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C

AO LEITOR.

OSTUMAO OS Arquitectos quan❤

do intentao levantar alguma fabri-

ca , debuxala primeiro em huma

pequena traça , para depois fe acertar

melhor o edificio. Efte preceito , que

a experiencia fez comum a todas as Ar-

tes , guardarao antiguamente com gran-

de obfervancia os Efcritores Gregos , e

Latinos , procurando os mais d'elles pro-

var primeiro o eftillo em pequenos Tra-

tados , para depois o poderem continuar.

com perfeição em obras de maiores ar-

gumentos. Chamárao particularmente os

Poetas Gregos a eftas primeiras obras

Idylia. Pofto que o feu nome mais gèral

foi : Progymnafmata , que quafi quer

dizer: Primeiros exercicios literarios.

Defte genero de efcritura he apeque-

na vida do monge Malco que S. Jero-

nimo fez com intento de ver fe fe podia

empregar em huma hiftoria Ecclefiafti-

ca que intentava compor : Prius ( diz

elle exerceri cupio inparvo opere , &

veluti quandam rubignemlingue abfter-

gere, utpervenire poffim adaltiorem bif-

A ii to-



AO LEITOR

toriam: fcribere enim difpofui ab Ad-

ventu Domini ufque ad noftram ata-

tem , &c. Do mefmo genero foi a De-

fenfao do Emperador Theodofio, que

compoz Sao Paulino Bilpo de Nola, fen-

do ainda mancebo , e inviou a Sao Je-

ronimo para que lhe emmendafle o eftil-

lo e d'ella pronofticou o Santo Dou-

tor o muito , que depois fe vio em Sao

Paulino , dizendo-lhe : Macte virtute

qui talta babes rudimenta , qualis exer-

citatus miles eris ? Semelhante intento

dizem , que
, que foi o do Dialogo em que

fe introduz S. Agostinho falando com

Paulo Orofio . Porèm nem todos toma-

rao eftes argumentos graves para come-

çarem a exercitar feus engenhos , antes

muitos efcolherao outras materias de le-

tras humanas , de que fao bom exemplo

entre os Antigos Heliodoro
Bifpo Tri-

cenfe na fua ficçao de Theagenes , e

Clariclea , como teftifica Niceforo Calif-

to , (*) e entre os modernos o Cardeal A-

driano, que depois foi Summo Pontifice ,

no feu tratado das Frafes Latinas. Pelo

que com tao grandes exemplos fico baf-

`(*) Nicef. lib. 12. C. 34.

tan-



AO LEITOR.

tantemente difculpado , fe antes de tirar

á luz outras obras maiores , que tenho jà

para eftampar, publico eftes pequenos Dif-

curfos que ou na materia , ou na gran

deza , parecerá por ventura a alguem que

nao dizem com feu Autor. E affi nað

ha para que trazer em abonaçao propria

outras femelhantes. compofições de Ef-

criptores profanos , pofto que graviffi-

mos , como a Batracho Myomachia de

Homero , os Idylios de Theocrito , e

Pindaro , a vida de Evagoras de Ifocra-

tes , o Culex de Virgilio , as Siyvas de

Eftacio Papinio , as Epiftolas de Falati-

des Agrigentino , a Epiſtola de Bruto ,

o Clarimundo e Grammatica de Joao de

Barros , a Opugnaçao de Dio de Dami-

ao de Goes as duas Comedias de Fran-

cifco de Sá de Miranda , o comento de

Gracilaffo de Fernando de Herrera , OS

Difcurfos do Meftre Fernao Peres de

Oliva, os emblemas de D. Joao Horofco,

os preceitos da Hiftoria do Cronifta Luis

Cabrera , e outras muitas obras , que

deixo de apontar , pois baſtao as refe-

ridas para dar confiança a eftes Difcur-

fos , os quaes efcolhi entre outros , afli

pe-
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pelo que devemos ao bem publico def-

te Reyno , como por ferem varios , e

tratarem de materias até agora nao ef-

critas no noffo vulgar , fendo dignas

de ter d'ellas noticia , todo o homem

politico.

DIS-
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***************

DISCURSO I.

DO MUITO QUE IMPORTARA

para a confervaçao, & augmento da

Monarquia de Hefpanba , affiftir fua

MageftadecomfuaCorte em Lisboa.

H

que

E tao conhecido no mundo o na-

tural amor que os Portugueſes

tem a feu Rey , que juftamente

fe poderà duvidar , fe os fundamentos

que aqui aponto para fua Mageftade

affiftir em Lisboa , nafcem mais do de-

fejo que todos temos de o ver prefente ,

de verdadeiras razones que para iſſo

haja. Porèm como as caufas , que para

efta refoluçao offereço fao tao eviden--

tes , e fundadas na milhor doutrina dos

que tratao de Eftado , estou certo , que

ninguem julgarà me movêo a perfuadir

efte intento , paixao alguma natural ,

mas fómente o zello do bem publico de

Heſpanha cuja confervaçao , e augmen-

to pende grandemente defta affiftencia,

Ta-
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*) Todos os Authores , que, que moderna-

mente escrevêraódo governo politica ,

affirmao , que a Monarquia que ao pre

fente Sua Mageftade poffue,he a maior de

quantas até agora fe virao em todas as

idades paffadas. Porém , que affi como

excede às quatro primeiras na grandeza

do fenhorio , affi lhe levàrao ellas ven-

tagem na qualidade delle. Porque os

Affyrios , Perfas , Gregos , e Romanos

tiverad feus dominios unidos , e con-

tinuados , que os fazia fer mais fortes ,

e duraveis : e pelo contrario Heſpa-

nha nao tem Eftado que nao feja divi-

dido , e apartado hum do outro , o que

jà naturalmente enfraquece fua potencia.

He amefma Provincia de Helpanha quafi

huma Ilha , porque de tres partes a cer-

ca o mar , e fó pela mais eftreita fica

continuada com França . Os estados de

feu fenhorio fao as principaes cofcas ma-

ritimas do novo Mundo , de Afia , e

de Africa , as Ilhas do mar Oceano ,

e as melhores do Mediterraneo ,
com

as

(*) Bozius adverf. Machavel. c. 5. in fin

e. 1. Re-
Et defign. Ecclef. Dei tom. 1. lib. 8.

lat. de Bot. p. 2. li. 4. tit. Reg Catho. et alij.
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as provincias de Napoles , Millao , e

Flandres ; quafi todas eftas Provincias

eftao defmembradas humas das outras

por muitos centos de legoas , e impos-

fibilitadas a fer foccorridas de Hefpanha

per terra ; e a mefma difficuldade ha

para Helpanha fe valer de fuas forças ,

quando lhe for neceffario. Com tudo con-

forme aos mefmos Authores, efte mal da

divifao fe pòde remedear de maneira ,

que em nenhuma coufa fique a noſſa Mo-

narquia inferior às pafladas , o que ferà

fenhoreando-fe Sua Mageftade do mar

com poderolas armadas. Porque como

todos os Reynos de feu fenhorio efte-

jao poftos ao longo da agua com muita fa-

cilidade pòde focorrelos com o numero de

foldados , artelharia , e munições , que

lhe forem neceflarias , acodindo no mef-

mo tempo a diverfas , e mui diftantes.

partes. E como quer que cada Provin

cia das fugeitas à Hefpanha , tem as for-

ças que lhe baftao para fe fuftentar ef-

perando este focorro , vem a ficar o nof-

fo dominio eftando dividido , mais fir-

me , que o de hum corpo fó , no qual

huma violencia pòde fazer maior ruina ,

que nao no apartado : como fe vio no

gran-
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grande Imperio dos Perfas , á quem de

todo acabou o impeto do vitoriofo exer-

cito de Alexandre ; e pelo contrario

Carthago fendo muito menor ſenhorio

fe defendeo largos annos contra os Ro-

manos , por ter feus cftados divididos

em Africa , Sicilia , e Hefpanha , e

fer fenhora do mar por onde os focorria.

Para a confirmaçao defta verdade , dei-

xando outros Autores , trarei fómente

dous , por ferem os mais celebres de

noflo tempo , hum na ſciencia , e outro

na experiencia. O da fciencia he Joao

Botero , (*) que na fua razao de eſtado

fallando dos eftados mais duraveis , diz

dos de Heſpanha , que pofto que eftao

apartados huns dos outros , fenao po-

dem chamar defunidos , tendo eſta Coroa

dinheiro com que os focorrer , e poden-

do-o fazer por mar , de cuja navegaçao fe

podem chamar lenhores os Catelães , Bif-

cainhos , e Portuguezes , e que por efte

ineio ficao Imperio de Hefpanha feito hum

fócorpo,principalmente depois que fe unio

a Coroa de Portugal à de Caftella , cujas

navegações faindo de Hefpanha abarcao

(*) Bor. li. . de Ragion de ftato.

to-
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todo o mundo de Occidente a Oriente

com muita facilidade , por acharem em

toda a viagem os pórtos , ou proprios ,

ou de amigos , como fe vè deftas pala-

vras: Apreffo , fi benefono lontani l'uno

de l'altro falla dos eftados de Heſpa-

nha ) nofe debbono pero ftimare affato

defuniti, conciofia ch'oltre ch'el denaro

( del quale que la corona è dovitiofiffi-

ma ) vale affaiper tutto fono uniti per

mezo del mare , avegnadio , che non è

ftato cofi lontano , che non poffa efter

Socorfo fuor che la Fiandra per oppo-

fitione de Inghilterra ) con l'armate ma-

ritime ; ei Catalani Bifcaini , i Porto-

guefi fono de tanta excellenza nella ma-

rineza , che fe poffo no dire veramente

padroni dela navigatione. Hor le forze

navali in mano defifatta , gente , fan-

no che l'imperio , che altramente pere

divifo , efmembrato ſe debbaſti mare

unito , & quafi continuo. Tanto piu

adeffo , chefi è congiunto Portugalo con

Caftiglia le quali due natione parten-

dofi , quella de Ponente verfo Levante ,

e quefta verfo Ponente , incontrano

infieme , allfole Philipine. Et in tanto

gran viaggio trovano per tutto Ifole ,

Re-
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Regni , e porti alor comandopercheſonoo

del dominio , è de Principi amici , à de

clienti , ò de confederati loro. &c. O

da experiencia he Dom Bernardino de

Mendoça, que fallando com Sua Magel-

tade que Deos tem , fendo Princepe ,

na fua Theorica de guerra , diz o mel-

mo por eftas palavras : Efta confidara-

cion obliga a V. A. afavorecer y hon-

rar a los foldados de mar , bazendoles

merced, ya los pilotos , y marineros ,

yentretener grueffas armadas de ordina-

rio , proporcionando las fuerças dellas

a las de tierra , que es con que fe affe-

gura mas la confervacion de los impe-

rios, feñoreando lo mar , y esto es fun-

damento pera durar , fegun razon bu-

manafu grandeza por la necefidad que

las mas Provincias tienen de refpetarle.

para mantener fus tratos , y comercios

por la facilidad con que puede offender

en differentes partes à un mismo tiem

po , el que es poderofo en la mar , y aun

que efto en general no obligàra a V. A.

la Monarchia, que ha de poffeer , yqua-

lidad de fus coronas , y Eftados pide por

la fituacion dellos , tener armadas de

mar , con que focorrerlos en qualquer

Suc-
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fucceffo , y offender al enemigo , pues

de fi mifmo cada uno de por fi , tiene fu-

erças con que mantenerfe efperandofocor-

ro&c. Segundo ifto claro fica , que a ne-

nhum Principe importa tanto o poder do

mar , como ao de Hefpanha , pois fò

pelo meio das forças maritimas faz hum

corpo unido de tantas , e tao diftantes

Provincias , como fao as de fua Coroa ,

focorrendo-as a tempo , e recebendo del-

las com fegurança os immenfos thefou-

ros com que a enriquecem , os quaes naố

fendo os Hefpanhoes fenhores do mar ,

ficao fogeitos a ferem roubados de feus

inimigos. Donde podemos ter por certo ,

que a duraçao , e firmeza defta Monar-

chia confifte em fer fenhora do mar , e

que nao tendo forças maritimas nao pòde

ter nenhum Eftado por feguro. Affi o deu

a entender excellentemente ElRey D.

Manoel a feus defcendentes , quando to-

mou os titulos de fenhor da Ethiopia

Arabia , Perfia , e India , chamando-fe

primeiro fenhor da navegaçao , como

moftrando claramente ( àlem do direito

que no ditado acquiria ) que com efte fe-

nhorio poffuia feguramente aquellas Pro-

>

vin-
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vincias , e que fem elle as nao podia

com razao chamar fuas.

do mar

T

Para Sua Mageftade ter o fenhorio

de que como vemos pende fó-

mente a confervaçao de fua Monarchia ,

fao neceflarias duas coufas. A primeira

affiftir com fua Corte em hum lugar ma-

ritimo de Hefpanha. A fegunda , que

effe lugar efteja em fitio acomodado pe-

ra focorrer delle com facilidade fuas

Conquistas , e fazer as
armadas que

convèm ; ifto fe prova per muitas razões .

A primeira he , que eftando ElRey

no fertao , fe impoffibilita a acodir ás

coufas do mar como a neceffidade o re-

quere porque a aufencia dos negocios

naturalmente caufa defcuido , e elque-

cimento delles , e ainda que fe encar

reguem a Miniftros confidentes quando

fao de fumma fuftancia , coufa he noto-

ria , que os nao podem tratar , como

feu dono proprio. E affi o mesmo tem-

po tem moftrado , que nenhum Princi-

cipe teve poder no mar ,
fenao os que

aflentarao fuas Cortes em lugar mariti-

mo. (*) E deixando os exemplos dos

*

Per-

(*) Fust. lib. 2.
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Perfas , que fendo tao grandes Monar-

chas forao vencidos no mar por pique-

nas Refpublicas , a experiencia no lo

moftra hoje em quafi todos os Prince-

pes do mundo. E começando pelos de

Afia , fabemos todos , que dos maiores

fenhores della fao os Reys da China ,

Bilnaga , o dos Mogores , Nizamalu-

co , e Idalcao , os quaes por refidi-

rem no fertao , ainda que tenhaō mui-

ta parte de feus eftados maritimos ,

fao tao pouco poderofos no mar , que

lhes levao muita vëntagem nefta parte

os Reys do Malavar , Dachem, Pão

e Jâos. O mefmo aconteceo em Afri-

ca aos Reys de Argel , que tendo me-

nor fenhorio de cofta que os Xarifes ,

os fobrepujàrao nas armadas , por os

de Argel affiftirem naquelle porto , e

os Xarifes pela terra dentro em Fez ,

e Marrocos. Em Europa bem vemos

a ventagem que nas forças do mar fa-

zem Inglaterra , Olanda , Veneza , Ge-

nova e o Turco a todos os outros

Principes que tem fuas Cortes no fer-

tao. (*) E deixando outros exemplos ,

,

ne-

(*) Chron. d'ElRey D. Manoel p. 4. c. 86.
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nenhum nos póde moſtrar iſto mais cla-

ro que Portugal , no qual em quanto

os Reys refidirao em Lisboa , fabemos

que além das grandes frotas , que man-

davao para as fuas conquistas , tod os

os annos fahiao defte Reyno tres arma-

das , huma que andava em guarda da

cofta delle , outra nas Ilhas , e a ter-

çeira no estreito , com as quaes con-

fervarao feus Eſtados de maneira , que

nunca em feu tempo chegou inimigo

algum a roubar lugar da cofta de Por-

tugal , e defenderao o Estado da India

contra o poder do Sóldao do Cairo ,

e do Grão Turco desbaratando-lhe

poderofiffimas armadas. Porém defpois

que Sua Mageftade fe aufentou , come-

çou logo a aufencia a fazer feus effei-

tos , de modo que em poucos annos

ceffaraó de todo as armadas ; e achan-

do os inimigos o mar defemparado

dellas , roubarao as frotas do Brafil , e

de Guiné , e muitas náos da India ,

e faquearaó toda a cofta do Brafil

Ilhas do Cabo Verde , & dos Açores

e

Chron. d'ElRey D. Joao 3. p. 1. c. 14. e p.

4. C. 49.
68.
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e nos tomàrao as Molucas , e final-

mente entràrao no mefmo Reyno , on-

de deftruirao Faro , e toda a Cofta do

Algarve , e cercàrao Lisboa paffeando

muitas legoas com hum exercito por

Portugal , o que tudo aconteceo por os

Reys eftarem no fertao , e com fua au

fencia faltarem as armadas , que defen-

deffem a Cofta do Reino , e as frotas

que vem de fuas conquistas.

A fegunda razao porque eftando os

Reys no fertao nao polem fer pode-

rofos no mar , he , porque ainda que

concedamos , que nao obftante a aufen-

cia dos Reys , fe façao as armadas ne-

ceffarias , com tudo affaz fe tem conhe-

cido , que nao eftando ElRey a ellas

prefente , fao de mui pouco effeito.

Porque nenhuma coufa anima tanto , e

provoca a esforço os Soldados , e Ca-

pitaens , como a prefença do Principe.

E fabendo que ElRey vê , e conhece

os que fe embarcao , e que acabada a

jornada ha de ter noticia daquelles que

bem o fizerao , aventurao-fe a todo o

perigo por alcançarem victoria. A ex-

periencia difto fe vio claramente em

noffos dias nas armadas que ElRey D.

B Fe-
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Felippe I. de Portugal , defpachou de

Lisboa , duas das quaes ,
eftando pre-

fente , mandou contra os Francefes ,

que tinhao as Ilhas dos Açores , e duas

eftando aufente , contra Inglaterra ; as

primeiras alcançàrao gloriofiffimas vi-

torias de poderofos inimigos , e as ou-

tras per fi fe desfizerao fem nenhum

effeito e com grande perda da repu-

taçao de Heſpanha.

>

A terceira razao he pelo mào avia-

mento com que as armadas vao defpa-

chadas na ausencia de ElRey por ne-

gligencia ou malicia de alguns con-

tratadores , ou officiaes inferiores. Por-

que com efta occafiao aconteceo algumas

vezes roubarem os mantimentos , ou os

darem máos , e contaminados , e os ma-

teriaes , e aparelhos da navegaçao velhos,

e podres com grande damno dos nave-

gantes , comendo os biſcoutos danados ,

e meſturados com coufas nocivas , os

vinhos corruptos , e às vefes as pipas

vafias , com que poem muitas vezes a

rifco as vidas , e fão conftragidos a arri-

bar , e deixar fuas viagens , como nao

ha muitos annos temos vifto ; o que ef-

tando ElRey prefente , nao poderà acon-

te-

H

NL
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tecer , porque de força ouvirà eftas quei-

xas , e caftigarà rigurofamente os cul-

pados.

A quarta , porque eftando ElRey

prefente, nao ſe perderào as conjunções ,

que muitas vezes fe perdem no partir

das nàos da India , e mais armadas , as

quaes deixao de dar à vella , tendo tem-

po feito , por efperarem os defpachos ,

que hao de vir de Madrid , e com ifto

fe paffao as occafiões de maneira que

muitas vezes vimos deixarem de hir as

nàos à India , ou nao partindo de todo ,

ou fazendo-o a tempo que tornàrao lo-

go a arribar ; pondo aquelle eftado a

perigo de fe perder , o que nao acon-

tecia em quanto os Reys affiftiao em Lis-

boa , nem acontece agora aos Olande-

fes os quais fazendo mayor caminho

que o noffo , chegao primeiro que nós

à India , porque nao efperao por eftes

defpachos , e por efta caufa à vinda

fe recolhem tambem primeiro.

Nem contra ifto fe pòde dizer , que

ElRey affifte em Madrid por razões de

mór importancia , que para iffo haja ,

como fao eftar no centro de Helpanha ,

para com igual diftancia acodirem a

Bii Sua
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Sua Mageftade de todos os Reynos

della , e que nao tendo Hefpanha ou-

tro Reyno confinante de que fe poffa

temer fenao o de França , he bem con-

fiderado eftar ElRey em parte , donde

poffa com facilidade foccorrer aquellas

fronteiras , que ficao muito longe da

cofta do mar Occeano , e que affiftin-

do ElRey em lugar maritimo fe aven-

tura a perder a reputaçao pelas prezas

que
ordinariamente fazem os coffairos

junto das barras , o que eftando aufen-

te em Madrid , lhe nao toca tanto , e

fica mais fegura fua peffoa. Porque to-

dos eftes inconvenientes tem facil repof-

ta .

e .

,

E quanto ao primeiro de ficar Madrid

nomeio de feus Reynos , hafe de confi-

derar , que a Monarquia de Heſpanha

nao confta fó de Hefpanha , mas de to-

das as Provincias de fuas conquistas

que para eftas nao fica Madrid no meio

mas muito defviado. Porque aos que hao

de vir por mar que he a maior parte de

feus Vaffallos , affi de Italia , e Flandres

como do novo Mundo , Africa , e In-

dia , mais perto lhe fica qualquer por-

to do Occeano , que nao Madrid , meti-

do
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do no coraçao de Hefpanha , onde os

requerentes vao com grandes incomodi-

dades fuas , e dos negocios , que por

eftas dilações fe perdem muitas vezes.

E vindo à mefma Hefpanha tambem a

havemos de confiderar do Occeano atè

Madrid , e dahi atè os Perincos. E affi

he claro , que affiftindo ElRey na coſta ,

ametade de Hefpanha lhe fica na mefina

diſtancia , e ainda que a outra parte do

fertao nao eſteja tao perto da cofta , im-

porta pouco , pois hejufto que fe tenha

mór refpeito às Cidades maritimas de An-

daluzia , Valença , Catalunha , Galiza , e

Biscaya ; a quem a comunicação do mar

ficarà mais vezinha , por ferem de muito

mòr importancia , e concorrerem nellas

tantas occafiões de guerras , Conquistas ,

e Comercios , o que nos lugares do fer-

tao nao fucede. E com tudo a diftan-

cia que de novo fe acrecenta aos lugares

mediterraneos , nao he tao grande , que

com tres dias de caminho nais , fe nao

poffa acudir a qualquer parte em que Sua

Mageftade eftiver na cofta.

(*) De menor confideraçao he a affif-

(*) Marian. lib. 1. c. 15. 6. 19.

ten-
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tencia d'ElRey em Madrid para focor-

rer a vifinhança de França , porque alèm

deftes Reynos eftarem hoje tam unidos

em paz , e parentefco , coufa he noto-

ria , a quem lêo as hiftorias de Heſpa-

nha , como fendo efta Provincia muitas

vezes Conquistada de eſtrangeiros nun-

qua o foi de Francefes. Os primeiros

que fenhorearao Heſpanha forao os Fe-

nices , que paffando com fuas navegações

as Colunas de Hercules , plantarao mui-

tas Colonias na quella cofta , e fe logrà-

rao largos annos de fuas riquezas. Suce-

derao-lhe os Cartaginefes , que ſendo fe-

nhores do mar , occupàrao com facilida-

de os melhores pórtos della , e por el-

les poffuirao as Cidades do Sertao. (* ) A

eftes lançàrao os Romanos fóra fó pelo

fenhorio do mar , porque fendo jà expel-

lidos de Hefpanha pelos Cartagineles ,

tornàrao a mandar por mar os Scipioes

a Helpanha , que de novo a Conquistà-

rao. Por mar fizerao Tarife , e Muça

fuas entradas > com que fe fenhorearao

de Hefpanha , e por mar paffarao depois

a ella tantas vezes os Almoravides

(*) Id. 1. 2. c. 18. 20.

Al-
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Almohades , e Benemerines pondo de

novo o fenhorio dos Reys Christãos de

Heſpanha a rifco de totalmente fe per-

der , fenao fora focorrido com eviden-

tes milagres do Ceo , e até que os Hef-

panhoes nao ganharao o mar aos Mou-

ros nao poderao cobrar as Cidades da

cofta , e lançalos totalmente fóra , como

le vio nas tomadas de Lisboa , Sevilha ,

Alcacere , Sylves , Almeria , Algeziras ,

e Conquistas do Reyno de Granada. Por

mar depois difto , faqueàrao os Ingle-

fes a Cadiz , e o Algarve , afſaltàraó a

Corunha , e cercarao Lisboa. E por mar

vimos ainda ontem aportar huma arma-

da de Turcos a Galiza , e cativarem os

Galegos dentro em fuas calas. Pelo que

com razao , do mar nos podemos temer ,

que da terra nao ha que ter cuidado.

Verdade feja que antigamente vieraõ de

França os Celtas , e povoàrao boa par

te de Helpanha , porèm ifto fizerao como

povoadores , e nao como Conquistadores.

Porque ficando Hefpanha deferta daquel-

la grande feca , de que todos os efcri-

ptores fazem mençao , os meſmos Hef-

panhoes trouxerao daquella Provincia

os Celtas , para lhes ajudarem a culti-

var ,
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var , e habitar a terra. (*) Tambem os

Vandalos , Suevos , e Álanos , entràraổ

em Hefpanha pela parte de França , ( *)

más ifto nao fe pòde atribuir aos Fran-

cefes , fenao à traiçao dos foldados de

Conftante , que fobornados deftas na-

ções , lhe derao o paffo livre ; e achan-

do Hefpanha fem governo , e fem fol-

dados , foi-lhe pouco difficultofo fenho-

rear-fe della , como o tinhao feito da

mefma França. (*) Finalmente ainda

depois da entrada dos Mouros tiverao

os Francefes algum fenhorio em Cata-

lunha recuperando do poder dos Arabès

a Barcelona. Mas ifto foi à inftancia dos

melmos naturaes da terra , que antes fe

quiferao ver fugeitos a Carlos Magno ,

como Rey Catholico que era , que nao

aos Mahometanos , e com tudo foi pe-

queno efte fenhorio , e durou pouco tem-

po. Pelo que de França fe nao podem

temer forças , aque nao refiftao aquellas

fronteiras , como fe vio em tempo d'El-

Rey Catholico , (*) nos exercitos que

VI-

(*) Garib. lib. 7. c. 59. (*) Marlan lib.

I. c. 14. (*) Hift . de Barcel. de Frei Fran-

cifco Dieg. lib. c. 19. (*) Chron . de Carlos V.

lib. 10. §.7.
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vièrao em favor de D. Joao dela Brit

fobre Navarra, que todos fe retirarao fem

fazer coufa de confideração , o mesmo

aconteceo em tempo do Emperador Car-

los V. no qual entrando os Franceles em

Heſpanha com hum poderofo exercito ,

fahirao de todo defbaratados , e deixan-

do a feu General cativo , fendo affi que

eftava o Emperador em Alemanha , (*)

e toda Caftella chêa das difcenfoens das

comunidades que ainda em parte dura-

vao. Nem paffarao melhor os que ulti-

mamente vierao a Heſpanha por man-

dado da Princefa de Bearne, quando forao

as revoluções de Aragao , porque pou-

cos efcaparaó de mortos , ou de cati-

vos. A fi que de França nao ha que te-

mer , antes os Francefes le podem re-

cear de Hefpanha , pellas muitas vezes

que os defta Provincia tiverao naquelle

fenhorio. Porque deixando a jornada de

Anibal , que com o exercito Heſpanhol

paflou toda França , e a de Galba , que

com outro femelhante fe fez fenhor della ,

e do Imperio Romano : os Godos poffui-

rao grande tempo boa parte da Gallia ,

(*) Bavia , p. 4. da Pont.

que
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que por iffo chamàrao Gotica. (*) E os

Mouros que em Hefpanha viviao paffa-

rað muitas vezes em FrançaFrança , onde Con-

quiftàrao a Provincia de Linguadoque , e

eftiverao em ponto de fe fenhorear de

todo o Reyno. (*)

A ultima caufa a que fe tras pera a

affiftencia de Madrid , que he a perda

da reputaçao pelas prezas dos piratas ,

nao he digna de fe confiderar , porque

eftando ElRey em lugar maritimo , de

neceflidade ha de ter as armadas que

dizemos , com que fe fenhore-e do mar ,

e affi nao pòde haver eftas prezas , antes

a caufa de fe ellas fazerem he a ausencia

dos Reys , por amor da qual tomaố

animo os coffarios para cometter feme-

lhantes atrevimentos , os quaes nao in-

tentariao fabendo , que com os Reys

prefentes haviaõ de fer caftigados. E fe

de prefente vimos que eftando Sua Ma-

geftade que Deos tem , em Lisboa

ainda continuarao eftas prefas , nao era

ifto de temerem pouco a prefença Real ,

mas por verem que fua eftada era de

paf-

(*) Moral. lib. 11. 6. 12. € 45. (*) Marm.

lib. 2. c. 14.
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paffagem , e nao de affento , e que por

tanto lhe faltavao as armadas , que de

força ouvera de trazer na cofta quando

nefta Cidade refidira ; quanto mais que naố

fe alcança reputaçao com o defcuido , ou

diffimulação dos damnos recebidos , nem

com deixar tomar as nàos da India depois

de ancoradas em noflos pórtos, e as barcas

à viſta da terra , fenao com ter Hefpa-

nha huma poderofa armada , que guar-

de fuas coftas , e com faberem todos os

inimigos que eftà ElRey no porto de

mar para caftigar fuas infolencias. E affi

nao ha Author que efcreveffe de eftado ,

que fizeffe confideraçao defte inconveni-

ente para por elle aconfelhar aos Reys ,

que affiftiffem no Sertao , antes todos

aprovao a refidencia da Corte em lugar

maritimo , e a tem por de fumma im-

portancia. Ariftoteles nas fuas Politicas

diz ,, que a Cidade cabeça da Republica

ferà maritima : Urbis autem fitus , diz

elle , (*) fi formanda nubis illa efl ,

fecundumvotumopportune,& adterram,

ad mare debetiacere. E em outra par-

te diz , que evidentemente he neceffario ,

(*) Polit. lib. 7. c. 6.

que
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que a Cidade Cabeça da Republica tenha

tanto poder no mar , quanto convèm

aos tratos , e exercicios da meſma : De

navali autem potentia quod melius fit

eam babere ufque ad aliquam quanti-

tatem manifeftum eft , magnitudo au-

tem , & multitudo buius potentii ad

mores cinitatis erit accomodanda , &c.

O mefmo confirma Santo Thomas fobre

efte lugar , dizendo que em todo cafo

convèm , que a Cidade tenha poder ma-

ritimo. Expedit igitur civitati poten-

tiam habere nauticam. Porém fobre to-

dos o entenderao os Romanos , os quaes

conhecendo que Carthago , Capua , e

Corintho , por ferem fitios maritimos , e

mui acomodados para o fenhorio do

mar , lhe podiao tirar o Imperio , as

deftruirao de todo , como affirma clara-

mente Tullio , (*) dizendo delles : Qui

tres folum urbes in terris omnibus ,

Carthaginem, Corinthum , Capuamſta-

tuerunt , poffe Imperii gravitatem , ac

nomen fuftinere &c. & ideo funditus

fubftulerunt. Pelo que nunca fe enten-

deo que no lugar maritimo fe perdia

re-

(*) Tul. de leg. Agraria contra Rullum.

"
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reputaçao, mas antes que fò de feme-

lhantes fitios fe podia conquiftar , e go-

vernar o mundo. E fe eftes varões tao

infignes aprovarao por tam conveniente a

affiftencia do Princepe dequalquer Reyno

em lugar maritimo , com quanta mais

razao julgariaō por totalmente neceffaria

a do Rey de Hefpanha , cuja Monar-

chia fendo toda maritima parece que

em certo modo fica monftruofa tendo no

fertao a cabeça .

Nem fe pode dizer , que com a affif-

tencia de Madrid eftà a peffoa d'ElRey

mais fegura , que nos lugares da cofta

porque vemos , que nunca dos Reys

affiftirem em lugar maritimo fe lhe fe

guio perigo algum. Lugar maritimo he

Napoles , e nao longe de Africa , e com

tudo fempre affiftirao nelle os Reys da-

quelle Reyno. Junto do mar eftá Lon-

dres , com França defronte , que he o

inimigo ordinario de Inglaterra , e nem

por iffo fe tiveraō aquelles Reys por

arrifcados. O mesmo vemos no Senado

de Veneza , e na Corte de Conftantinopla.

Pelo que affiftindo fua Mageftade em

Lisboa como osReys Portugueſes faziao,

fendo o mais fortificado lugar de Euro-

pa
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pa , pòde viver nelle tao feguro , e com

tanta reputaçao como os Reys de Portu-

gal viverao, ou ainda muito maior , pois

he tanto mais poderofo que elles.

Por eftas razões , e por as outras jà

referidas , temos vifto claramente como

importa a Sua Mageftade affiftir em al-

gum lugar maritimo de Hefpanha , o

que fupofto , facil fica de entender , co- a

monenhuma Cidade de toda ella he mais

propria para este effeito , que Lisboa

porque o lugar que Sua Mageftade hou-

ver de elcolher , he neceffario que el-

teja no meio da cofta do mar Oceano

que tenha maior , e mais feguro porto ,

muito aparelho de materiaes neceffarios

para fabricar grandes armadas , abun-

dancia de mantimentos , comodidade

para fer previda , fegurança de inimi-

gos , facilidade para os acometter , e

que haja nelle faude , e recreações de-

vidas para os Principes , e cortefaos. To-

das eftas qualidades fe achao em Lis-

boa de maneira , que nao haverà outra

Cidade , onde todas juntas , e com tan-

ta perfeição concorrao.

E começando primeiramente pelo fi-

tio , elle he o mais acomodado de to-

dos ,
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e

dos , porque como as principaes Con-

quiftas de Hefpanha fe comunicao pelo

mar Oceano , he neceffario que o lugar

da Corte esteja na cofta do mefmo Oce-

ano , nao nos pórtos do Mediterraneo

como fao Barcellona Carthagena , e Ma-

lega. Nem do mefmo modo da parte

do Norte de Biſcaya atè a Corunha. E

affim no Oceano ficao fò tres , de que

fe pòde fazer conta , que fao , o Por-

to de Santa Maria , Sevilha , e Lisboa .

Do Porto de Santa Maria nao ha que

tratar , por eftar quafi nas portas do Ef-

treito , e ficar mais longe que Lisboa ,

as partes que vem do Norte. Sevilha

nao he perto de mar , fenaõ do rio de

Guadalquebir , onde nao podem fubir

os Galeões por fer muito baixo , e ficao

em S. Lucas , e nem os navios que là

fobem eftao feguros naquelle porto , pel-

las inundações do Rio , que juntamente

fazem aquella Cidade mal saa , e por

eftar em lugar chao a poem em peri-

go cada anno de fe alagar. E affi he of

fitio de Lisboa o melhor de todos por

eftar quafi no meio da cofta de Helpa-

nha , e para a comunicaçao dos outros

Reynos , e Conquistas mais facil , como
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o teftifica hum Douto Hiftoriador de nof-

>

fo tempo , ainda que pouco affeiçoado
a

efte Reyno , dizendo de Portugal , que

he fituado na mais acomodada
parte de

Hefpanha
, affi para as navegações

an-

tigas , como modernas , porque da par-

te direita lhe fica Galiza Bifcaya , Fran-

ça , Inglaterra
, e Alemanha

com as mais

Provincias
Septentrionaes

, defronte as

Ilhas dos Açores , Canarias , e Indias

Occidentaes
; da efquerda

, Andaluzia
,

com o Estreito ; e no Mediterraneo

Italia , e Grecia , e paffado elle , todas as

Provincias
, e Ilhas de Africa ,e Afia, que

noffas navegações
defcubrirao

, e con-

quiftàrao
: Situm eft boc Regnum ( diz

elle ) loco commodiffimo
in medio multo-

rum magnorum
Regnorum

, tum ad

antiquas
, tum ad recentiores

naviga-

tiones , idoneo : namfacie verfus Occi-

dentem converfa
, à dextra habet Gale-

ciam, Bifcayam
, Angliam

, Germani-

am,
reliqua Regna Septentrionalia ,

àfronte Infulas Accipitrum ( quæ ali-

às terceræ nominantur ) Infulas fortu-

nates vna cum Indiis Occidentalibus ;

àfiniftra Andaluziam , &fretum Her-

culeum , per quod in mare Mediterra-

ne-

P
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neum , e inde in Italiam , & Græ-

tiam navigatur. Relicto vero Freto , fi

à finiftra , Africam circumnaviges ,

plurima inveniuntur Regiones , & populi

plurimi incogniti , ut conftat antiqui-

tati , que Zonam torridam , credidit

effe in habitabilem , ex quibus locis om-

nibus Olyfiponem appellunt naves preci-

ofiffimis mercibus onufta ; imprimis ex

Indijs Orientalibus , quas , ut mox di-

cemus Lufitani ImperioJuo fubiecerunt .

Oporto de Lisboa , que he o fegun-

do que fe requere
, conhecidamente

he

o mais capaz , e feguro de toda a Euro-

pa , quanto mais de Hefpanha , por fer

tamanho , que nenhum outro em gran-

deza póde em muita parte competir com

elle , nem recolher tao grande numero

de navios com mais comodidade , por

eftar obrigado de todos os ventos , e

fer de tanto fundo , que nelle ſe fazem

grandiffimos galeoens; e as nàos da India,

que fao as maiores embarcações que na-

vegao hoje o mar.

A madeira neceffaria para fabricar

grandes armadas , tem Lisboa em feu

territorio , e na ribeira do Tejo a me-

lhor , que fe fabe por fer de fermofiffi-

C mos
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mos pinhaes , e em tanta copia , que

della fe fizerao as maiores armadas , que

nunca vio o mar Occeano : como foi a

com que paffou ElRey D. Afonfo V.

a tomada de Arzilla , de duzentas

vellas , e outra maior com que ElRey

Dom Joao primeiro tomou Ceita , e a

d'ElRey Dom Sebaftiao , que paflou de

mil. (**) E pela meſma razao mandou

ElRey Dom Felipe. I. de Portugal , fa-

bricar neſte porto a principal parte da

armada , com que o Marquez de San-

ta Cruz desbaratou a Felipe Eſtrozi , e

aquella famofa , que o Duque de Medi-

na Sidonia levou a Inglaterra , e as com

que depois o Adiantado continuou na

meíma emprefa; e ainda hoje daqui fa-

em os galeões de eftado da Coroa de

Caftella , e aqui fe vem prover as ef-

quadras de Bifcaya pela muita com-

modidade , e abundancia que ha na ter-

ra de madeira , linho , breu , e outros

materiaes, e excellentes officiaes de to-

dos eftes mefteres. E affi eftando Sua

Mageftade prefente póde aqui mandar

fa-

Chron. d'ElRey D. Afonfo V.

(**) Coneftag. liv. 1

"
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fazer groffiffimas armadas de navios de

alto bordo , ou de remo , fem fer ne-

ceffario manda-los vir d'outras partes.

As mefmas qualidades fe achao no Por-

to de Setubal junto a Lisboa , e com

que fe acrefcenta mais efta fua grande-

za , e com que Sua Mageftade fe pó-

de fazer no mar o mais poderofo Prin-

cepe do mundo.

De mantimentos he Lisboa muito

abaftada , logrando-fe nao fó dos de feu

termo ( que he fertiliffimo ) mas de

quafi todo Portugal . Porque fendo o Te-

jo navegavel depois que entra neſte

Reyno , ferve de lhos trazer de car-

reto com muita facilidade, affi de fuas

ribeiras , que fao muito povoadas , co-

mo de todo Alentejo , Eftremadura , e

Beira , nao fallando na grande copia de

peixe do mefmo Tejo , e do porto de

Setubal , de que fe provê grande par-

te de Hefpanha. Da bondade deftes man-

timentos dá teftemunho Joao Botero , (*)

dizendo , que fao os milhores de Eu-

ropa. I fructi de la terra vi nafcono

nella , maggior perfetione chefefapia

C ii

(*) Bot. Relat. univ. tit. Portugal.

ne-
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nela Europa. Além deftes fruitos da

terra lhe entra de França , e Alema-

nha pelo mar infinita copia de trigo ,

e tantos mantimentos que até de fruitas

verdes, e ovos frescos he provida deftas

Regiões. Donde vemos que fendo em

Lisboa o numero da gente tao grande ,

que fe tem hoje pelo maior povo de

Europa he tanta fua abaftança que to-

das as coufas neceffarias valem nella .a

menor preço, que nas outras Provincias

de Hefpanha. (*)

Nao he menor a fortaleza defta Ci-

dade , e a fegurança, com que fe nella

pòde eftar dos affaltos dos inimigos ,

porque por mar fica tres ou quatro le-

goas metida pelo rio dentro , o qual

eftá guardado com fete Caftellos for-

tiffimos ( coufa que póde fer fenaổ acha-

rá em outra Cidade do mundo ) que

fao o de Cafcaes , S. Antonio , Cabeça

feca , Sao Giao , Belem , a Torreve

lha , e o Caftello da Cidade , poſtos to-

dos em lugares tao oportunos , que im-

poffivel he por mar fer acometida , e

muito menos entrada ; e pela terra ef-

tá

(*) Espejo del Principe, l. 1, 6, 9.



