- 
zagem amorosa, vencido o ultimo grau da longa e dolorosa 
vassalagem, o trovador ve desenhar-se a perspectiva de um 
desprezo irremediavel. Sentindo perdidas todas as suas espe- 
rangas na correspondencia da mulher amada, nao titubeia, co- 
mo medida de vinganga, em transgredir o codigo de honra, 
tomando publico (en concelh'averiguey) o nome da mulher 
ingrata aqueles que costumavam afligi-lo com perguntas so- 
bre a identidade da dama (Os que me soiam coitar, CA 316). 

Na poesia trovadoresca peninsular insistia-se mais, como 
dissemos, na pintura moral da mulher: a medida que vamos 
avangando em diregao aos poetas do Cancionero de Baena (sec. 
XV), os papeis vao-se invertendo, o retrato fisico se alarga e 
em alguns tende a superar o espiritual — que se fossiliza na- 
quelas generalizagoes vagas e pobres de significagao: prego, 
valor, cortesia, graga acabada, donayre acabado, mesura. E' 
ver, por exemplo, nesse Cancionero, a poesia dos dois maiores 
retratistas: o Marques de Santillana e Afonso Alvares de Villa- 
sandino. As imagens ainda nao ultrapassam a sua forma em- 
brionaria de comparagao, mas ja agora entram os recursos es- 
teticos da natureza a competir com os encantos plasticos da 
criatura amada, tecnica de ascendencia petrarquista: "mais pu- 
ra que o lis, o jasmim e a rosa"; "mais fresca do que uma flor"; 
"mais brilhante que uma pedra preciosa"; "ela cintila como a 
estrela polar"; "encanta como uma sereia"; Villasandino ja fa- 
la na "mao pura como cristal"; Santillana, nos sonetos, refere- 
se a uma cabeleira ornada de jasmim e cintilante como um raio 
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de sol. No seculo XVI, o retrato fi'sico da mulher se reduz ao 
busto, e so interessam ao poeta aqueles atributos que, em for- 
ma, em movimento, em cor, expressam qualidades morals da 
mulher. So no seculo XVII o barroco enriquecera o retrato 
feminino, destituindo o significado espiritual dos elementos 
plasticos, substituindo por outras algumas tintas, e explorando 
o decorativo pelo decorativo (166). 

E) DESCRIPTIO NATURAE 

Para se apreciar o papel da Natureza na poesia llrica tro- 
vadoresca, necessario se faz que esbocemos um quadro de si- 
tuagoes entre ela e o artista, jogo de relagoes que poderia re- 
duzir-se ao seguinte esquema, nao obstante a complexidade da 
materia: o ou artista pro j eta sob re a paisagem os seus estados 
sentimentais, ou a paisagem suscita nele estados de alma, ou 
ainda a situagao emotiva do poeta esta em contraste com o 
estado ambiente da paisagem. E^cemplifiquemos; Duarte de 
Brito, poeta do Cancioneiro Geral, a medida que se afasta de 
Santarem (onde ficava a criatura amada), sente uma profunda 
transformagao na paisagem — xeflexo da sua propria mudanga: 

Com lagrimas de tristura 
de minhas coitas raivosas 
vi as flores, e as rosas 
perder todas suas frescuras. 
Os campos com as verduras, 
com as sombras graciosas, 
se tomavam amarguras 
de mil raivas espantosas (Cane. Geral, I 378-379). 

Estamos diante do primeiro caso, em que a paisagem e pro- 
jegao do estado pessoal do poeta. Em sentido inverso, a paisa- 
gem se torna fonte de emogoes liricas, agindo sobre o poeta 

(166) V. Joaquin Casalduero; "La belleza barroca tlene que ser morena y de 
ojos negros, en contraste con la renacentista, que tenia que ser rubia y de 
ojos claros" (Sentido y forma de las novelas ejemplares, p. 29-30). Rodrlgues 
Lobo faz expressamente a apologia dos olhos negros, afirmando-os mais belos 
que os olhos verdes rasgados/, azues, garcos e pombinhos (V. M. L. Belchior 
Pontes, Itinerario poetico de R. Lobo, p. 140). 
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e predispondo-o para as alegrias do amor, para a esperanga, pa- 
ra os transportes da paixao, para a saudade, para a angustia 
e para o desespero. Certa feita Petrarca, deslumbrado com a 
visao subita de um recanto grandiose dos bosques de Reggio, 
renovou a composigao de um poema que desde muito tempo 
havia interrompido. Conta-nos Burckhardt ainda que o mesmo 
Poeta, um dia, se fez acompanhar do irmao, numa escalada fa- 
tigosa e quase indominavel; alcangado o cume da montanha e 
vendo flutuar as nuvens a seus pes, Petrarca langou os olhos 
pelo panorama, extasiou-se, abriu as Confissoes (livro que tra- 
zia freqiientemente consigo), e leu esta pasagem; "E vao la os 
homens e admiram as altas montanhas e as vastas ondas mari- 
nbas e o curso ruidoso dos rios e o oceano e o caminho dos as- 
tros, e nesta contemplagao se esquecem de si mesmos". O irmao, 
que ouvira em voz alta a leitura desse fragmento, nao pode 
compreender por que Petrarca, assim que terminou a leitura, 
fechou o livro e permaneceu em silencio (167). fiste gozo en- 
contrado na contemplagao da paisagem, nao se verifica ainda 
nos liricos da poesia trovadoresca: so os italianos, a partir do 
vate de Laura e seus contemporaneos, puderam perceber a 
paisagem como um objeto de beleza (168). 

O tema da transitoriedade da existencia em face da cons- 
tan te renovagao da natureza exemplificaria o terceiro caso. 
Ligado a um conceito utilitario da natureza, esta o sentimen- 
to de repulsa, de indignagao contra a paisagem pelo fato de 
ela agir como fator negative da vida sentimental ou criadora 
do poeta; assim se explica o tema da estagao hibernal, em que 
o poeta do Minnesang se volta contra o inverno, que Ihe tolhe 
a saudagao do amor e as expansoes da joi suscitadas pela pri- 
mavera. No lirismo objetivo encontramos tambem o tema da 
revolta contra a natureza: nas albas a mulher maldiz da bre- 
vidade das noites (quando esteve com o amante) ou da sua 
longa duragao (quando esta ausente o namorado e o sono nao 

(167) La cultura del Renacimiento en Italia, p. 262. 
(168) Idem, Ibid., p. 258. Todavia, Dante pressentla o g6zo suscitado pela con- 

templagao de um largo panorama, na escalada de Blsmantova (Purg., IV, 
26 e ss.). 
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se concilia) A pobre donzela, numa canfiga de Juiao Bolseiro, 
diz que a noite passada teve a duragao de tres, em contraste com 
a noite presente, tao breve que, antes de iniciar o coloquio 
com o amante, se rompeu o rosicler da aurora: 

Da noyte d'eyre poderan fazer 
grandes tres noytes, segundo xneu sen, 
mays na d'oie mi veo muyto ben, 

ca veo meu amigo, 
e, ante que Ih'enviasse dizer ren, 
veo a luz e foy logo comigo (CV 772). 

O mesmo trovador poe nos labios da donzela uma indignada 
interrogagao ao Criador — que faz as noites tao longas quando 
esta longe o namorado, e tao curtas quando estavam juntos: 

Aquestas noytes tan longas 
que Deus fez en grave dia 
por mi, por que as non dormio, 
e por que as non fazia 

no tempo que meu amigo 
soya falar comigo? (CV 782) (169). 

O protesto do poeta contra a natureza torna-se, mais tarde, um 
dos grandes temas da literatura romantica: o poeta, vitima de 
um destino que ele mesmo ignora, volta-se contra a natureza 
— que contempla a sua angustia com indiferenga (170). 

Outros ha que negam a influencia da paisagem sobre a sua 
poesia: para Raimbaut d'Aurenga sua inspiragao nao se explica 
pela influencia dos passaros, das fibres, do inverno ou do ve- 
rao, da neve pelos montes ou da verdura dos prados, mas tao 
sbmente pela mulher amada, a unica que Ihe pode suscitar os 
alvorogos da alma (171). Entre os poetas arabes, Ben Zaydun 

(169) Ha colsa semelhante na poesia amorosa arabigo-andaluz, pois entre os 
poetas arabes do sul da Espanha tamb^m clrcula o motivo das noites que 
sao mais longas quando o amado est^ distante: 

"Las noches son para mi m4s largas desde que te empenaste en 
alejarme de tu lado" (do Califa Abd Al-Rahman V Mustazhir, 
s^c. X1XI, ap. E. G. Gomez, Obra cit., p. 110). 

(170) V. Josd Garcia L6pez, Literatura espaiiola, p. 377. 
(171) A respelto do preludio, sua funcao, modalidades, relacao com o poema e 

sua hlstdria, ver as p^ginas magistrals de Paul Verrler, Le vers fran^ais. I, 
57-82, 150-165. 
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de Cordova (sec. XI) faz intervir em cheio a paisagem no sen 
estado de espirito; o variado painel da natureza condu-lo a re- 
cordaqao continua da coita que sofre pela mulher que a aban- 
donara. O horizonte claro e a face tranqiiila da terra; a brisa 
que com o crepusculo desmaia; o sorriso de prata dos jardins 
suspenses; as fibres, irmas dos olhos, e os efluvios odoriferos 
que transmitem os pomos do nenufar, 

"Todo excita el recuerdo de mi pasion por ti, que nunca 
abandona mi pecho, por mucha que sea su estrechura'' 
(172). 

A natureza, no lirismo luso-galego, que vive apenas nos 
quadros imperfeitos das cantigas d'amigo, surge como fundo 
de quadro, como decoragao da narrativa poetica, ou entao como 
confidente e mensageira da coita feminina. Dai o fim freqiien- 
temente utilitario desta paisagem: o pinho — confidente, men- 
sageiro; as avelaneiras — sob cuja sombra generosa se reunem 
mogas para a danga; a noite a propiciar o encontro dos amantes, 
um convite ao pecado e simultaneamente uma fuga a maledi- 
cencia; as ondas do mar — portadoras de noticias do amado ou 
porque sobre elas se 'vera deslizarem as barcas que o levaram; 
as fontes frias — aonde se vai buscar a agua ou encontrar o 
namorado... Esta natureza nao comporta estereotipos expres- 
sionais como a poesia dos Mirnesanger e a poesia provengal. 
Nao a vemos tambem suscitar na alma dos trovadores galego- 
portugueses estado ssentimentais. Um contraste entre ela e o 
mundo interior do poeta e manifestagao peregrina: 

Aj' estorninho do avelanedo 
cantades vos e moyr'eu e peno (Airas Nunes, CV 454), 

que lembra esta passagem de La Cla'ire Fontaine: 

Chante, rossignol, chante, 
toi qui as le coeur gai. 
Tu as le coeur a rire, 
moi, je I'ai a pleurer (173); 

(172) E. G. Gomez, Obra cit., p. 119. 
(173) Ap. Paul Verrier, Obra cit., p. 157, 
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como e tambem manifestagao acidental este exemplo de sim- 
patia entre o mundo interior do poeta e as notas fortes da 
paisagem, num cantar d'amor paralelislico de Rui Femandes: 

Quand'eu vejo las ondas 
e las muyt'altas ribas, 
logo mi veen ondas 
al cor pola velyda: 

maldicto seja I'mare, 
que mi faz tanto male! (CV 488). 

Esta claro que no poeta do amor esta simpatia e meramente 
literaria, pois o seu cantar revela uma sobrevivencia estrutu- 
ral e tematica da poesia tradicional. 

A concepgao da natureza em Airas Nunes nao ultrapassa, 
porem, os limites estreitos do convencionalismo da paisagem: 
a segunda estrofe da poesia que Jose Joaquim Nunes denomi- 
nou Hino a Primavera, nao e mais que uma reprodugao da Na- 
tureingang da poesia provengal: 

Quand'eu passo per alguas ribeiras, 
so boas arvores, per boos prados, 
se cantan i passaros namorados 
logu'eu con amores i vou cantando 
e log'ali d'amores vou trobando 
e fago cantares en mil maneiras (174). 

A intromissao da natureza na biografia sentimental dos tro- 
vadores assume freqiientemente um torn narrative, evidente 
nos elementos historicos (quando) que situam o quadro paisa- 
gistico. Tern razao Bizet, quando observa, a proposito do Min- 
nesang, que a decoragao campestre estilizada a maneira de um 
vitral nos poetas da epoca tem valor historico, nao descritivo: 
Car le poete medieval s'emeut plus qu'il ne regarde: I'hiver 
s'incline a la tristesse, le renouveau a la confiance, a la joie; 
du decor que la nature lui presente, il retient surtout des im- 
pressions affectives, fort nettes d'ailleurs et marquees d'un 
trait vif (175). 

<174) J. J. Nunes, Cantigas d'amlgo, I, p. 221-222. 
(175) Suso et le Minnesang, p. 99, 
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Na Alemanha e na Italia, naquela mais do que nesta, o 
topico da Nature&ngang teve uma relativa aceitagao; o mesmo 
nao se verificou na h'rica luso-galega e na propria lirica inglesa 
anterior a Chaucer e Dower, de inspiragao franco-provengal. 
Em alguns poemas liricos ingleses (como no Alysoun, por 
exemplo) ocorre o preludio primaveril, mas estas descrigoes 
florais nao podiam aclimatar-se em terras de Albion, onde as 
sombrias paisagens boreais predominavam. Mas vamos encon- 
tra-lo ainda na poesia castelhana do seculo XV, com todo o 
seu significado primitivo, tal como se pode ver desta estrofe 
de Guevara: 

Las aves andan volando 
cantando canciones ledas; 
las verdes hojas, temblando; 
las aguas dulces, sonando; 
los pavos hazen las ruedas; 
Yo, sin ventura amador, 
contemplando mi tristura, 
dessago por mi dolor 
la gentil rueda d'amor 
que hize por mi ventura (176). 

Este topico tambem esta ligado as reivindicagoes dos arabistas. 
Henri Peres procurou aproximar o preludio primaveril occita- 
nico dos quadros paisagisticos da poesia arabe-andaluz, mais 
propriamente do genero chamado rawd'iyyat (de rawd, pi. 
riyad: jardim) (177). Nao ha ponto de contacto, a nao ser a 
mera coincidencia de um elemento plastico nas duas poesias. 
As diferengas sao inumeras e flagrantes: 

Primeiro: o tema talvez mais familiar da poesia dos escri- 
tores arabes da Espanha, e, como diz o proprio Peres, a pintu- 
ra dos jardins. Ora, tal preferencia nao existe na poesia tro- 
vadoresca, embora muitas vezes os prados aparegam. 