POLITICOS.
31

tá muito longe da cofta , a qual toda

he brava , e nos portos ordinarios tem

feus Caftellos , por onde fica fendo aos

inimigos mui arrifcada a defembarcaçao,

depois da qual , antes de chegar a Lis-

boa , pódem fer primeiro desbaratados,

alèm da meſma Cidade fer toda fi-

tuada em lugar alto , e amparada pe-

la terra de hum eminente , e forte Caf-

tello , e por fi tao defenfavel, que com

pouca fortificaçao fica fegura , como o

moftrou bem na grande refiftencia que

fez a ElRey Dom Afonfo Henriques , (*)

quando a conquistou, e depois nos lon-

gos e apertados cercos , que fuftentou

em tempo d'ElRey D. Fernando , e D.

Joao. I. e ultimamente quando foi co-

metida dos Inglefes. (**)

A facilidade com que de Lisboa fe

póde Sua Mageftade fenhorear do mar

Occeano , e focorer fuas conquiſtas pela

comodidade de feu fitio , he taổ eviden-

te,que com razao a chamou o infigne Hif-

toriador Maffeu, Emperatris do Occeano

dizendo: (***)In Oceani velut imperium

Chr. de Duarte Nunes p. 1.

(**) Chr , D. Foaō. 1 : p. 1. c. 150.

(***) Maph, hift. l.1 .

per
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per opportuno e minet loco . Porque co-

mo fica no meio da cofta de Helpanha

pòde igualmente ao mesmo tempo def-

pedir della huma armada para a boca do

Estreito de Gibaltar , outra para o ca-

nal de Inglaterra , das quaes fe feguirà

ficar o mar de Helpanha feguro , affi das

nações de Africa , como das do Norte.

Porque por muitas vezes fe tem visto

com quanta facilidade fe póde cerrar o Ef-

treito de maneira , que contra vontade de

Heſpanha nao faia vella alguma por elle.

E quanto ao mar de Inglaterra , Joao Bo-

tero confeffa que com huma boa arma-

da que andaffe naquella parte nao fo-

mente affeguraria Sua Mageftade as cof-

tas de Hefpanha , e as frotas que vao ,

e vem do novo Mundo , Indias , e Afri-

ca mas traria em perpetuo receio a Ingla-

terra, e aos Estados de Olanda : (*) Per-

che un bon numero , diz elle , di galeoni ,

di vaffelli da guerra ch'egli teneffe in

quei mari non pur aflicutrarebe le mà-

rènme de Spagna , e dell' America , e le

flotte , che vannoſu , e giû , materrebbe

in

(*) Boter. Relaçoes vniverf. p. a . liv. 4.

tit. Reg. catolico.
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inGelofia , Inghilterra , né lafciarebbe

quieta Fiadra ei pae fi baffii. De

tanta importancia feriao eftas duas ar-

madas que nao digo eu fòmente>

com Botero , baftariao para guardar as

frotas , e coftas de Helpanha , que fò

por eftes dous Eftreitos fe podem vir a

offender , mas ainda , que com ellas

fe efcufariao as mais das armadas , que

de ordinario fe trazem naquelles ma-

res para fua defenfaó. Porque tendo to-

mado por aquella parte o mar as nave-

gações dos Olandefes , e nações do Nor-

te , fora muito mais facil prohibirlhe a

jornada da India , defendendolhe aquel-

la paragem , que nao îlos depois com-

bater em Qurrate , na Sunda , e nas

Molucas dividindo Sua Mageftade as

forças por tantos milhares de legoas ,

achando-os naquellas partes muito mais

fortes , affi por eftarem abrigados das

fortalezas , que naquelles lugares tem

feito , como pelos focorros dos Reys ;

com que fe tem confederado. Pelo que

em quanto fe nao ular defte remedio ,

ferao de pouco effeito todos os que
fe

fizerem na India porque como nao po-

dem fer combatidos no meſmo tempo

?

em
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em todas as partes fe em huma forem

vencidos , ficao na outra recuperados.

Porém andando efta armada que dize-

mos na boca do Canal de Inglaterra

a todos elles , e num fò lugar fe lhe

impedia o caminho , a ffi à ida , como à

vinda , pois nao tem outro por onde

navegar , e he parte , onde lhe falta o

focorro de noffos contrarios , e o ampa-

ro de fuas fortalezas , e com huma boa

rota que nesta paragem tiveffem , fica-

riao impoffibilitados para intentar a

fegunda viagem ; e affi fenao paffarmos

efte Rio em feu principio , muito menos

fe poderà vadear na foz , quando depois

de crecido fe vai meter no mar , fe os

cuftos , e armadas que fe tem feito na

India fomente pelosViforeysDom

Martim Afonfo de Caftro , e Dom Je-

ronymo de Azevedo , e Governadores

das Filipinas , fe empregarao em guar-

dar o Canal de Inglaterra , com muito

menor defpefa fe tivera alcançado o in .

tento que le pretende , pois de todos

aquelles apparatos nao refultou mais que

perda da reputaçao de Hefpanha. Fi-

nalmente nao ha mal que daqui fe nao

figa. Porque deixando as perdas tempo-

ra

t
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raes de tantas nàos da China , e India

roubadas e fortalezas perdidas , com

todo o trato do cravo , muito maior he

o dano espiritual que fe tem naquellas

partes recebido , faltando a pregaçao do

Evangelho a muitas daquellas nações

e profanando-le tantos Templos por eftes

hereges em todas noffas conquiftas , e

ainda na meſma Hefpanha. O remedio

de tudo confifte em affiftir ElRey em

Lisboa. Porque fe os Reys de Portugal

fendo tanto menos poderofos , que fua

Mageftade , fò com refidir nella forao

os primeiros que conquiftàrao todas as

coftas de Africa , Ilhas do mar Occeano ,

e o Estado da India , com quanta mòr fa-

cilidade poderà Sua Mageftade fendo

fenhor de tantos Reynos, confervar daqui

eftas mefmas conquistas , e acrecentalas ,

e engrandecellas de cada vez mais ; e

fe de Lisboa ſe ſocorreo a India contra

o poder do Soldao do Cairo , e grao

Turco , com quanta mòr comodidade

ſe poderao focorrer às outras Provinci-

as , de Africa , e novo Mundo , que ficaố

muito mais perto , por nao fallar nas de

Italia , e Flandres

De pouca importancia forao todas

ef-
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eftas boas qualidades , fe faltàra a Lis

boa a faude. Porem he tal feu fitio , e

clima, que parece a Cidade que Ariſtote-

les , (*) e Platao delejàrao para fuftentar

a vida largo tempo a feus moradores

porque eftà debaixo do quinto clima ,

na parte mais temperada delle , pofta

em ladeiras de montes , lavada de ven-

tos falutiferos , cujo Ceo he tao beni-

gno , que fe conhece pouca differença

entre Inverno , e Verao ,e Verao , havendo per-

petuamente flores no campo , e venden-

do-fe todo o anno pella Cidade , leite ,

nata , e queijos frelcos. Donde muitos

eftrangeiros deixando as patrias , fe vem

morar a Lisboa atrahidos da fuavidade

com que fe nella vive. Affi o confeffao

della George Braum ,e Franciſco Hogem-

berge nas fuas Cidades do mundo dizendo:

(**) Quod autem ad loci falubritatem ,

& aeris temperamentum attinet , tanta

certe foli calique clementia , & amani-

tas eft , ut nullo fere umquam anni

tempore nec afias , nec hiems immo-

de-

(*) Ariftot. Polit . lib. 7. c. 11 Plat, lib. 6.

de legib.

(**) Civitates orbi . lib . 1. tit. Olyfippo.

7
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derata cenfeatur , quo factum eft , ut

multimortales , ex diverfis nationibus ,

terrifque remotiffimis , cæli puritate

pelleéti , illic commigrarint , de relicto-

que folo natali, & patriæ cura poft ha-

bita , perpetuam ibi fedem, vitaquedo-

micilium pojuerint. O mefmo refere

Francifco de Monçon no feu efpelho de

Princepes. (*)

>

A ifto fe acrecentao as muitas recrea-

ções que ha nefta Cidade com a como-

didade do rio , ora logrando a viſta de

feus fermofos edificios, e variedade da

gente , que fe vé no mar , e terra def-

de Belem até Xobregas ora fazen-

do no rio copiofiffimas pefcarias. Naố

fao menores as recreações da terra nas

cuftofas quintas , ornadas de excellen-

tes cafas , frefquiffimos jardins, com que

eftá povoado todo o feu termo. Para o

tempo do Verao tem os Reys perto da

Cidade a eftancia de Cintra, onde quan-

to as calmas fao maiores , tanto mais

frios , e faudaveis ares correm , dando

lugar a fe lograrem das montarias dos

veados, de que aquellas ferras eftaổ che-

·(*). iib. 1. c. 90.

as.
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as. Nao cede a efte fitio o de Almei-

rim para o Inverno , com os feus ar-

neiros verdes , onde jà mais ha lodo

por muito que chova , em cujas couta-

das fe vé infinita caça de coelhos, le-

bres , porcos, e veados, nao fendo me-

nor o numero das aves que ali arribaố

no Inverno das partes do Norte. De to-

dos eftes lugares eftando em Lisboa fe

podem lograr as peffoas Reaes, e cor-

tefaos com muita comodidade, em feus

tempos devidos, e com maior gofto , que

em nenhuma outra parte de Hefpanha

por fe gozarem todos eftes fitios do mar,

e terra.

Viſto termos com evidencia , como a

confervaçao , e augmento da Monarhia

de Hefpanha confifte em forças mariti-

mas , e que eftas as nao póde Sua Ma-

geftade ter fem affiftir em porto de mar,

e que em todos os de Heſpanha Lisboa

he o melhor, por fer fituado no cora-

çao de feus eftados, fer mais capaz , e

mais feguro porto , ter maior copia de

materiaes para armadas, e fer mais a-

bundante , e provida de mantimentos ,

e mais acomodada para a defenfao de

feus eftados, e finalmente por ter os me-

lho-
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Ihores ares, e recreações de todas. Pelo

que fó falta affiftir Sua Mageftade nel-

la . O que podemos com rezaó defejar ,

pois vemos a neceffidade que ha de pre-

#fente de acudir Sua Mageftade a feus

eftados, e que o remedio confifte em hu-

ma mudança , tao facil , e ſegura , co-

mo a de hum lugar mediterraneo de

regurofo temperamento , de Verao , e In-

verno, para outro maritimo de Ceo benig-

no, e faudaveis ares em todo o tempo.

Tudo curao os olhos do Rey, tudo con-

certa , e remedea fua prefença. E ſe

os principaes males que Hefpanha pa-

dece , lhe vem do mar , como poderà

ter delles a noticia que convem , eſtan-

do tantas legoas apartado delle , quan-

to mais dar-lhe o remedio oportuno ?

fò efta affiftencia em Lisboa ( ou em

qualquer parte de Andaluzia ) pode dar

a Sua Mageftade inteiro conhecimento

do que em feus fenhorios paffa. Daqui

confirmará com perpetua duraçao fua

Monarchia , porque fendo certo que os

Eftados fe confervao pelos meios com

que fe acquirirao, daqui fuftentará com

fuas armadas as Provincias do novo

Mundo Africa , e Afia , que com el-

las

w
w
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las , e com o mar livre feus Antecef

fores conquistárao. Daqui acrecentaráð

fuas rendas fazendo chegar feguras as

riquiffimas frotas, com que todas as par-

tes do mundo lhe vem todos os annos pa-

gar tributo, e reconhecer fenhorio, que

fao os móres rendimentos de fua Co-

roa , com os quaes poderá fazer as arma-

das de feus Anteceffores, e outras mai-

ores. Daqui verà com grande augmen-

to acrecentar fuas conquistas, povoando-

fe , e cultivando-fe cada dia mais as

Provincias do novo Mundo , Brafil , e

India , effeito proprio, e certo da paz,

e fegurança do comercio. Porém o que

mais importa he que com efta mudan-

ça fe dilatará mais largamente nofla fan-

ta Fé, prégando-fe o Evangelho a tan-

tas nações que o eftao pedindo, e a ou-

tras aptas para recebello , com que fi-

carà mais firme, e perpetuo o Imperio

de Sua Mageftade, fervindo de inftru-

mento da gloria de Deos , e falvaçaố

das almas. Finalmente nao ha bem que

d'aqui nao refulte , porque ficando Sua

Mageftade poderofo no mar nao fómente

livrarà as coftas de Hefpanha dos roubos

dos coffarios de Berberia , mas ainda

te-

1
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teriao ditofo fim as prolongadas guerras

de Flandres , as quaes fuftentao os re-

beldes fó com o poder do mar , e co-

mo fuas forças forem nelle inferiores

ficaráo de todo vencidos , ou na mesma

patria, ou impedin do-fe-lhe o comercio

da India , e Mina de que fe fuftentao,

com lhe defender o Canal de Inglater-

ra..Defte modofe alcançaria a verdadeira

reputaçao , enfreando Sua Mageftade o

poder de feus inimigos, e tendo feus vaf-

fallos exercitados na milicia de continuar

armadas , e a nobreza deftes Reynos , e

dos mais de Heſpanha ficaria excelente-

mente occupada, pois vendo que a eftas

armadas fe ganhavao as honras , e as co-

mendas , deixaria o prejuducial ocio em

que comumente vive , e defpenderia em

beneficio publico o que agora gaſta em

exceffivas vaidades, e dando as vidas pela

patria ceffariao tantas difcordias , e de-

fafios com que muitos as perdem em

deferviço de Deos , e de feu Rey. Pe-

lo qne com razao , podemos entender ,

que em Sua Mageftade affiftir nefta Ci-

dade , confifte termos Hefpanha fegura,

fuas Conquistas profperas, fuas frotas li-

vres ,
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vres , feus Vaſſalos ricos , Sua Magef

tade poderofo , e noffo Senhor fervido,

DISCURSO II.

DASPARTES QUE HADEHAVER

na lingoagem para fer perfeita , como

aPortuguefa as tem todas , e algumas

com eminencia de outras lingoas.

A

VENTEJANDO a natureza muitos

animaes ao homem nas forças

do corpo , e perfeições dos fen-

tidos , fò com o entendimento , e lingoa-

gem o fez fuperior a todos. Porque na

razao lhe deu o verdadeiro conhecimento

das coufas , e na lingoagem o meio para

declarar feus conceitos , fervindo-lhe a

lingoa, como diz Tullio (*) de Interprete

do entendimento. Defte principio naf-

ceo a estimaçao dos Idiomas , porque

como da bondade , e clareza do inter-

prete , penda fer melhor entendida a

coufa interpretada , as mais das nações

politicas pretenderad moftrar que a fua

lingoagem fazia efte officio do entendi

(*) Lib. 1. de legib.

men-

3.
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mento com maior perfeiçao , e elegan-

cia ; e tanto encarecerao alguns Auto-

res os louvores de humas , e a barbaria

das outras, que chegou a dizer Plinio: (*)

Explanatio animi que nos diftinguit a

feris, inter ipfos quoque homines difcri-

men alterum æquegrande quem à beluis

ferit. Por tanto , tem dado efte inten-

to nao pequena materia a grandes enge-

nhos para compor muitos volumes em

abonaçao de fuas proprias lingoas. E

vendo eu a noffa Portuguefa tao falta

deftes livros efcritos em feu louvor ,

como fobeja de razões para nao reco-

nhecer por fuperior a nenhuma , deter-

ominei de ao menos as apontar nefte

Difcurfo , posto que via o aventurava a

fer tido por Paradoxo ; pois fendo a nof-

fa lingoa na opiniao de muitos quafi

inferior a todas , a igualo com as me-

lhores de Europa. Nao pende porém a

verdade de opiniao , fenaõ de demonf-

trações , e affi tenho por certo , que

quem quizer ver com atençao as que

em favor da noffa lingoa aqui fe offere-

cem , e as authoridades , e exemplos de

D

(*) Plin. lib. 11. f. 51.

va-



44
DISCURSOS

varões graviffimos em que fe fundaổ ;

que nao fodiente nao terad efte Difcur-

fo por Paradoxo , mas antes por
eviden-

cia manifefta.

Deixadas as opiniões dos Filofofos

que por carecerem de fè , nao pudèraố

alcançar a verdadeira noticia do primeiro

homem , nem da lingoa que fallou. Conf-

ta da Sagrada Efcritura , que depois

que Deos formou Adao , he apresentou

no Paraiso terreal as coufas , que para

elle criára , as quaes Adao vendo , cha-

mou por feus nomes , que lhe entao no-

vamante pôs. Efta lingoagem que nos

defcendentes de Adao fe confervou atè

o tempo de Nembrot , affirmao todos

que era fem duvida prefeitiffima , e chêa

de muitos myfterios , pois foi inventa-

da pelo primeiro homem , ou para mi-

thor dizer infpirada nelle por Deos , e

affi fe pòde julgar por fuperior a todas.

Vindo depois o tempo da edificaçao da

torre de Babylonia , è querendo Deos

caftigar aos homens por aquelle fober-

bo atrevimento , diz a Sagrada Efcri-

tura , que lhe confundio a lingoagem.

Efta confufao de lingoas entendem alguns

expofitores , que foi mudando-lhe nos en

ten-
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tendimentos as fignificações das pala-

vras , de modo que por efte mefmo no-

me pedra , où páo , entendeflem agua

ou fogo ; o que parece fe collige clara-

mente do nome , confufao , que quer

dizer tomar huma coufa por outra :

e a este modo trocou Deos o entendimen-

to de tantas gentes , como forao pre-

fentes ao Sermao de S. Pedro no dia do

Pentecoftes quando fallando elle na

lingoa Hebréa , os ouvintes de diverfas

nações entendiao aquellas mefmas pala-

vras em vários idiomas , e eftas eraõ as

defvairadas lingoas de que fe eſpantavao.

(*) Segundo efta opinião podemos enten-

der , que a lingoagem primeira de Adao

foi dividida pelo mundo com a diviſao

das gentes , quando deixàrao a obra da-

quella torre , levando-a todos nos voca-

bulos , mas nao nos fignificados. E que

com o tempo , e tranfmigrações dos Po-

vos , fe vieraó a corromper de maneira

sas palavras , que já defta primeira lin-

goa haverà mui poucas no mundo. Com

tudo outros Authores tem para fi , que

a

(*) Joaquim Panonio na origem da lin-

goa Francefat
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a confufao das lingoas fe fez d'outra

maneira , e foi , mudando Deos àquelles

homens a lingoagem que falavao em ou-

tras novas , que os mais dizem forao

fetenta e huma. Alèm das quais affirmao,

que ficou a mefma antiga , confervada

inteiramente fó na familia de Heber ,

que fe nao achou na quella obra , donde

depois fe chamou Hebraica. Porèm eſtat

com o tempo veio a tamanha corrupçaố

que conferva jà muito pouco do feu bom

principio , pois a vemos no eftado de

hoje huma das imperfeitas do mundo

como todos teftificao, e o diz o Padre Ben-

to Pereira : (* ) Lingua quidem Hebrai-

ca olim completafuit &c. At nunc ; imò

veropoft captinitatem Babylonicam im-

perfecta eft , multorum.f. verborum ino-

ps: cum ea fola nomina manferint plane

Hebraica qu in libris facris conti-

nentur; cujus rei illafuit caufa , quod

Hebreicum aliis gentibus mixtipropriæ

linguæ ufum perdiderunt , & aliarum

gentium linguas ufurparunt. O mef-

mo podemos dizer das demais lingoas ,

que tiveraổ feu principio nos edifica-

(*) Pereira in Genef. I. 16. r. 8, n. 24,

do-

C
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dores da torre , porque depois de tan-

tos feculos , e mudanças das gentes ,

Monarquias nao podiao deixar de fe cor-

romper , e mudar em outras formas , co-

mo vemos o fizeraō as mais celebres do

mundo e de que temos mais noticia.

E affi nao ha para que refutar aqui as

conjecturas com que Joao Goropio Beca-

no (*) pretende moftrar , que a fua Teu-

tonica fe conferva ainda incotrupta des

do tempo de Nembroth , pois Jufto Li-

pfio , e Jofefo Elcaligero lhe refpondem

largamente. E o mefmo fe pòde dizer

aos Bifcainhos , que affirmao fer o feu

vafconfo daquelle tempo , fendo tal , que

fe nao pòde escrever. Por onde fegun-

do a melhor , e mais verdadeira opiniao ,

nem por primeira antiguidade , nem por

incorrupção do idioma , pòde nenhuma

lingoa fer tida por melhor que a ou-

tra. (**)

Suppofto ifto , devemos bufcar ou-

tras razões , que nao fejao de origem,

para julgarmos em que está a melhoria

de huma lingoa á outra. E as que fe

(*) Hermaten. lib. 2.

(**) Perion. vb. sup..

pó-
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pódem colligir affim de Joao Goroppio

na fua Hermatena , como do que lou-

várao , ou reprovárao varios Authores

nas mais eftimadas entre os antigos

e modernos , fao cinco qualidades , as

que ha de ter a lingoagem para fer

perfeita. f. fer copiofa de palavras

boa de pronunciar , breve no dizer ,

que efcreva o que falla , e que feja

apta para todos os eftillos . De ma-

neira que a que tiver eftas qualidades

em maior perfeiçao ferá de mór excel-

lencia que as outras.

A copia , e abundancia da lingoa

he neceffaria por nao repetirmos lem-

pre os mesmos vocabulos , o que dà

grande moleftia aos ouvintes , e faftio

á Oraçao, como o diz o Autor da Verbo-

rum copia latina : (* ) Neque raro ufu ve-

nit , utidem nobis crebrius fit dicen

dum , ubi fi deftituti copia , aut bafi-

tabimus , aut , eadem identidem occi-

nemus ; neque poterimus fententia

colores , aliosque vultus dare : pari-

ter& ipfi ridiculi erimus noftram pro-

dentes infantiam , & tædio miferos au-

(*) Lib. 2. c. 8.

di-

C
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ditores enecabimas &c. Quis autem

eft auribus ufque adeo patientibus , ut

velpaulifperferat orationem ubique ;fui

fimilem. &c. Confta a copia de palavras,

affi dos nomes, como dos verbos ; e nefta

parte parece, que a lingoa Hebréa tem

o ultimo lugar , affi como a Grega o

primeiro ; porque na Hebréa os nomes

fao muito poucos , e faltao- lhe os com-

parativos , e fuperlativos , e por dize-

rem : Melhor he confiar em Deos que

nos Principes dizem: Bonum eft fpera-

re in Deo, quam fperare in Principi-

bus; e por montes altiffimos , Montes

Dei. O mefimo fe vê nos verbos , on-

de nao tem preterito imperfeito , nem

plufquao perfeito , e fe valem do Par-

ticipio que chamao : Benoni , para figni-

ficar eftas vozes. Pelo contrario a lin-

goa Grega he abundantiffima , porque

além da multidao de nomes que nella

ha atè no mefimo nome tem tres vari-

ações , e nao havendo nas outras lin-

goas mais dos dous numeros , fingular ,

e plurar nella fe acha o terceiro ,

que he , Dual , e nos verbos além do

Activo e Paffivo , tem de mais outro

que fe chama, Medio, que fignifica hu-

>

"

ma ,
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ma, e outra vóz , e fobre os quatro

modos naturaes,que fao, fegundo Brocen-

fe , Indicativo , Conjuntivo , Imperativo,

Infinitivo , ufa os dous Aoriftos , que

fao outros preteritos , e o Exomeno, que

he o outro fegundo futuro. E havendo

na lingoa Latina hum fò Participio na

Activa , e outro na Paffiva , a Grega tem

Participios dos Prefentes , e Preteritos

do Indicativo , e dos Futuros , e Aoriſtos.

E fobre tudo no fallar Atico fe admi-

tia o Jonico , e Dorico. Com efta copia

fe aventejou grandemente alingoa Gre-

e os Latinos a tiverao em tanta efti-

ma , que de feus defpojos procuràrao

enriquecer a propria e ainda affi , fe-

gundo Quintiliano , lhe ficava a latina

tao inferior , que quando lhe pediaỡ que

fallaffe com a elegancia Grega , le def-

culpava com a pobreza da Latina : Res

plurima , diz elle, (*) carent appellatio-

nibus , ut eas neceffe fit transferre ,

aut circumire ; etiam in his , quæ de-

nominata funt , fumma paupertas in

eadem nos frequentiffime devolvit at

illis non verborum modofed linguarum

ga ,

(*) Lib. 12. c. 10.

in-
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inter fe differentium copia eft . Quare

qui à latinis exigit illam gratiam fer-

monis Attici det mihi in loquendo ean-

dem jucunditatem, &parem copiam,&c.

Com tudo fendo tao abundante a lingoa

Grega, he de tanta importancia a copia

de palavras , que ainda affim Cicero (*)

a chama pobre , como le vé em muitos

lugares de fuas obras , e o refere Poli-

ciano contra Argiropilo Bizancio , que

nao podia fofrer efta queixa de Cicero.

Caterum, diz elle , ut homo Græcus per

quam ferebat iniquo animo nobilem

illum , nec ( ut Theodorus Gaza putat )

importunam Marci Tulii Ciceronis ex-

clamationem , qua Græciam verborum

interdum inopem, quibus fe putat abun-

dare , non eloqentius fortaffe , quam

verius pronunciavit. Donde fe vè bem ,

quanto conſiſte a excellencia da lingoa

na copia de palavras.

A boa pronunciaçao he a fegunda

parte que fe na lingoa requere , a qual

he de tanta importancia , que fem ella

fica a lingoagem imperfeitiffima , porque

quando as palavras fe nao formao em

(*) Mifcel. cap. 1.

feu
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feu lugar , fenao da garganta , ou dos

beiços , àlem da defcompofiçaó que fa-

zem no que pratica fao caufa de ſe nao

poderem elcrever , nem os que ufaố

a quella lingoa poderem tomar outra.

Do primeiro he grande exemplo o Vaf-

confo de Bilcaya , o qual fe nao efcre-

ve pela difficultofa pronunciaçao , e jà

no tempo dos Romanos fe nao atrevêo

Pomponio Mella a redufir à efcritura os

nomes de feus povos : Cantabrorum ,

diz elle , aliquot populi , amnes qua

funt , fed quorum nomina noftro ore

concipi nequeant. O fegundo exemplo

fe vê na lingoa Hebréa , que por ter

muitas letras , e dicções , que elles cha-

maố guteraes , e outras labiaes , vieraổ

a nao poder pronunciar qualquer outra

lingoa , como de fi o confeffa Jofe-

pho , o qual ainda que efcrevêo elegan-

tiffimamente na Grega , nunca a pôde

pronunciar:(*)Gracanice literatura non

fine profectu dedi operam , quamvis ex-

quifitam pronunciandi rationem àffequi

per patriam confuetudinem non licuit

Pelo contrario o pronuciar expedi-

(*) lib. 20. c. 9.

ta-
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tamente , e exprimir as letras com fa-

cilidade , era tao prefado entre os Gre-

gos , que effa foi a razaó , fegundo gra-

ves Authores , de chamarem Barbaros

'a todos os eftrangeiros , e particular-

mente o affirma Eftrabo lib. 14. neftas pa-

lavras : Omnes itaque qui craffè loquun-

tur, Barbari dicuntur, quales funt na-

tiones omnes prater Græcos. Quare illos

proprie Barbaros appellavit, ac in initio

quidemper convitium,quafi duriculos,

craffilinguas, poflea vero eo nomine abuf-

fiJumus tanquam communi , & gentili ,

diftinguentes eos a Græcis c. (*)

A terceira qualidade que fe re-

quere na lingoa , he a brevidade com

que em poucas palavras explique os

conceitos , e nao por rodèos , e circum-

loquios , porque fempre fe deve guar-

dar aquella regra natural , que aquillo

que fe pode fazer por menos fenao

faça por mais , conforme o Axioma de

Ariftoteles. Efta brevidade confta das

palavras fignificarem com grande pro-

priedade , eterem poucas filabas.

A

(*)Monfiur de Ubelai Difc. da Ling, Fran-

cefa.

N
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A propriedade dos vocabulos fe vio

mais na lingoa Hebréa , que em nenhu-

ma outra , e por todas as fuas eftarem

chêas de grandes fignificados , as trans-

lações , que fe fizerao da Biblia nas ou-

tras lingoas forao muito mais diffufas , e

he ifto tao certo que a propria Eſcritura

o diz no prologo do Ecclefiaftico : (*)

Deficient verba Hebraica , quando fue-

rint translata ad alteram linguam . E

com Arias Montano tem geralmente to-

dos os Efcripturarios , que o nome de

Deos , Geovà , em nenhuma outra lin-

goa fe pòde raduzir perfeitamnete : Cuius

ineffabile nomen illà tantum lingua recté

pronuntiatur &c. Depois da Hebraica

fe concedeo o primeiro lugar à Grega na

brevidade , porque fendo muito copiofa ,

fe explicava por termos proprios , e

efcufava os rodèos caufados da eftrei-

teza Latina , como Macrobio confefla ,

quando nos feus Saturnaes , trás hum

diftico de Platao , traduzido em defafete

verfos Latinos : (**) Hos Platonis verfi-

culos , diz elle , quorum magis venuſta-

tem , an brevitatem admireris incer-

tum

(*) In Sophon. (**) Saturn. lib. 2. c. 2.
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tum eft ; legiffe me memini in latinum

tanto latius verfos, quantofolet noftra ,

quam Græcorum lingua brevior , & an-

guftior exiftimari. Por razao das pala-

vras térem poucas fillabas, pretende mof-

trar Joao Goropio , (*) que a fua lingoa

Cimbrica , ou Teutonica he mais abre-

viada de todas , porque quafi todas as

palavras fao monofillabas ; mas ainda que

ifto feja grande argumento da brevida-

de , naố baſta, ſenao houver grande copia

de palavras , pois tambem os Chinas tem

todos os vocabulos monofillabos , e com

tudo carecem de todos os tempos dos

verbos , e dos pluraes dos nomes , co-

mo as mais das lingoas barbaras.

a quar-A parte da efcritura (( que he a

ta que apontamos para a lingoa fer pre-

feita ) nao he menos nobre , antes muito

mais illuftre , pois pela escritura

fe comunica a Ingua a todas as Pro-

vincias eftranhas, e dura igualmente

com o tempo , de maneira que perden-

do-fe o ufo da mefma lingoa , fica ella

fempre em fua prefeiçao confervada nas

letras. Por tanto convem , que o que fe

pro-

(*) Hermaten, lib,
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pronuncia fe efcreva , que doutro mo-

do ficarà a efcritura corrompendo a lin-

goagem , em lugar de a confervar e

afli diz Quintiliano: (*) Hic enim eft ufus

literarum , ut cuftodiant voces , & velut

depofitum reddant legentibus ; itaque id

exprimere debent quod dicturi Jumus

c. Sucede o defeito nefta parte , ou

por fe escreverem as palavras com me-

nos letras do que fao as filabas , ou com

demafiadas . Por falta de vogais padeceo

antigamente grande difficuldade a lingoa

Hebraica , e para fe nao perder de to-

do o conhecimento della , fe inventàrao

as pontos , e aflentos , que agora fe

vem nas Biblias Hebréas , em baxo , ou

em cima , ou no meio das letras confo-

antes ; e ainda affim ha grande variedade

nefta interpretaçao. (**) Pela demafia das

letras vogaes cometem os Francefes ou-

tro nao menor erro , porque nenhum dos

diphthongos quafi pronunciao como ef-

crevem , e acabando ordinariamente as

dicções en confoantes , nas mais dellas

as nao exprimem : de maneira ; que mui-

to

·(*) Lib. 1. c. 14. (**) Ciguença na vi- ki

da de Feron. lib. 3. Difc. 1, m
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to mòr difficuldade ha em aprender a

ler Frances , que nao em alçançar as

fignificações dos vocabulos ou a fua

Gramatica. E affi Joao Piloto na Arte que

compos da lingua Francefa calumnia a

feus proprios naturaes defte defeito

dizendo no §. de literis mutis : Repe-

ries præterea literas multis in locis

mutas , quodjam antea de nonnullis obi-

terfignificavimus , quæ licet vulgofcri-

bantur; non tamen pronuntiantur. De

bis autem nihil poteft tradi , quia omnes

ejufmodi literas , ut fuperfluas , & otio-

fas omittunt plurimi viri docti , cenfen-

tes nobis , aut ita fcribendum , ut pro-

ferimus , aut itaproferendum , utfcri-

bimus , quod utinam , vel ab omnibus ,

vel ubique fieri poffet , &c. Efta mefma

imperfeiçao tem a lingoa Tudefca , tan-

to nas Letras vogaes quanto nas confo-

antes , das quaes muitas vezes ajunta

cinco , e feis em huma filaba , e ſaổ

tao afperos na pronunciaçao , que to-

dos os nomes ainda que fejao de mui-

tas filabas , os fazem na expreffao mo

nofilabos . Na lingoa Italiana nao he eſte

erro da Ortografia tao frequente porém

tambem participa delle affas , pois pro-

nun-
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nunciando , filholo , efcreve , filhivolo ,

e outras muitas palavras femelhantes.

(*)Tambem Quintiliano aponta algumas

Latinas , em que a pronunciaçaổ naố

dizia com a Ortografia , que os Gramma-

ticos lhe davao. O que querendo emendar

o Emperador Augufto , nao as escrevia

fenao com as letras com que as fallava,

como diz Suetonio : (**) Ortugraphiam,

ideft,formulam, rationemquefcribendi à

Grammaticis inftitutam non adeo cufto-

dit , ac videtur fequi potius opinionem

eorum , qui perindefcribendum , ac lo-

quendum exiftiment.

>

A ultima perfeiçaõ que diziamos ha-

via de ter a lingoa , era fer apta para

todos os eftillos.. Dividem os Rethori-

COS os eftillos do bem dizer em

tres efpecies , que faổ , gracil , gran-

de, & medio , que podemos chamar,

humilde grave , e meam : e conforme a

Quintiliano lib. 12. cap. 10. O officio

de cada hum he : Ut primum docendi ,

fecundum movendi , tertium illud utro-

cumque nomine delectandi , five aliud

in-

(*) Uh. fup.

(**) In Augufto. c. 88.)

2

#
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inter confiliandi præftare videtur offi-

cium : in docendo autem accumen , in

inter confiliando lenitas , in moven-

dogravitas videatur&r. De modo que

para que a lingoagem feja confumada,

com tanta propriedade fe ha de poder

nella efcrever hum poema heroico , co-

mo huma farça vulgar; e da mefma ma-

neira a hiſtoria grave , que a carta jocofa.

Pelo que aquella lingoa em que florecê-

rao escritores em todos eftes eftillos tem

a perfeição da eloquencia: e pelo con-

trario a que nelles faltar ferà pobre e

defeituofa. Donde Tullio querendo con-

vencer aos feus Romanos naquelle prin-

cipio da Monarchia, em que ainda nao

eftimavaổ tanto a fua lingoa: deſta ap-

tidao de eftillos lhe argumentava ,dizendo:

*) Ego autemfatis mirari nequeq,
nequeo, unde

boc fit tam infolens domefticarum rerum

faftidium? Non eft omnino bic docendi

locus fed tafentio , &Jæpe 'differui, la-

tinam linguam non modo non inopem ,

ut vulgo putatur , fed locupletiorem

etiam effe, quam Græcam. Quando enim,

ne nobis dican aut Oratoribus bonis, aut

E

(*) Lib. 1. de finibus.

poem
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poetis , poftea quidem quam fuit , quem

imitarentur , ullus orationis , vel copio-

fæ , vel elegantis ornatus defuit.

Eftas fao as partes que ha de ter a

lingoagem para fer perfeita e do que

eftà dito fe pòde colligir claramente ;

que as lingoas que entre os antigos hou-

ve mais celebres , forao a Hebraica ,

Grega , e Latina , a que podemos cha-

mar Princefas do mundo , porque efta

authoridade lhe deu o titulo da Cruz ,

onde forao poftas , das quaes a Latina

foi a ultima que floreceo grandemente ,

e por induftria de feus naturaes fe di-

latou tanto por todas as partes do mun-

do , que quafi veio a fer commua nas

Provincias do Imperio , de maneira , que

como diz della Plinio: (*) Tot populorum

difcordes , ferafque linguas fermonis

comercio contraberet ad colloquium. Por

onde muitos tem para fi , que ella foi

aquella prometida de Deos pelo Profeta

Sofonias,quando diffe : (**)Tunc reddam

populis labium electum ut invocent

omnes nomen Domini &c. Defta lingoa

Latina nos nao ficou ja agora mais que

(*) Lib. 3. c. 5. (**) Sophonias. c. 3.

a

1
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a parte da Efcritura , e o ufo fe corrom-

peo em Italia , França , e Helpanha nas

lingoas vulgares , que ao prefente fe

fallao neftas Provincias. Pelo que que-

rendo darjuizo entre humas , e outras ,

alèm das cinco qualidades acima refe-

ridas , havemos de acrefcentar a da ori-

gem , porque como notoriamente defcen-

derao eftas da Latinidade , aquella alcan-

çarà mais de fuas perfeições , que inda

hoje fe conformar mais com ella , affi

nos vocabulos , como na Ortografia. E

moftrando nòs , que a Portuguefa parti-

cipa mais da Latina , que na copia ,

pronunciaçao , brevidade , Ortografia ,

aptidao para todos os eftillos , naố he

inferior a nenhuma das modernas , antes

igual a algumas das antigas;com razao lhe

poderemos dar o louvor de lingoa perfei-

ta , e de fer huma das melhores domundo.

A lingoa Latina fe corrompeo em

Italia , França , e Hefpanha , por va-

rios modos. Porém na lingoa Portugue-

fa , e Caftelhana eftá o Latim menos

viciado ,, que na Italiana , e Francefa ;

porque os Italianos nenhum nome , ou

verbo , acabao em confoante , fenao em

vogal , com que notoriamente ficao cor-

E ii rom-
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rompendo a mòr parte dos vocabulos

Latinos. E os Francefes pelo contrario

admittirao tantas confoantes nos finaes

que por efta via a nao defcompuferao

menos , a cabando muitas palavras em

f; e pela vifinhança que tem com os

Alemaens participàrao tambem muitos

termos da lingoa Theutonica , que naố-

tem nenhuma origem , nem affinidade

com a Latina , pelo que em nenhuma del-

las fe achao tantos nomes Latinos em fua

inteirefa , como na noſſa lingoa , e Caſte-

Ihana , e na nofla particularmente pode-

mos compor muitas orações , e periodos ,

que juntamente fejao Latinos , e Portu-

guefes , como fe vè deftas palavras :

O' quam gloriofas memorias publico ,

confiderando quanto vales nobiliffima lin-

gua Lufitana, cum tua facundia exceffi-

vamente nos provocas , excitas , inflam-

mas : quam altas victorias procuras ,

quam celebres triumphos Speras , quam

excelentes fabricas fundas , quamper-

verfas furias caftigas , quam fero-

ces infolencias rigorosamente domas.

manifeftando de profa , demetro tantas

elegancias Latinas.

Defte modo fe poderao encher muitas

pa-
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paginas , nao fòmente em profa , mas

o que he mais de eftimar , em verfo de

todas as medidas , de que vi jà muitos , e

Duarte Nunez Orig. c. 25. tras alguns,dos

quaes fó pòde dar o louvor a Joao de

Barres , que foi o primeiro , que na fua

Grammatica Portuguefa os compôs , e

publicou . E porque fe veja difto algum

exemplo , porei aqui eftes difticos , que

hum curiofo fez a Roma , e Bethlem :

Roma infinitos fantiffima vive per annos ,

Pacifica gentes ( vive quiera ) tuas

Caftiga grandes , violenta morte , tyranos ,

Ingratos animos ( es generofa )fuge.

Acquire infignes , varia de gente triumphos.

Diftantes terras , imperiofa rege.

Tanto maiores titulos Bethlem alta celebra ,

Quanto Romano maior es imperio.

Maior amor , maior es magnificentia , maior

Fama, tuas Chrifto , dando benigna cafas.

Ainda que a lingoagem defte epigrama

pareça que vai hum pouco fòra do ufo

commum , he mais por razao da me-

dida dos verlos , e rigor das fillabas ,

que obriga aos Poetas a nao fallar da

maneira dos Oradores , que por falta

das palavras. Eftes exemplos nao pòdem

moftrar na fua lingoa com facilidade os

Italianos , e Francefes , e por elles fe

pro-
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a
prova a grande affinidade que com

lingua Latina tem à nofla : e affi com

rezao fingio o noffo Poeta que Venus

fe affeiçoara aos Portuguefes , por ver

nelles nao fómente o valor Romano ,

mas ainda a mefma lingoa , dizendo :

(*) Na qual quando imagina

Compouca corrupçaõ crê que be Latina.

Porém vindo ás outras cinco qualidades

referidas que fe requerem na lingua

moftrarei brevemente , que todas fe a-

chao na noſſa Portuguefa com particular

perfeiçao. E quanto à copia de pa-

lavras já diffe como efta conftava affi

de nomes , como de verbos. Nos verbos

he coula notoria , que todas as lingoas

vulgares ficao inferiores à Latina , por-

que as mais dellas nao tem voz paffiva ,

nem participios do futuro , que refpon-

dao á Amaturus , e à Amandus : e affi

mefmo lhe falta a mòr parte dos com-

parativos. Ifto he geral nas tres lingoas

vulgares , Italiana , Francefa , e Heſpa-

nhola. Porém a noffa participa menos

defte defeito , porque a voz paffiva fu-

pre baftantiffimamente com eftes pro-

(*) Lufiad. Canto I.

no-
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nomes , Me, te , fe : Nós , vós , ſe : è

por Appellor , Appellaris , dizemos ,

Chamome , Chamafte , &c. e por Move-

Movome: e por Veftior , viftome ;

a qual paffiva fe acha que diz bem

em todos os verbos , cuja acçao pòde

fer moralmente exercitada pela mef-

ma peffoa , de quem fe diz , como

em parte o notárao Duarte Nunes , e

Amaro de Roboredo. Além da qual

paffiva temos a outra ordinaria , fupri-

da com o verbo Suftantivo , e Supino ,

que tem as outras lingoas , dos quaes

fuprimentos os Latinos igualmente fe

aproveitao nos tempos Perfeitos , e Pluf-

quao Perfeitos paffivos , e dos que del-

les fe formao. Temos além difto o In-

finitivo ( que alguns chamao nome ver-

bal ) que na noffa lingua fe conjugat

por todas as peffoas , e declina por to-

dos os cafos , o que os Latinos fó fa-

zem pelo fentido da Oraçao , mas naổ

por terminações variadas , como o mol-

tra largamente Prifciano , e Francifco

Sanches na fua Minerva ; onde prova ,

que o infinitivo tem a mefma força de

nome , e que fe declina por todos os

cafos
na fórma já dita. Efta noffa

con-
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conjugaçao , e declinaçaõ do infinitivo

nao tem os Italianos , nem Francefes ,

como tambem notou Amaro do Rebo-

redo. Levamos mais a eftas lingoas ou

tra ventagem , que he , termos o futu-

ro do conjuntivo. Como eu For ου

como eu Amar , que lhe a ellas falta

em todos os verbos , e affi dizem fó-

mente , quando eu Serei . Quando eu

Amarei. Carecem tambem os Francefes

de todos os Superlativos , que nós te-

mos com grande abundancia : de ma-

neira que por Chriftianiffimo , dizem :

Tres Chriftão. E por : Boniffimo , Tres

bom. Porém na copia das palavras , e

verbos proprios , nao cede a noffa lin-

goa Portuguefa , nem á Latina , nem a

nenhuma vulgar , porque he riquiffima

delles. A copia de nofla lingoa , ſe vè

por quatro demonftrações. A primeira

nos muitos verbos , que fignificaố huma

fó acçaó. A fegunda no numero dos no-

mes que ha para kuma mefma coufa. A

terceira na multidao de vocabulos que

nafcem de huma fó palavra. A quarta

dos muitos termos , que a lingoa Por-

tuguefa tem de verbos , e nomes , que

explicao particulares coufas , e acções ,

que

%

J
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que em nenhuma outra lingoa nem por

palavras proprias , nem por circumlo-

quios fe podem declarar. Dos Verbos

feja exemplo efta acçao , de reduzir

hum livro a menor leitura , que dize-

mos por fete verbos , que fao : (*) A-

breviar , Recopilar , Refumir , Epilo-

gar , Epitomar , Compendiar,
e En-

curtar. E os Latinos tem fô : abbrevia-

re , e o mais dizem por frafes. E nem

por eftes noffos verbos ferem dirivados

de nomes Latinos , fe podem chamar

tembem Latinos , pois os Latinos nao

averbàraõ eftes nomes, Eos Portugue-

fes fim. Dos nomes feja demonftraçao o

nome , (**) Adagio que he o mefmo que,

Proverbio ; Rifao , Exemplo , Senten-

ça , Ditado , e Anexim . Dos quaes vo-

cabulos os Latinos nao tem nefte fen-

tido mais de dous , ou tres. O terceiro

exemplo de nafcerem muitos vocabulos

de hum fó nome moftrou já largamente

Duarte Nunez na fua Origem da lingoa

Portuguefa c, 20 , e fe vê bem nos que fe

dirivao desta palavra , Pedra , de que

OS

(*) Copia de verbos , Portugueses. (2) Co-

pia de nomes Portugueses.
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os Latinos nao tem mais de feis , e nos

quinze , que fao : (*) Pedra , Pedreiro ,

Pedreira, Pederneira, Pedrinha, Pedra-

ria , Pedral , Pedrogao, Pedrado, Empe-

drar, Defempedrar , Apedrejar, Fedra-

da, Pedrofo, Pedregofo, Pedranceira,Pe-

drouço, Pedregulho. He efta abundancia

de dirivações caufa de grande proprieda-

de na lingoa,e o contrario de defeito nel-

la, como fevè na Caftelhana , que como jà

notou Pero de Magalhaens no feu dialogo

de Petronio , dizendo , (**) Ojos , naố diz

Ojar , lenao, Mirar: e dizendo , Mi-

rar , nao chama aos olhos , Miros , no

que fe conhece notoria impropriedade .

Da quarta e ultima demonftraçao das

palavras que fe nao achao nas outras lin-

goas , fenao fò na Portuguefa , feja exem

plo , Aderencia , Agazalhar , Alvoro-

ço , Atinar , Bonina , Enxergar , Em-

campar , Encarar , Geito , Infar , Lem-

brança , Magoar, Maviofo , Prague-

jar , Pairo , Pairar , Primor , Tomar-

Je de alguna coufa , Mano , Saudade ,

Sofrego , e outros muitos que deixamos

de

(*) Copia de dirivações . (**) Palavras

Portuguesas, que fe naõ achaỡ n'outra lingoa.
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de trazer por nao eftender efte Difcurfo

mais , e por que o fazemos particularmen-

te em huma copia de palavras Portugue-

fas , onde fe vè por extenío a abundan-

cia de vocabulos , e excelentes modos

de fallar de que he dotada , e enriqui-

cida a nofla lingoa com muita ventagem

de outras. E porque nao pareça que efte

conceito he fómente meu , ou achado

de novo , trarei huma authoridade que

o confirma de hum Autor , affaz conhe-

cido por douto nas linguas , e eloquen-

cia ; que foi o Bifpo de Leiria Dom An-

tonio Pinheiro eruditiffimo Comentador

de Quintiliano , o qual traduzindo em

Portuguez o Panegirico de Plinio a Tra-

jano ( que he huma das Orações mais

ornadas de figuras Rethoricas , e das flo-

res da eloquencia de toda a antigui-

dade ) diz affi na Dedicatoria fallando

com ElReyD Joao III . (*) Alem defte fub-

ftancial preceito , trabalhei nas boras

furtadas de vinte dias que paffàrao

desque levei a V. A. o tratado jobre os

Pfalmos, atégora, por enfraquecerafal-

la , e vaã opiniao, que da noſſa lingoa

con-

(*) O original eſtá na livraria da Cartuxa

de Évora.
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conceberao muitos , tachando-a de pobre,

nao copiofa , dura , e nao ornada ; in-

juriando-a de barbara, e groffeira, a

gravando-a com a gabarem em trovas

leves , em comparações, e apudaduras

de homens com abatimento de Sua pef-

foa , graciofos. E pois eu pela criaçao

em terras eftranhas , e nao muita li-

çao de noffos Authores , de tal manei-

ra pus em noffe commum fallar, eftillo

taofutil, tao bafto de figuras, tao efpeſſo

em fentenças , tao luzido de bons di-

tos , tao difcreto em avisos , e fiado

tao delgado ; nao fómente com ma nun-

ca ver em afronta de neceffidade , (fe

naa foi de efcolher ) mas ainda com

raftejar todos os primores do Latim,

quanto mais eloquentes devem fer , e

Jañ , os que ulaỡ do mel do Paço , da

doçura cortezao , e no thefouro de fuas

lembranças temfeitas pravizões de pa-

lavras em abafiança &c.

A pronunciaçao perfeita confifte no

bom fom das palavras, que fe fórma do

ajuntamento das letras em fillabas , e das

fillabas em dicções , as quaes na lin-

gua Portugueza fao fuaves, porque nem

tem vehemente afpirações , nem a afpe-

re
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reza dos Alemães , nem acabao nenhu-

mas finaes em t, f, c , ou , b , que fao

letras àfperas, de que ufao os Francefes,

e Latinos ; nem menos em , d , como

tem os Caſtelhanos em todos os Impe-

rativos do Plurar , como : Hazed , A-

mad. E em muitos nomes, como: Mer-

ced , Ciudad. E com fer a lingoa Por-

tugueza em todas as fillabas facil , fica

participando de maior gravidade nas

palavras , que a Italiana , a qual por

acabar todas em vogal , tem huma ap-

parencia pueril. Sómente huma coufa

nos podem tachar, que he ufarmos fre-

quentemente de diphtongos nos finaes.

· Porém havemos de confiderar , que na

noffa lingua ha huns diphtongos com-

muns às outras, e outro noffo particu-

lar. Os communs faổ , ai , ae , au , ei, eu ,

oe , ou , ui , e eftes tiverao os Gregos ,

e Romanos , como moftrao largamente

Francifco Sanches Brocenfe , e Angelo

Policiano ; e fe hoje fenao pronunciao

nefta fórma, he por negligencia dos Mo-

dernos como o prova com muitos ex-

emplos na meſma lingua Portugueza o

Brocense , (*) tratando dos Gregos , e fe

collige da mefma etimologia do nome,

(*) Minerva c. 43.

-

-

>
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porque diphtongo fe diffe de, Dis dic-

çao Grega , que quer dizer dous , e :

Ptongos , que he fôm : quafi dizendo ,

dobrado fôn de duas vogaes , e nao de

huma fó , como o moftra Terenciano

neftes verlos :

Porro vocalem fecuta , vim tenet vocalium

Et fonos utrofque jungit , unde diphtongos eas

Grecia dicunt magiftri , quod duajunctæ fimul &

Sillabam fonant in unam , vique gemina præ- *

vita , &.c

queDaqui infere Aldo Manuncio

os diphtongos fe pronunciao corrupta-

mente ha muitos annos : Quando qui-

dem , vel hinc colligi poteft , ætate nof

maiorum abhinc annos octingen-tra ,

tos , perperam diphtongos omnes ,

pronuntiari, & pronuntiates effe &c.

De maneira que eftes diphtongos que

hoje temos na lingoa Portuguefa , fao

os mefimos que antigamente pronuncia-

vao os Gregos , e Latinos , e agora ufað

os Francefes. E nao temos algum tao

proprio , que le nao ache nas outras

nações , pofto que nao falta quem af-

firme o contrario. Sò o diphtongo , ão ,

he proprio noflo , e o corrompemos do

om , Francez , e Galego , em que nao

ha
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ha muitos annos acabavao as mais das

dicções que hoje terminamos em , ão ,

por fe pronunciar efte diphtongo por ,

a , com mais brandura , e fuavidade que

nao por , o. Donde nao ficou a lingoa

peiorada com efta mudança , mas antes

com notavel melhoria ; pelo que . he

facil de tomar e aprender a todas as na-

çoes tirando a Caftelhana . Porque os

Francefes , Inglefes , Hibernios , Fla-

mengos , Alemães , Catalães , Valen-

cianos , e Bifcainhos , com tanta facili-

dade a pronunciaổ , como pòdem tefte-

munhar as Cidades de Lisboa , Evora ,

e Coimbra , onde modernamente muitos

Religiofos deftas naiçoens prègaraō , e

enfinàrao publicamente na nofla lingoa

vulgar. E a relaõ de os Caftelhanos a

nao pronunciarem com facilidade , he ,

porque onde nòs terminamos as pala-

vras em , m , acabao elles com , n e

tao familiar lhe he efta letra , que nas

terceiras peffoas do plurar a ufaố em to-

dos os tempos dos verbos, como : Aman,

Amaban , &c. E nos nomes a tem fre-

quentemente , como : Pan , Capitan ,

e nos participios , Comparacion ; e nas

preposições , como : En , Sin. Eftas

>

dic-
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dicções todas nòs acabamos em , m ,

Ou no noffo diphtongo : o qual he

quafi como o , am , que os Latinos ufaỡ

nos accufativos da primeira declinaçao

como: Mufam , Famam , e nas primei-

ras peffoas dos plufquam perfeitos do

Indicativo dos verbos , como : Amave-

ram , Legeram , e n'outras palavras que

acabao na mefma terminaçao quaes fao ,

Coram , Quinam , Quifpiam , &c. E

ainda que o noffo , am , e , m , dos fina-

es feja menos fuave que o, n , dos Caf-

telhanos , fegundo Quintiliano , (*) que

por iffo o louva aos Gregos; com tudo elle

mefmo acode pelo , m , dos Latinos di-

zendo : Non poffumus effe tam graci-

ales , fimus fortiores ; fubtilitate vin-

cimur , valeamus pondere &c. E affi

podemos dizer , que fe a noffa lingoa

nefta parte fica menos fuave , que fica

mais grave. E como coufa nella muito

notoria lhe dao efte honrofo epiteto ,

Joao de Barros , Duarte Nunes , Pero

de Magalhães , Jorge de Monte Ma-

yor, Francifco Rodriguez Lobo , e Lo-

po da Vega Carpio , e outros ; e com

(*) Lib. 12. c. 10.

tu-
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tudo efta natural gravidade nao he de

algum impedimento a noffa lingoa para

deixar de fe exercitar em qualquer ge-

nero de escritura , como bem diz Joao

de Barros : A lingoagem Portuguesa ,

que tenha efta gravidade , nao perde a

força para declarar , mover , deleitar ,

e exortar , a parte a que fe inclina

em todo ogenero de efcritura , &c. Ifto

nao fei fe fe pòde affi affirmar dos

nas finaes da Caftelhana , pois lhe fao de

tanto impedimento para tomar bem as

outras lingoas , que atè a Latina corrom-

pem , e as dicções Latinas que acabao

em ,

nn ,

m. pronuncia inuitos com , n, e

por Mufam dizem , Mufan , e por Tem-

plum , Templun. Pelo que confta que a

nofla pronunciaçao he facil , e boa , po-

is a exprimem bem os que bem fallao a

lingoa Latina , e Francefa ; e àlem diffo

he caufa de os Portuguefes alcançarem

todas as lingoas eftrangeiras com fum-

ma facilidade , o que he notorio a todas

as gentes , e nao pudera fer le tivera-

mos a pronunciaçao afpera , ou groſſei-

ra , como jà deixámos provado na lin-

goa Hebréa ; mas he ifto tanto ao con-

trario , que Authores graves Caftelha-

F nos ,
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nos , confeffao haver na nofa pronun-

ciaçao , hum fom fuave , e deleitofo aos

ouvidos , como o teftifica o Padre Joao

de Mariana neftas palavras : Extremis

Lufitanispeculiaris lingua eft ex Gallico

fermone& Hifpano temperata atque con-

fufa, eoque elegans, audituiquegrata. E

Miguelde Servantes varao eloquentiffimo

(e de quem fe diffe que defcubrio a alteza

da lingoa Caftelhana ) fallando das excel-

lencias de Valença , e da boa graça da

lingoagem da terra , acrefcenta : Con

quiem fola la Portuguefa puede compe-

tir , enfer dulce , y fuave. Mais avante

pafla o infigne Poeta Lopo da Vega Car-

pio , pois lhe dà nefta parte ventagem

à Latina e Tofcana , como fe vê na fua

difcripçao da Tapada celebre Bofque

dos Duques de Bragança , onde intro-

duzindo certas Nynfas , cantando eſtan-

cias em varias lingoas , diz da noſſa

que fe figuio à Latina , e Italiana , eftes

verfos :

Affi cantando fue la Portuguesa ,

Con celebrado aplauso larga hiftoria ,

A quien por la dulçura que profeffa.

Entranhas concedieron la vitoria.

E. porque nao cuide alguem , que ifto

he
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he encarecimento poetico, a mefma opi-

niao teve já antes delle , hum Author

grave Italiano.

A brevidade da lingoa fe collige da

copia dos vocabulos, das traduções , e

dos modos de falar acomodados a vari-

os fentidos. Da copia já tratamos aci-

ma, e vimos que nao fómente era abun-

dante das palavras que refpondem ás

das outras lingoas , mas de outras que

as mais nao alcançarao , donde fe dei-

xa ver com quanta brevidade declarára

feus conceitos , pois tudo explica por

termos proprios , e nao por circuitos ;

Ce quando ufa de frazes he com muita

brevidade , o elegancia , como fe pó-

de ver nefte ramo de cançao , onde em

fete regras , fe defcrevem tres compa-

rações da Prefla , com todo o ornamen-

to poetico.

Bem qual onda de mar , na Seca aréa

Se desfaz n'um momento ,

Qual leve pensamento >

Que os fentidos de noite Jenborêa ,

Ou qual a flor , que na manham Je

arrêa

↑Toda de esmalte verde

E logo folha , e graça á tarde perde ;

Fii E
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tra ,

E quanto às traduçoes claramente fe mof-

affi nas de verfo que fizerao Anto-

nio Ferreira , e Luis de Camõens , cono

nas de profa do Bilpo Dom Antonio

Pinheiro , e outros , que fe nao he mais

breve que a Latina, ao menos nao he

mais larga. Admitte além difſo a nofla

lingoa com grande elegancia , e parti-

cular graça as metaphoras , as quaes

como le podem applicar a tantas cou-

fas , fica huma mefma fentença , fervin-

do a muitos fentidos , como ſe vê nos

verfos do noffo Francifco de Sà e Mi-

,
randa que fendo paftorîs fervem aos

Cortefãos , Filofofos , e Oradores

aplicando-os cada hum á fua profiſſao .

O mefino fe póde dizer do grande nu-

mero de fentenças , adagios , ditos
ditos , e

motes , que fe trazem vulgarmente , on-

de com fuma brevidade fe moftraổ

grandes conceitos. Pelo que com rezao

Jouva em particular a brevidade da

noffa lingoa o Padre Frei Bernardo de

Brito ( a quem efte Reino deve muito ;

e que em algumas de fuas Obras mof-

trou bem o grande voto que teve na elo-

quencia Portuguefa ) o qual na primeira

parte de fua Monarquia (*) diz eftas pa-

(*) Prol. da Mon. Lufit. p. 1 .

"
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lavras , fallando contra a quelles que lhe

aconfelhavao nao elcreveffe em Portu-

gues : Como efta opiniaõ era tað mal

fundada , nunca fiz rofto a quem ma

perfuadia , vendo que a primeira razao

me arguia de intereffeiro , empertender

gafto da impreffao; e a fegunda de in-

digno do nome Portuguez , em ter tað

pouco conhecimento da lingoa propria

que ajulgaffe por inferior a Caftelbana ;

fendo tanto pelo contrario , que naõ ha

lingoa em Europa ( tomada nos termos

que boje a vemos ) mais digna de fe ef-

timar para hiftoria , que a Portugueja :

pois ella entre as mais he , a que em

menos palavras defcobre móres concei-

tos, e a que com menos rodéos , e mais

graves termos dá no ponto da verda-

de , &c.

Porém quando as outras lingoas nos

levaffem ventagem em qualquer das par-

tes , que temos referido , notoria cou-

fa he ,, que na Ortagrafia nos ficavao

todas inferiores ; porque nenhuma cou-

fa efcrevemos , que nao pronunciemos ,

como o mostra o noffo Joao de Barros

na fua Grammatica Portuguefa , di-

zendo : A primeira e principal regra

na
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que

na noffa Ortografia , be escrever to-

das as dicções com tantas letras , com

quantas as pronunciamos , Jempor con-

Joantes ociofas , como vemos na efcri-

tura Italiana , e Francefa. E dado

a dicçaõ feja Latina , como a derivamos

a nós , e perder fuapureza , logo a de-

vemos escrever ao noso modo , por fe

melhante exemplo , Ortografia be vo-

cabulo Grego, e os Latinos o escrevem

defta maneira atras , e nós o devemos

efcrever com eftas letras , Ortografia ,

porque com ellas o pronunciamos. Ef-

te defeito he muito ordinario nos cf-

trangeiros , como jà fica provado dos

Franceles , Italianos , e Alemães , e o

confeffa em parte Quintiliano dos La-

tinos dizendo : Quid , quæ fcribuntur

aliter qui enunciantur ? Nam& Galus,

C, litera notatur , quæ inverfa , ₂
Ɔ ,

mulierem declarat : quia tam Caias ef-

Je vocitatas quam Caios , etiam exnup-

tialibusfacris apparet. Nec ( neus eam

literam in prænominis nota accipit ,

qua fonat:& Columna , exempta N,

litera ; & Confules , geminata S ,

litera Coss. legimus &c. E fendo a

lingoa Caftelhana muito fuperior á Ita-

١٠

lia-
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liana , e Francefa , na copia , fuavi-

dade, brevidade , e aptidao para toda a

materia ; fó no ler , e efcrever as le-

tras , lhe introduzirao os vulgares al-

guns defeitos , que o mefmo Frei Fran-

cifco de Robles , Author da fua Or-

tografia Caftelhana , lhe notou , como

fao entre outros pronunciar todas as dic-

ções efcritas por v , confoante por, b,

de maneira , que mudao o fentido , á

liçao Latina , fendo por : Volo Bolo , e

por : Vivo , Bibo, e por : Vita , Bita.

Além difto pronunciao o, i, como , x

e por : Badajoz , dizem , Badaxos , e

9,, pronunciać por , z , dizendo

Zol, por , Sol , eo , b , por , g , co-

mo: Huerta, Guerta, e fobre tudo o

m, final de qualquer idioma, exprimem

apor, n , como já apontamos. E ainda

que eftas letras tenhao grande affinida

de humas com as outras , nem por iffo

ficao defculpados os vulgares que nifto

peccao como o confeffa o fobredito feu

Author, dizendo : Nopor effo tiene efcufa

efte ernor, porque fon letras diverfas;

i volo, volas, i volo, vis ,quieren dizir, yo

buelo yo quiero, i bolo , no quiere di-

zir nada, i affi de los otros exemplos,&c.

"
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"
outras Provincias como jalhos tem

começado a dar nefte Reino. No eftillo

do meio compuferao os feus Dialogos

Fr. Heitor Pinto , Francifco de Mora-

es , e Jorge Ferreira , que em feu tanto

nao ſe prezao menos ; pofto que os dous

ultimos , por fe nao imprimirem , naố

fao tao commus a todos. Que direi do

eftillo humilde , e jocofo , o qual parece

que em nenhuma outra lingoa pòde ter

a graça , e elegancia , com que Lou-

renço de Caceres , Fernao Cardofo , e

Luis de Camoens compuferao as fuas

cartas , e fatyras , e outras femelhantes

obras ? As quaes por ferem infimas na

frafe , nao fao menos de eftimar , pois

muito, mòr efficacia fe moftra nefte ge-

nero de efcritura , por fer quafi incapaz

dos ornamentos da Arte.

Na Poefia fe exercitao os meímos

eftillos , como fe vè em Virgilio no prin--

cipio de fua Eneida. E a aptidao que

a noffa lingoa tem para os verlos , fe

moftra bem da facilidade com que

os Portuguefes fe dao à Poefia ,

qual he tao natural nelles , que os ef-

trangeiros lhe concedem nella a pal-

ma, como o refere o Author da Biblio-

the-

a



POLITICOs. 85

1

theca Hifpan. t. 2. Claff. Poetarum , on-

de diz : Lufitani in Poetica , ut &in

Mufica regnare feruntur mira animi

propenfione , velut enthusiasmo rapti

&c. E fendo a lingoa Caftelhana tao

propria para as garridices dos ver

fos pequenos muitos annos a deixàrao

feus naturaes pela noffa , compondo

nella os cortefaos fuas coplas , de que

fe vem affas de exemplos nos livros an

tigos , e Gonçallo Argóte tras alguns

lib. 3. cap. 148. a que accrefcenta eftas,

palavras: Se alguno penfare por las co-

plas referidas , que Mancias era Por-

tuguez , efte advertido que hasta las

tiempos d'ElRey D. Henrique el ter

cero todas las coplas que Je bazian

comummente , e por la maior parte

eran en aquella lengua , &c. Mas, vin-

do aos particulares exemplos , baftenos

no eftillograve o Poema heroico de Luis,

de Camoens , obra nunca aflás louva-

da , como o dao a entender as muitas

traducções , que fe della fizeraō , é o jui

zo que fobre ella deraō os milhores Poe-

tas de Europa , de que tratamos em feu

lugar. A brandura das Eglogas de Diogo

Bernardes , Antonio Ferreira , e Fran-

cif-
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cifco Rodriguez Lobo , fao de tanta

fuavidade , que o infigne Poeta Lopo da

Vega confeffa , que os efcritos de Dio

go Bernardes o enfinàrao a fazer ver-

fos paftoris , e os outros nao caufao

menor deleitaçao , que he o que neste

genero le requere. Porém a tudo exce-

de o eftillo Comico , que os Antigos

chamarao Togato , de Francifco de

Sàa de Miranda , que foi o primei

ró , que na noffa lingoa Portuguefa

o defcobrio , com geral admiraçao de

todos. Porque efte genero de escritura,

affi como he eftremo dos outros , affi pe-

de eftremado modo de dizer : por onde

os Latinos , que no heroico vencerao

aos Gregos , confeffao de fi que nun-

ca puderao imitar perfeitamente o Comi-

co, como odiz Quintiliano : (*)Tenuio-

ra hæc, acpreftiora Graci melius , in

eoque vincimur folo , & ideo in Co-

mædiis non contendimus. E na outra par-

te fallando do mefmo eftillo Comico ,

diz: Vix levem confequimur umbram

adeo, ut mihi fermo ipfe Romanus non

recipere videatur illam folis conceffam

Ati-

——

(*) Lib. 10. c. 1. & lib. 12. c. 10.
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Aticis venerem&c. E Celio Rodiginio

confirma o mefino: (*)Cæterum quæ de Co-

mico lepore, ac venuftate dicimus , ad-

buc ad Græcam rationem magis spectant

&c. Ita eft in comadia maximé clau-

dicamus. Efta brevidade, graça , e de-

coro , que os Latinos defejavao, fe vem

tao praticadas nas Comedias Portugue-

fas de Francifco de Sáa, e Antonio Ferrei-

ra , e em algumas de Jorge Ferreira ,

que a juizo de todos os doutos nao tem

fuperior. Nem he para efquecer o louvor

que ſe deve nas noflas farças a Gil Vi-

cente , o qual imitando as fabulas A-

thelanas , que incluîao em fi as re-

prefentações que chamao Planipedias ,

e Tabernarias , por ferem dos Infimos

da Republica ( de que tambem já A-

riftoteles na fua Poetica faz mençao )

compôs algumas farças com tao gracio-

fa eloquencia , que do noffo Joao de

Barros he por iffo mui louvado e o

Meftre André de Rezende affirma

que ſe como escrevo na noſſa lingoa par-

ticular , compuſera na Latina , que he

commua a todos , nao alcançàra menor

(*) Antiq. lect. lib. 6. c. 17.

no-
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I

nome que Menandro, Plauto , Terencio ,

como le vê neftes verfos de feu Gene-

tliaco do Principe D. Joao :

Cun&torum hinc acta eft comedia plaufu ,

Quam Lufitana Gillo Auctor, Actor in aula,

Egerat ante, dicax , atque inter vera facetus

Gillo locis levibus doctus præftingere mores ;

Qui fi non lingua tomponeret omnia vulgi

Et potius latia, non Gracia dota Menandrum

Antefuum ferret , nec tam Romana theatra

Plautinos vefaleis , lepidi vel fcripta Terenti

Lactarent ; tanto nam Gillo præiret utrifque

Quanto illi reliquis inter qui pulpita rore

Oblita corycio, digitum mer verefaventem. &c.

Por eftes , e outros exemplos conclue

Duarte Nunez de Liao (*) hum largo dif-

curfo fobre efta materia dizendo : Nao

ba para que fe negue a facilidade , e

fuavidade da lingoa Portuguesa , que

para tudo tem graça , e energia , è be

capaz de nella fe efcreverem todas as

materias dignifimamente , affi em pro-

Ja , como em verfo &c.

* Concluamos logo que fe na lingoa

Portuguesa fe acha tanta conformidade

com a Latina , que le póde escrever

em verlo e profa pelas meimas palavras

(n) Origem dalingoa Portuguefa c. 22.

em

1
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em ambas as lingoas ? Se he tao copio-

fa que a nenhum genero de Poetas , ou

Oradores faltou com fumma elegancia ?

Se os meímos eftrangeiros lhe confef-

faổ a fuavidade da pronunciaçao ? Se

escreve lómente o que falla ? Se he ap-

ta para todo o eftillo ? Que coufa fe

lhe póde defejar que ella nao tenha ?

como diz o noflo Joao de Barros. Ou

que parte lhe falta para fer perfeita ?

Ou quem ha que contra a razao quei-

ra contrariar huma coufa tao manifef-

ta ? Certo que contra eftes defcontenta-

diços podemos exclamar com as pala-

vras de Tullio , dizendo-lhe: Unde boc

tam infolens domefticarum rerum fafti-

dium? Quando enin aut Oratoribus bo-

mis , aut Poetis ullus Orationis , vel

copiofa , vel elegantis ornatus efuit ?

c. E com o noflo Bifpo Dom Anto-

nio Pinheiro condena-los por ingratos

á Patria , onde nafcerao , como elle o

faz neftas palavras , dizendo: Defagra-

decidos Portugueses , e defnaturaes fao,

os que por defculparem fua negligencia ,

culpao a pobreza da lingoa. Bem fei

que je na minha eloquencia lançarem

- prumo , que lhe acharão poucas braças,

$

mas
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mas nunca tao deslealferei á terra que

na vida me Juftem , e na morte confi-

go me ba de abraçar , que por me ef-

cufar a acufe, e por me livrar a con-

dene; mas porque contra eftes domes-

ticos inimigos da noffa lingoa escrevi em

bum tratado, que fis da eloquencia Por-

tuguesa , colho por ora as vellas , &c.

Grande perda foi para nós naố fair á

luz efta obra de taó erudito varaố, por

que refultára em grande proveito , e

honra de noffa lingoa ; à qual fó efta

falta lhe podemos dar , que eſtando a

Latina, e as outras vulgares taố chêas

de yolumes , de Traduções , de Copias ,

Frazes , Elegancias , e de Thefouros de

fua eloquencia , com que as vemos or-

nadas de tam ricos atavios , fò a noſſa

eftà pobre de todo artificio , e fem mais

compoftura que a fermofura natural. Po-

rém nem ifto he defeito nella ; antes

maior grandeía , pois fem eftes affeites

compete com a beleza das outras , e

vence aos armados defarmada. E fe eſta

verdade nao efta atégora conhecida de

todos os Portuguefes , cuido certo que

he, por nao ponderarem as rezões que

por
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1

por fi tem porém entendo que confi-

deradas ellas , ninguem haverá que quei-

ra obftinadamente fuftentar fua opini

ao , contra efta certeza : e fer tao def-

conhecido , a fua Patria , que aborreça

o proprio por envejar o alhêo , e confinta

fermos vencidos no amor da lingoa ma-

terna de todas as outras gentes , affi bar-

baras , como politicas , que tanto as fuas

proprias eftimàrao. Dos Romanos fabe-

mos que depois de eftabelecido o Impe-

rio , ordenàrao com rigurofas Leis , que

todos os Magiftrados ufaffem nas provin

cias eftranhas de lingoa latina , e nao def

fem n'outra , repofta alguma publica. (*)

Os Carthaginenfes prohibirao , que nin

guem aprendeffe outra lingoa mais que á

da Patria. Os Efcocefes enfinao na fua as

iciencias , e para iflo tem traduzido nella

todas as Artes , e muitos dos expofito-

res dellas. Ulid celebre Miramolim dos

Arabes (**) ( porque foi o primeiro que

8 tomou Damafco ) mandou que em todos

os feus Reynos nao le efcreveſſe mais

G
que

(*) Alexand. ab Alexand. lib. 2. c. 30. Boe-

tb. in Scot, (**) Paulus Diąco. Įib, 2,
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que na lingoa Arabia. (*) O mefmo pú-

blicou por Ley ElRey D. Duarte IV. de

Inglaterra , ordenando que as coufas pu-

blicas fe nao trataffem , ou efcreveffem

fenao na lingoa Anglicana. (**) Os Prin-

cepes Othomanos tem tanto refpeito à

fua , que as promeffas que nao hao de

cumprir mandao dar em lingoa eftrangei-

ra , e as que hao de obfervar , na pro-

pria. E nefte Reyno fe vio outro nao

pequeno exemplo em Raix Xarafo Guafil

de Ormús , (***) o qual tendo muita no-

ticia da lingoa Portuguefa, e tratando feu

livramento diante d'ElRey D. Joao III.

nunca lhe quiz fallar fenao por interpre-

te , por nao deixar a lingoa de fua Patria.

ElRey D.Joao I. de Caftella mandou tam-

bem , que nas coufas públicas fe ulaſſe da

lingoa Caftelhana; donde parece que de

entao para cá deixàrao os Caftelha-

nos de compôr os verfos na noſſa Por-

tuguefa, e illuftrarao mais a fua. Gran-

de afronta fôra certo para efte Reyno,

fe contra tantos exemplos , pelo extra-

vagante goſto de poucos mal contentes,

fe

(*) Polid, lib. 19. (**) Bemb. lib. 4. Hift.

Venet. (***) Couto Decad. 6. lib. x. c. x,
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fe entenderá que fò Portugal defprezava

a lingoa propria ; porém nao he affi

antes nesta materia podemos tambem fer

exemplo aos outros todos : pois além

das authoridades alegadas de tantos va-

rões noflos naturaes, infignes em letras,

que em tanta eftima tem a lingoa Portu-

guefa, o mefmo Reyno por Decreto com-

mum, pedio nas capitulações do cafa-

mento d'ElRey D. Joad I. de Caftella

com a Infanta D. Brites, filha do nof-

fo Rey D. Fernando que vindo a efta Pro-

vincia a fervir com aquella , os Reys

que nella fuccedeffem fariao escrever to-

das as coufas do governo público , na

lingoa Portuguefa. O proprio fe alcan-

fou pelos tres Eftados , quando El-

Rey D. Manoel fez jurar o Prince-

pe D. Miguel feu filho por fucceffor

de Portugal. E ultimamente a meſmá

mercê nos offereceo , e concedeo El-

Rey D. Felippe I. quando entrou ha fuc-

feffao defta Coroa , e á inftancia das

primeiras Cortes, a confirmou em To-

mar. Pelo que pois efta he a opiniao

de todo Reyno, nao deve haver nenhum

particular que tenha a contraria ; por-

que d'outro modo ficará a parte defu-

G ii

.

ni-



94
DISCURSOS

nida de todo, e nao poderá fer conta-

do entre os verdadeiros Portugueſes.

DISCURSO III.

COM QUE CONDIÇÕES SEJA

Louvavel o exercicio da Caça.

A Francifco de Faria Alcaide mòr de Palmela

S

ENDO O exercicio da caça ufa-

do por recreaçao de muitos , com

difficuldade fe póde dar nelle jui-

zo , de maneira , que fatisfaça a todos ;

porque , como as leis do gofto fejao

tao poderofas , que levao a pos fi , e

quafi arraftao o entendimento humano ,

como já o confiderou o Poeta Latino ,

quando diffe.

- Trabit fua quemque voluptas.

Mal poderá confentir com liberdade no

que fe differ contra a caça , quem tiver

pofto feu gosto nella . Porém como ifto

he obedecer a rogo de quem póde man-

dar , e fe efcreve fó para fabios , os

quaes por ferem taes , dominao as el-

trellas , e fómente a razao fua inclina-

çao natural , tratarei a materia com li-

ber-
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berdade , pois faltando-nos que a haổ

de julgar , animo apaixonado , naố po-

derá deixar de fer acertada a fentença.

Caça chamamos vulgarmente aquel-

la Arte, que enfina a prender, e matar as

Aves , e animaes da terra. Efte nome ,

fegundo alguns, tomamos de Caccia pa-

lavra Italiana , derivada do verbo Cac-

ciare , que quer dizer lançar fora ; por-

que a caça para que fe poffa tomar ,

he neceffario as mais das vezes levan-

tala do lugar onde eſtá.

>

Podemos dividir commodamente a

caça em montaria , e voltaria. A mon-

taria tomando largamente o vocabulo

( como dizem os Logicos ) he a caça ,

que com cães e armas mata os ani-

maes do campo , pofto que nais pro-

priamente a montaria he fó aquella que

fe faz de ordinario contra os animaes

fylveftres , e ferozes a cavallo , e com

armas e como eftes animaes por fe-

rem de fua natureza mais çafaros , naố

deſcem ao razo , e fe efcondem fempre

nos montes por razao do lugar , fe cha-

mou a tal caça montaria.

"

Della foi inventora , quafi a mefma

natureza , porque vendo os homens em

le-
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1

feus principios o dano , que dos animaes

bravos recebiao , e achando- le junta-

mente faltos de mantimentos , e repa-

ros , com que fe fuftentaflem , e defen-

deffem o corpo das injurias do tempo ,

perfeguiao os animaes , para fua fegu-

rança , fuftentaçao , e veftido , como ho-

je fazem os mais dos habitadores do no-

vo mundo , e por iffo diz o Filofofo

que he efta caça natural , e jufta , co-

mo ſe vê deftas palavras do 5. capito-

lo de fua primeira Politica : Fera ve-

ro (fub intelligitur , funt creata , et fi

non omnia at plurima illorum ) propter

cibum , & alia alimenta , ut & veftes

ac cætera inftrumenta exillis fiant. Si

igitur natura nihil neque imperfectum

facit , neque fruftra , manifeftum eft ,

illa omnia hominum gratia facile na-

turam. qua propter , & bellica fecun-

dum naturam quodammodo acquifitiva

erit: nam & venatoria pars illius eft ,

qua uti oportet contra beftias , & con-

ira homines , qui ad parendum nati

funt , nec volunt parere , quia natura

id bellum juftum exiftat. &c.

A voltaria , he caça de aves , que

fe faz com outras de rapina , e della

tem

11

黑
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tem por opiniao Ludovico Guiciardino ,

(*) que não foi conhecida dos Antigos ;

fenao , que depois de inftituido o Im-

perio Romano a achárao os Flamengos ,

è que elles forao os primeiros , que in-

ventáraó do mar as aves de rapina a

fazelas obedientes , e os que deraō os.

preceitos da citraria , que he a arte com

que ellas fe fazem e curao , e diz ,

que do Norte levou efta caça a Italia

o Emperador Federico Barbaroxa , e ſe

derivou por todas as partes de Euro-

pa. A ifto parece , que ajuda em par-

te Hyeronimo Mercurial , que no liv

3. cap.15. de fua Gymnaftica affirma com

Julio Firmico , que no tempo de Conf-

tantino Magno , fe começou a ufar da

volataria. Porém he tao antiga efta ca-

ça entre os Arabes ; (*) e ufao tanto del-

la , e na Perfia , que fe póde cuidar te-

ve lá outro principio mais antigo , prin-

cipalmente , quando vemos , que jà na

fagrada Escritura , parece , fe faz men-

çao della , na quellas palavras de Ba-

ruch. 3: Vbi junt principes gentium

qui

(*) Guiciar nos Paiz baixos . tit. Bozeth. (**)

Com. de Alb. c. 9.
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qui dominantur fuper beftias , que fu

per t-rram , qui in avibus cæli ludunt

c. De ambas eftas efpecias da caça ,

fao varias as opiniões dos Authores , de-

fendendo , e condenando efte exercicio.

com diverfas razoes. E começando pe-

las dos que o louvao , affaz he notorio

quanto a caça foi fempre prezada dos ma-

iores Principes do mundo , nao fò barba-

ros , mas ainda politicos , fuftentando os

mais delles grande numero de monteiros

e caçadores, e dando os officios mòres da

caça aos principaes fenhores de fuas

Cortes.