Segundo: o que e tema para os poetas andaluzes, e apenas 
um ingrediente circunstancial na poesia provengal, pois naque- 

(176) Ap. R. Lapesa, obra cit., p. 25. 
(177) La poesie arabe d'Andalousie et ses relations possibles avec la poesie des 

troubadours. In: L'Islam et 1'Occident, p. 109-114. 
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la a descrigao floral ocupa toda a composigao, ao passo que nes- 
ta o instantaneo fotografico da primavera e apenas um aciden- 
te no poema, podendo mesmo e muitas vezes apresentar-se 
completamente desarticulado do conteudo da composiQao. 

Terceiro: o que acontece com os rawd'iyyat verifica-se tam- 
bem com os nawriyyat (poemas florals), outro dos temas pre- 
feridos da poesia arabe-andaluz. Nao podemos falar nesta es- 
pecie dentro da poesia trovadoresca provengal. 

Quarto: as fibres que aparecem na poesia dos poetas da 
Andaluzia nao sao as mesmas que vemos na dos trovadores 
occitanicos. 

Quinto: se o poeta arabe revela, nos pormenores destas 
descrigbes florais, um conhecimento direto da propria nature- 
za, o mesmo nao se verifica com os trovadores da Provenga, 
onde o painel primaveril aparece no mais das vezes estilizado, 
revestido de valor convencional. 

Sexto: a interpretagao poetica do motive primaveril na 
poesia occitanica difere da dos temas florais da poesia arabe- 
andaluz: aquela esta muito distante d^ profusao dos tropos 
com que se apresenta esta, pois na poesia do sul da Espanha 
e evidente um sensualismo quase frenetico, inexistente na dos 
trovadores provengais. Nestes nao sentimos aquele gbsto es- 
pecial do plastico, e — o que e mais importante — do plastico 
pelo plastico, uma das caracteristicas da poesia andaluz. Os 
quadros vernais da poesia occitanica nao se revestem, como 
dos arabes, do luxo assoberbante da decoragao. E' muito mais 
facil uma aproximagao dessa poesia imagetica, sensualista, de 
visao quase exclusivamente plastica da realidade, com a poesia 
de Gbngora, do que com a dos trovadores da Franga meridional. 

Constitui uma das jbias do lirismo portugues o coloquio da 
mulher amada com a natureza, a quern confia a sua coita, a 
saudade do cavaleiro ausente, ou a quern pede contas do para- 
deiro do amante: na cantiga de D. Dinis Ay flores, ay flores do 
verde pino, / se sabedes novas do meu amigo, / ay Deus, e u e?, 
ou naquelas cantigas paralelfsticas de Martim Codax, tao re- 
passadas do sbpro calido da terra e do delicioso encanto do pri- 
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mitivismo, onde a mulher pede noti'cias do amado as ondas do 
mar de Vigo (178). 

Fora dos recortes inexpressivos das verdes ervas, avela- 
neiras frolidas, fontana fria, fremoso virgeu, boas arvores, 
bons prados etc., despontam aqui e all aspectos da natureza 
agreste, da natureza espetacular. Contudo, esta inclinaQao para 
os aspectos rudes da paisagem nao consegue ultrapassar a fra- 
se sem folego e sem plasticidade verbal: rio forte, alto mar, mar 
mayor, mar levado (encapelado), ondas que grandes son (Me- 
endinho), las muyt'altas ribas etc. A ausencia das montanhas 
e dos grandes bosques na poesia dos Minnesanger levou Elisa- 
beth Haakh a afirmar que se pode percorrer todo o lirismo 
alemao da Idade Media sem que se descubra uma so vez a nos- 
talgia sombria da floresta (179). Ainda assim, muito mais do 
que a poesia provengal, a flora e a fauna do Minnesang e ri- 
quissima, e mais pobre do que estas duas floragoes e a poesia 
trovadoresca de Entre-Douro-e-Minho, cuja natureza se reduz 
a dois ou tres topicos de origem classica e a inexpressivos ele- 
mentos paisagisticos, que, com raras excegoes, entram na poesia 
desarticulados do estado emotivo do poeta. Oj mar, que muito 
erradamente e tido como caracteristica do lirismo medieval 
galego-portugues, ja tinha sua maxima consagragao na primi- 
tiva poesia medieval anglo-saxonica. Ao lado de uma visao 
indiferente, impassivel e como que sensual do mar, em que o 
poeta Ihe atribui o mesmo valor que confere aos seus porme- 
nores exteriores (o equipamento dos homens, o aspecto do na- 
vio etc.), e evidente tambem um sentimento de inquietagao 
perante o mar, freqiientemente impregnado de terror — que o 
pensamento cristao introduziu (180). O poema Seafarer cons- 
titui uma sintese de todas as concepgoes anglo-saxonicas do 
mar — e mais do que isso: nele o mar e invocado com todas as 
suas imagens (a multidao das vagas, os passaros marinhos das 

(178) Mar, aqui, e propriamente golfo profundo, rio„ da cidade galega de Vigo, 
que d£ para a baia. 

(179) A. Moret, La nature dans le Minnesang. In: £tudes Germaniques, 3e. annee, 
(1): 18, jan-mar. 1948. 

(180) V. Emile Pons, Le theme et le sentiment de la nature dans la poesle anglo- 
saxone, p. 99. 
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brumas nordicas, o rouco marulhar do oceano, o tumulto das 
tempestades, a imensidade, o desconhecido, o misterioso. Emile 
Pons chega a afirmar: La mer ... est une modalite de 1'inspira- 
tion anglo-saxone, elle en est la forme essentielle, la manifesta- 
tion la plus profonde (181). A certa altura do poema (vs. 
39-44) faz o marinheiro algumas reflexoes melancolicas sobre 
a grandeza do sacrificio que exige a vocagao do marinheiro, e 
sobre os sofrimentos da vida maritima. fiste sentimento da vi- 
da sofredora de quem erra pelo mar ou vive nele, surge tam- 
bem, embora esporadicamente, na Galiza. O almirante Pai 
Gomez Charinho, que tanta experiencia tinha dos trabalhos 
do mar, depois que conheceu a coita do amor, esqueceu os so- 
frimentos da vida maritima; a "coyta do mar, que faz muitos 
morrer!", nao tinha termos de comparagao com os martirios do 
amor, essa coita que e maior "de quantas son / de quantas ford 
ne so ne seran": 

Quantos oj'andan eno mar aqui 
cuidan que coita no mundo non a 
se non do mar, nen an outro mal ja; 
mais d'outra guisa conte^'og'a mi: 

coita d'amor me faz escaeger 
a mui gran coita do mar, e teer 

Por maior coita a que faz perder 
coita do mar, que faz muitos morrer! (CA 251). 

A conquista literaria do mar, a supremacia do homem so- 
bre o elemento, a presenga efetiva da oceanidade na literatura 
portuguesa, sao frutos do seculo XVI, com o apogeu dos des- 
cobrimento maritimos. Nas barcarolas (melhor designagao que 
marinhas), tidas como fibres nativas dos jardins poeticos de 
Entre-Douro-e-Minho, nao se canta propriamente o mar, mas 
principalmente aspectos da vida maritima; algumas ha, toda- 
via — e todas de Martim Codax —, em que o mar deixa de ser 
um mero ponto de encontro entre os dois namorados ou o pano 
de fundo das "barcas novas" que el-rei mandou lavrar, do na- 

(181) Idem, Ibid , p. 103. 
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vio que leva as flores briosas do amigo (182), das barcas que 
levaram ou devam trazer o namorado, para ser o recesso da 
coita feminina, da mulher que vai conversar com as ondas para 
saber novas do amigo ausente: 

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo? 

E ay Deus, se verra cedo! (Codax, ap. C. Cunha. 
p. 40); 

Ay ondas, que eu vin veer, 
se me saberedes dizer 

porque tarda meu amigo 
sen min? (Idem, Ibidem, p. 84). 

E e por isso que a apaixonada convida a irma para irem a Vigo, 
onde, contemplando as ondas, havera de receber o lenitivo pa- 
ra o coragao atormentado: 

Mia irmaa fremosa, treydes comigo 
a la igreja de Vig', u e o mar salido: 

E miraremos las ondas! (Id., Ibid., p. 53). 

A indeterminagao geografica da paisagem nas poesias d'ami- 
go galego-portuguesas e trago caracteristico da poesia medieval, 
da francesa e provengal, em contradigao com a antiga poesia 
do Lacio. Jamais de description qui permette de savoir si nous 
sommes dans les plaines de Flandres, sur les coteaux de la 
Champagne pouilleuse, sur les rives de la Seine ou sur celle du 
Rhone (183). Esporadicos sao os exemplos de especificagao to- 
pografica da paisagem, tais como ondas do mar de Vigo e quan- 
do saia la raia / do sol nas ribas do Sar (riacho dos arredores 
da cidade de Compostela) (184). Na descrigao floral, que ser- 

(182) "No cantar medieval o navio do almirante parte amorosamente em flor 
para o fossado ou ferldo, que assim se denominava a expedigao militar 
que na Primavera se organizava contra os mouros. A mulher exalta a 
maneira como o seu amado vai ao encontro da forga hostil: com o navio 
soberba e viposamente florido, com flores briosas (Narciso de Azevedo, 
A arte literaria na Idade Media, p. 19). 

(183) Gustave Cohen, Tableau de la literature franpaise medievale, p. 62. 
(184) Esta cantiga de Joao Airas constitui tamb^m um caso esporSdico da des- 

cripao da aurora. Ocasional ainda 6 a referenda ao "luar", e alnda 
assim numca cantiga de escarnio de Rul Pais de Ribela: 

A donzela de Bizcaia 
ainda mh'a preyto saya, 
de noite ao lunar (CV (1045). 
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ve quase sempre como pano de fundo para as bailias e cantigas 
de romaria, existe tambem uma determinagao implicita da re- 
giao. Como eram as tllias a arvore predileta dos Minnesanger, 
sao os pinheiros, as avelaneiras e menos freqiientemente a cor- 
tiga e a romanzeira (pelo souto do Crexente, sob as avelaneiras 
frolidas, na ermida do Soveral, so a milgranada etc.), plantas 
tipicas da regiao de Entre-Douro-e-Minho. A imagetica floral 
da poesia galaico-portuguesa e pauperrima, como se ve, e isso 
se explica pelo carater acentuadamente sentimental dessa poe- 
sia, que volteja em to mo da saudade, do sofrimento amoroso, 
da ingratidao feminina, do esquecimento daquele que partiu e 
nunca mais enviou mandado, dos que buscam na morte uma 
salvagao de sua coita. Eminentemente descritiva e tempera- 
mentalmente sensualista, a justificar portanto a pirotecnia me- 
taforica de afago de todos os sentidos, a poesia arabigo-andaluz 
e um verdadeiro jardim de fibres e alegrias de paisagem convi- 
dativa: sao as margaridas, as anemonas, as amapolas, a murta, 
o nenufar, o narciso, a violeta, o cravo; e a aurora e o rocio da 
manha; sao as colinas, os vales, a sombra, o zefiro e a chuva; e 
o crepusculo, os relampagos, o horizonte e as nuvens; e o es- 
plendor policrbmico dos pavbes, a evocagao sensual das cego- 
nhas e das pombas, o aroma inebriante do cravo, da murta, do 
almiscar e do ambar. 

Constituem tbpicos tradicionais, e alguns procedem da li- 
teratura classica (como demonstrou eruditamente Maria Rosa 
Lida em seu estudo sbbre o rouxinol e o veado ferido ao pe da 
fonte (185), os que se referem aos mensageiros do amor: o rou- 
xinol, o estorninho, o papagaio, as ondas do mar, o rio e o pro- 
prio cervo. Sao prbpriamente tbpicos de conteudo, mais do que 
esterebtipos. O do rouxinol, na Peninsula, inicia-se, entretan- 
to, mais tarde, ja na poesia da fase intermediaria, com Garci 
Ferrandes e Afonso Alvares de Villasandino. Na poesia alema 
surge logo com Reinmar o Antigo (chamado ate "o rouxinol de 
Haguenau"), que se lamenta do rouxinol vencido pela angustia 

(185) Loc. cit. fistes tdpicos nao serao estudados aqul. Apenas 6 suficlente 
acrescentar, 5s conclusoes da llustre romanlsta, algumas id^las pessoals. 



— 142 — 

da estagao hibernal (186). O papagaio, que tambem aparece na 
lirica dos Minnesanger com valor simbolico, esta numa cantiga 
de D. Dinis, cujo papel de mensageiro se depreende das res- 
postas que o passaro da a donzela enamorada, ludibriada pelo 
amigo. Desmaiada entre umas fibres, diz a mbga e responde o 
seu confidente: 

Ay Santa Maria, 
que sera de min agora? 
E o papagay dizia: 
"Bern, per quant'eu sey, senhora" (CV 137) (187). 

Na poesia provengal o encarregado da mensagem amorosa 
e o rouxinol (que aparece pela primeira vez em Peire d'Alver- 
nha) ou o estorninho (como em Marcabru) (188). Em Bernart 
de Ventadorn, porem, num requinte que esta dentro do espi- 
rito de sua arte, onde o Amor adquire acentos quase platbnicos, 
o mensageiro se intelectualiza: torna-se o proprio pensamento 
do poeta; 

sapchatz, lo melher messatgers 
c'ai de leis, es mos cossirers (189). 

Se a fauna da poesia galego-portuguesa se reduz a isso, o 
mesmo nao acontece com a do Minnesang, onde surgem, alem 

(186) Estudo exaustivo sobre o papel do rouxinol na lirica trovadoresca encon- 
tra-se em Paolo Savj-Lopez, Trovatori e Poeti: studi di lirica antica, p. 
143-186. 

(187) Comentando esta cangao de D. Dinis, acrescenta Teofilo Braga: "Neste 
canto narrative sente-se a ficgao oriental dos passaros falantes, sobre que 
os irabes formavam multas das suas poesias, de que e exemplo o Muntic 
Uttair. O trovador Arnaut de Carcasse tem uma noelle chamada Antipbanor, 
a Dama e o Papagaio, que revelam a origem deste genero" (Trovadores 
galaico-portugueses, p. 183il84). Paolo ISavy-Lopez, no iseu rico ensaio 
"Uccelli in poesia e in leggenda" (Obra cit., p. 157-158) refere-se ao cantar 
de D. Dinis, discordando de Henri Lang, que havia pensado na mesma 
noveia de Arnaut de Carcasse como sugestao do papagaio mensageiro do 
amor na poesia do Rei Trovador: Ma non mi sembra che basti la qualita 
delTuccelio a dimostrare una relazione diretta, quando il contenuto et la 
situazione sono profondamente diversi. 

.,188) Paul Verrier chega a tragar a trajetoria historica do motive: Le prelude 
du rosslgnol messager d'amour a passe de la chanson frangaise dans la 
chanson allemande et dans la scandinave (Le vers frangais, I, p. 156). 
Sobre os passaros mensageiros do amor, sao p5ginas preciosas as de Ra- 
miro Ortiz, Varia Romanica, p. 124-135, bem como o artigo de Paolo Savj- 
Lopez acima referido. 