Foi a caça tida dos Antigos por

huma femelhança , e efchola de guerra ,

e affi criavao nella feus filhos para depois

virem a fer bons cavalleiros , robuftos

esforçados , fofredores de trabalhos

defprezadores dos perigos , é das inju-

rias do tempo. Tal foi a criação de

Achiles , Ulyffes , Diomèdes , e dos He-

roes famofos , que fe achàrao na guer-

ra de Troya , fegundo conta Xenofon-

te,(*) o qual diz de Cyro: Exercitationis

autem bellica gratia eos fcilicet no-

(*) Xenof. deven. c. 1.

bi-
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biles ) ad venationem , educebat , quos

bæc exercere oportere exiftimabat , banc

ratus, & omnino bellicarum exercita-

tionum optimam , & equeftris veriſſi-

mam. O proprio fe lê de Mitridates Rey

do Ponto , e do noffo grande Viriato ,

conta Plinio , e Floro , que de caçador

veio a fer Capitao dos Portugefes , de-

fenfor de Hefpanha, e outro Romulo del-

la. A efta caufa atribue Saluftio o valor do

Jugurta. E o mefio fe tem experimenta-

do em muitos nobres, e Principes de Hef-

panha. Porque he a caça huma efchola , e

verdadeira femelhança da difciplina mi-

litar. Porque tem efpias, atalayas, ciladas ,

corridas, ordenar, e repartir gente , duvi-

das , e confelhos , chegadas incubertas,

e finalmente , peleja , e batalha , e fo-

bte tudo vitoria com a prizao , ou

morte do inimigo. He tambem a caça

louvavel exercicio para a faude , e por

iffo foi ufada daquelles grandes Fi-

lofofos , e pais da medicina Chyron ,

Machaonte , Podalirio , e Efculapis. De

Galleno he grandemente louvada por .

tal. Porque fe faz , correndo , andan-

do , faltando , atirando ,atirando , bradando ,

e com outras femelhantes acções , que

>

aquen-

158178A
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aquentao o corpo , fecao os fobejoš

humores gerao por fundos fonos.

cozem as cruezas do eftamago , e daά

particular fabor aos manjares, como ref-

pondeo hum Lacedemonio a Dionyfio

Syracufano , o qual fendo convidado

em Esparta , e dizendo , que naổ acha,

va fabor em huns guizados , que lhe

derao de caça, tornou o Lacedemonio,

que os achava fem gofto , porque os

nao caçára aquelle dia .

Serve affi mefino efte exercicio, pa-

ra confervar a caftidade, e por iffo os

Antigos adoravao a Diana, inventora da

caça, por deofa deſta virtude , e Sene-

ca introduz a Hypolito , por caçador

cafto, e defprezador da defordenada af-

feiçao de Phedra , e Horacio (*) paf-

fa feu effeito até aos cafados , como fe

vê naquelles verfos.

Manet fub love frigido

Venator tenera conjugis immemor.

Donde Ovidio no feu de Remedio A-

moris , entre outros remedios dá efte por

muito efficaz , dizendo :

Veltu venandiftudium cole,fæpe receffit

Fu-

Hora libr. 1. O de. 1
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Jupiter , à Phæbi vičta forore , Venus.

Moſtra-fe na caça nao pequena parte da

induftria humana. Fazendo difciplinave-

is os cãens, onças , leões, e outros ani

maes feros , doutrinado-os de maneira

que tornando a caça, a naố comem, an-

tes a entregao fielmente aos caçadores,

e que por lhe obedecer fe offerecem á

morte. E nao he menor maravilha o do-

mefticar as aves de rapina, e fendo tao

agreftes , acoftumalas a diverfas relês ,

e reduzilas com tanta obediencia , que

elquecidas de fua natural braveza , dei-

xem os bolques , e fua liberdade , e fe

fogeitem aos que caçao com ellas , in-

do onde as mandao , e tornando -ſe a

meter na prizao quando as chamao

coufa de que com razao fe admira

Plinio , (*) e encarece muitos a Arte ,

que pode amançar a ferocidade das

Águias , de maneira que fe caça com

ellas , e que tragao a preza a feus fc-

nhores , como diz que fazia huma em

Sefto.

Defte exercicio nafceo outro benefi

icio imcomparavel para os homens , que

(*) Lib. 10. cap. 1. & 5.

foi
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foi a historia dos animaes , que Ariſto-

teles compôs , em que revelou tantos

fegredos da natureza, tantos remedios ,

e tantas induſtrias para os mortaes , co-

mo fe neles contém, o que tudo alcan-

çou dos caçadores , e creadores , que

The Alexendre mandou de cujas relações ,

e experiencias compôs aquelles excellen-

tes livros .

Por eftas , e outras boas qualidades

efcrevêrao da Arte da caça , e feus lou-

vores, muitos Varões infignes, como fo-

rao Xenofonte, Polux , Opiano , o Em.

perador Henrique VI., Dom Afonso II.

Rey de Caftella , e Conde de Folx

Angelo Bargeo, Dom Fradique de So-

to-mayor , fenhor de Alcunchel , e ou-

tros Autores de nome.

>

Porém pela parte contraria , nao ha

teftemunhos de menor confideraçao , an-

tes graviffimos em toda a profilao , e o

primeiro feja S.Jeronymo , Dift . 86. que

diz: Non in venimus infcripturisfanctis,

Sanctum aliquem venatorem. E affi La-

mech, Nembrot, Ifmael, e Efaú , aquem

a Sagrada Efcritura chama robuftos ca-

çadores , fao por teftemunho das fagra-

das letras condemnados por homens

má-
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máos, e facinorofos , e por tais erao tidos

antigamente os Thebanos , que tinhaổ

a caça por occupaçao ordinaria , don-

de fahio o proberbio dos Gregos : Nao

caçao fenao os mãos. Faz a caça os ho-

mens carniceiros e deshumanos , e affi

como matao fem piedade os brutos , o

vem a fazer defpois aos homens , como

fe tem vifto muitas vezes em Heipanha.

Deftruem os caçadores fem piedade as fea-

ras, paffeando-as a pé, e acavallo com

grande eftrago dellas, e damno dos po-

bres lavradores. He occaziaó a caça de

fazerem os Principes rigurofas leys con-

tra aquelles , que a matao , de modo ,

que em Sicilia fe mandou crucificar a

hum lavrador por matar hum porco mon-

tez , como conta Valerio Maximo , (*)

e muitos forao juftiçados por tomar hu-

ma perdiz , ou coelho nas coutadas dos

Principes.

Fazem-fe os caçadores com o trato

do campo agreftes, e inimigos da con-

verfaçao dos homens , como o dizia a

Ama de Phedra a Hypolito. (**)

Truculentus,& Silvester, & vitæ infcius

Trif-

(*) Valǝri lib. 6. (**) Senec. in Hy p.
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Triftem inventam Venere deferta colis.

E como diz o noſſo Poeta. (*)

Por feguir hum feo animal fero

Foge da gente , e bella fórma humana.

Até da propria caça, parece que andað

fogindo , e quando nella ficao , eſtaố

pezados , e malenconicos , fem falar pa-

lavra , porque fao cuftumados a bradar

pellos campos fem authoridade

refpeito , finalmente , como diz Clau-

diano , nem de dia , nem de noite os

larga efte feu cuidado . (**)

"
nem

Venatur defeffatorocum menbra reponit,

Menstamen adfilvas, &Jua luftraredit.

Gaſteſe na caça , o tempo perdidamen

te , e fem fruito , fendo efte o mais pre-

ciofo thefouro , que os homens poflu-

em , cuja perda he irreparavel , porque

nao tem recuperaçao , e fendo o homem

criado para a contemplaçao das coufas

divinas , para ajudar a patria , parentes ,

e amigos , he mui indigno de fua no-

breza , deixar eftas occupações , e tomar

por fim de fuas acções , e vida andar per-

feguindo e enganando hum pequeno ani-

malfinho .

Por

(*) Lufiad canr. 8. (**) Claud. lib. 3

inpraf.
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Por eftas , e outras razões vedàraố

as leys da Igreja aos Clerigos a caça , e

o Concilio de Orliens , feguindo o pare-

cer de S. Agostinho nao fòmente prohi-

bio , que nao caçacem os Clerigos

mas ordenou , que os que o fizeffem

foffem privados do Sacerdocio , e

que os que nao tinhao chegado a efta

dignidade , nao podeffem fer admitidos

a elle , e por as mefmas caufas foraõ mui-

tos Principes condenados dos efcripto-

res , por efte exercicio fer occafiao

onde muitas vezes perderao a fazenda

a honra
e as vidas. Perde-ſe a fazenda ,

porque nao ha renda que ature os ex-

ceffivos gaftos dos caens , aves , caval-

los , e caçadores , com que muitos vem

a fe empenhar , e vender feus patri-

e cair em miferavel pobreza :

e por iffo fingiaõ jà os antigos , que

Acteon grande caçador foi defpedaçado

de feus proprios cães , e elle convertido

em féra.

monios

Perde-ſe a honra , porque os homens

que tem por vida a caça , moftrao , que

fao inhabeis para a vida politica , e que

por nao faberem converfar com os Dou-

tos , Cortezaōs , trataō com as feras

gal-
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gaſtando com ellas o tempo , porque lhe

faltao partes para o empregar em outra

ocupação honefta. Donde diz delle Fran-

cifco Petracha : Ad honeftum igitur ni-

bil idonei , fylvas colunt non vitam

folitariam afturi , cui nom minus quam

politica fe ineptos fciunt , fed feris ,

ac canibus , & volucribus com victuri ,

quod non facerent nifi illis fimilitudine

aliqua juncti eftent , qui fi ex boc vo-

luptatem quandam , feufolam temporis

fugam quærunt ; ut cumque ftulti voti

compotes forfan evaferint. Por refpeito

da caça , perdeo a reputacao , e o Rey-

no o ultimo Rey dos Moravios. Elva-

tacapo , e o Emperador Domiciano , que

caçava atè as mofcas , e ao noffo Rey D.

Afonfo IV. chegàrao a dizar os Con-

felheiros em feu principio , que os Reys

nafcerao para governar , e nao para ca.

çar , pelo que deixaffe a caça , fenao

que bufcariad elles outro Rey, que os

governaffe , e finalmente entre os que

ganharao gloria , nao fe contàrao nun-

ca os caçadores ; porque fò as virtu-

des as Armas , e Letras , fizerao illuf

tres e gloriofos os homnes , como diz

o Poeta : (*)

?

(*) Aeneid. lib. 6.

Hic:

1
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Hic manus ob patriam pugnando vulnera paſſi :

Quiqua Sacerdotes cafti , dum vita manebat

Quique pij vates , & Phebo digna loquuti ,

Inventas , aut qui vitam excoluere per artes

Quique fui memores aitos fecere merendo.

Omnibus bis nivea cinguntur tempora vitta.

Dos muitos Principes , que perderao a

vida na caça , ou por occafiao della ,

eſtao as hiftorias chèas , e deixando os

antigos Adonis , Oriam , Sephalo , e

Nizias , celebres pelos poetas , baftem

os exemplos do Emperador Ifacio , de

Dom Favila Rey de Hefpanha , de Hen-

rique VI. Emperador de Alemanha , de

Venceslao terceiro Rey de Boemia , a

quem puderamos ajuntar o do noffo

Rey Dom Dinis , quando efteve em pe-

rigo de odefpadaçar o Urfo junto a Beja

fe lhe nao focorrera milagrosamente S.

Luis , Bifpo de Tolofa , como ſe vê da

Capella , e pintura , que por iffo naquelle

fitio lhe dedicou!

Eftas fao as razões , que fe offere-

cem por huma , e outra parte ; refta di-

zer agora o que fe deve feguir , para

o que faremos tres fuppofições , a pri-

meira feja , que a caça nao he arte con

demnada nas Sagradas Letras;porque ain

H da
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da que os caçadores , que na efcritura

le referem , nao fejao tidos por bons ,

com tudo nao fe legue dahi , que a Arte

feja mâ , affi o refolvem comumente os

Theologos com S. Thomàs , e otem o

Padre Bento Pereira no capitulo 25. do

Genef, n. 60. onde diz : Studium , &

exercitium venandi non eſſe malum ; ne-

que obid culpabilem fuiffe Efau ex ipfa

fcriptura colligi poteft , quia boc loco

ait , Ifaac valde fuiffe delectatum ve-

nationibus Efau , atque ob eam cau-

fam præcipue dilexiffe eum , &c :

A fegunda fuppofiçao he, que a ca-

ça fe faz por dous fins , que fao , ou

proveito publico , ou recreaçao parti-

cular. A caça que fe faz por proveito

publico, fao aquellas montarias, que fe

ordenaó contra as beftas feras, como le-

ões, tigres, lobos , e affi as que fe fa-

zem contra outros animaes daninhos ,

quaes fao rapozas , lebres , e coelhos ;

porque os animaes bravos , falteao os

homens , e deftróem os rebanhos , e os

outros damnao as femeadas , e affi efta

caça, nao fómente he licita, mas necef-

faria , e quafi natural , como já apon-

tamos do Filofofo. E pelo valor , que

com
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com eftas feras moftrou David , he lou

vado nas Divinas letras , e nas humanas,

Cadmo , Thefeo, e Hercules , que an-

dou pelo mundo, livrando muitos povos

das moleftias, que padeciao deftas feras

como foi.

O lean Clioneo, Harpias duras,

0porco de Erimanto, a Idra brava,&c.

E depois ordenáraó as mefmas Refpu-

blicas , que em feus tempos faiflem os

povos , e fizeffem eftas montarias , de

que fe colheraó , e colhem ainda hoje

grandes fruitos , porque com ellas fize

rao os Xarifes habitar o Reyno de Ta-

rudante em Africa , que os leões tinhaố

deshabitado , e nos Reynos de Congo

e Angola, faem por muitas vezes cada

anno exercitos de gente de guerra , e

fegurao os caminhos dos tigres ; que fao

os ordinarios falteadores de eftrada da

quellas Provincias. Com as dos urflos fe

extinguirao os muitos, que avia em Hef

panha, onde tambem nao houvera já lo-

bos, fe fe cumprirao inteiramente as or

Edenanças, que fobre iflo fao feitas. Das

rapozas ſe fazem em Alemanha muitas,

e já nos Cantares as mandava matar a

Efpofa, pelo damno das vinhas, dizendo:

Hii : Ca-
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Capite nobis vulpes parvulas , que de-

moliuntur vineas. E Plinio conta , que

ás Ilhas Baleares mandou o Emperador

Augufto , huma legiao de focorro , pa-

ra matar as lebres que as tinhao redu-

zido ao ultimo eftado; o meſmo fizeraổ

por vezes os coelhos na Ilha da Madei-

ra , como conta Joao de Barros. (*)

A terceira, e ultima fuppofiçaõ ſe-

ja , que a caça que fe faz por particu-

lar recreaçao , tambem he licita ; porque

como o entendimento nao pòde eſtar

fempre em operaçao de coufas graves ,

he neceffario alivia-lo com algum diver-

timento , e exercicio corporal , efte fe

alcança na caça , affim com a acçao ,

mo com a variedade dos fucceffos , que

nella acontecem, contendendo huns ani-

maes com outros, em que a feu modo

fe vem com grande alegria as agnições,

e peripecias das tragedias. Porém para

efta caça de recreaçao fer aprovada , e

louvavel , convém, que tenha eftas con-

dições com que os Politicos , e Medi-

cos a concedem , que faổ tres. A pri-

meira , que hade fer a caça de qualida-

(*) Dec. 1. 1. 1. c. 2. & 35.

de ,
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de, que nao haja nella manifefto perigo

de vida , nem tal , que nao adeftre os

caçadores para a guerra. A fegunda ,

que nao feja exercicio ordinario , fenao

a feus tempos devidos. A terceira , que

os que a ufarem com maior continua-

çao nao paffem da idade de 25. annos

ate . 30. Pelo primeiro preceito , fe ex-

clue da caça de recreaçao , a caça de

animaes bravos , pela qual foi Alexan-

dre muito condemnado, quando ſe pôs

a matar hum leao, por fe parecer com

Hercules , do qual ouvera de fer mor-

to. E nas fronteiras de Africa cuftou fe-

melhante recreaçao a vida a muitos dos

noffos , que morrerao defpedaçados dos

leões. Ainda, que o primeiro Conde de

Redondo foi grande caçador delles , e

matou muitos por fuas maos , como fe

vé na Hiftoria de Arzilla. Mas por evi-

tar femelhantes perigos , mandáráð os

nolos Reys , que os Capitães daquellas

fronteiras nao faiflem mais aos rebates

de leaō .

Por tanto refta fómente a Volataria

e Montaria ordinaria , que fe faz a pé,

e acavallo com cães , e armas. Efta fe-

gundo Platao, liv. 7..he a principal caça ,

que
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que le deve uzar por recreaçao , como

o moftra por muitas razões na fua Ke-

publica, as quaes refolve com eftas pa-

lavras : Solum itaque terreftrium vena-

tio , captura vê , Athletis noftris reli-

qua eft , atque harum , que dormientia

animalia peculiari vocabulo nocturna

vocata ; perfequitur ſegnibus convenit ,

nullamqua meretur laudem , ficuti nec

illa , que laborum intermiffiones babens

retibus , & laqueis , non laboriofi animi

victoria ferarum robur , evincere cona-

tur. Unde folam optimam effe relinqui-

tur , in qua bomines quadrupedia equis,

canibus , & propriis corporibus venan-

tur , quos omnes fuperant illi , quifor-

titudinis divine poffeffionem curantes,

propriis manibus currendo , feriendo ,

jaculando venationi operam navat ,

&.c.

Pela fegunda condiçao nao ha de fer

a caça exercicio ordinario , affi por nao

moftrar o caçador , que he in habil pa-

ra a vida politica ( como ja diffemos )

como por fer muito prejudicial á faude

e por tanto a defende rigurozamente Hi-

eronimo Mercurial na fua Arte gymna-

ftiça , ou dos exercicios , onde depois

de



POLITICOSs. 113

de dizer o damno , que traz em fer conti-

nuo o exercicio da caça advirto , que

nað ferá , nem no rigor das calmas

nem no dos frios , e lhe poem outras

muitas condições , que ultimamente refu-

me neftas palavras : (*) Quicumque enim

Juarum virium aeris , temporis , quan-

titatis , loci , & moderationem aliquam

babere volut , multa profecto eorum

malorum vitare poffunt , quibus caju

fe fe exercentes fubjiciuntur , eo ma-

gis quod venatio illud præcipuum in fe-

babet , quod nulla alia exercitatio in

eum modum obtinuiffe apparet ; ut ſci-

licet totum fere diem non raro fibi re-

quirat. Unde aut venatores inter exer-

cendum cibum capere , & à cibo magnos

labores aggredi coguntur , quo valetu-

dini nihil pernicioffus effe poteft , aut

totam diem jeluant , quod tametfi for-

taffe minus offendat
" neque tamen.

ipfum noxa penitus caret , quando præ-

ter confuetudine
m

illud efficitur , nec

non poftea adhuc præfame exfaturan-

tur, ut ventriculum in concoquendo mi-

rum in modum fatigent , ficque , &

cruditates , & alia in numera mala

fubeant.

(*) Merc. l. 6. Gymn. c. 13.

O
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O terceiro preceito da idade , e par

tes do caçador, aponta Xenofonte (*) bre-

vemente , dizendo : Cum igitur pueris

excefferint primum venandiftudiumobire

opportet , deinde aliarum artium &c.

E pouco depois : Opp:rtet rei venatoriæ

ftudiofum ætate annorum circiter vigin-

ti effe , ftatura fane agilem , & vali-

dum , animo vero patientem , ut laboris.

victor re ipfa lætetur. Por onde o mesmo.

Author, diz do feu Cyro, l. 1. , em quem

quiz dar hum exemplo de perfeito Prin-

cipe : In adolefcentia flore venandi ma-

ximo defiderio tenebatur , & in pu

gnando adverfus belluas pericula nulla.

fugiebat.

}
Como efte exercicio requeira tantas

forças , e boa difpofiçao , fica fendo mui-.

to prejudicial para os velhos , e para os

magros , e fracos de compreiçaố , ou to-

cados de qualquer achaque , fegundo

Hieronimo Mercurial , e os mais Medi-

cos no lugar allegado , e affi nao con-

vém nem a todos os mancebos : donde o

Poeta Latino , que em tudo falou adver-
a

(* ) lib. 1. de Venat. c. a.

ti-
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tidamente , chamou aos caçadores ; (*)

-Delecta inventus .

E para eftes taes mancebos , convém fó-

mente a caça por exercicio ordinario ;

affi porque aquella idade he a propria

de aprender a deſtreza das armas , como ,

porque até entao , nao faó ainda aptos ,

para avida civil , e governo da Repu

blica , na qual quando estiverem occu-

pados, poderào ter outros exercicios mais

acommodados para entreter os gostos ,

e confervar a faude , como he o fazer

mal aos cavalios , a vectação , ou andar

nos coches a ver os prados fora das Ci-

dades , o jogo da pella , exercicio pro-

prio de cortezãos , aos quaes diz o mel-

mo Galleno , que he de muito mòr pro-

veito , que a caça , como fe vè no volu-

me que dos louvores deftejogo efcrevêo.

Porémcomo não ha regra fem excepção ,

o que temos dito , nao tira ufarem da

caça os grandes , e governadores da Re-

publica , quando nos dias feriados fe

retirao a fuas cafas do campo , como o

fazem os Reys de Hefpanha. E Santo

Thomas Opufculo fegundo , libvo fegun-

(*) Aenid, 4.

do
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do Capitulo fexto , approva , e louva efte

exercicio , aos de França , e Inglaterra

porque o ulavao com efta moderaçao.

Refumindo finalmente o que está dito

moftra-fe fer a caça hum exercico in-

deferente , que póde fer licita , elouva-

vel recreaçao , ufando-a os mancebos no-

bres para fe adeftrarem para aguerra ,

e fazerem robuftos , mas nao por pro-

fiffao de vida , nem fòra de feus con-

venientes limites ,

Quos ultra , citraque , nequit confiftere rectum.

DIS-
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DISCURSO IV.

SOBRE A ORIGEM , E GRANDE

Antiguidade das veftes , que usa

por babito Ecclefiaftico o Clero de

Portugal.

C

OSTUME foi geral entre todas

as gentes differencear-fe os Eſta-

dos da Republica por trajos e vel-

tidos proprios de cada hum , pelos quaes

erao diftinctos os nobres dos plebêos ,

os homens publicos dos ordinarios , e

os Ecclefiafticos dos Seculares. De tudo

temos largos tiftimunhos na Sagrada

Efcritura , affim no Teftamento velho

como no Novo. Donde a Igreja Cotho-

lica allumiada pelo Efpirito Santo , e

enfinada pelos Apoftolos , affinalou a ca-

da ordem , e eftado da Igreja particula-

res e deftintas veftes , para que os

Ecclefiafticos foffem entre OS outros

homens conhecidos por particulares Mi-

niftros de Deos , e pelo habito , que

exteriormente veftiao , fe viffem as vir-

tudes , com que interiormenre deviaổ

de eftar ornados. Tiverao eftas veftes

di-
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diverfos principios , e como a Igreja

fe eftendeo por todo o mundo , nas

mais das Provincias fe variarao algu

mas na fórma , ainda que nao na fu-

bftancia. E com tudo os Summos Pon-

tifices , a cujo cargo eftá o governo da

Igreja nao quiferao nunca obrigar ge-

ralmente a todos os Ecclefiafticos , que

feguiffem nifto hum fó coftume , naố fó-

mente approvando o que os Synodos

Provinciaes (*) nifto difpuzerao , mas o

que mais he , ordenando affim nos Con-

cilios univerfaes. Porque fendo todos

eftes ufos fantos , cada hum abundava

em feu fentido . E defta variedade na-

cia a univerfal fermofura da Igreja ,

aquem o Profeta louvava já , vendo-a

em efpirito ornado d'ella. Por tanto he

muito jufto , que os Ecclefiafticos de

cada Provincia fe prezem de confervar

feu fanto , e antigo habito. E ainda que

efta razão feja univerfal para com todos ,

deve particularmente obrigar mais ao

Clero de Portugal. Porque as veftes ,

que até gora ufa fao quafi todas deri-

vadas da primitiva Igreja , e chêas de

gran-

(*) Concil Baf.feff. 21.Concil.Trid.feff. 24,

Can, 6. De ref.
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grandes myfterios. E para que por fal

ta defte conhecimento fenao eftimem em

menos , que as de outras Provincias ,

ferá bem moftrarmos fua origem , e

antiguidade , começando primeiro do

habito particular dos Conegos , como

parte principal do Clero , e depois di-

zendo dos outros geralmente.

"
O nome e inftituto de Conegos te-

ve principio na Igreja Latina pouco de-

pois do anno de 362 que foi o tempo

em que Santo Eufebio Bifpo de Vercel-

li veio do Oriente , onde andàra alguns

annos fazendo grandes ferviços á Igre-

ja. E como em quanto efteve naquellas

partes , teve muita communicação
com

os Monges que floreciao em Egypto

inftituidos pelo grande Antonio , Ere-

mita , determinou efte Santo Prelado re-

formar , o Clero da fua Igreja ( que na-

quelle tempo eftava já muito defcaido

de feus primeiros principios , como o

mais de Italia ) introduzindo
nelle al-

gumas regras da vida monaftica , de

maneira que do Clericato e mona-

quifmo fe fizeffe huma excellente miſtu

ra . Efte Santo , e maravilhofo penfa-

mento poz por obra tanto , que chegou
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a Vercelli , perfuadindo aos Clerigos de

fua Igreja Cethedral , a que com effei-

to tomailem do Monaquifmo , o que lhe

pareceo neceffario para confervaçao do

eftado , e ordem da vida Clerical , co-

mo affirma Santo Ambrofio liv. 10.

Epift. 82 ao Clero de Vercelli , dizen-

do , Hac primus Occidentes partibus

diverfa inter fe Eufebios fancia memo-

ria conjungit ut , & in civitate pofi-

tus inftituta Monachorum teneret , &

Ecclefiam regeret jejunii fobrietate. Hec

duo in attentione Chriftianorum devotione

præftantiora effe , quis dubitat , Clerico-

rum officia, & Monachoruminftituta? If

ta ad comitatem , & moralitatem Difci

plina , illa ad abftinentiam aſſue facta ,

& pænitentiam , bæc velut in quodam

theatro illa in fecreto : Spectatur ifta ,

illa abfconditur ; ut cætera taceam ,

illud quam ad mirabile , quod in bac

fancta Ecclefia eosdem Monachos infti-

tuit , quos Clericos , ataque iifdempene..

tralibus, Sacerdotalia Officia contineri,

quibus , & fingularis caftimonia con-

fervatur , ut effet in ipfis viris con

temptus rerum ,&accuratio levitarum ,

ut fi videris Monafterii lectulos inftar

Ori-
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Orientalis propofiti judices , fi devotio-

nes Cleri perfpexeris , Angelici ordinis

obfervationegaudeas , &c. Seguirao ou-

tros muitos Prelados daquelle tempo em

Italia o exemplo de Eufebio , aceitan-

- do em fuas peffoas da regra monafti-

ca o que lhe pareceo neceflario , e tra-

zendo ao mefmo modo de vida os Cleri-

gos de fuas Igrejas Cathedrais, aos quaes

por esta razao chamàrao Canonicos , que

he o mesmo , que regulares , por diffe-

rença dos que naoviviao obrigados áquel-

le certo modo , e inftituto de vida , o

qual nome tomou a Igreja Latina da

Grega juntamente com o novo inftitu-

to , por quanto Canon em Grego , quer

dizer Regra , e affim no Oriente aos

Religiofos chamavao já dantes Cano-

nicos , e até às molheres , que pro-

feffavao vida regular , davao o meſmo

nome , como fe vê da Novella fincoen-

sta e nove de Juftiniano , e de hum fer-

mao de SaoJoao Chryfoftomo , em que

enfina Non decere Canonicas , ideft ,

regulares fæminas ut cum viris coba-

bitent. E deixando outros lugares e tef-

temunhos dos Padres da Igreja Grega

e Latina , bafte-nos a authoridade do Sy-

no-
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nodo Colonienfe , parte terceira capitulo

quarto o qual anda no tomo quarto

dos Concilios , e o confirma com estas

palavras Ut de Canoncis dicamus pau-

cis refpondeat eorum vite titulo ,

refpondeat nomini , fint re ipfa , ut no-

mine Canonici , ideft regulares , neque

enim clam eft primam eorum originem

monaftica difciplinæ fuiffe &c. Eſta re-

formação paffou depois de Italia a outras

provincias , e fegundo o Cardeal Baro-

nio , S. Martinho Turonenfe a introdu

zio primeiro em França , e Santo Agof-

tinho em Africa na fua Sé de Hippo-

ne , donde fe devia communicar a Hef

panha , e foi tao geral nella a reforma-

çao dos Clerigos das Igrejas Cathedraes ,

que por ella parece que divide Santa

Ifidoro em feu tempo o Clero , dizen-

do. (*) Duo funt genera Clericorum

unum Ecclefiafticorum fub regimine

Epifcopali de gentium , alterum Ace-

phalorum , ideft , fine capite , qui quem

Jequantur , ignorant , &c. Que he o

meſmo que dizer. Ha dous generos

de Clerigos , huns que vivem com feus

Bifpos em obdiencia, e outros , que fem

(*) Ifid, de divin. ofi. lib. 2. c. 2.

re-
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regra , ou particular modo de vida

vivem livres , fem eftas obrigações. A

mefma reformaçao florecêo em Alema-

nha , fegundo fe vê do Concilio de Ma-

guncia , (*) que fe celebrou em vida do

Emperador Carlo Magno , que diz affim .

In omnibus igitur , quantum humana

permittitfragilitas decrevimus ut Cano-

nici Clerici Canonice vivant, obfervantes

Divina Scriptura doctrinam,&documen-

ta Sanctorum Patrum , & nihilfine licen-

tia Epifcopifui , vel magiftri eorumpofi-

ti agere præfumant in unoquoque Epif

copatu , & ut fimul manducent, &

dormiant , &c.

Além dos Conegos das Igrejas Ca-

thedrais , que em tudo viviao governa-

dos pelos feus Bifpos , forao conheci-

dos na Igreja Occidental outros , que

1 erao Monges , e viviaō na obediencia

de feus Priores , ou Abbades , como conf-

c ta claramente do cap. 21 do mefmo

Concilio Maguntino , que fe celebrou

no anno de 813. e diz affim : Præcipi-

mus , ut unufquifque Epifcopusfeiatper

fingula Monafteria quantos quifquis Ab

bas Canonicos in fuo Monafterio habent ,

&c.I

(*) Confil. Magunt. cap.7.
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Segundo ifto parece claramente , que

deftes Conegos regulares tiverão fuat

origem os que ainda hoje fe confervao

com nome de Santo Agostinho em Ef-

panha e em outras Provincias fòra

della. E que nao he tao moderno eſte

inftituto , como quer o Padre Fr. Je-

ronimo Romano liv. 10 cap. 16. Da

fua Republica Chriftia , que lhe dá prin-

cipio em S. Ruffo Bifpo de Leao de

França. O qual Santo , ainda , que il-

luftrou muito efta ordem de vida , pa-

rece que foi mais , como reformador

que nao como novo fundador della.

Pois confta de algumas efcrituras dos

conventos defte Reino , que me com-

municou o Reverendo Padre D. Marcos

da Cruz Conego Regular de S. Vicente

de Lisboa , que tratava de escrever as

coufas daquella Religiao , que o feu

Molteiro de S. Salvador de Moreira

foi fundado no anno de 862. e o

S. Salvador de Grijó , no 922. , e o de

Villaboa , no de 990 , e daquelles tem-

pos até gora fempre forao pofluidos por

Conegos regulares de Santo Agostinho ,

o que tudo he muito antes de S. Ruf..

fo , de quem o Padre Fr. Jeronimo con-

fef-

-
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effa , que floreceo pelos annos de 1117 .

>

Mas , como quer que feja , ambos

cftes inftitutos , affim dos Conegos das

Cathedraes , como dos outros Monges

que agora chamamos Conegos regula-

res florecerao grandemente em Helpa-

nha de que tambem coube boa parte

ac nolfo Portugal. E he mui provavel ,

que de Africa como jà diffemnos

paſſaſſem cà os Difcipulos de Santo Agof-

tinho , quando pelos annos de 430 .

forao lançados daquella Provincia pelos

Vandalos. E que affim como S. Gelafio

foi a Roma , onde fundou o Mosteiro

dos Conegos Regulares na Igreja Latera-

-nenfe , affim paffariao outros a Helpa-

nha , pois lhe ficava mais perto , e ha-

via tanta conrefpondencia entre as Igre-

jas deftas duas provincias. E quando

nao foffe nefta occafiao , tambem podia

fer depois , comas vindas , e fundações ,

que S. Donato , e Paulino fizerao em

Hefpanha ; pofto , que a memoria par-

ticular de tudo ifto nos falte com a per-

da das efcrituras Ecclefiafticas , que pe-

recerao na entrada dos Arabes. Porémn

he grande final , e demonftraçao difto

affim fer , ver que tornando depois os

I ii Hef
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Hespanhóes a libertar as Cidades Epif-

copaes do poder dos Mouros , tornàraổ

a erigir nao fó muitas das Sès Cathe-

draes debaixo do inftituto regular , mais

ainda as Igrejas Colegiadas , de que ha

grandes documentos por quafi toda a Hef-

panha , e o dizem os nomes de Abba-

dias , e Priorados , que ainda taố ge-

ralmente nella fe confervao. Tao me-

tido tinhao no coraçao efte fanto mo-

do de vida , que nella florecêrao. E dei-

xando para outros o que nifto paſſou nas

mais Provincias , fabemos , que em Por-

tugal nas mais das Sès antigas viveraố

regularmente. Difto ha muitos teftemu-

nhos nas Igrejas de Braga , Lisboa

Lamego , fegundo mo affirmou o Licen-

ciado Gafpar Alvarez de Loufada , que

na Hiftoria Ecclefiaftica de Hefpanha he

univerfalmente conhecido por huma das

peffoas mais doutas , que hoje temos , e

como tal o allegao muitos Authores

graves. O mefimo parece de Coimbra

pois os Religiofos de Santa Cruz tem

por certo , que o Arcediago della , D.

Tello , fundou aquelle Moſteiro , quan-

do tornando da Cafa Santa com o feu

Bifpo Mauricio , achou os Conegos re

du-
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duzidos à vida fecular , e nao lhe fo-

frendo o animo ver perder o Santo Inf-

tituto , que profeffára , ajuntou configo

outros Clerigos virtuofos , que o quife-

rao feguir , e fundou o celebre Conven-

to de, Santa Cruz no anno 1131.

A Sè de Vifeu teve tambem feu prin-

cipio em outro Mofteiro de Conegos re-

grantes , de que era Prior S. Theotonio ,

o qual nao querendo aceitar o Bifpado ,

daquella Igreja , que entao ultimamen-

te fe reformou , e pafiou a Santa Cruz , e

ficou fendo primeiro Prelado de Vifeu

Odoario outro religiolo do mefmo Con-

vento. Em Evora foi primeiro Bifpo

D. Payo Conego Regrante do Moftei-

rode Banhos , e confta pelas Escrituras

do Cabido , que os Conegos viveraõ

com o Bifpo em commum até o anno

de 1200. em que fe fez a divifaõ das

rendas entre o Bilpo , e Cabido . E fi-

nalmente da Igreja do Porto , confta if-

5 to mais claro , como ſe vê do Cathalo-

go dos feus Bifpos p. 2. c. I. que com-

poz o Reverendiffimo Senhor D. Rodri

go da Cunha Prelado della , Obra illuf-

tre , e digna de feu Author, e muito mais

de fer imitada de outros femelhantes Pre-

la-
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lados . Efte grande zelo , e providen-

cia , com que aquelles piiffimos Princi-

pes procurarao reftaurar as Igrejas Ca-

thedrais em regular obſervancia he di-

gno de grande confideraçao . Porque en-

tendendo bem quanto a condiçao huma-

na feja inclinada a defcair da virtude

quiferao dar-lhe principio em huma gran-

de perfeição , para que quando pelo tem-

po adiante degeneraffem , ficaſſem ainda

em competente eftado. O qual exemplo

fora mui jufto , que fe feguira nas novas

Sés que modernamente plantamos em A-

fia , Africa , America , e Ilhas do mar

Occeano , applicando-as a algumas rele-

giões obfervantes . Porque fe nas Pro--

vincias onde a Chriftandade eftava fun-

dada havia tantos feculos , em poucos

annos le mudou a vida regular dos Co-

negos em tao differente eftado , que po-

demos esperar daquelles , que começá-

rao já neftes , e noutros mais relaxados

principios.

Foi efte modo de vida commum def-

caindo nos Conegos , pouco a pouco até

fe relaxar na maior parte ; affi , porque

as forças do efpirito envelhecem mais

depreffa nos homens , que as do corpo ,

Co-
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como por pedir efte modo de vida hu-

ma virtude altiffima , e mui conftante.

por ter o Monaquifmo muitas coufas en-

contradas com o Clericato , fegundo tef-

tefica S. Gregorio , que depois de ex-

perimentar bem ambos , diz na carta ,

que escreve ao Bifpo , e Clero de Ra-

vena : Nemo enim poteft , & Ecclefiaf

ticis obfequiis defervire , & in Monaf

tica regula ordinate perfiftere , ut ipfe

Monafterii deftrictionem teneat, qui quo-

tidie in minifteris Ecclefiaftico cogitur

permanere , &c. Por eftas razões fe foi

desfazendo a claufura , e aquella manei-

ra de viver em commum , que os Co-

negos tinhao ; porém inda affi naổ lhe

pode o tempo roubar de todo o nome

de Conegos , ou Regulares , e muitas

coufas outras da ordem Monaftica : por-

que o feu governo ainda confifte em com-

munidade com Eftatutos particulares ,

os quaes para ferem guardados , como

convêm , tem o Bifpo obrigaçaõ de os

fazer pôr em devida obfervancia. Tem

os reditos Ecclefiafticos em commum ,

-de que ſe mantem , e fe dividem por

peffoas eleitas. Tem em Efpanha a côr

do habito de que ufao , que he negra :

tem
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tem as Murças , e as capas do Côro por

commum habito canonical , e até os edi-

ficios das mefmas Sés confervao ainda

as clauftras , o que tudo fe tomou dos

Monges , como logo veremos.

Confta do Sermao 5c. de Diverfis ,

de Santo Agostinho , (*) em que deu a

regra de vida commum aos feus Cone-

gos , que o habito que traziao , era o

Birro , e Tunica de linho : como bem

o notou Baronio tom. 2. anno 261. § . 42.

e os que elcrevêrao a vida do mefmo

Santo modernamente , como o Padre Fr.

Luiz dos Anjos , e Fr. Jeronymo Ro-

mano , que o trazem de muitos Autho-

res. Era o Birro vefte commum a to-

dos os Sacerdotes e Bifpos daquelle

tempo , como fe vê de Paladio in laut.

cap . 51. e de Venancio Fortunato ,

Gaffiano mas nao fe chamava Birro

fimplefmente , fenao Lacernum Birrum ,

fegundo parece dos actos do martyrio

de S. Cypriano. Porque onde Paulo Dia-

cono diz Expoliavit Je Birro , &tra-

didit carnificibus &c. Diz o Author da-

quelles actos : Exvit fe Lacernum Bir-

rum , quem indutus erat , &c. E ou-

(*) Murça.

,

tros

с
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tros actos do mefmo Santo : Et ita idem

Cyprianus in agrum fexti perductus

eft , &ibi fe Lacerno Birro expoliavit.

De maneira , que o Birro , e Lacerna

era tudo huma coufa . Para o que he de

faber que Lacerna foi hum habito ,

que os Romanos ufáraó de feltro cur-

to , que cobria a parte do corpo , que

ha dos hombros até a cintura , como

agora fazem as capas dos feltros , ou

as efclavinas dos peregrinos. Ufavao os

Antigos defta Lacerna nos caminhos. E

diz Lazaro Baifo capit. 16. que le cha-

mava Lacerna Quafi Lacerna , quod

capite minus fit. E de Cicero , Plinio ,

e Fefto Pompéo , confirma efta verdade

Baronio anno 261. §. 40. Por onde Ve-

nancio Fortunato tratando de S. Germa-

no Bifpo de Pariz , quando vifitou a El-

Rei Clotario , lhe chama com razao Pal-

liolo , ou capinha , dizendo delRei : A-

lambit fancti viri palliolum. Efta La-

- cerna , ou Lacernum (que de ambos os

- modos fe acha efcrito ) tomou o nome

Birrum , que fegundo Fefto fignificava

antigamente entre os Latinos côr ver-

melha , e fe derivou de Pirrobon , ideft

purpureum, como o toca eruditamente
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o Padre Fr. Luiz dos Anjos , porque

as lacernas erao ordinariamente deſta

côr vermelha ( pofto que tambem as ha

via de outras côres ) e affi lhe vierao

a chamar Birros tomando a côr pela

vefte. Efta meſma Lacerna , ou Birro ,

que como vemos era huma murça fem

capelo , ou cogulla , foi commua a to-

do o Clero , e affirmao alguns Autho

res , que a tomarao por habito os Ec-

clefiafticos da primitiva Igreja , porque

fendo o mesmo que capa de caminho ,

fignificavao com ella que deviao ufar

das cousas defte mundo fó como pere-

grinos , e paflageiros confeffando com

ella aquillo do Apoftolo : Non habe-

mus hic civitatem permanentem , fed

futuram inquirimus. Confta fer efte o

trajo entao commum dos Clerigos além

dos Autores allegados pelo Concilio

Gangrenſe onde cap. 12. fe diz : Si

quis virorum propter continentiam ,

que putatur amictu pallii utitur ,

quafi per boc habeat fe juftitiam cre-

dens , & defpicit eos , qui cum reve-

rentia Birris ,& aliis communibus vef-

tibus, & folitis utuntur , anathema-

fit , &c. O mefmo le vê de Caffiano

quan-
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quando fallando de certas capas , que

traziao os Monges do Egypto , diz :

Et ita planeticarum , atque Birrorum

pretia fimul , & ambitionem declinant.

9

Eſte Birro , ou murça (*) fem cape-

lo he ainda hoje commua a todos os

Clerigos de Portugal , que a querem tra-

zer pofto que muito mais fe afa nos

Beneficiados das Cathedraes , que nao

fao Conegos , e particularmente na Sé

de Evora , e fó ſe differença eta mur-

ça das murças dos Conegos , cm as des

Conegos terem Capêlo como tem as

dos Bifpos , e Cardeaes : o qual cape-

lo parece fem duvida a cogula mona-

cal , que os Conegos lhe acrecentáraó ,

quando aceitárao o Monaquifmo. Pro-

vafe ifto claramente por duas razões evi-

dentes . A primeira , porque o Capêlo ,

ou Cogulla he fó infignia de Monges ,

e propria fua. A fegunda , porque ain-

da hoje fó os Clerigos , que forao Mon-

ges , que fao os Bilpos , e os das Ca

thedraes , e os regulares as trazem com

Capelo , e os mais fem elle.

Ser a Cogulla propria infignia dos

(*) Inft. monaft. lib. 1. c. 7.

Mon-
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Monges , e antiquiffima nelles , fe vê de

muitos Authores , e em particular de Ni-

ceforo Calixto lib. 9. cap. 11. Sozome-

no lib. 3. cap. 13. S. Jeronymo in vi

tis Patrum lib. 3. cap. 15. e finalmen-

te de Caffiano lib . 1. cap. 4. o qual diz ,

que nesta velte quizerao os Monges mof-

trar a innocencia de vida , e caſtidade ,

que profeffavao tomando-a dos mininos ,

e donzellas , que entao a traziao no Egy-

pto , como ainda agora a trazem em

Caftella em terra de Valledolid , e Me-

dina do campo , onde os meninos de

pequena idade , e as donzellas ufaõ ef-

tes capellos , ou capirotes , e os deixao

quando cafao. As palavras de Caffiano

fao eftas : Sunt præterea quædam in

ipfo Egyptiorum habitu non tantum ad

curam corporis , quantum ad morum

formulam congruentia , quo fimplicita-

tis , & innocentiæ obfervantia , etiam

in ipfa veftitus qualitate teneatur.

Cucullis namque per parvis , ufque ad

cervicis , bumerorumque demiffis confi-

nia , quibus tantum capita contegant ,

indefinenter diebus utuntur ac noctibus ,

fcilicet , ut innocentiam , & fimplici-

tatem parvulorum jugiter cuftodire ,

etiam
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etiam imitatione ipfius velaminis com-

moneantur qui reverfi ad infantiam

Chrifti cunclis boris cum effectu , ac

virtute decantant , &c.

Daqui tomárao tambem no Occiden-

te os Monges de S. Bento , e outros , que

fe delles derivarao os capellos , e Cogul-

las, e affi mefmo os de S.Agostinho, o qual

a recebeo dos Monges , que vio em Ita-

lia , que parece tiverao feu principio da

boa vinda de Santo Athanafio a Roma

que fuccedeo no anno de Chrifto de 340.

a cuja imitaçao fez depois em Africa

hum Mofteiro junto a Hippone em hu-

ma horta que para efta obra lhe deu

Valerio Bifpo Hiponenfe. E fendo Bif-

po , feguio as pizadas de Eufebio Ver-

cellenfe na reformação do Clero , fazen-

do na fua Epifcopal hum Colegio dos

Clerigos da fua Igreja , com os quaes

le recolheo ordenando-lheshum religic-

fo Inftituto , misturado do Clero , e do

Monaquifmo e para que no traje ſe

vifle que feguiao a vida Monaftica lhe

acrecentou aos Birros ( que até entaổ

erao fem Capello ) a Cogulla , ou Capel-

lo Monacal com que agora os trazem

os Conegos das Cathedraes , e os ou-

9

tros
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tros que chamamos regulares , a que el-

le tambem deu principio.

"

Paflou efte habito a Italia , onde já

hoje o nao ulao mais que os Cardeaes ,

e os Conegos Regrantes como nota

o Cardeal Cefar Baronio no lugar alle-

gado , e nem aos Bifpos de Italia o con-

cede o novo Ceremonial Romano , fe-

nao em fuas proprias Provincias , como

fe vê do livro 1. cap. 1. Porém em Fran-

ça , parece commum aos Conegos fe-

gundo Lazaro Baifo cap. 16. neftas pa-

vras Sacerdotes , qui Canonici dicun-

tur , lacernis nigris ornatur , ut cu-

cullo , cum in adis chórofedentario Di-

vinos Davidis verfus alternis ultro ci-

troque vicibus de cantant : tempore ve-

ro æftino utuntur amiclu pelliceo , quem

ab amiciendo opinor vulgo aumuciam

vocant. Quin etiam videntur lacernæ

effe ea, quibus Cardinales Roma obe-

quitando triumphatium more utuntur ,

Sacerdotii, ut ita dicam , Dibaphicilus

adepti cum cucullo , &c. O melmo ufo

parece do Concilio Bafilienfe , que hou-

ve em Alemanha ; fuas palavras fao

eftas , fallando dos Clerigos das Igrejas

Cathedraes feff. 21. Horas Canonicas

di-
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"

ac re-

dituri , cum tunica talari , ac ſuper-

pelliciis mundis ultra tibias longis ,

vel cappis , juxta temporum ,

gionum diverfitatem Ecclefias ingre-

diantur , non caputia , fed almucias ,

vel Birreta tenentes in capite &c.

Porém nefte Reino le conferva mais

que em nenhuma outra parte o uso das

murças , porque àlem dos Bifpos as tra-

zerem por habito proprio todos os Co-

negos das Igrejas Cathedraes , e como

tal em muitas conftituições de Bifpados ,

he prohibido aos outros Clerigos , prin-

cipalmente no Arcebispado de Evora ;

e na Sé de Braga , manda hum Eftatu-

to do Côro , (*) que fem murça nao pof-

fao os Conėgos fer contados ás horas.

E modernamente emLisboa as forrarao

os Conegos de vermelho , para com ef-

ta differença ficar o dito habito Cano-

nical mais diftinto das outras murças

dos Quartanarios , ainda que as dos Quar-

tanarios fao fem capellos . Efta he a ori-

gem das murças dos Conegos , o qual

nome tomárao , deixando o de Birros ,

e Lacernas , fegundo parece a Lazaro

Bai-

(*) Eftatuto do Regimento do Coro, cap. 2.
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Baifo , pela razao que na fua authori-

dade referida aponta .

Além da Murça , trazem tambem os

Conegos outra Vefte por habito Canoni-

cal , chamada Capa de Coro , a qual he

commum aos Bifpos , e Conegos : della

fe faz mençao no Ceremonial Romano

lib. 1. c. 3. onde manda que vao com

ella vestidos os Bifpos quando fórem

admitidos no lugar do Confiftorio em

Roma , e que nas fuas Igrejas affiftaō

com ella aos Officios Divinos. E na Sé

de Evora ha huma declaraçao da Con-

gregaçao dos Ritos , que ordena ſe naố

faça Ceremonia alguma ao Bifpo na Igre-

ja , affiftindo fem capa. A mefma capa

dá o Ceremonial por habito aos Cone-

gos em certos tempos do anno , como

no Advento , e Quarefma , e outros fe-

gundo o particular ufo que cada Igreja

niffo obferva. Efta Vefte tomáraó os Bif-

pos , e Conegos do Monaquifmo , como.

o affirma o Padre Fr. Jeronymo Roma-

no ( ainda que erradamente lhe chama

Birro ) e D. Bernardo de Sandoval Mef-

tre Efcola da Sé de Toledo no feu Tra-

tado do Officio Divino p. 5. c. 1. e fe

vê claramente da mefma fórma dos Ca-

pel-
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› e

pellos dellas , que he propria dos Mon-

ges de S. Bento , e dos forros de pel-

les , que nellas fe ufarað ſempre em mui-

tas partes , de que já falla Caffiano

o Ceremonial Romano ainda agora faz

mençao. Por iffo fe permittem ainda ho-

je eftas capas de chamalote , que fe te-

ce dos pelos de camelos , ou de cabras ,

e affi parece , que fe trazem em lugar

das capas de pelles , que fobre as mais

vestiduras traziao os Monges do Egy-

pto , os quaes as tomarao já dos pri-

meiros inftituidores de vida Eremitica ,

de quem o Apoftolo diz : Circuierunt

in me lotis, & pellibus caprinis. Af-

fi o confeffa Coffiano liv. 1. cap. 8. Ul-

timus eft habitus eorum pellis caprina.

E mais abaixo : Qui tamen habitus pel-

lis caprine fignificat mortificata omni

petulantia carnalium paffionum debere

cos in fumma virtutum gravitate con-

fiftere , nec quidquam pitulcum vel

calidum juventutis ac mobilitatis an-

tiquæ in eorum corpore refidere &c.

>

Deftas capas de côro parece , que

tiverao origem os Pluviaes , a quem cha

mamos ordinariamente capas de Alper.

ges , porque nos capellos , e feiçaõ fe

K. pa-
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parecem com ellas , e como taes man-

da o Ceremonial Romano , que nos Pon-

tificaes dos Bifpos fó os Conegos , as

viſtao , e aſſiſtao com ellas no córo , co-

mo habito canonical , naố concedido aos

outros Beneficiados.

A côr de ambas eftas veftes murça ,

e capa de côro he negra , (*) e por

ella fe vê cleramente , além do que te-

mos dito , ferem Monachaes. Porque a

côr negra era antigamente propria das

veftes dos Monges , e nao dos Clerigos ,

como confta de S. Jeronymo , que dan-

do regra a Nepociono , como fe havia

de haver no Clericato , lhe diz : Veſtes

pullas devita , atque candidas. Quafi

dizendo , que fugiffe á hipocrefia das

veftes negras , e a louçainha das bran-

cas , por ferem as negras fó dos Mon-

ges , e que profefiavao vida penitente ;

porquanto foi coftume dos Orientaes ,

e particularmente dos de Paleftina , vef-

tirem-fe de negro , os que fe confeſſa-

vao por réos , e pediao mifericordia ,

como o traz Baronio , de Jofepho an-

no Chrifti. 34. S. 81. E como eſta era

(*) Côr negra do babito Canonical,

a
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a profiffao dos Monges , fegundo affir

ma S. Jeronymo ad Rufticum : Mona

chus non Doctoris , fed plangentis ba

bet Officium. Todos os Monges mais

antigos tomárao efta côr , como forao

os de S. Antao , S. Bafilio , S. Agof-

tinho , e S. Bento , e por fe differen-

çarem delles os outros Relegiofos que

depois viera , mudárao , e tomárao ou-

tras côres , e particularmente o branco

por contrapofiçaó , como fe vê nas Re-

ligiões , que fahirao das de S. Bento ,

qual he a da , Camaldula , Valumbro-

fa , Cifter &c. e depois á imitaçao

deftas ufarao do babito branco , os Car-

tuxos , Dominicos e outros , que fo-

DS ra largo referir.

"

Ambas eftas veftes murça , e capa

de côro ufao os Conegos fobre Sobre-

pellizes , ou Tunicas lineas , como lhe

chama S. Agostinho , e alguns dos Pa-

dres antigos , ás quaes deraõ depois no-

me de fuperpellicium , ou Sobrepelli-

zes , fegundo Guilhelmo Durando lib.

3. c. I. por ferem antigamente estas as

ultimas veftiduras , que fe lançavao fo-

bre outras de pelles , que entao o Cle-

ro trazia Dictum eft fuper pellicium ,

Kii diz
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diz elle : eo quod antiquitus fuper tu-

nicas pellicias de pellibus mortuorum

animalium factas induebatur , quod ad-

buc in quibufdam Ecclefiis obfervatur ,

&c.

A fórma em que fe ufao as fobre-

pellizes nas Igrejas , he varia , fegundo

as Provincias ; porém a que tem as nof-

fas fobrepellizes de Portugal , que he

fer huma vefte como hum capuz , com-

prida , fem mangas , e que igualmen-

te dece dos hombros , por todas as par-

tes até os pés , he da maior antiguida-

de da Igreja. Porque ou eftas noflas fo-

brepellizes de Portugal fao as mefmas

planetas antigas com que fe dezia Mif-

fa , ou he manifefto que as planetas nao

differiao na fórma dellas em caufa al-

guma , fenao foffe na materia. Que fe-

jao as planetas , caiullas , ou veftimen-

tas , com que na primittiva Igreja fe di-

zia Miffa , e ainda muito perto de nof

fos tempos , da mefma fórma das nof-

fas fobrepellizes , o confeffao muitos Au-

thores graves , e expreffamente . fe con-

firma , nao fó com exemplos das caful-

las com que em muitas partes fe pin-

ta S. Pedro , e os outros Apoftolos , mas

"

1

.

२
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o que mais he com algumas , que ain

da fe confervao daquelle primeiro tem-

po , e particularmente com a que Nof-

la Senhora deu a S. Illefonfo , da qual

diz affi o Padre Francifco Porto Carrei-

ro da companhia de Jefus na vida del-

te Santo , cap. 31. quando trata das re-

liquias que fe achárao na arca dellas ,

que está em Oviedo La ultima fue

la cafulla , que je ballo en el rincon

de la dicha arca , en una caxita pe-

queña con fu titulo , y abierta fe allo

la dicha cafulla embuelta en tres lien-

ços , la qual era de un delicadiffimo fen-

dal , fin costura , ni textura , fu co-

lor turquezada de color de cielo , fu

bechura de fórma de un capuz Portu-

guez fin Capilla , &c. Do mefmo mo-

do fao as cafullas de S. Rozendo , de

quem Morales fallando do Mosteiro de

Conegos regrantes de Caveiro , (*) que

efte Santo fundou , diz o feguinte : Al-

li muestran una cafulla mui antigua ,

y de eftraña bechura es de la propria

forma de un capuz fin capilla , y an-

fi era menefter , que le alçaffen al Sa-

(*) Moralles lib . 16. c . 36.

cer.
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cerdote , quando estava vestido , lo que

le cabia fobre los braços y fe lo embi-

bieffen por de dentro , o quedaffe por de

fuera , como quando alçan los lados del

capuz. Alli dizen fue aquella cafulla

de los Apoftoles. Mas yo tengo por cier

to fer aquella dada alli por jant Ru-

Zendo , y que era de la forma ordina-

ria de las cafulas de aquel tiempo,

pues otra que muestran en el Monafte-

rio de Cella nova , con que
elfanto di

zia Miffa , es del todo femejante a

aquella.

A mefma fórma fe confirma deftas

palavras do liv. 3. cap. 9. Da Miffa ,

de Hugo de Sancto Victore : Cafula

autem talia fignificat opera , quæ in

itinere obfervari non poffunt : fignificat

enim per latitudinem fuam , charitatis

amplitudinem , hæc autem exigitur &

in loquendo , propter quod collo circun-

datur & in eperando , quia Super

utrumque brachium replicatur , & in

cogitando , quoniam pectus inde tegi-

~tur , &c.

,

O Padre Fr. Jeronymo Romano lib.

4. cap. 20. de fua Républica Criſtaa

affirma o mefino do feu tempo : De-

la
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yo
la cafula , diz elle atreverme

,

a dizer , que tuvo principio delo que

llamamos capazes Portuguezes. La

razon que tengo , es que se mira cen

las cafullas de Italia , y de Francia ,

ballaran que emanaron de los capuzesz

porque van muy tendidos por los bom

bros y, porque para alçar la Hoftia

y Caliz , embaraçan y ni pueden me-

near los braços , en acabando de dizir

el Sacerdote Janctus , el que ayuda ala

Miffa , le pone fobre los hombros todo

aquello que fe eftende por los hombros

abaxo , para que mas defembaraçada-

mente pueda alçar la Hoftia , Caliz,

de manera , que como qua ufan nuef

tros Españoles alçar los capuzes fobre

el hombro para defembaraçar el braço ,

y mano , afi lo bazem con la cafulla

los Sacerdotes en Italia , y Francia ;

y anfi aquel alçar la confello por de

traz , quando el Sacerdote alça no

es ceremonia , mas necesidade para que

el Sacerdote baga mas defembaraçada-

mente los fignos , y pueda alçar el Ca-

liz y Hoftia; nos otros hemos polido mas

aquel ornamiento ༡ ellos tambien lo

van puliendo cada dia , &c.

,

>

Fi-
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Finalmente o muito erudito Padre

Henrique Henriques confeffa eſta ver-

dade mais claramente que todos p. 2.

lib. 9. De Miffa. cap. 29. neftas pa-

lavras Cafullam , feu planetam , quæ

erat ut fuperpellicium rotundum , fi-

ne manicis , cujus limbus fuper bra-

chia projectus circuibat totum corpus.

E logo na Glofa diz. Planeta dicitur

á Plane , fcilicet , erorre quafi erra-

bunda veftis , ea forma antiqua fiunt

apud Luzitanos Juperpellicia , & ca-

putia , fine manicis , ad honorem.

O outro ponto da cafulla fer o

mefmo que a fobrepelliz agora , pare-

ce , que confta do lugar referido de

Caffiano lib . I. cap. 7. em que dá o

ulo da planeta por univerfal ao Clero ,

como a dos Birros. E de Amalario For-

tunato Arcebispo de Treveris , que con-

feffa que a cafulla pertence a todos os

Clerigos , como hoje a fobrepelliz , o

que nao différa , fe fora fó dos Sacer-

dotes Suas palavras fao eftas , lib . 2.

cap. 19. De Ecclefiaftico Officio : Ca-

Julla vero , quæ pertinet generaliter

ad omnes Clericos debet fignificare ope-

ra quæ pertineant ad omnes ,
hæc enim

Junt

e
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funt fames , fitis , vigilia , nuditas ,

lectio, pfalmodia , oratio
labor ope

randi , doctrina , filentium , & cætera

hujufmodi , &c. Comprovafe mais ef-

ta opiniao ; porque as veftimentas , com

que fe dizia Miffa na primittiva Igreja

erao de linho , como ainda fe ufa em

parte na Igreja Grega. E poucos annos

ha que com ellas celebravao os Sacer-

dotes dos Chriftãos de S. Thomé no

Oriente , como o affirma Fr. Antonio.

de Gouvea Bifpo de Syrene lib. 1. c.

3. da jornada da Serra do Arcebispo

de Goa. Pelo que fendo a noffa fobre-

pelliz da mefma fórma das cafullas da

primittiva Igreja , ou fendo ella em

todo , he mui digna de veneraçao , e

que todos os Prelados defte Reino pre-

tendao conferva-la na mefma fórma em

que atégora a ufarao em fuas Igrejas ,

C é nao confintao , que fe acabe em Por-

tugal eſta tao fanta , e veneranda an-

Etiguidade.

; Affi como o Clero nao fez mudan-

ça na cafulla , ou fobrepelliz , affi a naố

rfez em outras infignias do Sacerdocio ,

e Ordens Sacras , pela grande excellen-

cia deftes gráos. Pelo que confervou o

h

mo-
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modo da tonfura da cabeça , e barba

a qual fe coftumou fempre na Igreja

Romana , e teve principio fegundo A

malario Fortunato de officio Ecclefiaf

tico lib. 4. c. 39. do Apoftolo S. Pe-

dro , que a ufou , em memoria da pai-

xao de Chrifto noffo Senhor , fignifi-

cando nella a fua Coroa de Efpinhos.

E Germano Bifpo Conftantino diz , que

S. Pedro foi pelos Gentios rapado em

Roma dos cabellos da barba , coufa de

infigne afronta naquelles tempos , a qual

depois foi havida por tao honrada na

Igreja em fua lembrança , que por iſſo a

ufarao , e ufao os Clerigos por todo o

Occidente , como 0 nota largamente

Baronio no primeiro tomo de feus An-

naes anno 58. onde traz huma Epifto-

la de S. Gregorio VII . a Jacobo Bifpo Ca-

laritano em que lhe diz que conftranja

aos Clerigos a que cortem as barbas

por fer efte coftume des do principio

da Igreja , e o Cardeal Bellarmino lib.

2. De Monachis , cap. 4.: controv . 5.

refere muitas authoridades de Padres

antigos , porque confta o coftume da

tonfura , e o Concilio Carthaginenfe can.

44. manda. Quod Clerici neque comma

.

enu-

a



POLITICOS 149

enutriant , neque barbam. E o Can

cap. Clericus 3. De vita & honeftate

Clericorum , onde fe lé : Os Clerigos

que criao o cabello , & barba , jejaõ

trofquiados , ainda , que seja contra

fuas vontades pelos Arcediagos : O qual

texto he do Papa Alexandre III. ao Ar-

cebispo Canturienfe. Bem fei , que Pie-

rio Valeriano pretende moftrar , que ef-

tes textos fe lem corruptamente , e que

fó falao do cabello da cabeça , e nao

da , barba. E profegue efta materia pro-

lixamente em huma larga declamaçao ,

que fez em favor das barbas dos Sacer-

dotes. Porém claramente fe vê , que a

correcção , e emenda , que elle dá a ef-

tes textos nao he boa , pois naõ foi

admitida nas muitas imprefsões , que de-

pois fe fizeraõ dos textos dos Canones ,

nos quaes fe emendarao outras muitas

palavras que por negligencia dos efcre-

ventes tinhao entrado nos textos. Além

do que fe moftra pelo ufo antiquiflimo ,

que até o feu tempo fe tinha obferva-

do na mefma Italia , França , e Heſpa-

nha , onde os textos mandavao , que a

barba fe cortaffe pois o tal coftume

de oblervou com a tonfura da Cabeça ,

,
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o que nao fora , fe o texto mandára o

contrario pelo que devemos entender ,

que naquella declamaçao mais quiz fa-

zer o goſto a quem lha mandou fazer ,

que fentir , e ter por verdadeiro , o que

dizia , pois aprovando o criar as barbas ,

elle a trouxe fempre rapada , como ain-

da hoje fe vê dos feus retratos , que

andao em fuas obras. E quando eftas

razões nao houvéra , baftava-nos a au-

thoridade do Santo Cardeal Carlos Bor-

e

romeo , o qual defejando reſtituir , e

confervar no feu Clero os antigos

fantos coftumes da primittiva Igreja fen-

do já Arcebispo de Milao , e trazendo

até aquelle tempo barba comprida : el-

le a cortou , e a fez cortar aos Cleri-

gos de fua obediencia , e fobre iffo lhes

efcrevêo huma excellente Epiftola ex-

hortatoria , em que os perfuade a con-

fervar efte antigo coftume com taes

palavras , e razões , que
e razões , que bem parecem

faídas do animo de tao Santo Prelado.

Anda efta Epiftola na 3. parte dos feus

Actos da Igreja de Milao , na qual ain-

da que fe nao alleguem as authorida-

des de Pierio , he affaz mais authoriza-

da , aſſi por fe fundar no coſtume anti-

>

go

*

}
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go , e Canones da Igreja , como por

feu Author , que por fua fantidade , e

dignidade nao fómente fica excedendo

notoriamente a Pierio na peffoa ,
mas

ainda no exemplo , pois o Santo depois

de trazer muitos annos barba a cortou ,

tendo por melhor a tonfura della . E

Pierio louvando o ufo das barbas , nao

o feguio. Porém nem por iflo fe deve

condemnar o coftume dos que ufaō as bar-

bas , porque cada hum deve guardar o

da fua Provincia , como o diz o Car-

deal Bellarmino no lugar allegado : Nec

tamen propterea reprehendimus ufum

bujus temporis , quo Clerici , & mo-

nachi raduntur: nam nec unquamfuit

probibitum radi , & propterea hujuf-

modi ceremonia pro temporum , & lo-

corum diverfitate variari poffunt. E

o Cardeal Baronio anno 58. de Chrifto.

Sed de hispene jam contrarius irrepfit

jus, nec conftans habetur ubique ri-

tus, cum alii tondant , radant alii ,

alii rurfus barbam promittant abfque

jactura fidei , unufquifquis abundans

infenfu fuo. Com tudo podemonos pre-

Zar muito de nefte Reino fe guardar

ainda inteiramente efte coftume. E por

que
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que nos de Caftella começava ja haver

alguma alteraçao nelle , ordenou ago-

ra o Senhor Cardeal Infante D. Fernan-

do Abbade de Alcobaça , e Prior do

Crato nefte Reino , e perpetuo Admi-

niftrador do Arcebispado de Toledo ,

no Synodo que mandou fazer na meſma

Cidade , no anno de 1620. em que pre-

fidio em feu nome o Doutor Alvaro de

Villegas Conego Magiftral daquella San-

ta Igreja , & feu coadminiftrador , que

o coftume da tonfura da barba , fe guar-

daffe inteiramente , como fe vê deſtas

palavras lib. 3. conft. Fue inftituido .

que los Clerigos elegidos para Servicio

de Dios truxefen coronas en fus cabe-

ças , y habito decente , y differente de

los feglares: porque por ellofuellen co-

nocidos por Miniftros de Dios. Por lo

qual los Pontifices , y Emperadores los

decoravan com grandes privilegios , y

exempciones en Jus perfonas, y bienes:

de que fo vifios bazerfe indignos , y

negar ju profeffion , quando las tales

perfonas encubren , y dexam de tener

fu babito Ecclefiaftico , conveniente a

fu menifterio, y nos queriendo proveer

de remedio dcerca de lo ufo dicho , y

lo
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lo que conviene a fu vida , y bonefti-

dad S. S. A. declaramos , y ordenamos ,

que los Clerigos de Ordemfacra , y Be-

neficiados de qualquier beneficio tray-

gan la corona abierta , y
y la rafura

de los Presbiteros , fe a dél tamaño del

circulo mayor , que aqui mandamospo-

ner, y de los Diaconos , y Subdiaconos ,

fea del tamaño del Jegundo circulo , y

delos de menores y de corona fe a del

tamaño del tercero circulo menor , que

aqui vá señalado , y que traigam el

cabello cortado igualmente , y llano , y

la barba becha baxa , pareja redonda ,

fin punta , ni vigote? c.

He tambem o Barrete , vefte com-

mua a todos os Clerigos. Faz-le men-

çao delle , como de vefte Ecclefiaftica

no cap. 2. do Ritual Romano. §. 2. e

no Ceremonial lib . 1. c. 18. quando man-

da , que o tragao os Bifpos debaxo da

Mitra e por impofiçaõ do barrete ſe

dao as collações dos beneficios Ecclefi

afticos . Os Antigos lhe chamarao Pileus,

ou Birretum, O nome de Pileus , diz

Lazaro Baifo , lhe derao , porque fe fa-

zia de Pelos , ou porque cobria os da

cabeça , como fe vê do cap. 20. neſtas

pa

1
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palavras. Pileus , quod & pileum di-

citur (ut quidam putant ) vel quodex

pilis fieri foleret , vel quod pilos capi-

tis , tegeret. O nome de Birretum ,

The veio de Birro ( que he o mesmo

que Lacerna ) como já vimos. E por-

que o Birreto era do mefmo panno , e

côr do Birro , e fervia de cobrir a ca-

beça , lhe chamarao diminutivamente

Birretum . Moſtra-fe ifto claro de hum

lugar de Marcial lib . 14. Epigram . 132.

onde debaixo do titulo de Pileus , diz

affim :

Si poffem totas cuperem mififfe Lacernas ,

Nunc tantum capiti munera mitto tuo.

Antiquiffimo foi o ufo do Pileo , como

o moftra Lazaro Baifo de muitos luga-

res de Plutarco , Eftrabo , e outros Au-

thores. E Pierio Valeriano nos feus Hie-

roglyficos lib . 40. trata delle largamen-

te , e diz que o coftumárao os Gregos ,

e os Latinos , e affirma , que era pro-

prio trajo dos nobres , e dos livres ,

que nao reconheciao fenhorio de Reis-

Is apud gracos , diz elle , nobilitati-

indicium fuit , hique ea de caufa ulyfs

fis capat peleatum fieri folitum autu-

mant , quod magna , fcilicet , ab utro-

que
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que parente nobilitas illi obtigiffet ,

&c. E
pouco depois. Quod vero Cafto-

rumquoque capita pileata pingerentur,

nihil aliut fibi velle tradunt , nifi ut

inditio effet eos fuiffe Lacones , bos ve-

ro pileatos pugnaremos fuit , quod in-

domitum animum adverfus barbaros Re-

tyrannos fignificatione liber-

tatis oftentarent. Quique aliquot ab

binc annis Venetias confugerunt Græci ,

extorres à Turca facti , nobilitatem

fuam, & ingenuam libertatem unani-

miter pilei illius fui geftatione profi

tentur , &c.

ges ,

Em confirmação de o pileo fignifi-

car liberdade , traz o mefmo Pierio mui-

tas medalhas antiguas , onde ſe vê im-

preffo juntamente com a palavra liber-

tas e Alciato fez hum emblema de

huma que fe acha de Bruto , e Caffio ,

quando com a morte de Cefar torná-

rao a introduzir a liberdade da patria ,

em que eſtá huma efpada , e hum- bar-

rete para mostrar que com ella alcan-

çárao a liberdade. por efta razaổ ula-

rao os Perfas , e as outras Nações Orien-

taes do barrete nos feus Principes , e

Sacerdotes ; por quanto os Sacerdotes

L an.
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antigos , nos trajós fempre fe igualárað

com os Principes . E os Flamines a quem

Numa Pompilio fez femelhantes nas vef-

tes acs Reis de Roma , traziaổ tam-

bem o Pileo , como o moftra Pierio no

lugar allegado , Efta foi a caufa fegun-

do parece , porque fe deu tambem aos

Pontifices , e Sacerdotes no teftamento

velho de quem , fegundo muitos Autho

res o tomárao os Sacerdotes da lei

da graça.

>

A forma defte barrete foi em todas

as partes até noffos tempos redonda , e

nao quadrada , como confta de todas as

eftatuas , e pinturas de Italia , França ,

Alemanha , e Efpanha , e fe vê das pa

lavras de S. Jeronymo , ad Fabiolam :

Quartum genus eft veftimenti rotundum

pileolum , quale pictum in uliffeo conf-

picimus quafi fphæra media fit divija,

ut pars altera ponatur in capite , boc

Græci noftri tyarum , non nulli

galerum vocant Hebræi Mijnephit : non

habet acumen in fummo , &c. E logo

diz abaixo : His quatuor veftimentis ,

ideft , fæminalibus tunica linea , cingu

lo, &pileo , de quo nunc diximus , tam

Sacerdotes quam Pontifices utuntur. E

mo

mais
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mais exprefamente de S. Ifidoro Pileus

eft ex byffo rotundus , quafi Ipbara me-

dia caput tegens Sacerdotale. E Gui-

thelmo Durando no feu Racional lib.
3.

Cap. De indumentis legalibus , diz que

a Tyara commum dos Sacerdotes era :

Quafi formam rotundi caffidis repræ-

fentans. O meimo confella Pierio no

lugar allegado , dizendo : Antiqua vero

forma pilei eft , quam Lucianus in Dy-

plade defcribit. Dimidiem quippe cor-

ticis alicuius ovi , &c. E a nova fór-

ma dos quatro cantos > com que em

Italia fe uta , he coufa de feu tempo co-

mo elle refere lib. 40. De Pileo. §.

ultimo De fórma pilei onde diz : Ne-

que tamen nefcius fum pilea apud Ro-

manos ex lacernis cafis confui folita,

quoa & apud Papinium , & Martial

babetur. Quem morem longo antiqua-

tum tempore , noftra ætus revocavit ,

pileoque elegantiffima ex conjunctis pan-

nifruftulis quatuor , tam adornatum

capitis , quam etiam ad umbræ ufum

fecit non ea tamen ovi fingula dimi

dit speciem referentia , fed quatuor ve-

luti coftis ad quatuor inftar mundi car-

dum affurgentibus divifa , &c.

log

་

Lii
Com
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Com tudo os barretes , que os Bif-

pos trazem debaxo da mitra , ainda fao

redondos , como notoriamente ſe vê , e

o aponta o S. Cardeal Carlos Barromeu

na fupellectile do Bifpo. Pelo que os

barretes redondos , que ainda ufa o Cle-

ro de Portugal , fao os mais antigos da

Igreja , e por tanto mui dignos de os

confervarem nefta fórma os Ecclefiafti-

cos defte Reino pois fem fer natural

delle , o fez affi o infigne Doutor Mar-

tim de Afpilcueta Navarro , que conhe-

cendo a grande antiguidade defte nof-

fo Barrete , o eftimou tanto , que nun-

ca mais ufou d'outro depois que veio a

Portugal , e com elle andou em Roma

todo o tempo , que nella viveo até feu

fallecimento.

Loba chamamos outra vefte com-

mua a tado o Clero de Portugal , mas

mais ufada nos Conegos das Cathedrais ,

principalmente na Sé de Evora a qual

teve lua origem fegundo os Padres Fr.

Joao de Madriaga Cartuxano , e Fr. Je-

ronymo Romano das dalmaticas , e

ainda hoje parece que tem quafi a mef-

ma fórma , e feitio dellas. Foi a Dal-

,

ma-

"
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matica commua a todo o Clero , (*) co-

mo até noffos tempos fe vê na Igreja

Oriental da Ethyopia , a que chamamos

Prefte Joao , e fe prova dos Actos do

martyrio de S. Cypriano : porque onde

dizemos feus Actos Tunicam tulit , &

Diaconis tradit , diz Paulo Diacono ,

Dalmaticam tradit Diaconis &c. De

maneira , que já naquelle tempo traziaő

os Bifpos a dita dalmatica , ou Loba

por vefte do feu Habito , como ainda

agora a trazem em Portugal os Bifpos

e Conegos. Porem nao fómente foi ge-

ral ao Clero a Dalmatica , mas tambem

aos Monges : E fegundo os mefmos Au

thores era o Colobio de quem Caffia-

no faz mençao lib. 1. c. 5. o qual em

tudo fe parecia com a Dalmatica , ti-

rando na materia , que era de linho ,

ainda que depois a ufarao do melmo

pano dos feus habitos , e della tiveraổ

origem os Efcapularios dos Religiofos.

Por esta razao diz o Padre Fr. Joao de

Madriaga na vida de S. Bruno , que

naổ ufao na Relegiaō da Cartuxa de

Dalmaticas nas Millas folemnes : por-

(*) Repub. Chrift . lib. 4. c. 4.

que
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que eftes feus mefmos eſcapularios , ou

colobios fao as verdadeiras Dalmaticas ,

da Igreja ; e o ferem abertas , ou cer

radas , nao lhe muda a fuſtancia : e que

aos Frades Leigos da mefma Ordem pro-

hibirao os Padres defta Sagrada Reli.

giao trazerem eftes efcapularios , por

nao ferem Miniftros do Altar , e lhe

concederao fómente Cogullas curtas , co-

mo infignia propria de Monges.

>

O manteo Clerical he o mesmo , que

• antigo Pallio ufado dos Philofophos

Gregos , como o moftra largamente La-

zaro Baifo c. 23. e fe vê de todos os

Authores antigos , e era vefte tao pro-

pria fua , que por ironia diz de hum

Aulo Gelio : Video barbam & pal-

lium , Philofophum non video. Efte ufo

fe communicou por todas as Provincias

de Afia trazendo o as peffoas graves que

tratava do defprezo do mundo , e co-

mo tal ufarao delle os Apoftolos. (*) Era

o Pallio antigo quadrado , e chegava até

o chao , atava- fe no collo com huma fi-

vella , como agora vemos as capas dos

Religiofos e por denotar particular

ef-

>

(*) Baron, ann. 57. § . 95.

Y

P



POLITICOS. 161

eftado de perfeiço , ainda que muitos

Chriſtãos ulavao delle , naõ erao todos

mas fómente aquelles que protellavaö

mais eftreita vida , como fe vê no Con-

cilio Gangranfe cap . 12. já referido ,

que poem excomunhao áquelles que ufan-

do dos Pallios defprezavao os que tra-

ziao os Birros. Efta vefte chamamos ago-

ra Manteo , nome Grego , derivado de

Mantyen , que quafi era o mefmo , que

o Pallio , fegundo Polidoro Virgilio nos

feus Authores das coufas lib. 3. c. 6.

e Lazaro Baifo cap. 16. E daqui pare-

ce , que ficou o nome de Mantos , ás

capas dos Religiofos , e o de mantele-

tes aos que trazem os Prelados Italianos.

Ao chapeo chamao os Latinos Pi-

leus e Galerus. O nome de Pileus lhe

vejo , por ter feu principio do Pileo ,

ou barrete , fegundo quer Pierio Vale-

riano , o qual no liv. 40. §. Forma pi-

lei , diz : Variatum autem apud bas ,

& illas nationes ut alii marginem di-

latarint , tampluviis a moliendis , quam

fereno umbris captandis. E S. Jerony-

mo no lugar allegado ad Fabiolam , de-

pois de defcrever o barrete diz : Hoc

noftri , & Græci tyarum , nonnulli ga-

>

LE-
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lerum vocant. Porem o Ceremonial lhe

chama fempre Pileo , e nao Galero.

2

"

Ulavao do chapeo os Antigos nos

caminhos fómente , e na Cidade era in-

fignia propria do Pontifice Maximo en-

tre os Romanos , como entre outros o

nota Alexandre ab Alexandro lib. 2. c.

8. & lib. 6. c. 12. A fua antiga fórma

era de aba larga , e copa baxa , como

hoje trazem os Prelados e Cardeaes

em Roma. Entre os Ecclefiafticos he

trajo antiquiffimo , e nelle falla o Ce-

remonial novo Romano lib. 1. cap. 1.

e 2. e ordena , que os Bifpos o tragao

forrado de verde e com cordões da

mefma côr. Pelo que pois he Veſte Ec-

clefiaftica fe deve ufar na mefma fórma

antiga , e nao mudar-lha fazendo o al-

to de copa , e curto de aba , tirando-

The os cordões , com que os Ecclefiafti-

cos vem a ficar femelhantes aos fecula-

res. Affi o ordenou o Senhor Cardeal

Infante D. Fernando nas fuas Conftitui-

ções Synodaes de Toledo , já referidas

lib. 3. Conft. 1. como fe vê deftas pa-

lavras Los fombreros para quando los

devieren , y pudieren ufar , y traer

no Jean boleados , ni como los ufan los

le-
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leges , centillos de fieltro , o defeda ,

o toquilla , fino con cordon , y confal-

da larga no menor que feis dedos , y

la copa , enproporcion y no puntiaguda.