(189) Riquer, La lirica de los trovadores, p. 263, vs. 26-27. 
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dos ja conhecidos, o pintassilgo, o tordo, a calhandra, a andori- 
nha, o estorninho, o pardal, a aguia (190), o falcao, a coruja, o 
cuco, as abelhas o cameiro, a vibora, o potro, os animais fabu- 
losos como a fenix, o pelicano, o avestruz e o licorne (191). 

E' topico romantico, que o lirismo galego-portugues desco- 
nhece, o do vento que precede da regiao onde mora a amada, 
tal como se encontra na poesia do duque d'Anhalt (no Minne- 
sang), no Parzival (375, 26-27) e no poema anonimo de Meier 
Helmbrecht, quando Croque-Agneau, a maneira dos trovadores, 
se reverencia, inclinando-se voltado para a brisa que sopra do 
pais de Gotelinde (192). Afora o vento, que na poesia de Entre- 
Douro-e-Minho aparece em algumas paralelisticas, nenhum ou- 
tro fenomeno atmosferico existe. Camoes nao foi buscar na 
tradigao o topico do vento mensageiro, que aparece na como- 

(190) O abutre (avultor), que aparece em forma de proverbio numa funda de 
Estevan Coelho (CV 321): Avuytor comestes, que adevinhades, esta ligado 
a superstigao de se adivinhar o futuro quando se come a carne dessa ave. 
No Cantar de mio Cid (vs. 10-13 e ss.) a fungao do oflcial Adalid consistia, 
a maneira do que se verificava na primltiva haruspicina etrusca, em observar 
o voo das aguias e comunicar ao seu chefe o momento propicio para o 
combate. Ignoramos quais os elementos de que dispunha A. R. Pastor 
para, no seu ensaio A Cavalaria e as Ordens Militares na Espanha, afirmar 
que essa observagao do voo dos passaros 6 caracteristicamente peninsular 
(V. Edgard Prestage, A Cavalaria medieval, p. 125-156). Que a superstigao 
era vigente na 6poca 6 testemunho ainda uma cantiga de esc^rnio de Johan 
Airas, burgues de Santiago, em que o fecundo trovador compostelano satiriza 
os sabedores de agoiro e de aves, dizendo preferir um bom galo de engorda 
(capom cevado) para o seu jantar, a um cervo que os supersticiosos e enten- 
didos da haruspicina carregam do lado esquerdo quando partem para 
algum lugar: CV 601 (Vejam-se outras cantigas ainda, tais como a 1078, a 
1087 e a 1197 do mesmo Cancioneiro). 

(191) A. Moret, La nature dans le Minnesang, loc. cit. 
(192) Idem, Poemes et fabliaux du moyen-age allemand, p. 75. A paternidade 

romanica do motivo, que, nao obstante os exemplos que se encontram na 
literatura germanica, pode ser incontest^vel, torna-se duvidosa em face de 
sua circulagao na poesia amorosa dos poetas drabes da Andaluzia. Ben Sara, 
de Santarem (sec. XI-XII), diz que o zefiro e o refrigerio carregado de 
aromas, que traz a mensagem da mulher: 

"Si es que buscas remedio en el soplo del c£firo, 
sabe que en sus bocanadas perfuma el almizcle. 
Vienen a ti cargadas de aromas, 
como mensajeros de la amada que te traen saludos de su parte". 

(E. G. Gdmez, Poemas arabigoandaluces, p. 81). 
"Cuando los vientos soplan, hago que me den en el rostro, por si 
si la brisa me trajese tus nuevas". 

(Abn Bahr Al-Turtusl, Ibid., p. 155). 
O vento, al6m de desempenhar na poesia amorosa andaluz o papel de 
mensageiro, 6 sumamente querldo pelo seu indlscreto oficio: 

"No hay mayor alcahuete que el viento, pues levanta los vestidos y 
descubre las partes ocultas del cuerpo". 

(Ben Said Al-Magribi, Ibid., p. 143). 
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vida cangao Junto dum seco, duro, esteril monte, esporadica- 
mente mas enriquecido. Relembrartdo as tradicionais atitudes 
dos cavaleiros nas cantigas d'amor (So por tornar a ver-vos, / 
So por ir servir-vos e querer-vos...o Poeta se poe a conver- 
sar com o vento, que vem das longinquas terras onde mora a 
amada, para saber, com todos os pormenores, o que fazia ela, o 
que estava praticando (e as aves tambem colaboram nesse co- 
loquio noticioso): 

Aqui co elas fico, perguntando 
Aos ventos amorosos, que respiram 
Da parte donde estais, por vos, Senhora, 
As aves que ali voam, se vos viram, 
Que fazieis, que estaveis praticando (193). 

A fonte desempenha dois papeis fundamentals: como pre- 
texto para a donzela, que esta sob a severa vigilancia materna, 
encontrar-se com o namorado; ou como mero lugar aonde vai 
a mulher lavar suas garcetas (cabelos), tlpico dos cossantes 
(194). E, ainda como justificativa de sua demora, apresenta a 
moga o pretext© do cervo que turvara a agua da fonte: 

— Tardei, mia madre, na fontana fria, 
cervos do monte a agua volvian (Pero Meogo, CV 797) 

(195). 

O topico do veado ferido ao pe da fonte, que Maria Rosa 
Lida estudou na poesia Hrica espanhola do Seculo de Ouro, nao 
ocorre na poesia minhoto-duriense, senao com significagao li- 
teraria diferente: numa cantiga d'amigo, o namorado, rnari- 

(193) Rimas, ed. A J. C. Pimpao, p. 241. Bernart de Ventadom pusera um 
pouco mals de poesia na missao do vento, dizendo: "quando a doce brisa 
sopra do lugar onde estais, parece que estou sentindo um aroma do pa- 
raiso..." Peire Vidal delicia-se, aspirando a brisa que vem de Provenga, 
porque la deixou o objeto de sua paixao: 

Ab 1'alen tir vas me I'aire 
Qu'eu sen venir de Proensa. 

(J. Anglade, Les poesies de P. Vidal, p. 60). 
(194) vai lavar cabelos 

na fontana fria (Pero Meogo, CV 793); 
Ful en, madre, lavar mias garcetas 
a la fonte... (Joao Scares Coelho, CV 291). 

(195) A mae tinha consclencia do pretexto: 
— Mentir, mia filha, mentir por amigo; 
nunca vi cervo que volvess'o rlo (Idem, CV 797). 
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nheiro, parte descontente da mulher amada que nao fora a fonte 
ao seu encontro — como ele havia determinado. Ferido no seu 
amor proprio, talvez morresse no mar sob a acao consumptiva 
da amargura, sofrimento igual aquele do veado ferido pelos 
monteiros de el-rei. E quando a moga foi a procura dos cervos 
pelo monte para conversar com eles, nao era por outro motive 
senao por arrependimento, por subitaneo remorso: 

— Tal vay o meu amigo 
con amor que Ih'eu dei 
come cervo ferido 
de monteyro del-rei. 

E, se el vay ferido 
ira morrer al mar (Pero Meogo, CV 791); 
Ai cervas do monte, vin vos preguntar; 
foi-s'o meu amigu'e, se ala tardar, 

que farei, velidas? (Idem, CV 792). 

O cervo, nesta paralelistica do jogral marinheiro, nao fi- 
gura como confidente, senao como perdao para expiagao da 
culpa, pois o namorado 

... demandou 
que o foss'eu veer 
a la font'u os cervos van bever (CV 790). 

Numa cantiga d'amor do trovador Vidal — o judeu que 
morria de amores por hua dona d'Elvas — reaparece o topico 
do veado ferido com o mesmo valor estilistico com que ocorre 
na paralelistica de Pero Meogo. Apaixonado pela judia de 
Elvas, esta o trovador no limiar da morte, sofrendo como cervo 
ferido; 

a por que ey mort'a prender, 
come cervo langado, 
que se vay do mund'a perder 
da companha das cervas (CV 1139) (196). 

<196) E 6 nesse sentido que a Imagem ressurge na poesia selscentista. Na poesia 
pastoril de Francisco Rodrigues Lobo o pastor apaixonado 6 comparado ao 
peixe que do anzol ficou ferido, & cerva que o sagaz cacador delxou ferida 
Para o tdplco na poesia de R. Lobo, ver Maria de Lourdes B. Pontes, 
Itinerarlo portico de Rodrigues Lobo, p. 168-169. 
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D. Joam Meendez de Besteiros, que tambem procura a 
morte como solugao de suas desgragas amorosas, da mesma for- 
ma langou mao da formula na fiinda de um de seus cantares 
d'amor; 

E, poys m'eu for, mha senhor, que sera? 
poys mh assy faz o voss'amor ir ja, 

como vai cervo lan?ad'a fugir (CV 447). 

Nao podemos afirmar que o topico do veado ferido tenha 
procedencia provengal, pelo fato de ocorrer, uma vez, numa 
cangao do trovador de Saintonge, Rigaut de Barbezieux, que, 
por haver vivido muito tempo na floresta, adquiriu certo gosto 
pelas coisas da natureza, sobretudo uma exotica simpatia pelos 
animais selvagens. Os leoes, os ursos, os elefantes, desempe- 
nham, constantemente, na sua poesia, uma posigao de relevo. 
Barbezieux emprega o topico com o mesmo significado, esta- 
belecendo, entre o seu estado de espirito e o cervo moribundor 

uma belissima comparagao: 

Aissi co.l cers, que quant a fait son cors, 
Torna morir al crit dels cassadors; 
Aissi torn eu, domna, en vostra merce; 
Mas vos non cal, si d'amor no.us sove (197). 

Tal como o cervo esgotado da carreira acaba morendo aos gri- 
tos dos cagadores, assim sucede com o trovador, que, em busca 
novamente dos favores de sua Dama, nao encontra senao indi- 
ferenga. 

F) CONSCtfiNCIA DOS T6PICOS 

Se a educagao do cavaleiro feudal obedecia a um codigo 
moral; se a vida na corte obedecia a outro; se o amor era, co- 

ds?) Berry, FlorUege des troubadours, p. 260, vs. 52-55. Cremos que o significado 
falico do cervo nao atingiu a poesia galego-portuguesa, onde aparece 
apenas como recurso literario de comparagao. Eugenio Asensio aponta a 
derlvagao do valor simbdlico do animal na poesia do s6c. XVI (espanhola? 
de tipo tradicional? — perguntamos), onde o cervo se associa a idda do 
marido enganado; e observa ainda o fato de haver-se transformado em 
cerva a fim de sobreviver com plenitude poetica (V. Poetica y realidad..., 
p. 56-57). Ver ainda R. Lapa, Das origens ..., p. 330-331. 
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mo pontificara Ovidio, mais uma arte (arte regendo amor 
(198), do que propriamente um estado de alma, claro esta que 
a poesia trovadoresca devia ser fruto mais da imaginagao, da 
fantasia, do que do coragao. Os frades de Angers, no seculo 
XI, ja apresentam, na sua poesia amorosa, o conceito de que o 
amor e substancialmente um servigo — influencia de Ovidio 
— como diz Brinckmann (199). A sintomatologia amorosa 
(exterior e psicologica), o comportamento etico do trovador e 
da dama, os graus de intimidade entre o vassalo e a surerana, o 
cenario naturistico e o retrato fisico e moral da mulher obede- 
ciam quase cegamente a um escolasticismo poetico que a to- 
nica cultural da epoca elaborou. Entretanto, a esse formalismo 
se sobrepunham, como ja vimos, pruridos de individualismo 
literario; trovadores houve que sentiram as limitagoes dos ca- 
nones estabelecidos, testemunhando, desse modo, que possuiam 
consciencia do preceituario estilistico a que estavam constran- 
gidos; e alguns ate consciencia de que sua obra era perfeita e, 
por conseguinte, recomendavam aos jograis nao introduzirem 
nela nenhuma alteragao (200). Outros, ainda, se orgulhavam 
da devogao parnasiana de sua arte: iam, portanto, muito alem 
da rotineira acomodagao da letra a melodia. Se esta muitas 
vezes superava aquela, noutras era o trovador cioso da perfei- 
gao de sua tecnica, proclamando mesmo o dominio completo 
dos canones poeticos, o papel persistente da lima, o acabamento 
formal do poema, numa autentica profissao de fe bilaquiana 
— de quern torce e aprimora a frase para, no verso de ouro, 
engastar a rima como um rubim. Arnaut Daniel, cujo culto 
excessive da forma levou muitas vezes a sua poesia para a 
obscuridade, nao se cansa de proclamar as excelencis de sua 
arte no apuro da estrutura poematica e dos valores expressivos. 
Nas suas canzos parece ter ido buscar a sua profissao de fe o 
poeta do Cagador de Esmeraldas: os instrumentos simbolicos 

(198) Ars Amandi, 1. I, vs. 4. 
(199) V. R. Lapa, Llsoes..., p. 69. 
(200) II n'est pas rare qu'un troubadour confiant ses chants a un jongleur le 

prle de n'y rlen changer, tellement il a conscience d'avoir fait oenvre 
parfaite (J. Anglade, Les troubadours, p. 52). 
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da ourivesaria da frase sao, para o trovador que superou a to- 
dos (na opiniao de Dante e de Petrarca), o rebote, a plaina e a 
lima; e finalmente o Amor, que vem trazer o aprimoramento 
final da poesia: 

En cest sonet coind'e leri 
fauc motz e capuig e doli, 
e seran verai e cert 
quan n'aurai passat la lima; 
qu'Amors marves plan' e daura 
mon chantar,... (201); 

essa preocupagao do crisol (daura) da frase e uma afirmagao 
permanente do poeta, pois na estrofe seguinte volta a confes- 
sar a paciencia do classico que diariamente se poe a depurar 
seus versos: Tot jorn meillur et esmeri, impelido pelo amor da 
formosa dama de quern e o home-l'ige: car la gensor serv'e coli 
(202). E' por esse motivo que Andre Berry fala no classicismo 
da arte trovadoresca: pela anterioridade eterna que dao a for- 
ma sobre a ideia; pelo gosto exclusive, as vezes exagerado, da 
forma poetica; pelo amor da brevidade, da elegancia precisa, 
pela reserva soberana que os faz freqiientemente evitar o false 
brilho e os pormenores inuteis; mas sobretudo pela disciplina 
que eles impoem a imaginagao e pelo prazer que sentem no 
discernimento claro de seus estados sentimentais e passionais 
(203). 

Uma estrutura social, por mais requintada que seja na sua 
forma de sujeigao dos sentimentos humanos — e estao nesse 
caso as sociedades feudais —, nao consegue impedir que o ar- 
tista supere as contingencias pre-estabelecidas, deixando aqui 
e ali despontar a heresia do seu subjetivismo Ja vimos o caso 
flagrante da poesia de Gui d'Ussel, em que o trovador preten- 
deu dar uma forma nova a sua inspiragao, porque os outros 
trovadores ja tinham realizado tudo com a linguagem poetica 
pre-determinada. E' o que Vossler denomina "originalidade 

(201) F. Piccolo, Primavera e fiore..., p. 171, vs. 1-6. 
(202) Ibid., vs. 9. 
(203) Florildge des troubadours, Preface, p. XVII. 
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na imitaQao" (204). A invengao, todavia, entre os trovadores. 
exercia-se principalmente no dommio da forma. Joseph An- 
glade e express© a esse respeito: Elle (a invengao) ne consiste 
pas a trouver des pensees nouvelles, mais plutot a inventer de 
nouveaux airs, de nouvelles melodies, de nouvelles rimes ou 
combinaisons strophiques. C'est encore ici un souci d'art qui 
les pousse, et c'est de lui qu'ils tirent vanite (205). 

O ritual versificatorio trovadoresco, portanto, caracteriza- 
va-se tecnicamente por uma linguagem estilizada, uma lingua- 
gem padrao, com esquemas, imagens e processes mais ou menos 
consagrados. O uso, porem, destas formulas devia ate certo 
ponto ser temperado pela originalidade, pois o abuso delas da- 
va quase sempre lugar a satira. Tal e, entre os trovadores ga- 
lego-portugueses, o caso de Rui Queimado, escarnecido pelos 
seus contemporaneos — entre eles Pero Garcia Burgales —, 
dada a insistencia com que langou mao do topico querer morret 
de amor (206). Entre os trovadores de alem-Pirineus, Arnaut 
de Maruelh ensaia desprender-se do convencionalismo topolo- 
gico, agradecendo ironicamente aos trovadores que afirmam 
ser a sua dona "a mais gentil de quantas ha no mundo": por 
cima desses versos passara triunfante a sua poesia: Qu'entre 
lurs gaps passa segurs mos vers (207) . 

Quando Peire Cardenal, contrariando o espirito do aman- 
te-martir, do amor incorrespondido — que constituiu a pedra 
angular da tematica trovadoresca —, se dispoe a celebrar o 
pleno desfruto das alegrias amorosas, e porque estavam presen- 
tes no espirito do trovador da antissima Trindade os princi- 
pios, as leis, as situagoes e os conceitos da preceptiva literaria. 
A sua canzo e uma sintese dos mandamentos a que estava preso 

(204) Karl Vossler, Formas literarias en los pueblos romanlcos, p. 141. 
(205) Obra cit., p. 53. 
(206) Roy Queymado morreu con amor 

en seus cantares, par Sancta Maria, 
por hua dona que gran ben queria, 
e, por se meter por mays trobador, 
porque Ih'ela non quls ben fazer, 
feze-ss'el en seus cantares morrer, 
mays resurgiu depoys ao tercer dia! (CV 988). 

(207) Rlquer, La lirica de los trovadores, p. 460). 
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o vassalo-sofredor. O poeta se declara satisfeito com os miste- 
res do Amor, e dessa plenitude espiritual e fisica derivam os 
estados de alma e corpo contrarios ao formulario pre-estabe- 
lecido: nao perde o apetite, tampouco o sono; liberto da febre 
passional, da insonia e dos suspiros, nao teme a ira dos ciumes, 
nao sente o cora^ao oprimido, muito menos definha por causa 
da mulher mais bela; nao roga, nao vive de desejos e esperan- 
<jas, nao Ihe rende homenagens e nao se sente cativo, pois os 
grilhoes de Cupido se romperam. E' um hino que comemora, 
nao so a libertagao de sua vida sentimental, mas o desprestigio 
de um receituario moral e psicologico — que ja no seu tempo 
comega a perder a sua razao de ser (208). 

A consciencia do topico, na poesia galego-portuguesa, veri- 
fica-se tanto na poesia lirica como na satirica. Nesta, sob for- 
ma bem mais objetiva e violenta, como se viu da cantiga de 
maldizer de Pero Garcia Burgales dirigida a Rui Queimado; 
naquela. sob a forma freqiientemente reflexiva, em que o tro- 
vador se poe a examinar o valor da formula poetica. Ora, a 
reflexao sobre o conteudo expressive de um esquema estilistico 
acaba por destruir o proprio esquema. O trovador Joao Scares 
Somesso, por exemplo, em varias de suas cantigas d'amor, poe-se 
a analisar o topico da morte como solugao dos casos passionais. 
Numa delas o poeta declara que muitos afirmam encontrar ape- 
nas console para o seu tormento amoroso; para ele, porem, a 
chave da solugao do problema reside, propriamente, no objeto 
amado: so o favor da dama podera por fim as angustias do apai- 
xonado: 

Muitos dizen que perderan 
coita d'amor sol per morrer. 
E s'e verdade, ben estan. 
Mais eu non o posso creer 
que ome perdera per en 
coita d'amor, sen aver ben 
da dona que Ih'a faz aver! (CA 19). 

(208) Evitamos, por demaslado longa, transcrever t6da a cangao em estudo: 
refertmo-nos ^ que, na monumental edigao de Ren6 Lavaud, traz o tltulo 
expressive de Enfin lib£re de 1'Amour! (Poesies completes du troubadour 
Peire Cardenal, p. 3-9). 
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Noutra cantiga, o mesmo trovador, que prefere a vida a morrer, 
entra em desacordo com o principio da fidelidade sentimental, 
pois o "servigo" amoroso ordinariamente deve continuar ate na 
vida eterna; no entanto, insinuando-nos a morte ou o desapa- 
recimento da donzela amada, resolve transferir a sua vassala- 
gem amorosa para outra dona, sob o pretexto de que esta se pa- 
rece muito a primeira (que me semelh'a a dozela que eu vi e 
nunca mais vera). Contrario a morte por amor, opoe-se tam- 
bem a vassalagem eterna. Nao supomos que o trovador esteja 
a brincar com o conceito de fidelidade, ainda que no seu codigo 
de honra estivesse o voto expresso de servigo irrestrito e ina- 
lienavel a mulher amada: 

... pero que e meu mal, (isto e: servir a 2a.) 
servi-la-ey e no servirei al (CA 377) (209). 

Jogando com o argumento da semelhanga, o trovador maquia- 
velicamente procura permanecer em harmonia com o ritual da 
vassalagem. Contraditorio, mas sempre vincando o seu espirito 
eminentemente pratico e avesso aos grandes sofrimentos sem 
recompensa, Joao Soares Somesso confessa-se perdido de amor 
por uma dama; e para resolver o seu drama, dispoe-se a percor- 
rer outras terras, no afa de encontrar o remedio: servir a outra, 
se conseguir desgostar-se da primeira: 

per muitas terras irei 
servir outra, se poderci 
negar esta que quero ben (CA 21). 

Os topicos comegam a perecer quando o poeta se poe a re- 
fletir sobre o seu conteudo, sobre a sua adequagao a realidade 
emotiva do poeta. Que Joao Soares Somesso nao acredita na 
morte como esperanga unica de sossego espiritual, de tranqiii- 
lidade da angustia passional, explica-se pela ideia de que o so- 
frimento continua depois da morte: 

(209) C. MIchaelis pontua dlferentemente o final desta cantiga, separando Cstes 
dols versos por ponto final. Preferlmos, todavla, outra leitura, consoante a 
estrutura sint£tlca do texto. 
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que sei, de pran, que, pois morrer', 
averei gran coit'a soffrer 
por vos, como mi-agora ei (CA 27) (210). 

Tambem Pai Gomez Charinho refletiu sobre a ineficacia 
do topico da morte; o trovador queria-lhe mui gran ben, mays 
non queria por ela morrer: 

Muytos dizen con gram coyta d'amor 
que querriam morrer e que assy 
perderian coytas, mays eu de mi 
quero dizer verdad'a mha senhor: 

queria-me Ih'eu mui gran ben querer, 
mays non queria por ela morrer (CV 393). 

A razao disso vinha no acabamento dialetico da cantiga: 

(210) Os temas ligados ao fim da vida ou a vida ultra-terrena, ao que nos parece, 
nao mereceram ainda a atengao dos tratadistas, que na poesia galego-portugu§- 
sa encontrariam campo fertU. cases curiosos, belissimos, nesse lirismo de 
Entre-Douro-e-Minho, onde a saudade rivaliza com o sentimento da vida 
post-mortem. Estevan Perez Froian, se tiver que sofrer no outro mundo 
aquilo que sofre neste, prefere entao morar no Inferno, pois a contempiacao 
de sua dona Ihe fizera perder a razao e os prdprios sentimentos reli- 
glosos: 

Senhor, se o outro mundo passar, 
assy com'aqueste pass'e passey, 
e con tal coyta, com'aqui levey, 
e lev', eno inferno [o] ey de morar 
por vos, senhor, ja non por outra ren, 
ca por vos pergo Deus e sis'e sen, 
quando vos vejo dos olhos catar (CV 511). 

Numa canfisa d'amigo du trovador Joao Servando, que, como Bonaval, Guilhade e Marcabru, intercala o seu nome em quase todas as cantigas, 
vemos a donzela antegozar em vida a satisfagao de que todos haverao de 
se maravilhar quando souberem que ambos morreram um pelo outro: 

mais, pois eu logo por el morta for, 
maravilhar-s'am todos d'atal fin, 
quando eu morrer por el e el por mln (CV 748). 

O pacto de morte 6 peculiar do lirismo galego-portugues. Em outra cantiga 
de Joao Airas, num misto de martir egoista e encantadora vaidade, a 
moga implora as amigas que nao revelem a ele a causa da morte dela, 
para que o amigo nao tenha curta vida pela mesma causa; 

mais non Ihe digan que morrl assi 
ca, se souber com'eu por el morrl, 
sera mui pouca sa vida des i. (CV 634). 

£ um recanto, sem duvida, que merece estudo; flores esparsas num jardlm 
mal compreendido, mais uma j6ia escondida pela ramagem resplendente de 
ternura e magia num lirismo que adogou o espirito belicoso dos prlmelros 
tempos da nacionalidade galego-portuguesa. 
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Ca nunca Ihi tan ben posso fazer 
servigo morto, como se viver. 

Alias, a consciencia de que a morte e ineficaz como terapeutica 
da alucinagao passional chega a constituir um dos preciosos to- 
picos da lirica luso-galega: Joan Airas de Santiago tambem 
pertence a corrente contraria aquela formula terapeutica — 
<5ue para uns e decisiva, mas para outros e testemunho de es- 
piritos incoerentes: 

E quen deseja mort'aver 
por coyta d'amor non faz sen, 
nen o tenh'eu por de bon sen (CV 537). 

Por sua vez, Martim Moxa, procurando desacreditar o can- 
sado topico, pergunta aqueles que morrem por amor qual coita 
sera maior: viver no outro mundo longe da dama, ou perto de- 
la e nao ter coragem de Ihe falar? 

A tanto queria saber, 
d'estes, que xnorren con amor, 
qual coyta teen por mayor: 
d'ir hom en tal loguar vyver 
hu nunca veia sa senhor, 
ou de guarir hu a veer 
possa e non Ih'ouse falar (CV 479). 

Guilhade parece as vezes desconcertante na sua posigao pe- 
rante o formalismo amoroso: se por um lado ere que os trova- 
dores possam encontrar satisfacao na morte (CA 234), por ou- 
tro desmascara a eficacia do topico, fazendo uma de suas don- 
zelas dizer que o amigo, nas suas declaragoes sentimentais, 
costuma assegurar que por ela perdeu o sen e por seu ben mor- 
re; e arremata na fiinda; 

E ia mays, nunca mi fara creer 
que por mi morre, ergo se morrer (CV 357). 

O trovador galego inclinava-se, contudo, para a segunda posi- 
gao, pois, enquanto tivesse a felicidade de ver a amada, sem- 
pre m'eu queria viver, / e atender e atender (CA 234). Espe- 
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rar pelo favor da mulher, eis a suprema dogura do amante, que 
refletiu sobre a inanidade do topico: 

E tenho que fafcen mal-sen 
quantos d'amor coitados son 
de querer sa morte... (CA 234). 

A. razao desta conformidade com a vida parte de um principio 
pessoal, que constitui uma das joias de sua arte: este mundo 
em que se ama e muitas vezes melhor que o paraiso: 

O parayso boo x'e, de pran, 
ca o fez Deus... 
mai-los amigos... 

aqueste mundo x'est a melhor ren 
das que Deus fez a quen el i faz ben (CV 345) (211). 

Guilhade constitui uma individualidade literaria com contor- 
nos bem precisos. Comegou a por em crise o material precep- 
tistico dessa poesia numa epoca em que o movimento trova- 
doresco atingia o seu momento culminante. 

Indiretamente os trovadores revelam consciencia dos re- 
cursos convencionais de sua arte, reforgando o topico por meio 
de repetigoes com valor enfatico, ou atraves dos labios femi- 
ninos (nas cantigas d'amigo). A cantiga d'amigo, pois, esta 
eivada, nao so do espxrito da poesia cortesanesca, como de 
cliches e motivos que pertencem propriamente a esfera das 
cantigas d'amor. Como ja dissemos (212), so as paralelisticas 

<211) A ld61a 6 a mesma que esta na poesia do poeta andaluz Ben Safar Al-Marlni; 
"Y tu, amigo, que estds commlgo en su paraiso, goza de la ocasldn, 
que hay aqui dellcias que no existem en el paraiso etemo". 

(E. G. Gomez, Poemas arabigoandaluces, p. 133). 
Numa cantiga de mal-dlzer, Pero da Ponte dlz de Fernam Dias Estaturao, 
que muito fSz pela causa de Deus e sempre se manteve contlnente Aa 
sollcltagoes do pecado: 

Este ten o parais'en mao, 
que sempr'amou con sen cri^tSo paz, 
nen nunca amou mother nem sen solaz... (CV 1183). 

A intengao sarcSstica 6 evidente, mas continua Implicita na cantiga a 
idSla de que o verdadelro paraiso 6 este em que vlvemos, nao aqufile onde 
os castos receberao o nome de beat! oculy... 

(212) V. Fendmenos formais da poesia primitiya, p. 47. 
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— e entre elas apenas algumas — refletem uma realidade fol- 
clorica em estado puro, sem aderencias ou contagio artistico 
das cangoes d'amor. 

Pela repetigao emotiva do topico, entre outras, temos esta 
passagem de uma cantiga d'amor de Pero d'Armea: 

E non vos ous'eu mays dizer, 
senhor e lume d'estes meus 
olhos, ay lume d'estes meus 
olhos, e venho-vos dizer... (CV 671). 

Tal processo repetitive era muito do gosto desse trovador; 
;a vimos uma cantiga sua, paginas atras, onde o bardo galego 
de Armea nao faz mais do que uma belissima parafrase ou 
ladainhas do topico en grave dia. 

Pero da Ponte, cujo talento poetico na criagao de temas 
(o do escudeiro, por exemplo, que deitou raizes ate ao seculo 
XVII com o Pidalgo Aprendiz) deve ter sido notorio no seu 
tempo, devera ter sentido a inexpressividade do topico meu 
lume e meu ben, pois, ao inves de reforga-lo (ou pelo redobro 
ou pelo processo de interpolagoes), deu-lhe nova e peregrina 
configuragao: 

nem vyverey, nem e cousa guisada 
ca poys non vyr meu lume e meu espelho, 
ay eu ja por mha vida nom diria nada... (CV 568). 