1

Efte grande zelo , que hoje retplan-

dece no Senhor Cardeal Infante D. Fer-

nando he mui jufto , que feja imitado

de todos os Prelados de Portugal , pois

floreceo tanto em feus anteceffores , que

nunca permitirao aos feus Clerigos al-

terarem alguma coufa nos coſtumes Ec-

clefiafticos antigos. E fendo notados

todos os Portuguefes de mudarem com

facilidade o trajo , e de ferem mais af-

feiçoados ao estrangeiro , que ao pro-

prio , com tudo a vigilancia , e fanto

zelo dos Bifpos fez permanecer fempre

nos Clerigos Portuguezes hum mefino

coftume , des da primitiva Igreja até

gora , confervando por tantos feculos o

habito que receberão da Igreja Roma-

na. E nao baſta para fe cuidar o con-

trario , vermos , que ao prefente em

Italia está alterado em parte , porque

do mefmo modo fe guardao ainda ho

je muitas Ceremonias na Igreja de Por-

tugal , que tiverao fua origem da Ro-

ma , as quaes já ſe nao obſervao emfe

Ira-
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Italia fazendo o tempo nifto fua mu

dança como o coftuma nas outras cou

fas , ainda que Authores (*) graves dao

o principio defta alteraçao na larga re

fidencia , que os Summos Pontifices fi-

zerao em Avinhao , donde quando tor-

náraó a Italia trouxerao os Clerigos Ro-

manos alguns coftumes Francefes.

Para confirmaçao difto trarei fómen-

te dous exemplos , com que fe dará fim

a efte difcurfo. (**) primeiro feja a ce-

remonia, de fe levantar o Clero em pé ,

da Igreja Latina , quando fe canta o ver-

fo : Gloria Patri o qual coſtume he

tao antigo , que já Caffiano faz delle

mençao liv. 2. cap. 8. dizendo : Illud

etiam quod in hac provincia vidimus

uno cantantes in claufula Pfalmi , omnes

ftantes confinant cum clamore : Gloria

Patri , & Filio , & Spiritui Sancto ,

nufquam per omnem Orientem audivi-

mus. Defte coftume , como univerſal faz

particular mençao. S.Boaventura , (***) e

(*) Fr. Bernardo Sandoval. Tratat. de of.

divino. (**) Obfervancia de Portugal nas ce-

remonias Romanas. (***) S. Boavent. eſp, diſp.

C. 15.
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1

o Concilio Bafilienfe feff. 21. manda

que todos o guardein , dizendo : Cum

dicitur: Gloria Patri , & Filio , &

Spiritui Santo omnes confurgant , &c.

Efta ceremonia tao fanta e pia , ſe

guardou fempre em Portugal com gran-

de obſervancia , e ainda hoje le guar

da , e pelo contrario em Italia eftá de

todo efquecida , fegundo ſe vê do Ce-

remonial Romano.

O fegundo exemplo fejao os nomes

dos Dias da Semana , os quaes come-

çando já no tempo dos Apoftolos a

chamar-fe Domingo , Segunda , Terça ,

Quarta , Quinta , Sexta feira , e Sabba-

do , fegundo prova largamente Baronio

§. 86. até 90.
anno 58. de Chrifto

com muitos lugares dos primeiros Pa-

dres da Igreja , depois S. Sylveftre man-

dou por hum decreto univerfal , que affi

foffem nomeados por todos os Catholi-

cos. Efte decreto , e coftume fe guar-

da ainda em Portugal fómente , e nao

nas mais provincias de Europa , onde

tirando os nomes do domingo , e Sab-

bado nos outros dias ufao ainda , com

grande indecencia , dos nomes Gentili-

cos : do que com razao fe doe Polido

ro-
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ro Virgilio , e diz , que he coula ver

gonhola nao fe obfervar este preceito

entre todos os Chriftãos , para que os

falfos Deofes dos Gentios nao tenhaố

ainda entre nós tao honrofa , e affina-

lada lembrança , como fe vê deftas pa-

lavras lib. 6. c. 5. Multo ante Jyl

veftrem , aut Conftantinum Pius Pon-

tifex conftituiffe perbibetur , ( ficut in-

fra de monftrabitur ) Pafcham Dominico

die celebrari, & Tertullianus eum diem

Dominicum appellat , ut proximo capi-

te docuimus. Quare iftud inftitutum , for-

teid temporis minus fervatum, Sylvester

perhunc modum innovaffe dicitur. Cæte-

rum hæc dierum ratio nunc tantum in

rebus divinis habetur , cum vix Domi-

nico die cum Sabbato fuum tenent

locum (& id credo permittentibus So

le , & Saturno ) reliqui priftinum no-

men recuperaverint , unde profecto pu

dendum eft , fimulque dolendum quod

nonante hac data fint iftis diebus Chrif-

tiana nomina , ne Dii gentium inter

nos tam memorabile monumentum ba-

berent , &c.

2

Deftes exemplos fica claro , como

os coſtumes , e ceremonias que em Por-

tu-
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tugal fe uzao , forao tomadas da Igre-

ja Romana ainda que ao prefente haja

em Roma , e Italia outro coftume. E

com quanto maior razao condena Poli-

doro Virgilio as outras provincias por

nao guardarem efte preceito do Santo

Pontifice Sylveftre , tanto fica fendo mais

digno de louvor o noffo Portugal na

fingular obfervancia , com que depois

de tantos feculos conferva ainda os an-

tigos preceitos , e Canones da Igreja

affi nas ceremonias como no habito Cle-

rical , o qual , quando de nós nad fo-

ra muito estimado , por ter tao fantos

principios , baftava fó fer efte o coftu-

me geral do Reino , para fe nao alte-

rar. Deixo já , que toda a novidade dos

trajos traz configo pela maior parte hu-

ma certa elpecie de louçainha , o qual

he tao alheia dos que fervem na cafa

de Deos , como propria daquelles que

habitao os paços dos Principes , fegun-

do o mefmo Senhor no Evangelho af-

firma : Qui milliter veftiuntur in do-

mibus Regum funt. Por onde he muito

jufto , que todos os Ecclefiafticos figao

aquellas divinas regras , que o venera-

vel Abbade Caffiano lhe dá nefta ma-

te-
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teria , dizendo que o feu veftido ha

de fer tal que cubrao com honeſtidade

o corpo , e nao com vaidade , e tao

pouco affinalado pelas cores , e novida-

de do feitio , como pela demafiada vi-

leza
e defprezo , e que nao fuja me-

nos á imitaçao dos trajos feculares que

a fingularidade dos mefmos Ecclefiafti-

cos , porque tudo o que entre os fer-

vos de Deos fe pretende introduzir ,

nao por decreto commum , mas por

opinião de hum , ou de poucos , mais

tras efpecie de vaidade , que de vertu-

de , e que por tanto fó aquelles coftu-

mes fe devem de ter por mais louva-

veis nos Ecclefiafticos , que trazendo

feu principio dos primeiros Padres da

Igreja , fe guardarao depois por feus

fucceffores até noffos tempos , como fe

póde ver mais largamente neftas pala-

vras lib. 1. c. 3 .. Öpperimenta que cor-

pus operiant tantum , non que ami-

Elus gloria blandiantur : ita vilia , ut

nulla coloris , vel habitus novitate in-

ter cæteros bujus præpofiti viros ha-

beantur infignia : ita ftudiofis accura

tionibus aliena , ut nullis rurfum fint

affectatis per injurias fordibus decolo-

ra-
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rataPoftremo fic ab bujufmundi fepa-

rentur ornatu , ut cultui fervorum Dei

in omnibus comunia perfeverent. Quid-

quid enim inter famulos Dei præfumi-

tur ab uno , vel paucis , nec catholica

per omne corpus fraternitatis tenetur

autfuperfluum, aut elatum eft , & ob id

noxium judicandum eft , magifque fpe-

ciem vanitatis quam virtutis oftentans.

Et id circo bac qua nec a veteribus

fanctis qui hujus profeffionis fundamen-

ta jecerunt neque apatribus noftri

temporis qui eorum per fucceffiones inf-

tituta nunc ufque cuftodiunt , tradi-

ta videmus exempla , ut fuperflua , &

inutilia nos quoque refecare conveniet.

FINIS.

VI-



>
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**************

VIDA

DE

JOAO DE BARROS.

N

A Republica de Athenas ( que

entre os antigos foi a primeira

que enfinou a honrar com pre-

mios públicos as virtudes excellentes

dos Cidadaens ( nao fe via levantado

maior numero de eftatuas aos Capitaens ,

que aos Efcritores ; antes erao eftes tan-

to mais galardoados , que fó a Demetrio

Phalereu , difcipulo de Teofrafto , dedi-

carao mais de 300. em feu louvor : e

muito mór cuidado pozerao em escrever

as vidas dos feus Filofofos , e Orado-

res , que as dos Principes , e Capitaens

da mefma Republica. Moviao-fe , pare-

ce , os Athenienfes , a premiar tao lar-

gamente o trabalho da efcritura , naố

fó por elle fer efpiritual , e o da milicia

corporal pela maior parte , mas por ain-

da nefta parte lhe levarem os escritores

muita vantagem ; porque na milicia nao

M póde
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póde hum Capitao alcançar victoria fem

o valor dos foldados , a quem deve gran-

de parte de fua gloria : mas os Efcripto-

res acabao nao menores emprezas na

compofiçao de fuas obras , fem le vale-

rem nellas mais que de feu trabalho , e

valor proprio. E do mefmo modo , na

milicia trabalhao muitos pella conſerva-

çao de hum fó Principe , ou Governa-

dor , que muitas vezes he hum tyranno

da Republica ; e na efcritura hum fó tra-

balha pela confervaçao de todos , e faz

com ella viver na lembrança dos ho-

mens , aquelles , que pela patria entre-

garao liberalmente as vidas , e confer-

vando a memoria das coufas paffadas

dá regras para acertar nas futuras. Po-

rém como efte bom coftume de Athenas

tem ceffado ha muitos annos

agora ifto pelo contrario , fendo muitos

os que escrevem hiftorias de Capitaens

e raros os que fe occupao em nos dar

noticia dos que as efcrevêrao , particu-

larmente neste Reyno , onde , ainda que

nao he pequena a falta que temos do

conhecimento dos Efcritores antigos , he

mais para fentir o pouco , que comum-

mente fe alcança do noflo grandeJoao de

Bar-

vemos
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Barros , trabalhando elle toda a vida por

illuftrar a patria , e deixar de feus natu-

raes gloriofa memoria. Pelo que , por

nao perecer de todo com o tempo , a

que delle ainda fe conferva , e por fa-

tisfazer em parte á obrigaçao em que

todos os Portuguezes lhe estamos , direi

o que delle pude alcançar , aflim
porin-

formaçoens de peffoas graves , que del-

1 le tinhao noticia como do que elle

melmo de fi refere em feus livros , e de

outras escrituras , que pertencem a fuas

coufas.

F

Nafceo João da Barros pelos annos

de mil e quatrocentos , e noventa e feis.

(*) Sobre o lugar da patria ha varias

opinioens ; porque como o nafcimento

dos bons , fegundo Santo Ambroſio , ſe-

ja bem comum , pertendem muitos fer

delle participantes . Huns affirmao que

he de Braga , confundindo ( pode fer )

feu nome com o do DoutorJoao de Bar-

ros , Autor da Defcripçaõ d'entre Dou-

e Minho , que della foi natural : ou-

tros o fazem de Vizeu , onde feu Pai foi-

morador , e ainda tem parentes ; e al-

M ii

ro ,

(* ) Patria de Foaō de Barros.

guns



174
VIDA

guns de Villa Real , e finalmente muitos

o tem por natural do Pombal , porque

alli teve fua fazenda , e alli fe retirou

muitas vezes a huma quinta fua , e eſta

efcolheo por vivenda na ultima velhice ,

que he o tempo , em que os homens tor-

nao com natural defejo a bufcar a pa-

tria , para acabar , parece , o circulo da

vida no ponto donde a começarao. Seu

pai fe chamou Lopo de Barros , pefloa

nobre e dos principaes defta familia ,

porque era filho de Lopo de Barros , e

neto de Alvaro de Barros fenhor do mor-

gado de Moreira , junto a Braga , que

dizem fer fundador do Mofteiro de Ra-

quim , da Congregaçao de S. Joao E-

vangelifta , cujo A vó foi Martim Mar-

tins de Barros , hum dos mais antigos

fidalgos , que fe achao deſta linhagem

溯

os quaes tomarao o appellido do lugar

de Barros entre Douro e Minho , e

naquella Comarca poffuem ainda alguns

morgados , e antigamente tiveraō Lugar

res com jurisdicçao. Deftes foi hum Nu

no Fernandes de Barros , a quem ElRey-

D. Pedro deo a terra de Perozello

Gonçalo Nunes de Barros , que por mer-

cê de ElRey D. Jozo Primeiro foi ſenhor

de /

"

1
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de Caftro d'Airo , de juro , e herdade.

E ainda que efta linhagem tenha eſtas ,

e outras femelhantes memorias , de que

fe póde gloriar , naố a honráraó menos

os Varões que nella fe dedicáraó ás le-

tras entre os quaes ( álem do noflo

Joao de Barros , baftante por feu enge-

nho para illuftrar muitas familias ) fe

deve perpetuo louvor a D. Fr. Brás de

Barros ( primeiro irmao do mefme Joao

de Barros ) Religiofo que foi de S. Je-

ronymo , (*) e depois primeiro Bilpo

de Leiria , o qual fendo por fua virtu-

de , e doutrina , eleito Reformador dos

Conegos Regualares de Santa Cruz de

Coimbra , álem de reduzir aquella Ca-

fa , e Religiaõ á fua antiga obfervancia ,

perfuadio a ElRey D. Joao Terceiro ,

que impetralle a defmembraçao das ren-

das de Santa Cruz para fundaçao da in-

figne Universidade de Coimbra ,
com

que deu occafiao , e principio , a flore-

cerem os naturaes defte Reino nao me-

nos nas letras , que nas armas , como o

teftificao tantos , e tao grandes fujeitos ,

que deftas Efcolas tem fahido , com cu-

jos

(*) Chr. de S.Hicr. de Ciguenç, p. 3 .

lib:2.c.42.
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jos escritos nao fómente fe tem illuftra

do efte Reino , mas ainda toda Hefpa-

nha.

Entrou Joao de Barros no ferviço

d'ElRey D. Manoel , de tao poucos an

nos , que elle mefmo confeffa , que da

idade do jogo de peao começára a fer-

vir no Paço. (*) Coftumavao naquelle

tempo os Reis de Portugal mandar dou-

trinar os moços fidalgos , (**) e os da

Camara , de que fe ferviao , em toda a

boa difciplina , e tinhao para iffo mefmo

tres no Paço , que lhes enfinavao as lin-

guas , iciencias Mathematicas , letras

humanas , dançar , jugar as armas e t

outros virtuofos exercios ; e os Mef-

tres tinhao certo dia no mez , em que

ElRey fabia delles , quem bem exerci

tava eftas Artes , ou quem fe havia re-

miffo , e negligente nellas. E era tao

grande a benegnidade daquelles Princi-

pes , que fe lembravaố de louvar a huns ,

e reprehender aos outros , com o que

muitos fe accendiao nos defejos de apren

der. (***) Eftes forao os claros eftudos

em

(*) Exclamação contra os abufos do tempo•

(** ) Eftudos de Joao de Barros.

(***) Prologo de Clarimundo.



DE JOAO DE BARROS. 177

"

em que Joao de Barros cultivou feu en-

genho , como elle refere a ElRey D.

Joao III. E quanto elles fe pódem me-

nos comparar na antiguidade , e fama

das letras , com as celebres Univerfida-

des de Europa tanto fao de maior hon-

ra para Joao de Barros ; pois elle fó-

mente foi baftante para honrar aquellas

Efcólas , que o houverao de honrar a elle.

Aqui aprendeo a lingua Latina , e Gre-

ga , e as fciencias Mathematicas , e le-

tras humanas com grande perfeiçaó . En-

tre os Poetas , fe deo mais á liçaõ de

Virgilio , e Lucano , e nos Hiftoriado-

res , á de Saluftiode Saluftio , e Livio , dos quaes

imitou bem o juizo , e estilo levantado ,

que vemos en fuas obras , como elle o

dá a entender no Prologo do feu Clari-

mundo. (*) Com eftas , e outras boas

partes , fe aventajou tanto a feus con-

difcipulos , que por ellas o deo ElRey

D. Manoel ao Principe D. Joao por feu

Moço da Guardaropa , quando lhe aflen-

tou cafa e indo cada vez crefcendo mais

em Joao de Barros a noticia das letras

levado do amor da patria , determinou

de

(*) Ub.fup.
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de occupar todo feu engenho em fervi

ço della efcrevendo huma univerfal

hiftoria de Portugal. Porém como a gran-

deza dafta obra era tamanha , que pa-

recia teineridade cometella , fem primei-

ro experimentar fuas forças , compoz

hum livro de hiftoria fabulofa , (*) a

que deo titulo do Emperador Clarimun-

do , para provar o eftillo ; como fazem

os bons foldados , que antes da batalha

fe exercitao em pelejas , e efcaramuças

fingidas , para depois fe acharem adef-

que

trados nas verdadeiras.

Era entao Joao de Barros de pouco

mais de vinte annos de idade , (**) c

como andava em ferviço do Principe ,

que lhe occupava a mór parte do tem

ро , fó nos espaços
, que lhe reſta-

vao , publicamente

, e como elle diz , na

mefma
Guardaropa

do Paço , fem ou-

tro repoufo
, nem mais recolhimento

,

onde o juizo quieto
pudeffe

efcolher
as

coufas
que a fantefia

lhe reprefentava

ein oito mezes
compoz

efta hiftoria
, que

para tal idade , e occupaçao
fe póde ter

por grande
coufa . Ainda

que o Principe

D.

Compofiçao de Clarimundo.

(**) Ub.Sup.

•

1

h
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D. Joao ( a quem elle comunicou feu in-

tento ) o favorceo tanto , que elle mef-

mo lhe hia revendo , e emendando os

e quadernos que compunha : (* ) efte fa-

vor lhe fez publicar logo o livro : e ef-

tando EiRey D. Manoel na Cidade de

Evora , no anno de mil e quinhentos e

vinte , lho aprefentou , dizendo-lhe , que

a intençao com que o fizera fora para

fe empregar na hiftoria de Portugal , e

principalmente na Conquista do Orien-

te , por fer coufa mais fua : ElRey lhe

mandou ler alguns Capitulos , e fatis-

fazendo-ſe do eftilo , lhe diffe , que havia

dias defejava mandar pôr em memoria

as coufas da India , mas que nunca acha-

ra peffoa de quem as fiaffe " que le

elle fe atrevefle a fahir com efta empresa ,

nao feria feu trabalho ante elle perdido.

Com efta confiança , que ElRey_delle

moftrou , começou logo Joao de Barros

a aperceber-le para efta obra ; e eftan-

do , como elle diz , para abrir os ali-

cerces de tao grandiofo edificio , fucce-

deo a morte d'ElRey D. Manoel d'ahi a

pouco mais de hum anno , que foi no

(*) Dedac. 1. da Afia no principio.

de

•
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de mil e quinhentos e vinte e hum , em

treze de Dezembro , com que ficou fuf-

penfa a emprefa ; porque entrando o

Principe nas occupaçoens da adminiftra-

çao do Reyno fobrefteve por alguns an-

nos , com que ceflou de todo a pratica

da hiftoria Oriental.

Defpachou ElRey D. Joao III. neſte

principio de feu governo alguns cria-

dos , que o tinhao fervido fendo Prin-

cipe , entre elles foi dos primeiros Joaố

de Barros , que havia pouco que cazára

em Leiria , deo-lhe a Capitanía da Mi-

na , (*) a qual naquelle tempo ainda

que rendia mais aos Reys , nao era de

tanto Proveito aos Capitaens , como de-

pois foi.

Partio Joao de Barros para a Mina

no anno de mil e quinhentos e vinte e

dous , e defta fua viagem faz elle men-

çao na Decad. 3. lib. 3. cap. I. quan-

do conta como indo hum dia navegan-

do com profpero tempo , começou a ef-

tremecer fubitamente o Navio , e acodin-

do todos a faber a caufa , viraổ fóra da

agoa hum grande bico de peixe , o qual

prezo

(*) Viagem da Mina.
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prezo em hum anzol que o Piloto leva-

va por popa para as Albecoras , bara-

fuftando para fe foltar , fazia aquelle

tremor na embarcaçao ; o que vendo os

marinheiros, com fifgas, e harpoens tra-

balhárao tanto até que o matarao, a ala-

rao acima. Duvidao alguns fe efte peixe

he o Remora, de que Plinio faz mençao

no lib. 32. cap. 1. e no lib. 9. cap. 25. e

parece que nao póde fer , porque o Re-

mora celebrado de Plinio he muito pe-

queno , e por tanto admira mais poder

deter huma embarcaçao á véla , mas eftou-

tro he tao grande, que diz Joao de Bar-

ros, que vinte homens o nao podiaó arri

bar ao convés, e outro femelhante que en-

controu a Náo de D. Joao de Barros Lima

de que o mefmo Joao de Barros refte lu-

gar faz mençao , e era ainda maior : pelo

que claramente fe vê fer outra efpecie de

peixe muito differente , á qual os noffos

mareantas do Occeano chamao Agulha.

Vindo da Mina lhe deo ElRey em

Maio de 1525. o Officio de Thefourei-

ro da Caſa da India, Mina , e Ceita , o

qual fervio até Dezembro de 1528. e

depois de dar conta , continuou em Lis-

boa , até que os rebates do mal da peſte

*

( que
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( que no anno de 1530. começárao na

quella Cidade ) obrigarao a cada hum

bufcar os ares puros dos campos , e po-

voar as quintas. Com efta occafiao fe foi

Joao de Barros para huma , que tinha

junto a Pombal , chamada a da Ribeira

de Alitem. (*) Alli lhe mandou pedir

Duarte de Refende , parente feu , algu-

ma obra fua , pelo bem que lhe pare-

cera o feu Clarimundo quando o vira em

Ternate donde havia pouco que tinha

vindo de Feitor : Joao de Barros por o

comprazer acabou de compor hum Dia-

logo moral , que antes tinha começado ,

ao qual deftes dous nomes gregos , Ro-

pica, e Pnefmaticos, faz por oppofiçao

hum compoſto de Ropica neuma

a que em nofla lingua podemos cha-

mar Mercadoria elpiritual. Nefte collo-

quio , que quafi todo he metaforico , in-

troduz por peffoas o Entendimento

Vontade , que fao as principaes partes

da Alma , as quaes deixando a razaổ

fua fuperior fe ajutáraó com o Templo,

e fe fizerao mercadoras de efpirituaes

mercadorias que fao os vicios, que eftas

>

e a

duas

(*) Prolog. e Dedicatoria de Ropica neuma.

k
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1

duas potencias acceitao , e comprao ,

quando defobedecem á razao , e por ef-

te modo moftra as vias por onde mui-

tos officios , e cargos da Republica fao

adminiftrados viciolamente
, e as cauté

las , e meios , que para ifto tem acha-

do o tempo , na figura do qual repre-

fenta o appetite defenfreado , e folto de

toda a lei , pondo os argumentos que

o incitao a bufcar os bens deleitaveis

e nos outros interlocutores lhe da as de-

vidas refpoftas , e moftra os erros do

tempo. Efta Obra imprimio depois em

Lisboa em Maio de 1532. ( * ) dedica-

da ao mefmo Duarte de Refende , o qual

por pagar a feu parente Joao de Barros

efte obfequio lhe dirigio tambem depois

hum tratado , que compoz da navega-

çao , que Fernao de Magalhães , e feus

companheiros fizerao ás Ilhas de Malu-

co, ( **) como quem tivera na mao to-

dos os papeis , e roteiros daquella jor-

nada por entao eftar fervindo de Fei-

tor da noffa fortaleza de Ternate. Mas

tornando á Ropica neuma , ella foi na-

quelle tempo tida em tanta eftina , que

8

(*) Decad. 3. lib. 5. cap. ultim.

(**) Decad. 3. lib. 5. cap. 19.



184
VIDA

o eruditiffimo Ludovico Vives fe mo-

vêo por este respeito a dedicar a Joao

de Barros outro tratado que fez da Ora-

çao mental no anno de 1535. intitula

do : Exercitationum anni Deum, como

fe vê deftas palavras da Dedicatoria , que

anda com efta obra no fegundo Tomo

daquelle Autor. Chriftophorus Mirandius

meus declaravit nobilitatem tui gene-

ris , tum ingenium , eruditionem , &

probitatem , quæ ego ex opufculo quo-

dam tuo , veftrati lingua confcriptofa-

cile perfpexi : non potui , non complecti ,

& fufpicere dotes animi

ter negotia tam varia & magna &c.

Efte Dialogo da Ropica neuma correo

até o anno de 1581. o qual fahio no

Cathalogo dos livros prohibidos nefte

Reino , de D. Jorge d' Almeida Arce-

bifpo de Lisboa , e Inquifidor Mór ,

em que fe vedou , nao por conter

exercitas in-

con-

demnada doutrina , mas porque nao to-

maffem delle alguns accafiao para ufa-

rem em feus officios das invenções vi-

ciofas que tinha achado o tempo ; por-

que eftá tað enferma nos coftumes a na-

tureza humana , que as mais das vezes

convertem os homens em peçonha OS
?

mef-
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mefmos meios , que lhes dao para feu

remedio.

>

Paffada aquella contagiao , e outros

trabalhos , que naquelle tempo fuccede-

rao a efte Reyno , de grandes inunda-

çoens de agoa , e tremores de terra

veio Joao de Barros a Lisboa onde

ElRey o proveo do Cargo de Feitor da

Caſa da India , e Mina, (*) de proprie-

dade ; e fegundo parece , foi elte Pro-

vimento no anno de 1532. porque no

de 1534. diz elle , que por razão do

Officio mandára certas embaixadas a al-

guns Principes de Guiné , como fe vê

na primeira Decada lib. 3. cap. 12. Ef-

tes cargos ( que agora eftao repartidos

por o Provedor da Cafa da India e

outros Officiaes ) erao naquelle tempo

de grande cuidado , e importancia , affi

pelo muito que entao rendia o comercio

de Afia, e Africa, como por tudo pen-

der da induftria do mefmo Feitor que

o adminiftrava. E fendo eftes Officios

occafiao de grande acrefcentamento de

fazenda aos que os tratarao , para Joao

de Barros forao de muito pouco , por-

que ainda que lhe nao faltava induftria

( co-

- (*) Festor da Caza da India,
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( como quem fabia tanto dos coftumes

do tempo ) fempre a limitou dentro das

balizas da confciencia.

Mas pofto que efta grande occupa-

çao lhe fazia , como elle diz , acurvar

a vida com feu pezo , (*) levando-lhe

todos os dias com o defpacho das arma-

das , e comercios , e outros negocios

baftantes para affogar , e cativar todo

liberal engenho ; todavia naố deixou

nunca a liçao dos livros : porque como

efte exercicio era nelle natural, foi fem-

pre mais prompto em dar efte fructo co-

mo proprio , que nao o dos negocios

como encomendado. E nem por iffo fe

ha de entender , que faltou no cuidado

que devia a feus cargos, antes foi nel-

les tao pontual, que todas as mercês que

dos Reys defte Reyno recebeo ( depois de

os acceitar ) lhe forao feitas por refpei-

to da fatisfaçao com que os fervio : por

onde parece que nao eftudava menos em

huma occupaçao que na outra , tendo

tambem efta adminiftraçao publica por

parte da boa Philofophia , como o en-

tenderao grandes Varoens, e de fi o di-

zia Plinio II. quando fe queixava a feu

*) Prolog, da 1. Decad,

ami-
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amigo Clemente , de outra occupaçao

emelhante (* ) Diftingor officio ,

maximo ( diz elle ) fic moleftiffimo , fe-

deo pro tribunali , fubnoto libellos , con-

ficio tabulas , fcribo plurimas , fed il-

literatiffimas literas ; Joleo non nunquam

( nam id ipfum quando contingit. ) de

bis occupationibus apud Euphratrem

queri: ille me confolatur: affirmat etiam

effe banc Philofophiæ , & quidem pul-

cherrimam partem , agere negotiumpu-

blicum &c. Para acudir a ambas eftas

obrigaçõens partio o tempo , dando os

dias aos negocios públicos , e as noites

aos feus proprios , que erao os livros

como elle o diz em muitasmuitas partes de

fuas obras.

.

>

Neſte tempo quiz ElRey D. Joao III.

mandar povoar a Provincia de San-

ta Cruz , vulgarmente chamada Bra-

fil que Pedralvres Cabral levado da

força dos ventos defcobrio nas primei-

ras prayas do Mundo novo ,
indo para

á India no anno de 1500. E para fe

apovoaçao fazer com maior facilidade ,

e menos defpeza da fazenda Real , re-

N par

:
( * ) Plin. Epift. lib. 1 .
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partio ElRey aquella Provincia em va-

rias Capitanías , na forma que os Reys

primeiros fizerao povoar as Ilhas acha-

das no mar Oceano ; mas nao foi igual

o fucceflo , porque fendo cada Ilha hu-

ma pequena porçao de terra , onde naố

havia habitadores , que defendeflem a en-

trada aos eftrangeiros , foi facil coufa

povoar cada Capitao a fua ; ajudando- fe

principalmente da vifinhança do Rei-

no , e da preftança , que humas ás ou-

tras fe faziac , por eftarem perto , e

quafi á vifta. Porém no Brafil ' comoca-

da Capitanía era de cincoenta leguas de

cofta , e habitada de gentes guerreiras,

tendo o foccorro de Portugal duas mil

legoas diftante , e cada Capitanía tao

fraca , que nao podia foccorrer a vefinha ,

vierao as mais deftas povoações , que

intentarao os Donatarios , a perecer de

todo , e fó quafi tiveraō bom fucceffo as

que os Reis tomarao para fi ; porque

como as fazendas nefte Reino , pela ef-

treiteza delle , fejao muito limitadas ,

nao tiverao aquelles povoadores cabe-

dal para fe valerem do novo foccorro ,

fe padecerao qualquer infortunio , prin-

cipalmente nos principios. Joao de Bar-

ros

"

M.

"
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ros com tudo como era de nobre efpiri-

to , e defejoſo de fe empregar em cou-

fas grandes , pedio a ElRey huma def-

tas Capitanías , e elle lha concedeo de

juro , e herdade , com os privilegios

e doaçoens das outras ; mas alcançando

bem as difficuldades da emprefa, deter-

minou dar parte della a Aires da Cu-

nha e a Fernao Alvrez d'Andrada ,

Thefoureiro mòr do Reyno ( pai de

Francifco d'Andrada Chroniſta mór )

para , com efte cabedal maior , poder

reduzir a empreza a profpero fim . Fez-

fe por parte defta companhia a maior

armada , que para aquellas partes até

entao tinha ido , porque fe apreftarao

dez Navios , com nove centos homens,

dos quaes erao mais de cento de caval-

to; e com todo o neceffario para a jor-

nada , de mantimentos , muniçoens ,

artilheria , fe fizerao á véla no anno de

1539. indo por Capitao o mesmo Aires

da Cunha , que levava com figo dous

fillos de Joao de Barros.

Era a Capitania que lhe coube em

forte a do Maranhao parte feptentrio-

nal do Brafil , e a mais enobrecida del-

le , em grandeza de rios , fertilidade de

Nii plan-

e
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plantas , abundancia de animaes , e fa-

ma de riquiffimas minas. Foi efte Rio

defcuberto por Vicente Annes Pinçon ,

no anno de 1499. pela Coroa de Caftel-

la , mas por eítar na demarcaçao da con-

quista defte Reyno , deixárao depois os

Caftelhanos de o povoar. Chegado Ai-

res da Cunha à barra do Maranhao

com a pouca pratica que inda os Pilo-

tos tinhao delle , deo em huns baixos

que tem á entrada , por efpraiar alli o

mar muito, em que fe perdeo com toda

a armada , fahindo fó alguma gente em

terra em huma Ilha , que eftà na boca

do rio , onde fe confervarao algum tem-

po , fazendo pazes com os Gentios Ta-

puias , que por aquellas praias habita-

vao : até que vendo que nao podiaố le-

var avante a povoaçao por falta de ger

te , e mais coufas neceffarias , fe torná-

rao para o Reyno. Defte modo ficou

defamparado aquelle porto , e conquista

até o anno de 1614. em que ElRey Dom

Filippe II. de Portugal enviou Jerony-

ino de Albuquerque Coelho de Pernam-

buco , com huma armada para fundar

huma nova Colonia, o que elle fez com

muito cuidado, e com igual esforço des-

ba-
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baratou hum bom numero de France-

zes , que o affaltárao para o fazer dei-

xar o fitio , querendo-fe confervar fó-

mente nelle , por huma fortaleza , que

já tinhao na Ilha , a qual pouco tempo

depois lhe tomou tambem Alexandre de

Moura , com que os noffos ficárao de

todo fenhores daquelle porto , e a no-

va Colonia vai cada dia em maior cref-

cimento por os focorros com que fua

Mageftade lhe tem mandado acudir.

Donde fe ve claramente , que femelhan-

tes emprezas de conquistar , e povoar

novas terras , nao fe podem reduzir a

perfeito fim por homens particulares

efpecialmente nefte Reyno , fenao por

Principes e Republicas.

>

,

Efte tao desgraçado fucceffo deixou

a Joao de Barros mui gaftado de fazen-

da perdendo tao grande cabedal , co-

mo naquelle negocio tinha metido >

fem nenhum fructo : mas foi tal feu a-

nimo , que compadecendo-fe do infor-

tunio de Aires da Cunha , e de outros ,

pagou ainda por elles o em que ficárao

empenhados para efta preza , como

1 teftifica Antonio Galvao , (*) dizendo :

Foy

1

0

(*) Galvaõ nos defcobrimentos do mundo an.1531.
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Foi tambem a este rio do Maranhaõ bum

fidalgo Portuguez que fe chamava Ai-

res da Cunha , levou dez Navios , no-

vecentos Portuguezes , cento e trinta

cavallos , fez grandes gaftosgrandes gaftos , em que

Se perderao os que armarao , e o que

mais perdeo nifto foi Joao de Barros

Feitor da Caza da India , que por Jer

nobre , e de condiçao larga , pagou por

Aires da Cunha , e outros que lá falle-

cerao , com piedade das mulheres , e fi-

lbos , que lhes ficarao &c. Porém era

tal feu animo , que parece que nenhum

fucceffo profpero , ou adverfo , o tirava

da applicação de feus eftudos ; porque

pouco depois defte naufragio fe offere-

ceo de novo a ElRei D. Joao para ef

crever as coufas da India ; aceitou-lhe

ElRey o offerecimento , porque tendo

encomendado efte cuidado a Lourenço

de Caceres Meſtre do Infante Dom Luiz,

no anno de 1531. era já fallecido fem

ter dado principio a tao grande obra.

Começou Joao de Barros logo eſta Hif-

toria , (*) e com tudo , antes de im-

primir a primeira Decada a imterrompeo

antepondo a feu gofto a piedade chrif

(*) Prologo da Decada 1.

táa ,
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caria ,

taa , e proveito publico , em cujo bene-

ficio fahio com alguns opufculos á luz ,

(*) e tambem para em idade mais ma-

dura tornar a provar o estilo . Dos tra-

tados que entao publicou entre outros

foi huma Grammatica Portugeza ,

qual lhe deo occafiao a converfao dos

Malavares , ou Paravás da cofta da Pef-

que fuccedeo pelos annos de

1538. donde vieraó a efte Reyno qua-

tro dos principaes aprender a lingua

Portugueza , para affi poderem fer me-

lhor enfinados na Fé , e preceitos da

Igreja ; os quaes Malavares mandou El-

Rey recolher na Cafa de S. Eloy de Lis-

boa com os Ethiopes nobres de Con-

go , que ahi estudavao , para afli todos

lerem melhor doutrinados. Efta obra im-

primio no anno de 1539. dividida em

dous tratados , no primeiro enfina a

ler , e para com maior facilidade apren-

derem os principiantes as letras , em

cima de cada huma dellas poz huma fi-

gura , cujo nome fe começa pela tal

letra a modo de Arte memorativa , fi-

cando o A. debaixo de huma Arvore ,

eo B , de huma Béſta e affi as mais

(*) Dialogo da vicioja vergonha.

;
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>

o que foi tambem achado e provei-

tolo , que ainda hoje fe conferva ; e

porque a dedicou ao Principe Dom Fi-

lippe , filho d'ElRey D. Joao III. que

entao começava a ler , e elle aprendeo

por ella , fendo feu mestre Frei Joao

Soares , Bifpo que depois foi de Ccim-

bra anda efta Cartilha erradamente

com titulo do Bifpo , fendo verdadeira-

mente de Joao de Barros , o qual ajun-

tou tambem nella em certos circulos to-

da a diversidade de fyllabas , que a na-

tureza de noffa linguagem padece , e

depois accrefcentou os preceitos da lei

de Deos , os Mandamentos da Igreja ,

e hum tratado da Miffa com algumas

oraçoens , para que por ella fe enfinaf-

fem os meninos a ler. No outro trata-

do efcreveo os preceitos da Grammatical

Portugueza , e Ortografia , e foi o pri-

meiro Author , que reduzio noffa lingua

a Arte , e com muita brevidade. A'

Grammatica ajuntou hum Dialogo em

louvor da lingua Portugueza , em que

moftra a grande affinidade , que tem

com a Latina , e para prova difto traz

huns verfos Portuguezes , e Latinos ,

que forao os primeiros defte genero.

Ou-
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Outro Dialogo imprimio , a que intitu-

lou da Viciofa vergonha , nao fómente

para evitar que nao leffem os meninos

por feitos de Tabellioens , que ordinaria-

mente fao de ruim letra , e fem nenhu-

ma Ortografia , com que ficao efcreven-

do depois barbaramente ; mas por lhes

tirar a occafia de aprenderem por au-

tos publicos de caufas criminaes , e tra-

paças civís , de que ficao enfinados em

vicios , em lugar de boa doutrina : e

affi para eftes tenros iugeitos compôz

efte Dialogo da Viciofa vergonha , em

que lhes dá os avifos neceffarios para

aquella idade. E era tanta a diligencia.

que fazia para eftar bem inteirado das

coufas , que havia de tratar , que pedio

ao Doutor Antonio Luiz , grande Medi-

co , e Filofofo daquelle tempo , que lhe

deffe o que nesta materia da vergonha

tocava á Filofofia natural , para com to-

da a perfeição , e certeza poder tratar

de feus naturaes principios , ainda que

o Tratado era moral. Porque os doutos

quanto mais o fao , tanto menos fe fatis-

fazem de fi , entendendo o muito que

ainda ha para faber ; que he o que dif-

fe o outro Filofofo : que fó huma cou-

fa
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fa fabia , que era nao faber nada a ref-

peito do muito que via lhe faltava . Por

onde fó os fabios duvidao , e tem por

honra perguntar , e confultar fuas cou-

fas com quem lhes póde dar acertado

parecer o que nao alcançando os igno-

rantes , o julgao por coufa affrontofa

e affi ficao fempre no mefmo estado

fem procurarem de fe melhorar. Fez o

Doutor Antonio Luiz o que Joao de

Barros lhe pedio , compondo hum tra-

tado , que intitulou De Pudóre , que lhe

dedicou , e anda entre outras obras def-

te Author , que fe imprimirao em Lisboa

no anno de mil e quinhentos e trinta e

nove. Porén Joao de Barros nao fe a-

proveitou defte tratado , porque he mui-

to differente do da Viciofa vergonha ,

e Antonio Luiz pertendeo fó nelle tra-

zer todos os lugares que achou nos Au-

thores , que tocaffem á vergonha , co-

mo fe vê deftas palavras de fua dedica-

toria Prius itaque aliqua quæ Phi-

lofophi de pudore cenferunt , appone-

mus , deinde vero ejus parentes , fi quos

invenire poterimus , reddemus , ultimo

exempla &c. Tambem nas obras de Plu-

tarco anda hum difcurfo , que elle inti-

tulou :
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?tulou : De immodica verecundia no

qual ainda que em parte leva o inten-

to de Joao de Barros , fegue outro ca-

minho, como póde ver quem ler ambas

as Obras.