E' atraves das confissoes e dos soliloquios da donzela ena- 
morada que o trovador nos deixa perceber a consciencia que 
tinha dos meios de realizagao de sua poesia. E' freqiiente ver- 
mos a mulher sentir-se vaidosa do tratamento que o cavaleiro 
Ihe dispensava: 

Chamava-m'el lume dos seus 
olhos e seu ben e seu mal (Estevam Travanca, CV 324) 

(213); 

(213) O tratamento senhor nao era, como pensam muitos, excluslvos dos cantares 
d'amor, dlrigido a mulher de alta condigao social. Cantigas d'amlgo ha 
em que a mulher revela o tratamento que o namorado Ihe dispensava, 
chamando-a senhor, tal como &s damas da corte. Vejam-se, por exemplo, 
as cantigas de D. Dlnls, CV 175, 179, 180 etc. Qufe se conclul? Que nem 
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ou esta, em que a mulher esta saudosa do tempo em que o 
amado Ihe compunha melodias e fazia o panegirico de sua for- 
mosura; 

Mui gran temp'a, e tenho que e mal, 
que vos non 01 ja cantar fazer, 
nen loar mi, nen meu bon parecer (Joao Airas, CV 607). 

A advertencia da mulher de que nao era fingimento de- 
clarar que nao dormia manifesta evidente nogao de que o to- 
pico ja estava em crise no seu conteudo expressivo: 

E non dorm'eu, nem enfinta non e (Vasco Praga de San- 
din, CV 238). 

E' nos cantares de escamio e maldizer, entretanto, que 
mais se evidencia essa consciencia dos cliches rotineiros da 
poesia: Pero Garcia Burgales, numa deliciosa cantiga dirigi- 
da a uma soldadeira de seu tempo, D. Maria Negra, ridicula- 
riza o motive convencional do encontro combinado (talhar 
preito), tao freqiiente na poesia de Entre-Douro-e-Minho (CV 
992) (214). Como este, muitos outros exemplos poderiam ser 
invocados. Nestas cantigas, pois, so muito peregrinamente sur- 
gem os topicos estudados; e quando aparecem, e porque se 
tern em mira a chacota. O fato, portanto, e testemunho de que 
os trovadores tinham consciencia de seus meios expressivos, 
pois essas cantigas nao estavam sujeitas, como as d'amor, a um 

todas as cantigas d'amigo sao autenticamente cantigas d'amigo, isto 6, 
cantares onde uma donzela do campo ou Vila, uma criatura simples do 
povo, exprime suas queixas amorosas por um amor desastrado. Hti canti- 
gas d'amigo cuja mulher permanece a mesma inspiradora dos cantares 
d'amor, onde se presume que e nobre, da corte, ou de alta condicao, ou 
mesmo decaida. Uma reconsideragao das formas poeticas seria necessjria, 
de vez que cantares d'amigo ha fortemente contaminados pela erdtica aris- 
tocr^tica. Veja-se esta cantiga d'amigo de D. Dinis, em que a mulher 
aparece revestida daqueles atributos morals que sao exclusivos da mulher 
palaciana, a quern se rendia vassalagem: 

Amigu', e de min que sera? 
— Ben, senhor boa e de prez (CV 179). 

(214) V. R. Lapa, Das origens..., p. 167. Lapa refere-se ainda a um cantar 
satirico de Juliao Bolseiro, que parodiou o tema da mae, que nos cantares 
d'amigo reprime o amor alucinado da filha e chega ao ponto de agredi-la 
quando desobedece. O trovador inverte os papeis das duas personagens 
(CV 777). 
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formalismo literario; eram mais expansivas, mais chegadas, 
pois, a realidade social e moral da vida burguesa, numa ex- 
pressao bem humana de seu modus vivendi, e numa evasao 
incrivelmente crua da vida escatologica. O verdadeiro retrato 
da epoca, sobretudo no que se refere as vaidades e rixas lite- 
rarias, a revolta da classe media contra a nobreza, a conscien- 
cia que se tinha das coisas divinas, a vida militar e as arreme- 
tidas contra a mourama, teremos que procura-lo, nao na poesia 
lirica — que esta comprometida com um ritual amatorio —, 
mas nesses cantares escabrosos. onde o homem — mais do que 
o poeta — deixou estampado, com profunda sinceridade, os 
aspectos sociais de sua epoca, o feitio moral de sua geragao e 
a sordidez da vida sexual. 

Houve, incontestavelmente, tanto na provengal como na 
galego-portuguesa, uma consciencia do artificialismo artistico 
dessa poesia. Todavia, na poesia lirica luso-galega, onde o sen- 
timentalismo e "quase morbido" — disse Istvan Frank —, onde 
o subjetivismo nao se sente a vontade entre as comportas des- 
sa preceptiva rotineira, a consciencia da atonia expressiva, do 
valor estilistico dos esquemas, e muito mais evidente, muito 
mais clara, conquanto a poesia trovadoresca peninsular nao 
tivesse alcangado o grau de flexibilidade estilistica e a riqueza 
da analise dos sentimentos da poesia provengal. 





PALAVRAS FINAIS 

O presente trabalho estava sendo elaborado, quando no 
Brasil e particularmente em Sao Paulo chegavam os ecos da 
revolugao no campo dos estudos romanicos: o descobrimento 
das carjas e as primeiras conclusoes sobre o seu significado 
na genetica da poesia lirica trovadoresca. Estas carjas sao re- 
mates de poesias (moaxahas) arabes e hebraicas da Andalu- 
zia dos seculos XI, XII e XIII, escritas em romango mogarabe 
e tidas agora pelos orientalistas como fulcro castelhano (ou 
hispanico) de uma lirica trovadoresca romanica (1). Como 
aparentemente o tratamento dos topicos implica num proble- 
ma de "influencias", pareceria que devessemos reconsiderar 
ou recolocar algumas afirmagoes, visto que nessa Hrica hispa- 
no- arabe surgem farrapos de alguns topicos por nos estuda- 
dos. Sobre o temario e a estrutura poematica dessa primitiva 
poesia lirica ja ha pronunciamentos mais avangados e respei- 
taveis (2); mas no dominio das formulas nao estamos ainda 
em condigoes de antecipar conclusoes da mesma ordem. Da 
meia centena de exemplares ja colhidos dos romanceiros da 
lirica andaluz, um deles reproduz o topico da morte por amor, 
noutro ocorre a imagem pupila dos meus olhos, e num terceiro 
o esquema dos cabelos ruivos, colo branco e boca vermelba do 
amado. A maneira dos cantares d'amigo galego-portugueses. 
e a donzela que fala nestes estribilhos populares que acom- 
panham a poesia culta de poetas mouros e judeus. A cor dos 
cabelos, a metafora afetiva dos olhos e a morte por amor, saem 

(1) Levi-Provencal revelou recentemente a Pierre Le Gentil haver encontrado 
novas carjas, anteriores ao s^c. XI (V. Le Gentil, Le virelai et le villancico, 

(2) Tais sao os eruditos e apaixonados trabalhos da Damaso Alonso e Ramon 
Menendez Pidal, respectivamente: Cancioncillas "de amigo mozirabes. In. 
Revista de Fllologia Espafiola, 33: 297-349 (1949); Cantos romSnicos andalusies. 
In: Boletin de la Real Academia Espafiola, Madrid, 31 (133): 187-270, mar-ago. 
1951. 
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portanto da esfera Hrica do homem, a que pertencem. Os pas- 
ses alusivos sao os seguintes: 

1. Dime, que hare? 
como vivire? 
Es el amado que espero: 
por el yo morire. 

2. Oh! hermoso y moreno, pupila de mis ojos! 
Quien podra suportar tu ausencia, 

amado mio? 

3 Madre, que amado mio! 
Bajo su rubia cabellera 
el cuello bianco 
y la boca roja (3). 

Como se sabe, estes textos, que variam de 2 a 4 versos, 
nao se encontram escritos inteiramente em dialeto mogarabe; 
palavras ha, expressdes e ate versos inteiros, redigidos em 
arabe: justamente a imagem pupila de meus olhos, a expressao 
cabeleira ruiva, nao estao no referido romango: ya qurrah al- 
aynayan, 1-yummella sagrella. Boca roja e tradugao muito li- 
vre, a transcrigao romanica fala em bokella bamrella. 

Relativamente, pois, ao problema que se poe, nada existe 
ainda nesses fragmentos poeticos que possa abalar as nossas 
conclusoes. O material e ainda escasso, as leituras que desses 
estribilhos se apresentam sao muitas vezes meras tentativas, 
nao raro discordantes entre os proprios arabistas. Na realida- 
de ha pontos de contacto entre a poesia lirica mogarabe e a 
galego-portuguesa, se e que aquela chegou a ser uma lirica 
autoctone, com existencia organica e efetiva. 

Esperemos, portanto, pronunciamentos mais definitives, 
pois em face do material ate agora existente e de bom alvitre 
guardarmos reservas. Nao ha duvida que se abre um amplo 
horizonte. Falando sobre o descobrimento das "muwaschahas" 

(3) fistes exemplares aparecem reproduzidos em Leo Spitzer, Lingiiistica e 
historia llteraria, p. 78-81, e em Julio Garcia Morejon, La mfis primittva 
lirica occit^nlca. In: Paideia, Sorocaba, 2 (14): 5-48, 1955. 
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romanicas e sobre os futures estudos de Emilio Garcia Gomez 
a respeito da materia, exclamava Menendez Pidal em 1951: 
"Alba! Alba! Un nuevo dia amanece en el campo de la inves- 
tigacion filologica, tanto literaria como linguxstica" (4). 

(4) Cantos rom&nlcos andalusies, BRAE, p. 199. 





APfiNDICES 

(Foram aqui anexados dois estudos que intimamente se 
iigam a materia versada no presente trabalho: o primeiro, 
um exame do tdpico do "mundo as avessas'', publicado na 
Revista de Historia, Sao Paulo, 13 (27): 73-80, jul-set. 
1956, aqui inteiramente refundido; o segundo, sobre a 
expressao "Fazer ben" nos cantares trovadorescos, publi- 
cado na Revista Brasileira de Filologia, Rio de Janeiro, 2 
(2): 179-186, dez. 1956). 

I 

Florebat olim. .. (ou o mundo as avessas). 

O sentido profundo da obra de Ernest Robert Curtius, 
Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter, como dis- 
semos, e testemunhar a indestutivel unidade da cultura euro- 
peia. Como? Estudando, de forma longitudinal, os ingredien- 
tes culturais que constituem o patrimonio comum latino-medie- 
val. Maria Rosa Lida fez uma apreciagao muito seria da mo- 
numental obra do romanista alemao, procurando reduzir ao 
seu justo valor as suas monografias (1). Outros procuraram 
mostrar ate que ponto o fichario de Curtius e incompleto, pois 
nao levara em conta a substancia literaria da Idade Media por- 
tuguesa, tao expressiva para o caso. A tese de Curtius forga, 
evidentemente, a interpretagao de muitos fenomenos culturais, 
que, longe de serem o resultado de uma trajetoria historica, 
sao gerados por circunstancias historicas semelhantes. No afa 
de insistir nessa unidade cultural da Europa, a investigagao de 
Curtius consiste em estabelecer a continuidade historica de 
certos expedientes e principios literarios, esteticos, cosmogo- 

(1) Perduracl6n de la Uteratura antigua en Occidente. Sep. de Romance 
Philology,5 (2 e 3); 99-131, nov. 1951-fev. 1952. 
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nicos, axiologicos e pedagogicos: estuda, pois, a genese e a 
evolugao de esquemas e motives literarios, de lugares-comuns 
(topica), de mitos (como o das musas), das artes liberals, da 
valorizagao da poesia, da deusa Natureza, da paisagem ideal, 
do maneirismo. As proprias correntes literarias do seculo XVII 
espanhol (o Cultismo e o Conceptismo) tem suas raizes no bar- 
roquismo da poesia latino-medieval dos seculos XII e XIII... 

Um dos capitulos, ou melhor, uma destas monografias (por- 
que o livro de Curtius nao e uma obra com perfeita unidade 
de composigao) refere-se a Topica. Num corte longitudinal o 
Autor estuda os chavoes, os lugares-comuns, que circularam 
desde a Antiguidade greco-romana ate pouco depois da Renas- 
cenga. Entre estes topicos (o exordial, o la "palavra consola- 
toria", o da "afetagao de modestia", o da "invocagao da natu- 
reza", o do "menino-anciao" e muitos outros) encontra-se o do 
mundo as avessas, cuja ascendencia estaria nos adynata da 
antiga Grecia. Arquiloco de Paros teria sido o seu criador, 
quando, apos o eclipse solar de 648, afirmou que nada entao 
era impossivel, pois Zeus havia obscurecido o sol. Que nin- 
guem se admirasse se os animais do campo trocassem seu ali- 
mento com os golfinhos (Fragm. 74) (2). A partir daqui os 
argumentos de Curtius sobre a evolugao do adynaton e a ge- 
nese do mundo as avessas nao nos parecem claros. 

Na egloga de Vergilio o adynaton aparece como expressao 
de desconsolo do amante abandonado; na poesia carolingia, em 
Teodulfo por exemplo, a figura reaparece, por influencia ver- 
giliana, como expressao de escarnio contra os maus poetas de 
seu tempo; no seculo XII, com a decadencia da Igreja, o mona- 
quismo e a situagao do campones, surge o adynaton como um 
dos recursos da vigorosa critica da epoca. Mas, paralelamente 

(2) Literatura europea y Edad Media latina, I, p. 144. All£s o termo V0^Uj^i 
na passagem arquiloquiana, nao significa prdprlamente "alimento", mas 
"regiao, morada, sitlo", acepgoes originals. Realmente, vo^s pode significar 
"pasto, forragem, alimento"; mas os dois versos subsequentes esclarecem o 
exato sentido da palavra, pois o poeta adverte que "ningu6m se admire se 
porventura os animals do campo permutarem a morada com os delfins, tor- 
nando-se, para aqueles, mals gratos do que a terra flrme as sonorosas ondas 
do mar, e, para estes, agraddvels os montes". 
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a essa formagao, outra linha evolutiva se apresenta para o 
topico do mundo as avessas, que vem de Aristofanes (Assem- 
bleia das Mulheres e Pluto), passa por Luciano na parodia que 
faz a viagem homerica para o Hades (Menippos), e chega ao 
seculo XVI com Rabelais (Pantagruel, cap. 30). Alem disso, 
desde a Antiguidade, como testemunho da vocagao gnomica do 
povo, o adynaton e explorado nas expressoes proverbiais em 
que entram em cena os animais (o boi danga, o burro toca 
alaude etc.). fiste e o quadro a que pode esquematizar-se o 
capltulo de Curtius sobre a materia. Como se ve, muito im- 
precise cronologicamente e assistematico nos seus aspectos ge- 
neticos. O estudo do topico nos trovadores provengais redu- 
ziu-se ao exame dos cinco adynata que ocorrem nas 18 com- 
posigoes de Arnaut Daniel, onde 4 se apresentam como expres- 
sao do amor fracassado, e um parece explicar-se pelo pendor 
que tinha o Poeta para o ornatus diffidlis da poetica medieval. 

O topico do mundo as avessas assume diferentes modali- 
dades cada qual determinada por especificas circunstancias 
historicas, morais e literarias; em geral o que esta na base deste 
topico e a expressao de um descontentamento: ou o daquele 
que, desprezado pela mulher amada ou vitima do "amor falso", 
acredita que tudo pode acontecer (3); ou o descontentamento 
com as coisas do mundo contemporaneo (antagonismo em que 
se colocam as geragoes velhas contra as geragoes que reben- 
tam). Neste sentido o topico tern um aspecto execratorio pelo 
que expressa como condenagao da realidade presente. E ha, 
neste caso, a associagao de um topico a outro, pois o antagonis- 
mo entre as velhas e as novas geragoes ja constitui um topico 

(3) Tal como no adynaton vergiliano que ocorre na sua egloga VIII, vs. 53 e ss. 
S6bre o uso da" figura, com relagao & mulher amada, ver o excelente artigo 
de Joseph G. Fucllla, "Petrarchism and Modern Vogue of the Figure 
ADYNATON", In: Zeitschr. fur roman. Philologie, 56: 671-681, 1936, em 
que o Autor procura por em evidencia o papel de Petrarca na difusao do 
tdpico classlco, preenchendo assim uma lacuna nos dois estudos sdbre a 
figura: o de R. H. Coon, "The Reversal of Nature as a Rhetorical Figure", 
(In: Indiana University Studies, 15 (80), 1928); e o de H. V. Causer, 
"The Figure ADYNATON in Greek and Latin Poetry" (In: American Journal 
of Philology, 51: 32-41, 1930). 
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independente (4). Nesta altura a materia nos permite as se- 
guintes consideragoes, a guisa de esclarecimento: 

— uma coisa e a figura classica do ADYNATON; 
— outra a oposigao entre as velhas e as geragoes mogas 

(Florebat olim..., denominagao extraida do verso ini- 
cial de um poema dos Carmina Burana); 

— outra ainda a expressao do mundo as avessas. 

A jurisdigao de cada uma das imagens nao apresenta fronteiras 
definidas, de vez que uma pode intervir freqiientemente na 
outra: o mundo as avessas pode exprimir-se por uma seriagao 
de impossibilia, pode aparecer associado ao topico do Florebat 
olim. Vejam-se, por exemplo, os versos iniciais de um poema 
dos Carmina Burana: 

Florebat olim studium, 
Nun vertitur in tedium; 
lam scire diu viguit, 
Sed ludere prevaluit; 
etc., etc., 

onde o poeta, durante quase duas dezenas de versos, se limita 
a descrever desconsoladamente o quadro melancolico de sua 
epoca, em oposigao com os tempos preterites (topico). Logo 
depois o poeta langa mao de uma serie de adynata, para vincar 
mais vivamente a subversao de valores no seu tempo (outro to- 

(4) Extraordinarias, a esse respeito, sao as paginas de Baldesar Castiglione, em 
seu Cortegiano, quando asslnala este sentimento de repulsa do mundo pre- 
sente e louvor dos tempos passados: quasi tutti Xaudano i tempi passati e 
biasimano i presenti, vituperando le azione e i modi nostri e tutto quello 
che essi nella lor giuventu non facevano; affermando ancor, ogni bon costume 
e bona maniera di vivere, ogni virtti, in somma ogni cosa, andar sempre di 
male in peggio. e evidente a ligao dos autores antigos — em especial a de 
Cicero — a proposito das idades do homem e seu comportamento, quando 
o ilustrado Conde de Urbino tenta explicar o ponto de vista das geragoes 
velhas sobre o mundo atual, comparando os velhos aqueles que, partendosi 
dal porto tengono gli occhi in terra, e par loro che, la nave stia ferma e la 
riva si parta, e pur e il contrario; che il porto, e medesimamente il tempo 
ed i piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della mortalita 
luggendo n'andiamo I'un dopo 1'altro per quel proceloso mare che ogni 
cosa assorbe e devora... (II libro del Cortegiano, 1. II, respect, p. 136 e 
138). Nao fazendo mais que desenvolver as id^las de Cicero no seu Cato 
Maior de senectute, Castiglione justifica esta censura dos velhos contra o 
tempo presente, mostrando a incompatibilidade do animo senil com certos 
prazeres de que a velhice se sente privada; e dai nao discernirem os velhos 
que a muta^ao que se opera nao 6 no tempo mas neles mesmos. 
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pico, agora o do mundo as avessas, por sua vez baseado numa 
seriagao de impossibSlia para sua expressao). A descrigao pu~ 
ra e simples da decadencia moral, religiosa ou literaria de uma 
epoca pode nao chegar a ser topico. 

Arnaut Daniel exemplifica o emprego do adynaton na sua 
forma original, como figura retorica simplesmente: numa de 
suas belas cangoes, em que o trovador faz uma verdadeira 
"profissao de fe" bilaquiana de sua arte, aparecem os estranhos 
versos da cauda: 

leu sui Arnautz qu'amas I'aura 
E chatz la lebre ab lo bou 
E nadi contra subema. 

(Eu sou Daniel, que amassa o vento, caga a lebre com o boi e 
navega contra a corrente). Conquanto paregam obscuros os 
versos terminals do poema, e evidente que o trovador preten- 
deu dizer que, em materia de arte poetica, e capaz de operar 
verdadeiros impossiveis. 

O exemplario de Curtius nao mencionou uma so passa- 
gem do trovador centenario Peire Cardenal, ja da fase deca- 
dente do movimento trovadoresco provengal, posterior a cru- 
zada inquisitorial contra os albigenses (1209). Talvez porque 
os exemplos desse trovador nao tivessem sofrido a influencia 
dos adynata. Satiro impiedoso, Peire Cardenal incumbiu-se de 
descarnar as mazelas do mau clero de seu tempo; conhecia-as 
por experiencia propria, como egresso que era do canonicato 
do Puy. Num estribote verrinoso contra os clerigos de entao 
— que agora cantavam baladas e salmos travestis (e com cer- 
teza Caifas e Pilatos entrariam no ceu antes deles) —, Peire 
Cardenal invoca o virtuoso exemplo dos monges de outrora, 
que viviam prosternados diante da imagem de Deus, completa- 
mente reclusos nos mosteiros; 

Monge solon estar dino los mostiers serratz, 
On adzoravan Dieu denan las magestatz (5), 

(5) Rene Lavaud, Poesies completes du troubadour Peire Cardenal. p. 208. 
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e agora vivem pelas ruas da cidade, como todo-poderosos, ar- 
rebatando as mulheres alheias indiscretamente. 

E' possi'vel que na produgao literaria desse trovador a in- 
vectiva impiedosa contra o man clero deixasse de ser um mero 
expediente literario (o conflito das geragoes), para ser tao so- 
mente a expressao da realidade moral da classe, que nesse tem- 
po bem podia estar em declinio, depois do desastre inquisitorial 
dos albigenses. O florescimento da heresia catara tinha sido 
o testemunho da impotencia da Igreja na zona meridional da 
Franca. 

O ultimo testemunho da lirica occitanica, ja nas vesperas 
da cruzada que exterminou o doce paganismo da geragao clas- 
sica trovadoresca, foi Giraut de Riquier. Num perxodo de 
transigao dolorosa, em que a musa paga dos grandes trova- 
dores entregava a diregao da poesia a inspiragao de Maria, 
era inevitavel que o protesto desse trovador fosse vibrado con- 
tra o declinio vertiginoso da poesia: esta descambara para a 
bufonaria e transformara-se em gritos indecentes (critz mez- 
clatz ab dezonor). Esquecia-se o que outrora podia trazer os 
louros da gloria, e pouco faltava agora para que o mundo 
submergisse nas sombras da impostura: 

Quar tot, quan sol donar lauzor, 
Es al pus del tot oblidat 
Que.l mons es quays totz en barat (6). 

Acreditamos tratar-se do topico do mundo as avessas, embora 
aparega estilisticamente descolorido, sem o recurso dos impossi- 
bilia. Uma aragem purificadora viria dentro em breve impul- 
sionar a inspiragao da nova geragao de trovadores, pois a poesia 
deriva solenemente para o lirismo contemplativo da Virgem. 

Outra passagem tambem significativa, e esta do grande 
trovador tolosiano Peire Vidal, apresenta o seculo vigente em- 
polgado pelo embuste e pela perfidia (Tot lo segle vei sobre- 
pes / D'engan e de galimen). Sente-se na declaragao de Peire 
Vidal a formula estilistica, que aflorou, na sua poesia, estimu- 

(6) A. Berry, FlorUege des troubadours, p. 433. 
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lada pela observagao da realidade contemporanea e pela lem- 
branga de que Jesus veio a terra para redimir nossos pecados; 
tao numerosos sao os embusteiros, que vegetam com dificulda- 
de o direito e a fe; cada qual, no afa de enriquecer-se, procura 
a traigao dos proprios companheiros; o senhor dos aragoneses 
e catalaes, Pedro II, tern todas as grandes qualidades que a 
nobreza exige, mas infelizmente deixa enriquecer seus servos, 
sequiosos de causar a corte prejm'zos e embaragos (7). 

Desgamos as doces paragens de Entre-Douro-e-Minho. En- 
tre os trovadores galego-portugueses os topicos aparecem (o 
do Florebat olim e o do mundo as avessas), e explicam-se mais 
facilmente como frutos de uma conjuntura historica semelhan- 
te do que que como resultado da continuidade psiquica do Oci- 
dente. Entretanto, pela tendencia que tern a poesia Hrica pe- 
ninsular para a depuragao dos elementos realistas, explica-se 
que tais topicos tenham tido um florescimento quase exclusive 
na poesia satirica ou de reflexao moral. Q topico sob a forma 
de visao apocalitica, todavia, pode ser fruto de uma transmis- 
sao livresca, tendo como ponto de partida historico os primei- 
ros poetas que se inspiraram nos livros biblicos para a ex- 
pressao literaria do mundo subvertido. 

Depois do mecenatismo das cortes de D. Afonso III e D. 
Dinis, o destine da poesia era desolador. A partir do reinado 
de Afonso IV verifica-se uma profunda mudanga no sentido 
da vida, social e moral, transformagao que a futura dinastia 
de Avis acelera vertiginosamente, preparando agora as forgas 
fisicas do homem, adestrando o cavaleiro, formando moralmen- 
te o principe e prevenindo a nagao contra o perigo castelhano. 
Os ideais culturais mudavam radicalmente, e nesse quadro de 
transformagoes a poesia nao encontrava um lugar onde aco- 
Iher-se. Fechavam-ise as portas para as vocagoes literarias, 
que agora se reduziam a composigao coletiva de livros apolo- 
geticos, desde a didatica da montaria a pedagogia do principe 
ideal. O jogral Joan, de Leon, faz o retrato dessa dolorosa si- 

(7) V. a cangao Baros Jezus, qu'en crotz fo raes, J. Anglade, Les poesies de 
Peire Vidal, p. 133-136. 
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tuacao da poesia, desenhando as desanimadoras perspectivas 
que se seguiam a morte de D. Dinis, o grande protetor das 
letras e ele o mais fecundo dos trovadores galego-portugueses. 
O jogral leones recorda-se (Florebat olim.. .) dos doces tem- 
pos da corte dionisiana, em que os trovadores desferiam com 
arte e sinceridade as melancolicas trovas amorosas; agora, com 
a perda irreparavel do Rei-trovador, os namorados que "tro- 
bam d'amor" perderam o "prazer" da poesia, e para os cida- 
daos e cavaleiros que daquele rei recebiam favores nao restava 
mais que morrerem por suas proprias maos; 

Os trobadores que poys ficarom 
en o seu regno et no de Leon, 
no de Castela, no de Aragon 
nunca poys de sa morte trobaron (CV 708). 

Nao sabemos que razoes militavam em favor de Joao Sca- 
res Coelho, o descendente ilustre de Egas Munis e trovador da 
corte de Afonso III, para descrever tetricamente a decompo- 
sigao moral do seu tempo, cuja subversao apocalitica trazia os 
sinais evidentes do Anti-Cristo: o imperador — voltado contra 
Roma; a iminente insurreigao dos tartaros; os mouros — subs- 
tituindo os cristaos nas romarias ao Santo Sepulcro; o descre- 
dito reciproco entre os servos e os senhores feudais; pagaos 
(non bautizado) como Joan Fernandes, em peregrinagao a 
Jerusalem. O trovador encontrava no seu tempo a expressao 
concreta dos quinze sinais do fim do mundo: 

Johan Fernandez, o mund' e torvado 
e, de pran, cuydamos que quer fiir: 
veemoTenperador levantado 
contra Roma e tartaros viir, 
e ar veemos aqui don pedir , 
Johan Fernandez, o mouro cruzado (CV 1013). 

Encontramos realmente o mundo subvertido, sem a intervengao 
literaria dos adynata. Talvez a simples indisposigao politica 
entre o rei D. Afonso III e a Igreja fosse suficiente para exa- 
cerbar o espirito contrito e virtuoso do fecundo trovador por- 
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tugues. Sabe-se que Joao Scares Coelho teve particular atua- 
gao na reconciliagao daqueles dois poderes. 

Um dos encantos da poesia de Martim Moya reside na 
ideia permanente de que seu mundo vai "de ben em mal e de 
mal em peior". Falando expressamente no "mundo a avessas". 
num mundo completamente esquecido pelo Senhor (... que 
Nostro Senhor / non quer no mundo ia mentes parar), acha 
preferivel a morte; a vida nao tem mais sentido para quern 
vive numa epoca de inversao completa dos valores, em que os 
bons aparecem subjugados pelos maus: 

Ca veio boos cada dia decer, 
e veio maaos sobr'eles poder (CV 473). 

Para o trovador cumpriam-se no seu tempo os prognosti- 
cos das Sagradas Escrituras, pois "o anti Christo ora seera na 
terra'' (CCB 887), cujos sinais evidentes sao a "mengoa de 
Justiga", a cobiga desenfreada, a ausencia de mesura e de con- 
selho, o esbulho de hospitais, igrejas, peregrines, donas e fi- 
dalgos, o abandon© da lavoura, o estupro e o descaso da reputa- 
gao. O quadro que nesta cantiga vem descrito, fruto de um es- 
pirito desiludido do seu tempo, e verdadeiramente apocalitico 
e com visos de veracidade. 