Efta occupaçao ( que em tal idade

teráo muitos por defigual á reputaçao

de Joao de Barros ) lhe fez tomar o ze-

lo da honra de Deos , e o delejo de a-

proveitar a todos, fentindo-fe por deve-

dor nao fómente aos doutos , mas aos

barbaros , e affi aos grandes como aos

pequenos : e eſta julgou elle pela maior

honra , que lhe podia vir, como o con-

fella neftas palavras , no Dialogo da lin-

gua Portugueza : Certo be , que nao ha

gloria , que fe poffa comparar a quando

os meninos Ethiopes , Perfianos , e In-

dios dáquém e dálém do Ganges em

fuas proprias terras na força de feus

templos , e pagodes , onde nunca fe ou-

vio o nome Romano, por esta noſſa Ar-

te aprenderem a nosa lingoagem , com

que pollao fer enfinados em os preceitos

da nofa Fé, que nella vao escritos. &c.

Outro femelhante zelo o fez intentar

outra obra de nao menor engenho , (*)

(*) Decada 2. lib. 4. cap.. 4.

e.
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e foi , que vendo como os homens oc-

cupavao o mais do tempo jugando , in-

ventou hum jogo de tabolas , a que re-

duzio as Ethicas de Ariftoteles , introdu-

zindo nelle as virtudes , e vicios , por

exceffo , e por defeito : o qual jogo im-

primio no anno de 1540. e o dedicou à

Infanta Dona Maria , Princeza que de-

pois foi de Caftella , a qual o jugava

com ElRey Dom Joao feu pai deftra-

mente , fegundo elle affirma em varias

partes ; e teve intençao de pôr a Eco-

nomica tambem em jogo de Cartas , e a

Politica no Enxadres , por eftes tres jo-

gos ferem os mais communs , e para

nelles , ao menos , aprenderem os ho-

mens o nome das virtudes , e como fe

devem de haver no ufo dellas , já que

nao ha modo para deixar de jugar ; mas

vendo os poucos que fe affeiçoárao ao

primeiro, deixou de fahir à luz com os

outros.

Eftas , e outras obras compôs Joao

de Barros, pela maior parte em Dialo-

go , feguindo o eftilo de Plataỡ , que

nefte genero de efcritura nos deixou to-

da fua doutrina : e na verdade os Dia-

logos tem para ifto muita conveniencia ;

por-
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porque como neftas materias fe tocad

opinioens diverfas , he neceffario haver

perguntas , e repoftas , para melhor fe

fatisfazer ás duvidas ; donde louva mui-

to Guarino Veronenfe a Platao , por il-

luftrar este estilo , dizendo Omnia ve-

ro que gravius , accuratiufque difpu-

tanda fuerunt , in Dialogorum forma

confcripta fuiffe , & recte fane ; ea

enim , quæ hujufmodi colloquendi ratio-

ne tractantur , introductis pro dignita-

te perfonis , apertius difputantur, &

vehementius imprimuntur &c. Pela mef-

ma razao ufou tambem Tulio delles

como o diz no primeiro das fuas Tuf-

culanas ; Quo commodius difputationes

noftræ explicentur , quafi agatur res ,

non quafi narretur. Ñeftes Dialagos fe

introduz ordinariamente failando

feu filho Antonio de Barros , ainda que

tinha outro filho mais velho , o que pa-

rece fez , ou por o bom fujeito que

neſte achava , ou por aquella fua idade

- fer entao mais propria de aprender , e

por iffo lhe dedicou alguns tratados

moraes como tambem fizerao outros

grandes Filofofos a feus filhos , particu

larmente Ariftoteles , de quem lemos as

>

com

Ethi.
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Eticas que compôs ao feu Nicomato ; e

Tulio o livro dos Officios a feu filho

Marco , com que os deixarao mais lem-

brados nas memorias dos homens , do

que o puderao fazer com rendozas , e

magnificas heranças .

>

Deo o Papa Paulo III. o Capello de

Cardeal ao Infante D. Henrique Arce-

bispo de Evora ( * ) na undecima

creaçao que fez de Cardeaes em 16. de

Dezembro de 1545. Mandou logo o In-

fante no anno feguinte de 1546. dar as

graças defta dignidade ao Summo Pon-

tifice por Gafpar Barreiros Conego de

Evora , difcipulo , e fobrinho de Joao

de Barros, filho de Maria de Barros fua

irmaa , e de Rui de Barreiros. Concorriao

em Gafpar Barreiros muitas letras

engenho , e porque nao fizeife o cami-

nho infructuofamente lhe encominen-

dou ( fegundo o melmo Gafpar Barrei-

ros refere ao Cardeal na Dedicatoria da

fua Corographia ) que efcreveffe parti-

cularmente todos os lugares por onde

paffaffe , com tudo o que ácerca de fuas

fundaçoens , nomes antigos , e mudança

delles pudeffe faber por quanto efpera-

(*) Corographia de Gafpar Barreiros.

va-



DE JOAO DE BARROS. 201

va de fe aproveitar defta informaçao na

fua Geographia , que havia annos tinha

começada. Fez Gafpar Barreiros eſta di-

ligencia com tanta perfeiçao , que fe

póde dizer por elle o que outros affir-

máraó de Cefar : que querendo dar ma-

teria aos Efcriptores nos feus Comenta-

rios , lha tirara , porque da Corographia

deftes lugares , delde Badajóz até Milaố

compôs hum volume tao erudito , que

he tido de todos univerfalmente em gran-

de eſtima ,a, e affi podemos agradecer a

Joao de Barros , o poffuirmos hoje efta

excellente obra , com a qual tomou oc-

cafiao Lopo de Barros , Conego tambem

de Evora para imprimir outros opufcu-

los de feu Irmao Gafpar Barreiros , que

todos andao no mefmo volume da Coro-

graphia impreffos em Coimbra no anno

de 1561. como forao os Comentarios

de Ophira regione , e as cenfuras fobre

os fragmentos fuppofiticios , que hoje

correm com o nome de Berofo Caldeo ,

Maneton Egyptio , e Marco Portio Ca-

tao de Originibus , as quaes cenfuras por

fua muita erudiçao andao traduzidas em

Latim na Biblioteca Hefpana , por An-

dré Scotto. Neftas , e outras obras me-

receo
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receo bem Gafpar Barreiros o nome de

fobrinho , e difcipulo de Joao de Bar-

ros , ainda que na ultima recebeo o ma-

ior louvor de todos , que foi deixar tu-

do por amor de Deos , e entrar na Re-

ligiao de S. Francifco onde morreo

com grande opiniao de Virtude.

>

O dezejo , que Joao de Barros tinha

de aproveitar a todos , fez que pedindo-

lhe no anno de 1549. Joao Ricio de

Monte Policiano Arcebifpo de Syponto

(que naquelle tempo eftava em Lisboa

por Nuncio do Papa Paulo III . ) algu-

mas informaçoens das partes da India

lhas deffe liberalmente , para mandar ao

Cardeal Farnes , que lhas pedia á inſtan-

cia de Paulo Jovio celebre Efcritor da-

quelle tempo , e com ellas lhe deu mais

dous livros , hum de efcritura dos Chinas,

e outro dos Perfas : nao fe havendo nef-

ta materia com a efcacefa que alguns

coftumao , procurando efconder o the-

fouro de femelhantes obras , para elles

fòs com avarento animo as lograrem.

Porém pagou-lhe mal efte beneficio Pau-

lo Jovio , porque efcrevendo larguiffi-

mamente as coufas da Perfia , e do Ori-

ente , e allegando para iffo as informa-

çoens
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Çoens Portuguezas , nunca , nomea aJozo

de Barros no que fe houve affaz diffe-

rente de Plinio , que no principio de

fua natural hiftoria , foi o primeiro que

pós o Cathalogo dos Autores donde 2

collegia , accrefcentando aquella taổ

louvavel fentença , que o fazia , porque

era de animo nobre publicar os nomes

daquelles , por quem nós melhoramos :

Ingenui eft enim animi fateri per quos

profeceris. Porém com ifto fer afli , ain-

da hoje tem mais imitadores o filencio

de Jovio , que o agradecimento de Pli-

nio .

No anno de 1552. imprimio Joao

de Barros a fua primeira Decada da Afia ,

e foi tambem recebida de todos geral-

mente , que ainda que havia Chroniſta

no Reyno , ElRey Dom Joao lhe en-

commendou logo a Chronica de ElRey

D. Manoel feu pay (*) entendendo da

perfeiçao , e gravidade de estilo com

que efcrevera efta Decada , que ninguem

poderia compôr aquella Chronica com a

devida eloquencia aos feitos que fe nel-

la tratavao , como Joao de Barros , o

qual

(*) Chronica delRey D. Manoel p. 4. 6. 37₁

e no Prolog.

O
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qual aceitou a emprefa , parecendo-lhe

que para tal occupação lhe deffem o res

ponfo neceffario : mas como eftes ferviços

muitas vezes pezem pouco diante dos Reis ,

nao alcançou Joao de Barros a comodi-

dade que efperava ; c'afli nao fe poude

empregar de novo na compofiçao defta

Chronica , além da Hiftoria da Afia ,

que já tinha entre mãos , cuja fegunda

Decada imprimio no anno feguinte de

1553. Por onde vindo a fallecer ElRey

Dom Joao no de 1557. foi entregue Da-

miao de Goes do cuidado da Chronica

delRey Dom Manoel , por ordem do

Cardeal Infante Dom Henrique ; que en-

tao governava , e ainda que o mesmo

Damiao de Goes affirme no cap. 37. da

4. parte da mefma Chronica , que nella

naổ trabalhou Joao de Barros coufa al-

guma ; com tudo , nao poderá negar

que nas Decadas da fua Afia , que já na-

quelle tempo tinha impreflas , achou lar

ga , e ordenadamente efcrita toda a hif

toria da India , que a ElRey Dom Ma

noel pertencia. De maneira , que aos el-

critos do mefmo Joao de Barros pode-

mos atribuir grande parte da fua Chro-

nica. No mefmo anno de 1553. em que

·

N

im- ,
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imprimio a fegunda Deçada tornou a im-

primir fegunda vez o feu Clarimundo

o qual depois no de 1601. fe tornou a

eftampar terceira vez e fendo este livro .

fabulofo , e o primeiro parto de fua ida-

de juvenil , teve melhor fortuna nas im-

preffoens , que as outras obras , e De-

cadas do mefmo Autor : donde fe vê co-

mo o goſto do vulgo nao fe governa pe-

la razao , fenao por appetite , e que o

bom de ordinario contenta aos menos.

A terceira Decada imprimio no an-

no de 1563. e com efta tirou á luz tres

Decadas da Afia , obra tao perfeita , e

louvada de todos , que fe tem por huma

das melhores , que naquelle genero de

efcritura fe compuferao. He a hiſtoria

( fegundo de Tullio em outra parte te-

mos moftrado ) o fugeito mais capaz da

Oratoria que nenhum outro , porque

nella fe ufa do genero Demonſtrativo ,

contando varios feitos condenando os

vicios , e louvando as virtudes ; e do

Deliberativo
introduzindo oraçoens ,

confelhos , e difcurfos , e muitas vezes

do Judicial , o qual raramente fe aparta

do Deliberativo. Em todos eftes gene-

ros heeft hiftoria de Joao de Barros

O ii admi-

>
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admiravel , porque além do fujeito que

trata fer nobiliffimo , pela variedade ,

grandeza , e novidade dos cafos admira-

veis , guardou com fumma inteireza to-

das as leys da hiftoria , affi as effenciaes

que le nella requerem ; que faổ verda-

de , clareza , e juizo , como as outras

partes , a que chamao integrantes.

que

Confta a verdade da Hiftoria affi

da certa noticia , que o hiftoriador tem

do que ha de dizer , como do verdadei-

ro animo do mefino hiftoriador em naổ

callar o bem , ou mal ,, que fizeraō a-

quelles , de quem trata. Para escrever

com noticia verdadeira teve Joao de

Barros as mais certas Relaçoens ,

para tal materia fe podiao alcançar ;

porque havendo de tratar de tres cou-

fas que erao os Feitos dos Portugue-

zes , a Noticia dos Reys , e Naçoens do

Oriente , e a verdadeira fituação Geo-

grafica daquellas Provincias : Para o que

tocava a historia Portugueza lhe forao

entregues todos os papeis , affi dos Re-

gimentos Reaes , como das Relaçoens ,

e cartas dos Vice-Reys , devaffas , di-

ligencias , mais coufas , que àquella ma-

teria pertenciao , como fe ve na Decada

I.
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W

1. liv. 3. cap. 13. quando trata das cou-

fas de Guiné , e na Decada 2. liv . 8. c. 1 .

e na Decada 4. liv. 1o. cap. 21. onde diz ,

que fó de papeis do Governador Nuno

da Cunha lhe forao entregues duas ar-

cas : Para a noticia dos Reys do Orien-

te , e feus póvos , nao fe contentou com

menor diligencia , que mandar bufcar as

Chronicas daquelles mefmos Reynos ,

efcritas em fuas proprias lingoas , como

confta da 1. Decada liv. 8. cap. 6. (*)

em que refere a Genealogia dos Reys

de Quilóa tirada da fua mefma Chroni-

ca , e no liv . 9. cap. 3. diz , que conta

as coufas dos Malavares tiradas de hum

livro da fua Religiao , e hiftoria : hou-

ve outra Chronica dos Reis de Ormuz ,

e outras dos Reis de Gufarate , Bifna-

gá , e Decao ; e para dar noticia dos A-

rabes , e Perfas , (**) mandou vir o feu-

Tarigh , que he hum fummario de todos

os Reis , que forao da Perfia , (***) até

que os Arabios com fua feita a fubjuga-

rao , e dos feitos que os feus Califaz fi-

zerao na conquista das partes do Orien-

te

(*) Decada 2.liv. 2. cap.1 . (**) E liv. 2. c. 9 .

(***)Decada 1. liv . 1. c.1 . Decada 2. liv.4. c. 4,

E liv. 10. . 5.
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te , os quaes livros lhe forao interpreta

dos , como elle refere allegando-os em

muitas partes , coufa que naquelle tem-

po era facil , por terem os Reis defte

Reino muitos homens affallariados pra-

ticos nas principaes linguas do Oriente

para lhe fervirem defte mifter. Pelo que

com pouca razao affirma Pero Teixeira

(*) nas fuas Relaçoens da Perfia ( ti-

radas da Hiftoria do Tarigh ) que o nof-

fo Joao de Barros por falta de interpre-

te nos nao deo mais noticia delle , que

do nome , fendo affi que das coufas da

Perfia trata larguiffimamente , allegando

efte livro de que as tirou e de fua in-

terpretaçao faz particular mençao na 2 .

Decada liv. 2. cap. 2. e no liv. 4. cap. 4.

onde accrefcenta , que até da vida do

Gran Tamorlao , que tambem alcançou

efcrita naquella lingua ; tinha feito tra-

duzir a maior parte. Pelo que parece

que nao faltaria na traduçao do Tarigh ,

que tanto lhe importava , quem fazia

occupar o interprete em outra obra

que quafi lhe era defneceffaria.

Para a graduaçao das Provincias fe

valeo dos noffos mefmos pilotos Portu-

gue-

(*) Teixeira no Prologo das . Relagoens.
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guezes , (*) que navegando todos a-

quelles mares com o Aftrolabio , e fon-

da na mao , fizeraõ reprovar as mais das

opinioens dos Gregos , e Romanos , que

fallarao das coufas do Oriente com mui-

to pouca noticia ; cheas eftao as Deca-

das (**) deftas emendas , e correcçoens

feitas a Ptolomeo ; Arriano, e aos mais

Geografos antigos , que da India tra-

taraō. (***) E para poder defcrever as

Provincias mediterranias, mandou vir os

livros , que de fua Greogrofia le podé-

rao haver , como foi hum da Geografia

da China , com todas fuas Regioens em

taboas , e para oo Interpretar comprou

zhum Chim douto em fuas letras , que

The fervio defte officio. E na Decad. 2 .

liv. 5. cap. 1. allega outro livro da Geo-

grafia da Perfia . Pelo que com razao lhe

derao muitos Authores tao grande lugar

entre os famofos Cofmografos do mundo.

Į Pois o animo verdadeiro , com que

tratou dos homens vemos bem claro

neftas Decadas , onde com fumma liber-

dade reprova os vicios, e louva as vir-

>

tu-

(*) Noticia da Geografia. (**) Dec. 3.liv. 2. c.

1. (***) Decad. 3. lib. 2 cap. 1 .
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tudes ,
, que alguns Capitaens tiveraố

dando a cada hum o feu ; e affi o pro-

tefta elle na 1. Decad. liv . 3. cap . 12.

dizendo : Pois a Deos aprouve que nao

por officio , mas por inclinaçao , nao por

premio , mas de graça , e mais offereci-

do que convidado , iomaſſe o cuidado de

escrever as cousas , que paffaraõ neſte

defcobrimento , e conquista do Oriente ,

não permitirá , que eu perca algumpre-

mio , fe o defte trabalho poffo ter , tro-

cando , ou negando os meritos de cada

bum &c. E fe alguem lhe notar , que

deixou de escrever algumas particulari-

dades que houve por vezes entre os

noffos mefmos Capitaens , a iffo refpon-

de elle , que neftas fuas Decadas mais

trabalhou por referir o effencial da hifto-

ria, que nao em ampliar miudefas , def-

cobrindo vicios alheios , de que muitos

nao fabiao parte , com que fem benefi-

cio publico de infamao as almas dos de-

funtos nao fervindo tais exemplos fe-

nao de accrefcentar odios entre feus def-

cendentes , e de fer mais licença de vi-

cios , que abftinencia delles , o que em

toda a boa hiftoria fe deve com muito

cuidado evitar.

"

A
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1

A clareza da narrativa he aflás evi-

dente , por fallar com palavras muito

proprias , e naturaes , e com tudo fe vê

nelle tanta mageftade , que caufa admi-

raçao poder ajuntar com tanta gravida-

de , tanta clareza ; porque nas difpofi-

çoens he tao facil , que muitas vezes

parece mais poeta , que hiftorico , pofto

que nefta parte a hiftoria . e poefia fejaō

muito conformes . Vejao-fe nefta materia

as defcripçoens das tromentas , das ba-

talhas , das baterias , as viſtas , e embai-

xadas , onde àlém de efcrever tudo co-

mo fe o viffe diante dos olhos move

notavelmente os affectos de admiraçao ,

e alegria e as defcripçoens das Provin-

cias , Ilhas , Cidades , e portos , declara

com taes palavras , que efcufou pór ta-

boas Geograficas : porque comparando

cada coufa deftas a algum final conheci-

do ( fegundo as regras da Arte Memora-

tiva ) faz comprehender dos leitores a

figura , ou coufa , de que trata , com fum-

ma diftinçać.

O Juizo confta naổ fó em obfervar

as leys integrantes da Hiftoria , mas na

boa ordem , e difpofiçao della , e no jul-

gar o que fe errou , ou acertou nas ac-

çoens
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çoens publicas , e particulares de que tra-

ta. As leys da Hiftoria integrantes fe

guio propondo no principio a materia

que tratava , introduzindo hum excellen

te exordio da origem das guerras entre

os Mouros , e Portuguezes : no que tem

faltado muitos modernos , que começao

fuas hiftorias como fe elcreverao humá

carta ; nao fe pejando de profeffarem

compor em huma Arte , fem aprenderem

primeiro os preceitos , e regras della.

A ordem da Hiftoria foi conve

nientiffima , feguindo os annos ; e os

governos , e dividindo-a por Decadas ;

divifao tambem achada
que a ella

fe tinha
o
já reduz

ido
os livro

s
de Ti-

to Livio , e depoi
s

fegui
rao

nella a

Joao de Barro
s

os que efcre
verao

as Hif-

toria
s

das India
s

Órien
taes

, e Occid
en-

taes , como o vemo
s
em Diog

o
do Cou-

to , e Anto
nio

de Herre
ra

. As digre
ffoen

s

fao pouca
s

, e effas necef
faria

s
,

e tað

cheas de exem
plos

, e cafos raros , que

de muito
s

delle
s

fe aprov
eitou

Joao Bo-

tero nos feus Apot
hema

s
. As mais per-

feiço
ens

defta Hifto
ria
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a ler , e verá nella muito
s
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rfos
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confe
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refol-

A
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refolve , e refere o Autor com acertado

parecer , e affi aqui fe achao as fenten-

ças , os prognofticos , e excellentes elo-

gios : onde , como diz Tullio , fe vê :

bominum ipforum tum gefta , tum mo-

res , et ingenium. E defta parte judicial

tirou Dom Fernando Alvia de Caftro

huns Aphorifmos politicos com tanta e-

rudiçao , e exemplos , que fe podem

comparar aos melhores de Tacito , e fa-

zem muita ventagem a outros que neste

genero de efcritura fe compuferao . Fi-

nalmente pelas excellencias defta obra he

tido Joao de Barros univerfalmente por

hum dos mais infignes Hiftoriadores do

mundo , e celebrado de muitos e graves

Authores com titulos honorificos dos

quaes Frei Vicente Juftiniano , (*) e o

Padre Mapheu lhe chamao Grave Efcri-

tor. (**) Joao de Pineda , Preclaro , o

Author das Viagens do Mundo, (***) Di-

ligentiffimo , Fr. Simao Coelho , Muito

douto , e elegante. Pero de Magalhaens ,

Pero de Mariz , Diogo do Couto , e o

Chro-

>

(*) Fr. Vicente vida de S. Luiz Beltraŏ.

(**) Maph.l' 1. (***) Pineda de Reb. Salom.

1.4.c. 11. Viagens do Mundop. 1 in fine. Chro-

nic. do Carmo Ï. 2. c.6. Poſſiv. Se&t. 6.fol. 199.
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Chroniſta mór Joao Bautiſta Lavanha, Ef

criptor famojo. Porém outros nao con-

tentes fó com eftes illuftres epitetos fe

alargarao a maiores encomios , como fe

vê neftas palavras do Padre Antonio

Poffivino , que na fua Bibliotheca Se-

lecta tratando dos Hiftoriadores diz del-

le: Joanes de Barros Lufitanus in Afia

ab fe defcripta , qui egregium fe fcrip-

torem hac noftra atate præftitit &c.

O Padre Fr. Antonio de S. Romaổ (1 )

The chama Tito Livio Portuguez dizendo :

Juam de Barros unico Tito Livio de a-

quellos Reynos , cuyas , Decadas , aunque

Je traduxeron en Italiano , fe ban con-

Jumido de manera , que no fe allan , aun

entre Jus mifmos naturales , deviendo

perpetuar fe cofa tan memorable en ta-

blas de bronze &c. E Dom Fernando

Alvia de Caftro (**) o compara a Ho-

mero , a quem os antigos tiverao por

Pay da hiftoria , dizendo : Juan de Bar-

ros excellente hiftoriador Portuguez lo

efcrive con tanta perfeccion , que fi el

mifmo Alexandro le alcançara no em-

bidia-

(*) Fr. Antonio de S. Romao prologo da

Hiftoria geral da India . (**) D. Fernando

Alvia na dedicatoria dos Aphorifmos.
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bidiara a Achiles por Homero &c. E

Affonfo de Ulhoa na Dedicatoria da tra-

duçao Italiana ao Duque de Mantua af-

firma fer efta hiftoria huma das melho-

res , que le compuferao no mundo : E

una delle rare , e pretiofe cose che in

quefto fuggetto fin boggidi fieno State

vedute &c.

>

Efta eftimaçao dos doutos approva

rao tambem os Principes do mundo

porque em Veneza fe mandou pôr fua

imagem entre os Varoens famofos : (*)

e o Papa Pio IV. a fez collocar nos Pa-

ços do Vaticano junto com a de Ptolo-

meu e ElRey D. Filippe II . de Portu-

gal fó por confervar a memoria de tal

hiftoriador , e por participar o mundo

de fuas obras , mandou imprimir á cul-

ta de fua Real Fazenda a quarta Deca-

da da Afia , que Joao de Barros tinha

deixado ainda imperfeita , fem embargo

de eftarem já aquellas mefmas hiftorias

efcritas nefte Reyno , e impreffas por

Fernao de Caftanheda , Diogo do Cou-

to , e Francifco d'Andrada . A eftes dous

teftimunhos dos Principes , e doutos ,

po-

(*) Magalhaens no Dialogo da lingua Portu

gueza. Petronio Cronica do Carmo ubi ſupr.
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podemos accrefcentar a commua opi-

niao de toda a Europa , onde forao tao

bufcadas , eftas Decadas , que chega a

affirmar Diogo do Couto , (*) que na

India nao ha mais de humas , e em Por

tugal pouco mais de dez , tanto fe leva-

rao pelos estrangeiros , e com tao excef-

fivos preços , que quafi nao he crivel o

que nifto paffa e fazendo-fe huma tra-

duçao dellas em lingua Italiana por Af-

fonfo de Ulhoa , fe gaftarao de maneira ,

que nem em Italiano , nem em Portu-

guez fe achao de venda em parte algu-

ma como já o vimos na autoridade re-

ferida do Padre Fr. Antonio de S. Ro-

mao , e o affirma D. Fernando Alvia de

Caftro (**) elegantemente neftas pala-

vras Viendo que cara a cara no podia

calumniar Jus Decadas , por haver guar-

dado com igualdad , y primor , las tres

partes neceffarias a una buena hiftoria ,

verdad, claridad , y difcurfo , como ra→

biofa , traidora , de mala cafta , pa-

rece difpufo para diffimulacion de ju

gloria, fe ayan acabado tantas , que ay

mui

Couto no Prologo da Decada 4.

- (**) D. Fernando Alvia no prologo dos

Aphorifmos.

t
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mui pocas , y quafi ninguna de venta ,

aun a mucho, precio , que qualquiera me

reciera , mejor que el grande , que fe

dio por el pinzet de Apelles , cujas fi-

guras , aun que de Juma perfeccion ,

eran al fin muertas , y Barros con fu

pluma dexa vivos en la fama , y cele

brados perpetuamente los gallardos Por

tuguezes , que murieron vitoriofos de

varios , admirables , y felices fuccef-

fos &c. De maneira que quem alcança

hoje hum livro deftes o tem em preço

de huma joia de grande valor.

,

Porém quanto mais fao eftimadas as

obras com que fahio á luz , tanto ma-

ior pena nos podem caufar as que dei-

xou começadas ; e intentadas , que fem

duvida feriao de grande ornamento para

efte Reyno ; mas pois nao pudémos lá

lograr a excellencia deftes volumes
>
2-

epontarei aqui , ao menos , a traça ,

defpofiçao delles , para ainda affi ferem

de porveito ( como já forao ) aos curio-

los. Que fe fao tidos dos Architectos

em muito preço os livros de pinturas ,

e deffenhos de edificios imaginados ,

com quanta mais razao fe devem efti-

mar os penfamentos de Joao de Barros

que
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que tratao de outras fabricas , tanto mais

nobres quanto as obras manuaes cedem

as do entendimento ?

Da hiſtoria defte Reyno alèm da fua

Afia , prometeo compor Joao de Barros

tres partes intituladas , Europa , Africa,

e Santa Cruz: na Europa determinava

tratar da Milicia dos Portuguezes , co-

meçando do tempo que os Romanos

conquistarao Hefpanha , na qual guerra

os Lufitanos alcançarao ácerca delles

grande nome por feitos illuftres , (*

e dahi difcorrendo por os tempos té o

Conde Dom Henrique , e feu filho Dom

Affonfo , e feus fucceflores. Defta pro-

mefla fe defobrigou no Prologo da quar-

ta Decada , pela contradiçao que achou

em alguns emulos , dizendo , que o mef-

mo direito o favorecia para não cumprir

o prometido , pois lhe nao fora aceita-

do. Ao que tambem fe ajuntou o pouco

defcanço , e tempo que teve para fe oc-

cupar em tao grande efcritura : porém

com efte feu intento deu motivo a que

efta hiftoria fe compuzeffe depois pelo

Padre Fr. Bernardo de Brito nas duas

partes da Monarquia Lufitana

(*) Decad. 1. liv. 1. cap. 1.

> que

prin-
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principalmente contém as guerras dos

Romanos em Lufitania com o mais que

nella fuccedeo até a ultima doaçao que fe

fez de Portugal ao Conde D. Henrique,

como elle o dá a entender na dedicato-

ria da fua primeira parte : e affi melmo

foi tambem occafiao para o Licenciado

Duarte Nunez de Leao por mandado

delRey D. Filippe I. reformar algumas

coufas que andavao eícritas nas Chroni-

cas de Portugal , como o mefmo Author

confefla na cenfura da Chronica

d'ElRey D. Affonfo Henriques , feguin-

do a opiniao , que Joao de Barros teve

em favor da fama defte valerofiffimo

Principe , e da Rainha Dona Tareja fua

máy , onde diz , que fe Joao de Barros

efcrevera os livros de fua Europa , fora

efcufada nefta materia toda a outra dili-

gencia , e trabalho. A mefma occafiao

deu Joao de Barros a Damiao de Goes

para escrever na Chronica do Principe

D. Joa5 hum largo difcurfo em favor da

honestidade da Rainha Dona Joanna de

Caftella mulher d'ElRey D. Henrique IV.

como fe vê do Prologo da terceira De-

cada contra Antonio de Nebrixa , cuja

malP

(*) Decad. 3. liv. 1. f. 4.
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mal fundada opiniao condenou depois.

Damiao de Goes com taes palavras , que

o Condeftabel de Caftella Joao de Va-

lafco exclama invocando-o a elle contra

o Padre Joao de Mariana , por falar com

a inurbanidade de Grammatico nas peffoas

dos Principes indecentemente , e contra

o decóro da perfeita Hiftoria.

A outra parte da milicia de Portu-

gal , que Joao de Barros juntamente pro-

metteo chamava , Africa , cujo principio

começava na tomada de Ceita . Efteli-

vro , ainda que o allega muitas vezes

nas fuas Decadas , nao o compôs , e dei-

xou de o fazer pelas mefmas razoens que

diffemos da Europa : porém , fe bem

confiderarmos , nao he pouco benemeri-

to aos trabalhos , que os Portuguezes

paffarao no defcobrimento defta parte

do mundo , pois os primeiros tres livros

da fua primeira Decada nao tratao de

outra coufa ; além do que depois efcre-

ve no proceffo da mefma hiftoria tocan-

te a Africa , como fao os fucceffos de

Quilóa , Mombaça , Sofalla , e Ethiopia

fobre o Egypto , a que vulgarmente cha-

mamos Reino do Prefte Joao.

A ultima parte da milicia Portu-

gue-

鬼
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gueza intitulou Santa Cruz ( que he a

Provincia que agora dizemos Brafil ) e

The dava principio no defcobrimento de

Pedralvres Cabral , deſta ſe naố acha na-

da efcrito ; que nao he pequena falta

para efte Reino , porque tendo hoje efta

Provincia crefcido notavelmente em ri-

queza , e policia , com muitas povoa-

çoens populofas , e nobres , eftá quafi

totalmente falta de Hiſtoria , defenden-

do nella os Portuguezes aquelles pór-

tos , e coftas maritimas contra podero-

fos Piratas , que juntos com os barbaros

Gentios , obrigarao os noffos a militar

mais , que a cultivar a terra por muitos

annos : eftando naquelle tempo os pór-

to abertos , fem Fortalezas , ou Caftel-

los , que prohibiffem eftas entradas , em

que houve cafos mui dignos de memo-

ria , e fendo as coufas naturaes da terra

mui notaveis , e estranhas a nòs , por

quam maravilhofa fe moftrou nellas a

natureza , he mais para fentir a falta que

nefta parte nos faz a Hiftoria de Joao de

Barros.

Em materias moraes ,

bras que imprimio , e de

mos , faz elle mençao do

Pii

álém das o-

que já falla-

Tratado de

Caus
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Caufas

›

ou Problemas moraes , e o alle

ga no Dialogo da Viciofa vergonha fal-

lando com feu filho Antonio de Barros ,

para que o compunha , pelo difcurfo

dos tempos , onde lhe diz eftas pala-

vras As caufas do teu tratado naõSao

naturaes mas moraes , ou por fallar

verdade , faõ de homens temporaes , que

em bumas mefmas obras derao diver-

fos frutos por differentes caufas , don-

de nafceo o titulo ao teu tratado . Efta

obra me affirmarao algumas peffoas gra-

ves , que virao de todo acabada , e que

o original estava em Vifeu em poder de

hum fobrinho do mefmo Author.

No prologo da quarta Decada alle-

е

ga tambem outro tratado , que intitula

das Abufoens do tempo , e dize diz que lhe

dá efte titulo , por fer em defenfao de

fuas occupaçoens , a que os amigos

parentes davao nome de Abufoens " e

diz que nelle particularmente escreve das

abufoens , de que o tachavao , e das que

vio ufar ao mesmo tempo , e que nelle

fe verá a razao porque imitou antes a

doutrina de Tales , que a mercancia do

feu azeite. Efte tratado compôs em tro-

vas pequenas de oito fyllabas , a que

cha-i
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chamao , Redondilhas , e o dedicou a

Joao Rodrigues de Sái de Menezes , com

quem tinha particular amizade : o ti-

tulo delle he Exclamação contra os vi-

cios : faố mais de 460. coplas , e a pri

meira começa :

Em aquella eternamente

Alta luz inaceffivel , &c.

Repartio-o em tres partes , a que

reduzio todos os actos da Filofofia , e

parece o escreveo no anno de 1561. fe-

gundo de tudo me advertio o Licenciado

Francifco Galvao de Mendanha , que o

leo , e me communicou eſta e outras

muitas particularidades de fuas obras.

,

>

Das obras Mathematicas deixou im-

perfeita a fua Geografia Univerfal , ( * )

a qual bia compondo em lingua Latina

de todo o defcuberto , affi em graduaçao

de taboas como em commentarios io-

bre ellas , applicando o moderno ao an-

tigo , como o declara no primeiro capi-

tulo de fua primeira Decada , e no liv. 4.

da mefina cap. 2. diz , que nos primei

ros livros da fua Geografia efcreve do

Aftrolabio , e adiante no capitulo fexto

allega o capitulo dos inftrumentos da na-

Decada 1. lib. 1. cap. 1.

ve-
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vegaçao , por onde parece que primeiro

dava os preceitos da Arte , e depois def-

crevia as Provincias : os commentarios

tambem deviaó fer muito eruditos , pois

tratavao das fundaçoens das Cidades ,

da Religiao , e coftumes das gentes , e

outras coufas raras , como fe vê de mui-

tos lugares das fuas Decadas , em que

deixa femelhantes noticias para a fua

Geografia. Esta obra parece dividia em

quatro partes , fegundo le collige da fe-

gunda Decada liv. 8. cap. 2. em que diz ,

que faz huma quarta parte da fua Geo-

grafia , em que trata particularmente

de todas as Ilhas do mundo : o qual

conceito feguio depois Joao Botero , co-

mo fe vê nas fuas Relaçoens Univerfaes.

Nao ficou efta Geografia de todo aca-

bada , ainda que fez grande parte della ,

e quando ultimamente deixou o intento

de compôr a Europa , e Africa , foi

ra fe dedicar todo a efta emprefa , fe-

gundo parece do Prologo da quarta De-

cada. Porém como depois de feu falle-

cimento correrao feus papeis por tantas

mãos , he pouco o que chegou a poder

de Joao Bautista Lavanha Chroniſta mór

defte Reino , a quem ElRey D Filippe II .

pa-

de
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de Portugal os mandou entregar. Mas

ainda que nao compôs a Geografia intei-

ramente , affaz deixou efcrito nas luas

Decadas das Regioens de Africa ,

Aſia , de maneira que he hoje a melhor

coufa que ha nefta materia : e affi as def-

cripcoens Geograficas da fua primeira

Decada , como coufa rara , andaổ tradu-

zidas em Italiano no fim do primeiro vo-

lume das Viagens do Mundo. Tambem

na fua quarta Decada fairao algumas ta-

boas daquellas Provincias da Afia com

largas relaçoens della , no que puferao

os noffos maior cuidado , por fer mate-

ria de intelligencia , que em pintar figu

ras de homens , e mulheres , como fize-

rao os Olandezes enchendo grandes vo-

lumes deftas impertinentes pinturas , e

na materia da Geografia " que era

effencial , nao derao noticia alguma de

novo , que fofle de confideraçao ; como

que importava mais para o bem do mun-

do ver pintados os furtos que fe fizerao

em Goa , que a Geografia da mefma

Provincia. Mas como nao haja confelhei-

ro mais cego que o odio , efte fez elcu-

recer huma obra tao infigne , como fas

os livros das fuas navegaçoens Orien-

taes ,
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taes , com eftas , e outras femelhantes re-

laçoens , e pinturas : pois fendo tao ge-

ral em todas as Republicas fuccederem

cafos facinorofos , e algumas emprefas

menos profperas , a paixao , e inimifade

que contra nós tem , lhes cegou o en-

tendimento de maneira , que eftes acon-

tecimentos particulares nos imputas por

crimes de toda a naçao , mal lembrados

daquelle excellente dito de Menon Capi-

tao de Dario , o qual ouvindo a hum feu

foldado praguejar de Alexandre

refpondeo : Cala- te que te naõ dou foldo

para dizeres mal de Alexandre , jenaỡ

para pelejares contra elle.

lhe

Outra obra tinha tambem intentado

Joao de Barros , que intitulava , Sphera

da inftructura das cousas , o qual li-

vro allega na parte da Mecanica , que

diz fer toda de Architectura , como fe

vê na fegunda Decada lib. 1. cap. 3. que

tambem nao fahio á luz.

Além da hiftoria militar da Afia pro-

metteo Joao de Barros , pelo que tocava

ao commercio , efcrever hum livro de

todas as coufas naturaes , e artificiaes

que da India (*) fe traziaō a eftas par-

tes

Dec.1.c. 1.l.6.c. 4. 1.8. c. 6. Dec. 2.1.2.c.3
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ก

tes , declarando a qualidade , e natureza

de cada huma dellas , com os pefos

medidas , e preços communs das coufas ;

para que o commercio que , como elle

diz , andava por todas as gentes fem

lei , nem regras de prudencia , e fómen-

te fe governava pelo impeto da cobiça

que cada hum tinha , o reduziffe a Arte ,

com regras univerfaes ; e particulares ;

como as tem todas as fciencias , e Artes

activas para fe exercitarem bem , e po

liticamente. Segundo ifto continha eſta

obra dous argumentos , hum era a hiſto-

ria natural do Oriente das plantas , e

animaes daquellas Provincias , e outro

das obras artificiaes , e coufas perten-

centes á commutaçao , e commercio : de

ambas eftas materias deviao de ficar

fragmentos que nao fairao á luz . Mas

em lugar de Joao de Barros escreveo das

drogas do Oriente em vulgar o noſſo

Doutor Garcia d'Orta com grande lou-

vor , cujos livros fao mui eftimados

andao traduzidos em lingua Latina por

Carolo Clufio , impreffo em Anvers no

anno de mil e quinhentos fetenta e tres ,

e defpois outro difcipulo do mesmo Gar-

cia d'Orta chamado Chriftovao da Cof-

ta ,
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ta , natural de huma das noffas Colonias

de Africa , feguio efta emprefa mais lar

gamente , no tratado que compôs em lin-

goa Caftelhana , das drogas , e medici-

nas do Oriente , comcom os retratos das

mefmas plantas , o qual no feu Tratado

do Elefante diz , que tambem tinha ef-

crito outro livro de todas as Aves , e

outros animaes da Afia : (*) pelo que

com pouca rezao dizem de nos alguns

eftrangeiros que paffamos á India fó com

cobiça de fuas riquezas , e nao com cu-

riofidade de manifeftar ao mundo as ma-

ravilhas que nella tem obrado a nature-

za. O outro Tratado das coufas artifi-

ciaes dá a entender Joao de Barros que

o deixou quafi acabado , pofto que fe

nao publicou , e os Olandezes apro-

veitando-fe defte conceito , trataraổ eſta

materia em muitos lugares de feus li-

vros das navegaçoes Orientaes : de ma-

neira , que ainda que Joao de Barros naō

acabou efta , e outras obras ; com tudo

foi caufa de termos hoje muitas dellas ,

ou dando o conceito , ou ainda infinuan-

do a ordem , e materia. E podemos ter

por fem duvida , que todas eftas empre-

(*) Lagun, fobre Diofcorid.

fas
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fas acabàra fe tivera livre o tempo , que

o Cargo lhe roubava , como o diz lar-

gamente o Padre Meftre Fr. Simao Coe-

Tho Carmelita em hum difcurfo que faz

fobre Joao de Barros , lamentando - le ain-

da em vida do mefmo Author , de lhe

nao darem os Principes o defcanço ne-

ceffario a feus eftudos , o qual conclue

com eftas palavras : Efte mal , como na.

tural enfermidade , tem Joterrado efte

Varaõ digno de o porem com muita hon-

ra , e defcanço em lugar que com mais

facilidade pudeffe avivar comfua penna

a fama de fua Patria , como atéqui o

fez com muito trabalho. (*) Naổ de-

vemos com tudo de nos efpantar de fal-

tar a femelhantes engenhos efte repoufo ,

pois he tao grande a efcacefa com que

o mundo galardoa , que em todas as Re-

publicas ha muitos Miniftros com poder

de caftigar , e hum fó o tem , para dar

o premio.