Temos a impressao de que o uso que faz do topico do nuin>- 
do as avessas o trovador afonsino Joan Lopes d'Ulhoa, esta 
dentro de outras condigoes de espirito: com este a ideia do 
"mundo desguisado" parere meramente literaria, como moti- 
ve de um seu cantar d'amor (CA 206). E' topico e motivo ao 
mesmo tempo, pois apenas na primeira estrofe chamou a aten- 
gao para o desconcerto do tempo, razao pela qual maldiz a 
epoca em que se apaixonou por uma dama; o trovador consi- 
dera a incorrespondencia da mulher um dos sinais desse desar- 
ranjo em que vive o mundo no seu tempo. Na descrigao do 
"mundo subvertido" nem sempre ocorre, na poesia galego-por- 
tuguesa, a seriagao de impossibilia. 

No Cancioneiro da Ajuda (305) tambem figura o topico do 
mundo em reviravolta, no sirventes de um Desconhecido, para 
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quem o mundo vai de mal a pior, e um desterro nao resolveria 
a situagao de quem pretendesse encontrar um mundo melhor: 

Quen viu o mundo qual o eu ja vi.. 
e viu as gentes que eran enton, 
e viu aquestas que agora son, 

e desce dai para dizer que o mundo agora e so falsidade, sen 
Deus, sem grandeza e sem mesura: U foi mesur' ou graadez? 
A verdade desapareceu, como desapareceram os amigos leais; 
obliterou-se a alegria de cantar d'amor, como o sabor da pro- 
pria vida; enfim, um mundo que perdeu a fe, tomou tristes 
os homens e desterrados da poesia. 

Essa paisagem social e moral desanimadora nao parou ai: 
estimulou ainda o inconformismo de outros trovadores. Pero 
Barroso tambem manifestou o seu descontentamento do mundo 
presente, tao diverse daquele que conhecera em outros tempos: 

Aqueste mundo, par Deus, non he tal 
quel eu vy outro, non ha gran sazon, 
e por aquesto, no meu coragon 
aquel desei' e este quero mal, 

ca vei' agora [o que nunca vy 
e ougo cousas que nunca oy] (CV 593). 

O grande trovador compostelano Airas Nunes tambem nos 
deixou o retrato moral do seu tempo. O trovador pos-se a pro- 
cura da "verdade", numa atitude que lembra a tradicional ane- 
dota de Diogenes o Cinico. Dirigiu-se as irmandades religio- 
sas, aos "mosteyros dos trades regrados", aos trades e abades 
da ordem de Cister, e deles recebia a resposta desoladora de 
que ali nao residia aquilo que ele procurava. Estando em San- 
tiago um dia, chegaram a sua pousada alguns peregrines roma- 
nos; o trovador perguntou-lhes pelo paradeiro da "verdade", 
ao que responderam: 

  par Deus, 
muyto levade'-lo caminh' errado, 
ca, se verdade quiserdes achar, 
outro caminho conven a buscar (CV 455) (8). 

(8) A respeito deste tema e suas derivacoes (a critica da curia, do clero, do 
monacato) leiam-se as informagoes de R. Curtius, Literatura europea..., 
I, p. 184 e notas 43, 44 e 45. 
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Ate que ponto sao topicos estas descrigoes, e ate que ponto 
expressao pura e simples da realidade? Essa crise moral do 
clero possivelmente nao implicava numa diminuigao da fe, 
num descredito da religiao. Sao comuns exemplares poeticos 
dessa geragao, em que o trovador se levanta contra Deus, res- 
ponsabilizando-o pelos insucessos amorosos ou pelas desgra- 
gas passionals. Rodrigues Lapa insiste em dizer que se trata- 
va mais de uma heresia literaria do que propriamente de uma 
subversao real no espirito religiose dos homens desse tempo 
(9). Joaquim de Carvalho esposou em parte a afirmagao do 
grande medievalista: 

"Todavia, nao exageremos esse carater literario em 
prejuizo da verdade: os homens da segunda metade do 
seculo XIII desfrutavam uma liberdade, em materia re- 
ligiosa, que degenerava em desbocada soltura: era a con- 
seqiiencia, mais ainda que duma esparsa cultura filosofica 
com carater heterodoxo, das lutas ardentes com a Igreja, 
que nao pouco abalaram a consciencia religiosa do Pais" 
(10). 

Nao podemos negar que os poetas Portugueses tiveram cer- 
ta predilegao pela visao apocalitica do mundo. Camoes, depois 
de fazer um balango de consciencia de seus dias vividos e so- 
fridos e chegar a conclusao de que foi a vida mais desgragada 
que jamais se viu, da expressao as aterradoras palavras do 
visionario de Patmos: 

A luz Ihe falte, o sol se [Ihe] escurega, 
Mostre o mundo sinais de se acabar, 
Nasgam-lhe monstros, sangue chova o ar, 
A mae ao proprio filho nao conhega. (Rimas, ed. Pimpao, 

131, pag. 198). 

O mundo subvertido mantem-se vivo na literatura dos se- 
culos posteriores, sobretudo na poesia pastoril quinhentista e 
seiscentista: Gil Vicente, Sa de Miranda, Francisco Rodrigues 
Lobo, e D. Francisco Manuel de Melo em varias de suas poesias 
morais; 

(9) Das origens da poesia lirica em Portugal na Idade Media, p. 99-105. 
(10) Cultura filos6fica e cientifica. In: Historia de Portugal, dir. de DamlSo 

Peres, IV, p. 492. 
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O bom tempo e ja perdido 
Neste de agora em que estamos (F. R. Lobo, fllgloga la.); 
los ayres andan corruptos 
los ombres cada vez mas (S. de Miranda, Aleixo). 
O mundo e ja gorgomelado 
todo bem se vai 6 fundo (G. Vic., Auto Pastoril Portu- 

gues) (11), 
Aquela tempera antiga 
da nossa honrada nagao, 
tao honrada e tao antiga, 
Senhor, nao sei como diga, 
destemperou-a a ambigao. 
Os filhos vao contra os pais! 
Os pais contra eles sem siso. 
Para que e dizer-vos mais? 
Sem haver dele sinais, 
Cada dia e do juizo. (D. Francisco Manuel de Melo, 

Carta V a F. de Sousa Coutinho, embaix. da Holanda). 

A ruina dos fortes, pela ambigao, e quadro que se desenha 
constantemente no espirito do poeta e do grande soldado que 
militou nas guerras de restauragao da Catalunha. No seu tem- 
po a nagao perdia a sua "tempera antiga", chafurdando na 
insolencia, na ambigao, no odio apocalitico (12). Francisco Ro- 
drigues Lobo reproduz o quadro com as mesmas tintas; 

Honra, termo e valor (que nada obriga) 
Juizo, proceder, esforgo e arte 
Era tesouro enfim da gente antiga (*5gloga III, Dedica- 

toria), 

tema encontravel ainda na fala do pastor Gil, na figloga VI do 
Poeta. 

Estamos diante do mero topico? De situagoes morais real- 
mente vividas? Uma coisa e outra. Os topicos nascem como 
frutos de circunstancias historicas ou morais; continuam a cir- 

(11) Considerando sobre a filosofia amarga expressa nas 6glogas de Rodrlgues 
Lobo, Maria de Lourdes B. Pontes discorre a respeito do tdpico da quelxa 
contra os males presentes (Itinerario poetico de Rodrigues Lobo, p. 33-34). 

(12) O mesmo tema encontra-se no songto LXI Moral (Obras metricas: As 
segundas tres Musas). 
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cular pela literatura, independentes da existencia das circuns- 
tancias geradoras. O que flutua, pois, e o nexo entre o topico 
e a realidade historica ou moral que o justifica. Logo, o to- 
pico pode explicar-se como mero expediente literario, recurso 
expressive; ou pode acumular os dois valores, isto e, ser taxn- 
bem a representagao de uma conjuntura historica, de uma po- 
sigao moral do poeta perante a realidade. Veja-se, por exem- 
plo, o que se verifica na poesia de Juan Ruiz (Arcipreste de 
Hita), no retrato que faz da Espanha de seu tempo. O seu 
poema, El Libro de Buen Amor, que raras vezes percorreu as 
paginas da obra de Curtius porque naturalmente hostilizava a 
tese do grande romanista, e um retrato goliardesco dos tipos 
e dos costumes burgueses de seu tempo (seculo XIV). Supera- 
dos os momentos penosos da Reconquista, a Espanha ve flo- 
rescer, ao lado da classe cavaleiresca e eclesiastica, uma ter- 
ceira: a classe burguesa. Ao lado da ascese e do idealismo 
guerreiro, a valorizagao terrena da vida; ao lado do sacrificio 
e da virtude, a ansia do dinheiro. Juan Ruiz, que verberou 
impiedosamente os valores negatives dessa nova concepgao da 
vida trazida pela Baixa Idade Media, deixou-nos um documento 
vivo e picante desse tipo de vida cuja mola mestra se tomou 
o dinheiro. O dinheiro, que opera milagres de metamorfose (por 
todo el mundo faze cosas maravillosas); faz o coxo correr, o 
mudo falar; transforma as verdades em mentiras e estas em 
verdades; faz do nescio um fidalgo e dos lavradores filosofos; 
com ele se compra, enfim, o paraiso e a propria salvagao; 

Mucho faz' el dinero, mucho es de amar; 
A1 torpe faze bueno e ome prestar, 
Faze correr al coxo e al mudo fablar. 

Sea un ome nescio e rudo labrador, 
Los dyneros le fazen fidalgo e sabydor, 
etc. etc. (13). 

(13) Llbro de buen amor, "Enxienplo de la proprledat qu'el dinero ha", est. 
490-492. Para competir com o Dinheiro nas suas proprledades, s6 mesmo o 
Amor, fi o prdprlo Poeta, em estrofes anterlores, a dizer que 

"El amor faz' sotll al ome que es rrudo, 
FfSzele fabrar fermoso al que antes es mudo. 
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Mas, no poema camoniano o adynaton aparece pura e sim- 
plesmente com o sen valor expressive, na passagem em que o 
Poeta descreve os preliminares da batalha de Aljubarrota e faz 
o rio Guadiana recuar suas aguas, ao ouvir o sinal da trombeta 
inimiga: 

Deu sinal a trombeta castelhana, 
Horrendo, fero, ingente e temeroso; 
Ouviu-o o monte artabro, e Guadiana 
Atrds tomou as aguas de medroso (Lus., IV, 28). 

Verifica-se, destes exemplos, como sao complexas as circuns- 
tancias em que o adynaton apareceu, ora com o seu valor pura- 
mente literario, ora como substancia de outros topicos. Com- 
plexas sao tambem as condi^oes literarias em que se forma o 
topico do mundo subvertido, umas vezes com o recurso dos im- 
possibilia, ou sem ele, outras vezes associado ao topico do Flo- 
rebat olim... A materia aguarda, pois, do ponto de vista teori- 
co, uma sistematizagao que nao esta ao nosso alcance (14). 

II 

O "Fazer bem" dos cantares trovadorescos 

Contra a pureza tradicional dos cantares galego-portugue- 
ses, desferiu um golpe mortal Antonio Jose Saraiva, nas paginas 

A1 ome que es covarde fazele atrevudo, 
A1 perezoso faze ser presto e agudo. 
Ffaze bianco e fermoso del negro como pez, 
etc. etc. 

(Ibid., est. 155-156). 
(14) A proposito deste estudo, que fol publicado origin^riamente na Revista de1 

Historia, Sao Paulo, 13 (27): 73-80, jul-set. 1956, Augusto Meyer fez excelentes 
consideragoes num seu artigo, em que abordou as relagoes entre o adynaton 
e outros motives literarios, bem como seus prolongamentos na poesia po- 
pular do sul do Brasil e na propria poesia surrealista (V. Suplemento 
Literario d' "O Estado de Sao Paulo", ano 1, n.0 19, 16-2-1957, transcrlto 
depois, com alguns acrescentos, no seu livro Camoes, o bruxo e outros es- 
tudos, p. 69-82). Sob a inspiragao destas consideragoes de A. Meyer, acudiu 
Brito Broca com um novo exempldrio de impossibilia oferecido pelos bes- 
tialogicos romanticos. Todavia o critico vezes varias perdeu de vista a 
conceituagao da imagem classica dos adynata (V. "A Gazeta", Sao Paulo, 
24-6-1958). O que e de louvar 6 o interesse que podem suscitar estudos 
desta natureza, tao mal compreendidos numa epoca em que a investigagao 
erudita, ou melhor, filologica, se tornou um dos velhos fantasmas do 
seculo XIX... 
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magistrals de sua Historia da cultura em Portugal, v. 1, no ca- 
pi'tulo sobre a cultura palaciana, p. 279-356. Depois de estudar 
o aspecto subjetivo dos cantares d'amor e determinar-lhes os 
caracteres fundamentals (o tema, a concepgao do amor, o se- 
gredo etc.), Saraiva compromete o idealismo dessa llrica amo- 
rosa, afirmando que na grande maioria das cantigas os "servi- 
dores" visam conseguir uma coisa que se designa pela expres- 
sao "fazer ben", um eufemismo cujo significado Ihe pareceu 
muito evidente "numa cantiga satlrica em que um poeta, re- 
ferindo-se a uma soldadeira venal, conta que ela nao Ihe quis 
"fazer ben" sem que primeiro o pretendente Ihe pague um 
maravedi" (CV 1126). A cantiga n. 154 do mesmo Cancioneiro, 
da autoria de D. Dinis, vem confirmar-lhe o significado esca- 
tologico da expressao. E conclui: "Toda a ficgao do "servigo" 
da "senhor" recobre pois, sob uma terminologia provengal, os 
amores clandestinos, a margem do casamento, entre fidalgos e 
fidalgas ou plebeias ou entre jograis e soldadeiras" (p. 291- 
292). Nao cremos que Antonio Jose araiva tivesse o intuito de 
atribuir taxativamente aquele significado — como parece evi- 
dente desta sua conclusao. 

De inicio, seria mesmo perigoso generalizar a acepgao do 
referido eufemismo. Se em muitos cantares a expressao tern o 
sentido transparente que o Autor Ihe atribui, em numerosas 
outros esse valor semantico e discutivel. E' inegavel que a 
expressao exorbitou da lirica amorosa para a poesia satirica; 
e, se naquela o significado foi primitivamente nobre, nos can- 
tares d'escarnio e maldizer o valor moral da expressao facil- 
mente seria deturpado. Dizemos primitivamente nobre, por- 
que a expressao "fazer ben" (ou — "fazer o ben") deve ter 
sido o correspondente original do conceito da merce, do chau- 
zimen provengal, da genade do Minnesang, a recompensa da 
mulher aos servigos prestados pelo seu vassalo; da hierarquia 
feudal derivou o sentimento da contengao feminina, uma es- 
pecie de estimulo moral dos cavaleiros e pedra angular de sua 
formagao cavaleiresca. Ja na propria lirica alema — que ine- 
gavelmente reflete um idealismo amoroso mais puro que o dos 
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outros movimentos trovadorescos, os termos que designavam 
a correspondencia da mulher (e eram inumeros: danc, milte, 
gelt, Ion, Ichen, solt, hulde, genade) as vezes apareciam reves- 
tidos da acepgao sensual da posse da mulher amada, sob o 
eufemismo de "colher com ela fibres ou rosas" — blumen bre- 
chen, rosen lesen. Primitivamente a recompensa teria consis- 
tido no bsculo que a mulher dava ao cavaleiro como demons- 
tragao de que o aceitaria como seu "servidor"; e a partir de en- 
tao o cavaleiro fazia de sua dama o fulcro de suas faganhas e a 
sentinela de sua formagao moral. Bern cedo, na prbpria etica 
feudal o simbolismo do beijo teria descambado para as formas 
inferiores; e quando invadiu a erotica trovadoresca, a concep- 
gao desnobilitante acompanhou a acepgao simbblica do forma- 
lismo primitivo. De sorte que, se em muitos cantares esse va- 
lor moral e notbrio, por outro lado permaneceu o significado 
que tinha na antiga etica feudal: "fazer ben" e tao simplesmen- 
te a correspondencia da mulher ao amante sofredor, ao aman- 
te que passou com sacrificio por todos os graus da vassalagem 
amorosa e anseia agora uma'recompensa da mulher, um olhar, 
um sorriso, um beijo, o seu amor enfim, merce que estava na 
razao direta da intensidade do sofrimento passional do aman- 
te. Na lirica classica o sentimento ainda subsiste, como se po- 
de ver de algumas poesia camonianas, onde a palavra favor e 
um exato correspondente ou um vestigio indiscutivel vestigio 
desse artigo da romantica feudal cwvaleiresca (veja-se, por 
exemplo, o celebre soneto sbbre a metafisica amorosa, em que 
o Poeta arremata dilematicamente: 

Mas como causar pode o seu favor 
Nos mortals coragoes confom idade, 
Sendo a si tao contrario o mesmo Amor? 

Na lirica trovadoresca os dois valores coexistem, razao por 
que achamos arriscado generalizar o sentido que Antonio Sa- 
raiva Ihe propbe, sob pena de macular a pureza de muitos can- 
tares d'amor e d'amigo onde o significado da expressao nao se 
compadece com a acepgao escatolbgica. 
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Se nao, vejamos. A expressao "fazer ben" nao nos parece 
genuinamente portuguesa, mas uma importagao talvez do fran- 
cos, em cuja poesia lirica trovadoresca — o que e sumamente 
curioso — aparece, e nas mesmas condigoes em que surge na 
lirica de Entre-Douro-e-Minho. Ocorre-nos, de passagem, um 
exemplar de Chatelain de Coucy, onde, por acaso, o verso Tanl 
com fui miens ne me fist se bien non traz a expressao com o 
possivel sentido obsceno, a vista do que o trouvere dissera na 
estrofe prologal: 

Or me laist Dieus en cele oneur monter 
Ke cele ou j'ai mon cuer et mon penser 
Tiegne une fois entre mes bras nuete 

Ains ke volse outremer (1). 

E' uma cangao de despedida, de fortissima influencia proven- 
gal, visto que o primeiro colon dessa estrofe inicial e uma invo- 
cagao a primavera, e os demais caracteres da poesia constituem 
uma transposigao do doutrinal erotico dos trovadores occita- 
nicos. 

Para nao alongarmos o estudo, vamos apontar alguns can- 
tares peninsulares em que a expressao merece uma interpreta- 
gao diferente. A expressao nao e exclusiva dos cantares 
d'amor; nas d'amigo — especialmente naquelas que refletem 
os costumes da vida palaciana — ela surge com igual fre- 
qiiencia. Esta cantiga d'amigo de Pero Mafaldo, por exemplo, 
segundo pensamos, apresenta vestigios do valor primitivo que 
a expressao tivera na preceptiva feudal. Nela ha um dialogo 
implicito entre duas donas amigas; e o tema se resume na re- 
solugao que uma delas tomou de "fazer o bem" ao seu corteja- 
dor, a fim de satisfazer as freqiientes solicitagoes da compa- 
nheira. E diz a segunda estrofe; 

Vos me rogastes mui de coragon 
que Ihe fezesse ben algua vez, 
ca me seria mesura [e] bon prez, 
e por vos [s] o rogo e por al non 

(1) Chansonnier d'Arras, fol. 155, ap. R. Bossuat, La poesie lyrique au moyen 
age, p. 46. 
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farei-Ih'eu bem, mais de pran non farei 
quant'el quiser, pero ben Ihi farei (2). 

Ela consente, pois, em "fazer ben" ao seu vassalo; e acrescenta 
que Ihe fara o bem exclusivamente para atender ao pedido da 
amiga (e non por al). Esta argumentava que a dadiva fazia 
parte da mesura e iria redundar num aumento da sua reputa- 
qao (prez). Dando satisfagao aos rogos da companheira, pro- 
mete, enfim, fazer o bem ao seu cortejador, mas um bem com 
restrigoes, isto e, um "bem" como ela permite, nao como ele 
pretenda. Ora, um bem que significasse um acrescimo do seu 
prestigio moral, nao poderia ser outro senao aquele que tern 
o valor generico e vago de merce. E' possivel que esta concep- 
gao ideal da recompensa fosse a que estava no espirito da mu- 
Iher; e ela mesma supusesse uma concepgao materialista da 
parte do amigo. Mas a proximidade daquelas duas virtudes 
cardinals — a mesura e o prez — nao permitem uma interpre- 
tagao obscena da passagem. 

Esta claro que Antonio Jose Saraiva se refere a expressao 
no dominio dos cantares d'amor, acrescentando que o segredo, 
longe de ser mera ficgao, constituia uma precaugao necessaria, 
preceito esse da vida galante "que nao se encontra na poesia 
burguesa ou folclorica", isto e, nos cantares d'amigo, cujo 
temario e de inspiragao urbana ou canpesina. Mas cantigas 
d'amigo ha — como essa a que nos referimos — que refle- 
tem a vida palaciana. Nas mesmas circunstancias esta outro 
cantar d'amigo de inspiragao cortesa, de um fidalgo portugues 
que esteve como cruzado dos exercitos de Fernando III. Pero 
Barroso, que teria aventurado fortuna em terras andaluzas e 
participado da reconquista de Sevilha aos sarracenos no reina- 
do deste monarca, deixara em Portugal o objeto de sua vassa- 
lagem a curtir a sua desgraga irreparavel; irreparavel porque, 
alem de haver sido contemplado pelo rei espanhol com um be- 
neficio pelos seus bons servigos prestados na campanha de re- 
cuperagao daquela cidade, veio a casar-se em Toledo com Cha- 

(2) CA 434. 
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moa Fernandes — consoante reza o 4.° Livro de Linhagens (3). 
For isso e que num de seus cantares d'amigo poe a dama aban- 
donada num terrivel dilema, revelando a sua confidente: 

Amiga, quero uos eu ia dizer 
o que mj diss o meu amigo: 
que moire quando non [h] e comigo 
cuydando sempre no meu parecer. 
Mays eu non cuydo, se el cuydasse 
en mj, que tanto sen mj morasse (4). 

E a dama nao podia compreender tais protestos de fidelidade 
amorosa, uma vez que ele, desta vez, tardava o seu retomo. 
Ciente de que el-rei havia premiado ricamente os seus presti- 
mos militares, e consciente de que era possuidora de extraordi- 
naria beleza (Cf. CCCB 734), exclama: 

Punh el Rey ora de Ihi fazer ben, 
e quanto x el quiser tanto Ihi den, 
ca nunca ben no mundo pod auer, 
se Deus mj ualha, que Ihi ualha ren, 
se non uiuer [migu enquant eu uyver] (5). 

Donde se conclui que a expressao fazer ben assume aqui uma 
situagao semantica criada pelo contexto: a de contemplar um 
vassalo com um beneffcio. Para ela, o verdadeiro bem nao re- 
si dia na recepgao do beneffcio, mas em que o seu cortejador 
vivesse ao pe de si, prestando-lhe servigos e vassalagem amoro- 
sa . Seria possivel imaginar que a merce, a recompensa da mu- 
Iher, consistisse unica e exclusivamente na capitulagao de seus 
dotes ffsicos? 

Num cantar d'amor de D. Dinis o sentido da expressao 
tambem nao pode ser identificado com a acepgao escatologica, 
pois que o proprio trovador define o conteudo semantico da 
frase: 

(3) Port. Mon. Hist., Scriptores, p. 213, 301 e 305. 
(4) CCB 732. 
(5) A expressao entre colchetes nao 6 conjectural, pols vem expressa na primelra 

cobra. 



— 182 — 

Senhor fremosa... 
se m'agora quisessedes dizer 
o que uos ia preguntey outra vez, 
tenho que mi fariades gran ben 
de mi dizerdes quanto mal mi uen 
por uos se uos este loor ou prez (6); 

donde se depreende que "fazer ben" ao trovador consistia em 
que a mulher Ihe solucionasse uma duvida: se todo o seu so- 
frimento passional significava para ela "loor ou prez". 

O sentido vago ainda esta claro na expressao disjuntiva 
"fazer ben ou mal", frequentissima nessa poesia lirica. Em 
D. Dinis; 

De mi fazerdes uos, senhor, 
ben ou mal tod'est'en uos e... (7). 

Nesta outra do mesmo trovador opera-se uma disjungao a dis- 
tancia, e a acepgao do "fazer ben" da primeira estrofe nao se 
identifica com o mau sentido: 

Senhor fremosa, poys no coragon 
nunca posestes de mi fazer ben, 

Poys uos nunca no coragon entrou 
de mi fazerdes senhor senao mal... (8); 

"fazer ben" esta simplesmente por "corresponder": a mulher 
nunca Ihe notou a presenga, por conseguinte nao podia aquila- 
tar o grau de seu sofrimento (nem mi dar grado do mal que 
mi uen/); entao, o trovador contentar-se-ia, ao menos, com a 
visao da mulher amada: 

tgede por ben, poys assy passou 
senhor fremosa, de uos non pesar 
de uos veer, se mh'o Deus [a] guysar. 

(6) CV 122. 
(7) CV 133. 
(8) CV 138. 
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A expressao surge constantemente associada com a divin- 
dade, ou referindo-se ao Senhor diretamente, ou fazendo da 
Providencia o responsavel de sua coita; Deus nao Ihe faz o 
bem, ou por causa Dele nao consegue o "bem" da mulher ama- 
da. Tal o verso de um cantar d'amor de D. Pedro, Conde de 
Barcelos: 

E ben nem mal nunca m'El ja fara (9). 

A proximidade do Senhor, pela invocagao ou pela referen- 
da, nao e todavia motivo para que a expressao mantenha o seu 
significado casto, pois a irreverenda religiosa, embora nao ul- 
trapasse o carater de atitude literaria, e comunissima nessa 
poesia dos primeiros tempos. Portanto, nao seria de estranhar 
que numa cantiga o trovador associasse a presenga de Deus 
uma ideia escatologica. E' so reler a cantiga d'amor de Joao 
d'aboin, n. 157 do CA, ou a de Johan Ayras, de Santiago, n. 
953 do CCB. 

O que achamos estranho e que a expressao "fazer ben", 
que apresenta real men te em muitos can tares aquele valor eu- 
femico, se preste ao mesmo tempo para a designagao de atos 
moralmente opostos. Na linguagem corrente devia ser uma 
especie de termo-omnibus, como os nossos atuais negocio, coisa, 
historia; e o contexto se incumbiria de definir o valor seman- 
tico da frase. Esta nesse caso, por exemplo, um cantar d'amigo 
do trovador Rui Fernandes, um dialogo entre a filha — que 
pretende ir ver o seu amigo "que sse quer yr/ a Seuilha el 
Rey seruir", e a mae — que, alem de condescender a solicita- 
gao, se propoe acompanhar a filha. Na ultima cobra surge duas 
vezes a expressao, com o sentido vago que so o contexto po- 
de definir: 

— A Seuilha se uay d'aqui 
Meu amigo, por fazer ben, 
Ei lo ey ueer, poren, 
Madre, se uos prouguer d'ir y. 
— Filha, yde; eu uoscu irey. 

(9) CCB 609. 
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— Madre, faredes me bgy; 
Ca non sey [quando mh'o uerey] (10). 

No 1.° caso a acepgao se depreende: "fazer ben" significa ser- 
vir (o rei); no 2.°, o sentido e identico ao que tem hoje a mes- 
ma expressao, como se dissessemos: Mae, V. faz muito bem, 
V. e muito boa (em vir comigo). Nesta acepgao ocorre naquele 
cantar do jogral Airas Corpancho, cujo tema se reduz a filha 
que roga a intervengao da mae para remediar um possivel rom- 
pimento sentimental da parte do amigo; 

Madre, uelida ide Ihi dizer 
que fa?a ben e me uenha ueer (11). 

Se quisessemos, obstinadamente, partir daquela acepgao 
indigna, com um pouco de malicia conseguiriamos ajusta-la a 
quase todas as situagoes em que a expressao ocorre. 

Para uma analise serena — ja o dissemos — da poesia tro- 
vadoresca europeia, precisamos, antes de tudo, despojar-nos 
de certos preconceitos da vida modema, que perturbam o nos- 
so espirito critico na compreensao da realidade etica dessa 
poesia. A nossa malicia burguesa impede quase sempre uma 
justa interpretagao do carater adulterine da poesia provenga- 
lesca. As formas de vida, sobretudo a intensidade dramatica 
com que a sociedade medieval dessa epoca vivia, diferem vis- 
ceralmente do nosso modus vivendi, cujas dimensoes e pro- 
fundidade estao muito longe daquele pathos da vida medieval 
de que fala Huizinga (12). Nao devemos perder de vista, ainda, 
o carater dualistico da poesia medieval. Brinckmann ja havia 
visto com profunda intuigao as duas fontes heterogeneas que 
entraram na composigao do trovadorismo: "o pensamento e o 
sentimento cristaos na forma que Ihes deu a tradigao poetica 
de Angers, e a tendencia mundanal e erotica, representada nos 
vagantes... A ambas correntes correspondem duas concepgoes: 
amor, principio de elevagao moral; amor, impulse dos senti- 

(10) Ibid., 932. 
(11) Ibid., 658. 
(12) Veja-se o cap. "O tonus da vida", in El otofio de la Edad Media, p. 11-43. 
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dos" (13). So partindo dessas premissas e que poderemos com- 
preender a chocante antinomia etica do trovadorismo medieval. 
Como compreender que trovadores como Juan Garcia de Gui- 
Ihade, Guilherme de Poitiers, Marcabru, Jaufre Rudel e o pro- 
prio Walther von Vogelweide, fossem ao mesmo tempo autores 
de poesias requintadamente obscenas e de poesias repassadas 
de um profundo e candido idealismo? A mais alada pureza se 
respira em muitos can tares d'amor de Garcia de Guilhade; 
mas quern nao coraria, se lesse as cantigas satiricas que com 
o seu nome circulam pelo Cancioneiro da Vaticana? 

(13) M. R. Lapa, Li«6es de lit. portugudsa, p. 68. 
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