Porém levando o Officio a Joao de

Barros os dias inteiros , fó lhe ficava par-

te das noites para poder compor , e affi

nao fómente devemos ter em muito , que

hum homem dividido em tao varios ne-
dividido

Chron. do Carm. ubi jup.

goci-
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gocios fe applicaffe tanto ás letras , mas

ainda que pudeffe acabar com perfeição

tantas obras no pouco efpaço que lhe

reſtava das noites. Pelo que com razao

fe admirao difto Ludovico Vives no lu-

gar já referido , (*) e o Doutor An-

tonio Luiz , que fallando com o noflo

Author diz affi : Quanvis tum Regnum ,

tum Reipublicæ negotia tuis humeris

incumbant ; tot tamen legifti , &ſcrip-

fifti naturali quadam mentis adintus

acie , ut legentibus occafionem inquiren-

di tribuas , quando homini tam occupa-

& tantis curis deftricto aft hæc tam

concinna , tam docta fcribere vacavit &c.

Daqui podemos julgar , que fe os anti-

gos celebrárao tanto as Lucernas de Cle-

antes e Ariſtofanes , que ficárao em a

dagio ácerca dos Gregos , e Latinos ,

com refultarem fó defte eftudo algumas

poefias tragicas ; com quanta mais razao

devem fer eftimadas as vigias do noflo

Joao de Barros , pois dellas nafcerao

nao fonhadas fabulas , mas hiftorias ver-

dadeiras , e graviffimas , e tantas outras

obras mathematicas , e moraes , as quaes

podem álém diffo fervir de exemplo aos

eftu-

Na dedic. do opufculo de Pudore.

1

$
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tar ,

eftudiofos para nao defanimar no meio

de grandes occupaçoens , entendendo que

the nao faltará tempo para fi , e para

feus eftudos , pois não faltou a Plinio

(*) e aJoao de Barros entre tantos ne-

gocios publicos fe o fouberao a provei-

como eftes Varoens fizerao , por

fer certa aquella fentença de Seneca , que

o tempo nao falta fe o nao perdemos :

Non exiguum temporis habemus , diz el-

le , (*) fed multum perdimus , fatis

longa vita , e in maximarum rerum

confumationem large data eft , fi tota

bene collocaretur , fed ubi per luxum ac

negligentiam defluit , ubi nulli rei bo-

ne impenditur, ultima demum neceſſita-

te cogente , quam ire non intelleximus ,

tranfiffe fentimus : De maneira , que

nao fomos pobres de tempo , fenaó pro-

digos delle.

Deftes fragmentos , e obras pofthu-

mas de Joao de Barros mandou ElRei

D. Felippe I. de Portugal ( como prote-

ctor que fempre fe moftrou das boas ar-

tes ) recolher no anno de 1591. as que

ſe puderao achar em poder de Dona Lui-

(*) Plinio Epift liv. 3.

(**) Senec, de Brevit, vit cap. 1,

za
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za Soares , Nora de Joao de Barros ,

ficara viuva de Jeronimo de Barros

feu filho mais velho , e fó pelos quader-

nos da quarta Decada , e Geografia ,

the mandou dar quinhentos mil reis , e

defejando que faiffem á luz mandou en-

tregar eftes papeis a Dom Fernando de

Caftro Pereira Fidalgo de grandes par-

tes , e muito douto nas letras humanas ,

o qual por fallecer dahi a pouco , tem-

po , os nao pôde aperfeiçoar. Por fua

morte ordenou ElRei , que fe recolhef-

fem eftes originaes em São Roque , com

tençao de fazer vir o Padre Chriſtovao

Clavio da Companhia de JESUS para dar

fim ao livro da Geografia , o que nao

teve effeito pelas occupaçoens em que

eftava em Roma das fuas Compofiçoens.

Daqui mandou entregar a quarta Deca-

da a Duarte Nunes de Leao , pela opi-

niao que delle tinha em materia de hif-

toria , e a outros homens doutos , que

por diverfos impedimentos nao puderao

tirar eftas obras á luz : o que fentindo

ElRei , e querendo que ao menos fe con-

fervafle a ordem , e estilo deſta hiſtoria ,

mandou a Diogo do Couto que fe feguif-

fe a da India do ponto em que Joao de

Bar-
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Barros deixara a terceira Decada , o que

elle fez com diligencia , e acabou ainda

em vida do mefmo Rei a quarta no an-

no de 1597. como fe vê da dedicatoria

da meíma. Porém fuccedendo depois El-

Rei Dom Felippe II. e querendo fazer

mercê á memoria de Joao de Barros , e

a todo efte Reino , ordenou , que estes

fragmentos da fua quarta Decada fe en-

tregaffe a Joao Bautiſta Lavanha , quafi

cincoenta annos depois de compostos ,

Os quaes elle com muito trabalho , e

diligencia reformou , e os illuftrou com

annotaçoens , e taboas Geograficas , de

modo que ficou efta quarta Decada hum

dos melhores livros , que hoje temos em

noflo vulgar.

Eftas forao as obras de Joao de Bar-

ros , o qual no fim do anno de 1567.

achando-fe cançado dos trabalhos ; e

Cargos , que tinha , e de algumas enfer-

midades , que já por a idade o moleſta-

vao , defejou de fe tirar de negocios ,

para que dedicado todo a feus eftudos

viveffe fó para fi ; e pofto que tinha fi-

lhos em idade fufficiente para quem pu-

dera pedir o Officio , nao o fez affi , an-

tes livremente o renunciou nas maos del-

Rei ,
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Rei , querendo mais deixar feus filhos

menos ricos , e fóra de occafioens , em

que podiao enlaçar a confciencia , que ,

por ficarem com mais rendas , mete - los

neftes perigos. Acceitou-lhe ElRei D. Se-

baftiao a ceffao do Cargo , e por eſte reſ

peito lhe fez algumas mercês , de que

as principaes forao , dar-lhe mil cruza-

dos de tença em vida , e licença para

poder mandar trazer da India tanto em

drogas , e mercadorias , que lhe ficaffem

no Reino quatro mil cruzados de ganho

liquidos ; e libertando-o de todos os di-

reitos e fretes : filhou - o por Fidalgo

com dous mil reis de moradîa , e que

por fua morte ficaffem cincoenta mil reis

de tença a fua mulher Maria de Almei-

da , e cento cincoenta mil reis a feu fi-

lho Jeronymo de Barros , até o provêr

de huma Commenda de mór quantia , e

para cafamento de huma de fuas filhas

lhes deo a Capitanía de duas Náos de via-

gem da India o que tudo depois fe

cumprio.

Concluidos eftes defpachos em Ja-

neiro de 1568. foi-fe Joao de Barros

para a fua quinta da Ribeira de Alitem

junto a Pombal para poffuir aquelle ocio

da

4
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da velhice , pelo qual fufpirao tanto os

homens , que fó o cuidar , e fallar nelle

tem por defcanço , como de fi confeffa-

va o Emperador Augufto , quando ef

crevendo ao Senado lho dizia : ( 1) Me

tamen cupido temporis optatiffimi mihi

provexit , ut quanquam rerum lætitia

moratur, adhuc perciperem aliquid ve-

luptatis ex verborum dulcedine . Para ef-

te repouso defculpao os homens todos

os tratos , trabalhos , e perigos da vi-

da , e com tudo fao rariffimos os que o

alcançao , por grandes , e poderofos que

fejao , padecendo os mais delles o nau-

fragio da morte antes de tomar efte

porto ; ou em chegando a elle.

>

Que a vidajágaftada em buscar vida ,

Falta para a lograr quando fe alcança.

Como bem diffe hum Poeta noflo :

de maneira , que acabao a vida quando

cuidaó que começaõ a viver. He porém

efta vida folitaria do campo mui pro-

pria dos velhos , e fabios , fegundo Tul-

lio , que por efte refpeito tem efta ida-

de por melhor afortunada : e tanto a el-

timou o famofo Similo de Diao Caffio .

que fó os annos que a poffuio , confel

Q

(*) Senec. de Brevit. vit. cap. 8.

fou
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fou em feu epitafio , que vivera.

Durou efte repoufo a Joao de Bar-

ros perto de tres annos , nos quaes pa-

rece que tratou mais comfigo , que com

os livros ; porque levando a quarta Deca-

da acabada de Lisboa ( fegundo fe vê da

ua Apologia , que moftra fer feita fer-

vindo ainda o Officio ) nem a imprimio

nefte espaço , nem deo fim á fua Geogra-

fia , e ainda que as indifpofiçones da-

quella idade ( que já fegundo a Efcritu

ra hia entrando nos annos de trabalho ,

e dôr ) pódem fer defculpa defte filen-

cio , affaz a tem tambem le tomou efte

tempo para fi mefmo , pois tantos an-

nos tinha vivido para os outros : e nel-

le fe aparelhou para a ultima jornada ,

para fe nao achar naquella hora defaper-

cebido , a qual lhe fobreveio neſte ter-

ceiro anno a 20. de Outubro de 1570. e

foi enterrado em huma Hermida da in-

vocação de Santo Antonio , que está

além do rio Arunca , no termo de Lei-

ria. Ao tempo que falleceo devia de fer

de 70. annos , e mais : o que fe vê cla-

ro , porque ElRei Dom Manoel lhe en-

comendou a hiftoria da India no anno de

1520 em que ao menos devia fer de zo.

até
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até 25 annos , pois ElRei o julgava já

por peffoa de quem le podia fiar tal em

prefa , e accrefcentando mais os cinco-

enta , que vao até o de 1570. fazem mais

de 70. e por eftas conjecturas fc póde

ter por certo o anno do nafcimento , que

The dei ao principio defta Relaçao.

e

Era Joao de Barros ( fegundo mo

referio o Padre Joao Alvares , Affiften-

te , e Provincial que foi da Companhia

de JESUS defte Reino , que o vio , e tra-

tou em Lisboa no anno de 1563. e ſe vê

do feu retrato ) homem de veneravel pre-

fença , alvo de côr , olhos efpertos

nariz aquilino , barba comprida , e toda

branca , magro , e nao grande do corpo ,

na pratica ainda que grave , era aprafi-

t vel , e de grande converfaçao. Foi Va-

Erao de vida exemplar , e mui pio , como

fe vê bem de fuas obras , que pódem fer

nifto exemplo a outros Efcritores moder-

nos ; os quaes compõem feus livros com

tal efquecimento das coufas divinas , que

lidos elles , naõ ſe póde determinar , le

he o Author Chriftao , fe Gentio , como

já fe diffe de Joviano Pontano , e de ou-

tros. Efta piedade lhe fez procurar por

tantas vias o melhoramento dos coftu

Q ii mes
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mes de Teus naturaes , compondo tantas

obras , como forao as de Elpiritual mer-

cancia , Viciofa vergonha , Exclamações

contra os vicios , Jogo das virtudes , e

ainda os Tratados da Grammatica ; de

maneira que tomou o Officio de Préga-

dor com nao pequeno fruto para todos

os tempos , e idades ; o que ſendo nelle

tanto de louvar deo occafiao á aquelles

que nao querem ver feus vicios repre-

hendidos , para o notarem de atrevido ,

de maneira que lhe foi neceffario refpon-

der no Dialogo da Viciofa vergonha a

feu filho Antonio de Barros entre ou-

tras eftas palavras : Nao fez Deos diffe-

rença de genero de idade , ou de algum

estado , que defobrigue de aprender ,

enfinar os preceitos da lei , a todos em

comum eftá encomendado. Naõ te pare-

ça , que este cuidado se encarregou jó a

Doutores graduados em Pariz , a graça

do Bautifmo babilitou a todos : muitos

offerecerao no Templo grandes offertas ,

efomentelouvou Chrifto a megalba da po-

bre Viuva , porque deo de coraçao to-

da fua poffibilidade. Todos corremos em

aprazer an Senhor , e quem zelar Sua

lei merecerá jer aspirado para o minif

e

terio
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terio della , e dado que eu nao feja dos

efcolhidos para o minifterio do enfinar

fou dos chamados para obfequio da lei ,

e fe mepor iso reprehendem , bemaven-

turados aquelles que padecem perfegui-

çaõ pela justiça , mas nao mereço tan-

to ante Deos , que veja eſta bemaventu

rança.

A inteireza , e verdade com que pro-

cedeo , fem fer vencido do intereffe

podemos ter por milagrofa , pois a Sa-

grada Elcritura lhe dá efte titulo , quan

do diz , que o homem que defpreza o

ouro , faz milagres em fua vida. O co-

mo nesta materia fe houve Joao de Bar-

ros confta da abonaçao dos mesmos.

Reis , a quem fervio , os quaes em todas

as provifoens das mercês , que lhe fize-

rao , dizem fempre , que lhas fazem pe

la fatisfaçao com que fervio o Officio

de Feitor da Cafa da India , e Mina

como o já referimos. He tambem affaz

bom teftimunho difto , o pouco que dei

xou a feus herdeiros , havendo outros .

que com o mefmo Officio os encherao

de heranças; e affim defculpando - fe elle

com feu filho Antonio de Barros no Diab

logo da Viciofa vergonha ', diz que o

que-



240
VIDA

queria deixar bem herdado em virtuofos

coſtumes , e em outras praticas de ſcien-

cias , por fer herança compofta de fuas

proprias achegas ; e logo fegue dizen-

do: Trabalharei por te nao envergonhar

com edificios , que tem a mageftade, e

opiniao da Torre de Babylonia , os quaes

depois de compostos , vem a confujaoeter-

na, que as devide em tantas linguas,

quantas foraō as achegas de quefe fun-,

darao e daqui vem quantas beranças.

vemos sem proprius herdeiros ; porque

como Je ajuntaraō de estranhas fazen

das , estranhos as berdaỡ. Creme , que

nunca alguem perdeo o proprio ; e por

illo me ficao defte meu trabalho duas

efperanças , buma que nunca por elleJe-

rás citado , pois faõ noites minhas ve-

ladas , e a outra , que tempo viráemque

ferei julgado por homem zeloso do bem

da patria. Nefte lugar vai difcurfando

fobre os exceffos , que os pais comet-

tem por deixarem os filhos ricos leja.

donde for ganhando com iffo muitas.

vezes para fi proprios condenaçao eter-

na, e deixando os filhos: nao herdados

de bons coftumes , mas àzadosmas àzados para lan-

çarem mao de todos os vicios , e para

>

per-

2
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perderem tanto da honra de feus avós ,

quanto ganharao outros , que nao herda-

rao efta ilca de erros. Tambem no Pro-

logo da Quarta Decada le torna a def-

culpar com os feus defta contínua quei-

xa , que delle tinha dizendo : Se no

mefmo Officio nao temos tanto fer , co-

mo elles dizem , que viverao aquelles , a

quem nós fuccedemos , naoferd , porque

elle tivele nelles mais do que tem em

nós , mas porque elles tiveraõ delle mais,

que nós tivemos. E a caufafique para

outro lugar , porque aqui naõ ſoffre; o;

tempo fer manifefta &c. Efta rara intei-

reza moveo aos Reis a lhe fazerem por

vezes algumas mercês , entre as quaes El-

Rei Dom Joao III. no anno de 1550. The

deo licença para em quanto viveffe po-

der mandar vir por fua conta da India

tantas mercadorias , que tiraffe dellas fôr-

ros cada anno no Reino quinhentos cru-

zados. E ElRei Dom Sebaftiao lhe per-

do-ou as dividas em que lhe eſtava de

certa, artilheria armas e munições

do tempo da viagem do Maranhao , que

importariao mais de feifcentos mil reis.

E no anno de 1563. lhe fez mercê de

algumas mercadorias , que eftavao na Ca-

fa
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fa da India , e outras coufas de valor de

feifcentos e cincoenta mil réis. Depois de

feu fallecimento pelo mesmo refpeito fez

mercê a fua mulher da quantia de qui-

nhentos mil réis. E EIRei D. Felippe I.

deo cem mil réis de tença a Jeronymo de

Barros feu filho , com licença de teftar

de trinta mil réis delles , em quem lhe

parecefle. Mas fe por cumprir Joao de

Barros com fua obrigaçao , nao deixou

grandes heranças a feus defcendentes

nem por iffo fe devem elles ter por me-

nos afortunados ; porque fe os pais ajun-

tao eftas riquezas para que fiquem feus

filhos mais honrados na Republica , nao

podiao os de Joao de Barros pofluir mor-

gados , por mais rendofos que foffem

que tanto os honraffem como terem tal

pai , o qual por fuas illuftres obras he

tao infigne no mundo , que lhe pódem

ter inveja muitos poderofos , e Principes

delle ; pois he certo , que hum engenho

raro , e eminente , honra nao fómente hu-

ma familia , Cidade , e Provincia intei-

ra ; mas ainda a idade , e feculo em que

nafceo fica illuftrado com produzir hum

Varao tao excellente.

>

Teve felice memoria , á qual ajudou

mui.

t
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muito com a artificial . Foi de grande

confelho , prudencia , verdade , e credi-

to com todos ; e por eftas , e outras boas

partes era bufcado , e amado de muitos :

pofto que lhe nao faltarao alguns emu-

los ( de quem fe elle queixa na fua A-

pologia da Quarta Decada ) que he final

manifefto de virtude ; porque os máos

naturalmente aborrecem os bons , por fe-

rem contrarios a feus coftumes. Foi ca-

fado com Maria de Almeida , irmãa ,

de Lopo de Almeida , morador em Lei-

ria , e filha de Diogo de Almeida de

Pombal da qual teve dez filhos , que

forao , Jeronymo de Barros ; Antonio

} de Barros , e Joao de Barros , que lhe

ElRei Dom Joao filhou por moços fi-

dalgos Lopo de Barros , a quem tam-

bem filhou EIRei Dom Sebaftiao no mef-

mo foro. Das filhas , huma foi Dona Ma-

ria de Almeida , de que faz mençaố no

Dialogo doJogo das virtudes moraes , e

a outra Dona Ifabel de Almeida , que

cafou com Lopo de Barros , e Dona Ča-

tharina de Barros , mulher de Chriftovao

de Mello , filho de Diogo de Mello da

Silva , Veador da Rainha Dona Catha-

rina ; de ambas eftas filhas ha hoje def

cen-
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cendencia. Das outras duas , nao chegá-

rao os nomes á minha noticia. Dos fi-

lhos , o mais velho , Jeronimo de Bar-

ros , cafou com Dona Luiza Soares , e

morreo fem ter geraçao ; dos outros ,

Joao de Barros morreo na batalha de

Alcacere. A' India forao Diogo de Bar-

ros , a quem matarao os Mouros , e Lo-

po de Barros , que foi Capitao de Ba-

çaim , e cafou lá com Dona Mecia de

Sequeira , de quem teve a Dona Cathari-

na de Barros , mulher de Pero Peixoto da

Silva.

Efteve o corpo de Joao de Barros

naquella Hermida de Santo Antonio até

o anno de 1601. Em que o Bilpo Ca-

pellao mór D. Jorge de Ataîde , Com-

mendatario perpetuo do Mofteiro de Al-

cobaça , lhe fez trasladar os offos para

a Capella mór da Igreja Parochial da

mefma Villa de Alcobaça , que elle man-

dou acabar , onde lhe queria fazer huma

fumptuofa fepultura. Procedeo eſte pia-

dofo cuidado ao Bifpo , de faber que fo-

ra Joao de Barros feu padrinho de pia ,

porque o Conde da Caftanheira, o tomou

por compadre no tempo de fua mór va-

lia , antepondo as virtudes , e partes que

ha-

1
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havia nelle , aos titulos , e honras , que

outros em femelhantes actos pertendem.

Nao pôde todavia o Bifpo Capellao mór

acabar efta obra com aquella grandeza ,

e perfeição , com que fez outras muitas

nefte Reino , porque lho atalhou a mor-

te. Porém fe nefta fepultura faltao aJoao

de Barros os tumulos de marmore , Py-

ramides e outros ornamentos funeraes >

com que os poderofos do mundo procu-

rað dilatar fua lembrança , tem logo com

feus escritos e virtudes levantado na

memoria dos homens maiores , e mais

duraveis Maufoléos , que os que em Afia

fizerao , huma das maravilhas do mundo.

IN
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JOANNIS BARROS.

J

ELOGIUM.

OANNES Barros hic eft , fcriptor

Afiæ , fed non Afiaticus : qui res

Indicas in ultimo Occidui Oceani

litore , toto pene divifus orbe , in annales

contulit : provincias , litora , promonto-

rio , infulas , portus delineavit : mores ,

& ingenia gentium defcripfit , ea fide

atque diligentia , ac fi manibus negotia

contrectaffet , pedibus terras percurriffet :

tanta vero luce , ac venuftate , ut fcriptor ,

an pictor prorfus dubites. Adeo legentem

capit , non tam fermonis lenocinio , quam

placido , & occulto quodam , fi fas eft di-

cere , veneficio. Unde videtur gentile cog-

nomen, Barros,non cafu fed Vaticinio ade-

ptus, e arum futurus provinciarum hiftorio-

graphus , quæ Barris , id eft elephantis ,

funt frequentiffimæ : ea ingenii felicitate

atque excellentia fcripturus , inter omnes

tam veteres, quam recentiores ( nullum ex-

cipimus) orbis fcriptores, qua Barros cæte-

ris
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ris animantibus vaftitate corporis, & foler-

tia quadam mentis natura prætulit. Sed pri-

mam ætatem varia fortuna exercuit. Studiis

liberalibus, fimulque Principis Joannis , cui

famulabatur, obfequiis deditus, inflorentif-

fima, juxta & moratiffima Regis Emmanue-

lis aula, aninum bonis artibus fanctifque

moribus excoluit. Et cum vix otium

eflet , fabulam pene puer fuccifivis ho-

ris contexuit vernaculo fermone , quæ

typis fæpius mandata , Clarimundo fuit

nominis,præfagiumque atque commendatio

ad cam gloriam , quam poftea ex Indica

fcriptione comparavit.Inde in præmium au-

lici meriti donatus à Rege, nobilis emporii

præfectura in Africam navigavit Minam

vocant.Pars eft Occidentalis Ethiopia, il-

luftrium virorum ,vel regimine, vel fepulcris

vertente tempore nobilitata. Auriferax re-

gio,Mercurio vix unquam operantem, Mi-

nervæ femper, fcientiis ,quam pecunia opu-

lentiorem remifit.His fidei obfidibus,Era-

rio primum Regio abJoanne III.mox Indi-

cæ Bafilicæ procurandis Orientis mercibus

præficitur: quo in honore egregium veri la-

boris , & temperantiæ præftitit exemplum.

Nam cum unti incumberent univerfa nego-

tiationis munia , quæ poftea ob magnitu

dinem , & difficultatem in plures diftribu-



JOANNES BARROS.
249

ta funt miniftros : folus ipfe omnia obire

folus affiduitate, & confilio omnibus fuffice-

re : & quod maius eft, unde multi agro fibi

& prædia finguli paraverunt, palatia ædifi-

caverunt : ille in fumma copia inops, in a-

bundantia Tantalus, nullo corrumpi avari-

tiæ contagio fatis amplum fe liberis fuis pa-

trimonium nominis, & memoriæ relicturum

ratus. Quin interim,ut fortunas omnes fuas

Patriæ impenderet , longinquá,& graviffimi

fumptus expeditionem inBrafiliam fufcepit,

quam Maranione flumine alluitur. Claffem

comparavit, melite , equitatu, machinis,&

omni bellico apparatu inftruxit:in fuper me-

liori fui parte, hoc eft duobus filiis tyroci-

nium ibi ponere juffis ornatam amicis com-

mifit:quæfæliciter delata in fluminis oftiam

mox allifis ad ignota vada navibus, pene

omnis miferê periit. Sed mirum dicto, quo

animo adverfitatem tulerit,edoctus à Philo-

fophia, quam facile Fortunæ bona efluant ,&

naufragorum fublevavit inopiam, & amico

rum æs alienum de fuofoluit. Nec tamen à

ftudiis unquã feriabatur,diem regio negotio

nocté fuo, nempe fcribédo imperties.Ingra-

vefcéte ætate modico prædio,quod amabat,

ad Palumbatiam oppidum fe condidit , pau-

cifque quos fibi foli viveret fumptis diebus,

cbiit
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obii: feptugenariusXIII Kalend.Novembris

anno 1571 Sacello D. Antonii ad Aruncam

fluvium in agro Leyrienfi humatus, eandem

moriens in eligendo fepulcro modeftiam

fervavit, quam in cæteris vitæ actionibus.

Suos tamen vera virtus femper invenit pa-

tronos . Poft. 39. annum vir graviffimus,Ge-

orgius Ataydius Vifienfis Epifcopus, amici

Paterni ac defe non minus, quam de patre

benemeriti , quippe qui ejus fe ductu , &

aufpicio, undis facris fuiffe luftratum nove-

rat, oflain primarium Alcobaccæ templum

transferri , digne collocari , mármore , &

elogio ornari curavit. Ejus hæc fententia.

Joanni Barros , cujus fcritorum majeftate

nom minus Lufitaniæ Regibus blandita eſt

Fortuna, quam per fractis , Indici Occeani

clauftris , & fubacto Oriente , ne humili

folo inter fuos delitefceret mortuus , qui

exteris nationibus notiffimus in omnium ore

atque , fermone meritò virtutis , & ftudio-

rum laude vivit , Georgius Vifienfis Epil-

copus , duorum Philipporum , primi , &

fecundi , maior Capellanus , amico pater-

no , ac fuo optimè merenţi libens pofuit

anno 1610.

VI-
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DIOGO DO COUTO,

CHRONISTA DO ESTADO DA

India , e Guarda mòr da Torre do

Tombo della.

T

EM tanta força as obras dos ho-

mens doutos , para fazer eftimar

feus Authores em toda a parte ,

que nao fómente ganhao com particu-

lar affeiçao as vontades dos que os vem ,

mas ainda levao a pôs fi os defejos dos

aufentes para pertenderem fua commu-

nicação. Eftes me fizerao procurar com

cartas defde efte Reyno a amifade de

Diogo do Couto na India , e agora me

obrigao a que ponha em lembrança a

noticia , que alcancei de fuas coufas

affi por cumprir em parte nefte officio

com o que lhe devo , como por enten-

der , que com illo faço huma obra agra-

davel a todo efte Reyno , de que pelo

muito , que trabalhou no ferviço publi-

co , com razao he tido por merecedor

de outras avantejadas memorias.

Foi Diogo do Couto filho de Gaf-

R
par

>
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par do Couto e de Ifabel Serra de

Calvos , peffoas nobres , e ella foi filha

de Valco Serrao de Calvos > por cuja

via ficava Diogo do Couto , fegundo pri-

mo daquelle infigne prégador , e grande

Religiofo o Padre Luiz Alvarez da Com-

panhia de Jefus. Nafceo Diogo do Cou-

to em Lisboa no anno de 1542. eſtando

feu pay Gafpar do Couto em ferviço

do Infante Dom Luis, aquem o dera El-

Rey D. Manoel. Por esta razao entrou

Diogo do Couto, como teve idade , no

ferviço do Infante, o qual o mandou ef-

tudar em Lisboa , e de onze annos co-

meçou a ouvir grammatic
a entre OS

primeiros estudantes do collegio de Santo

Antao da Cidade , que foi o primeiro

collegio que a Religiao da Companhia

teve em toda Europa. Seu meftre na

lingoa latina foi o padre Manoel Alva-

res celebre humaniſta , e Author da Ar-

te da grammatica , que hoje fe lé em

todas as Univerſidades, e estudos , que

a . Companhia tem a feu cargo. A Rhe-

torica ouvio do Padre Cypriano Soares

que compôs a Rhetorica, porque fe en-

fina efta Arte nas efcholas da Compa-

nhia. E fe he verdadeira aquella fenten-

ça ,
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ça , que: O primeiro fervor, e motivo

da fabedoria , he a excellencia dos mef-

tres , com razao fe podem ter em mui-

to as obras de Diogo do Couto , pois

além de ferem nafcidas de feu grande

engenho foi elle cultivado por taб ce-

lebres , e doutos varões daquelle tempo.

Acabados os Eftudos da humanidade

parou Diogo do Couto na continuaçao

das efcholas , porque ainda entao le nao

liao em Lisboa, mais que as letras hu-

manas, e affi ficou continuando no fervi-

ço do Infante, o qual mandando algum

tempo depois o Senhor Dom Antonio

feu filho , ao mosteiro de Bemfica para

ouvir a Filofofia do Santo varao Fr. Ber-

tolameu dos Martyres, que depois foi Ar-

cebispo de Braga , vendo a boa , e na-

tural habilidade , que já em Diogo do

Couto fe defcobria , lho deu por con-

difcipulo. Aprendeo Diogo do Couto def-

te inligne mestre, nao fómente as Artes

liberaes , em que elle foi eruditiffimo

mas juntamente as virtudes , que nelle

mais refplandeciao , como bem o mol-

trou depois na temperança , modeftia , e

piedade , que em toda fua vida guar-

dou , affi no eftado de foldado , como

Rii no
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no de cidadao , fem lhe as delicias da

India poderem fazer mudança nos col-

tumes em tao largos annos , como te-

ve de vida.

Falleceo o Infante ao tempo , que

Diogo do Couto acabava a Philofophia,

e pouco dipois defta perda , recebeo a

fegunda com a morte de feu pay, e aí-

fi cortandofe-lhe o curfo de fuas efperan-

ças , foi conftrangido a mudar de eftado , e

deixando as letras , feguio as armas , a

que feu animo nao pouco o inclinava.

E como já naquelle tempo nao havia

outra conquista , fenao a do Oriente

por quanto ElRey D. Joao III . tinha

largado os lugares de Africa , fuftentan-

do fòmente aquelles que podiao fervir de

roteiro de Hefpanha , determinou paffar

à India , como o fazia entao a mór parte

da Nobreza de Portugal , por nesta em-

preza terem muitos em breve tempo ga-

nhado honra , e proveito, o que fempre

affi acontecera, fe os que depois vierao ,

quiferao continuar no valor , e virtudes

dos primeiros, que àquellas partes paf-

farao , e nao feguirao os vicios da fen-

fualidade , e avareza , com que corrom-

perao aquelle tao bom prodecimento an-

tigo.
Em-
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Emabarcou-fe Diogo doCouto no anno

de 1556. militou na India oito annos ,

achando-fe nos mais dos feitos affinala-

dos de feu tempo , moftrando com par-

ticular valor , que as letras nao impe-

dem antes favorecem as armas , como de-

rao a entender antigamente os Gregos na

imagem de Apollo , a quem pintavao

armado de arco , e fetas , e o veneravao

juntamente por Deos das fciencias . Cum-

pridos dez annos de milicia continúa ,

tornou ao Reyno , a requerer o premio de

feus trabalhos , e ainda , que chegou a

Lisboa , quando com maior força ardia

o mal de pefte , que vulgarmente fe cha-

ma , grande , foi brevemente , e bem

defpachado , com efte defpacho fe par-

tio logo para a India , onde fe cafou na

Cidade de Goa com Luifa de Mello

peffoa nobre , cujo irmao foi o Padre Fr.

Deodato da Trindade , da Religiao de

S. Agostinho , que depois cá no Rey-

The affiftio à impreflao das fuas Deca-
no ,

das .

Tanto que o estado de Cidadaố pa-

cifico , e livre das occupações da guer-

ra , lhe deu lugar para fe lograr do ocio ,

tornou a renovar no a nimo os antigos

ef-



256
VIDA

eftudos das letras humanas > e affi por-

>

eftas , como por fua cortezia , e boa con-

diçao fe fez mui conhecido na India

e amado de todas os doutos , nobres

e curiofos , e até dos Principes pagãos

da quellas partes.

Foi Diogo do Couto mui douto nas

mathematicas , e particularmente na geo-

grafia , foube bem alingoa latina , e Ita-

liana , nas quais compoz alguns poemas ,

e affi na noffa vulgar , em que teve par-

ticular graça , tudo obras Liricas , e paf-

toris , de que deixou hum grando tomo

de elegias , eglogas , canções , fonetos ,

e glofas. Teve particular amifade com

o noſſo excellente Poeta Luis de Camões ,

oqual o confultou muitas vezes , e tomou

feu parecer em alguns lugares dos feus

Lufiadas , e a feu rogo commentou Diogo

do Couto efte feu heroico poema , che-

gando com os commentarios até o quin-

to Canto , oqual nao acabou detodo por

outros impedimentos , que lhe ocorrerao.

Porém nem por iflo deixao de fer mui-

to estimados eftes feus fragmentos , e

em poder de D. Fernando de Caftro Co-

nego de Evora eftá o volume original

delles , que foi de feu tio D. Fernando

de

4
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de Caftro Pereira , aquem Diogo do Cou-

to o inviou , por fer particular amigo

leu.

Succedendo ElRey Dom Felippe I. na

Coroa deftes Reynos , como era Principe

tao prudente , e que fempre trazia nos

olhos o bem comum de feus vaffallos ,

defejou de mandar profeguir a hiſtoria

da India , do tempo , em que a deixou

o noflo Joao de Barros , e que fe conti-

nuaffem as fuas Decadas com o meímo

titulo , e eftillo , pelo grande aplaufo ,

com que as tres primeiras forao recebi-

das em toda Europa. Para tam grande

emprefa foi nomeado a ElRey Diogo do

Couto , ainda que eftava morador em

Goa , abrangendo tam longe a fama de

fuas partes. Encarregou-o ElRey defta

obra com titulo de Chroniſta da India ,

aqual Diogo do Couto aceitou animofa-

mente , e a trouxe a tao perfeito fim , co-

mo depois fe vio.

A primeira coufa em que pôs a maố ,

foi a decima Decada , por começar do

dia , em que o mefmo Rey foi jurado ,

e recebido naquelle estado e affi lho

mandar fua Mageftade , mais , fegundo

parece , por pagar primeiro a divida em

>

que
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que eftava aos vaffallos que o fervirao

naquellas partes , que pelo goſto que

Tullio confeflava ter ao hiftoriador Lu-

ceio , de ver fuas proprias acções elcri-

tas em hiftoria , ainda em vida fua.

"

Por esta razaó acabou a decima De-

cada coucluindo -a com o governo de Ma-

noel de Soufa. Eftimou ElRey muito efta

obra e a agredeceo a Diogo do Couto

por carta fua, encomendando-lhe de nove,

que tornando atras com a hiftoria com

tinuaffe as Decadas do tempo , em que

Joao de Barros as deixara. Obedeceo Dio-

go do Couto , e com grande brevidade

compôs a quarta Decada , e affi a quin-

ta , fexta , e fetima , undecima e duo-

decima.

>

A oitava , e nona , a cabou no anno

de 1614. no qual , querendo-as mandar ao

Reyno , enfermou tao gravemente , que

efteve defconfiado da vida . Com efta occa-

fiao lhe defaparecerao eftes dous volu-

mes de cafa , tomando-os alguem para

fe depois aproveitar dos trabalhos alhêos.

Mas foi Deos fervido de dar faude e

forças a Diogo do Couto ( que já nefte

tempo era de fetenta e dous annos ) para

das lembranças , que lhe fic àrao , e da

>

me
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memoria , que atinha feliciffima , ajuntar

outra vez o que naquellas duas Decadas

tratava ; de que fez hum fó volume , re-

cupilando nelle as coufas de mór impor-

tancia , e relatando as maiores mais lar-

gamente , com que remediou efte furto ,

de maneira , que quando alguma hora

aparecerem ,
affi pela ordem , como

pela materia , publicaráo claramente fcu

Author.

Deft as Decadas eftao fómente atégo-

ra impreffas , a quarta , quinta , fexta ,

fetima porém à fexta fuccedeo hum gran-

de defaftre , foi que eftando aimprefao

acabada em cafa do impreffor , le acen-

deo o fogo nas cafas , e arderao todos os

volumes , efcapando fómente feis delles ,

que a cafo eftavao jà em o Convento de

S. Agostinho de Lisboa. As mais Deca-

das nao fairao ainda á luz , e quando fal-

leceo Diogo do Couto , ficàrao empoder

do Padre Fr. Deodato da Trindade feu

cunhado.

O eftillo que neftas Decadas guardou

Diogo do Couto , he muito claro , e chao,

mas chéo de fentenças , e com que julga

as acções de cada hum , e moftra as cou-

fas dos fucceffos adverfos , e profperos ,

que
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que naquellas partes tiverao os Portu-

guefes. Porém ainda que nesta parte pó-

de fer com outros comparado na verdade

do que escreve , que he a alma da hiſto-

ria no que trata dos Principes do Orien-

te , nos coftumes daquelles povos , e re-

motas provincias , na fituaçao da fua ver-

dadeira Geografia , levou a muitos conhe-

cida ventagem : como fe pòde claramen-

te ver das fuas Decadas , nas quaes fe

moſtrao os erros que neftas materias ti-

verao , os que antes delle efcreverao as

coufas do Oriente. Para efta noticia além

da grande aplicaçao , com que le deu ao

eftudo dos Geografos antigos , e moder-

nos , lhe valeo a affiftencia , que teve na-

quellas partes por mais de cincoenta

annos ? nos quaes vio por razao da mili-

cia , e comercio , muitos daquelles Rey-

nos , e depois fendo cidadaó d'Goa ,

beça daquelle Eftado pôde bem alcançar

a verdade dos fucceffos que tefere , pois

naquella Cidade affiſtem todos

Viloreys , e della faem todas as Arma-

das, e a ellas fe tornao a recolher , de

maneira , que recebeo as informações dos

mefmos que fe achàrao nas empresas , e

a tempo , que as tefte munhas de vifta ,

que

OS
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que na meíma Cidade havia , os obrigarao

a fallar verdade. A efta razao fe lhe acre-

centou outra foi a do officio de
que,

Guardamór da Torre do Tombo do Estado

da India , o qual cargo lhe deu ElRey

D. Felippe I. quando mandou ordenar

efte arquivo pelo Viforey Mathias de

Alburquerque , no qual fe recolheraō to-

dos os contratos de pazes , proviſões ,

regiſtos de Chancellaria , e os mais pa-

peis de importancia , que coftumavao an-

dar em poder do Secretario , e de ou-

tras peffoas da quelle Eftado , com que

The ficou huma noticia original de tudo

o tocante aquella hiftoria donde com

razao podemos ter efta por nao menos

verdadeira , que a de Polibio , e Saluftio ,

aquem efte defejo levou de Grecia a Ita-

lia , e de Italia a Numidia , para verem

os fitios das Provincias , de que aviao de

efcrever , e alcançar as informaçoens dos

feitos , de que tratavao , dos quaes ( por

ferem paflados muitos annos antes ) de

força lhe faltaria a noticia em muitas par-

tes effenfiaes , tendo juntamente o mesmo

tempo , mudada a face das terras , e lu-

gares , como cada dia vemos.

›

Nao he menos de eſtimar eſta obra

por
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por fua grandeza , porque além de ef-

crever Diogo do Couto noventa livros

neftas nove Decadas , numero a que ra-

ros efcriptores chegarao, foi toda efta hif-

toria efcrita por elle novamente , e nao

tomada de outros Authores , no que fe

moftra bem a grandeza , e valor de feu

engenho, a que nao chegou Livio, ainda

que lhe excedeo no numero dos volumes ,

por quanto a maior parte de fua hiftoria

foi tomada de outros , e principalmente

de Polibio , o qual tambem confefla de

fi , que das obras que muitos escritores

tinhao publicado de cada conquista dos

Romanos , em particular , compufera a

fua univerfal hiftoria. Mas Diogo do Cou-

to foi o primeiro que tirou á luz a hifto-

ria da India , do tempo , em que a dei-

xou Joao de Barros (fenao foi o que até

o principio do governo de Nuno da Cunha

tinha escrito Fernaó de Caftanheda. Por

quanto a Quarta Decada de Joao de Bar-

ros , que acaba com o governo do meſ-

mo Nuno da Cunha fahio muitos annnos

depois.

Para aperfeiçoar efta obra , e dar huma

confumada noticia do Oriente compôs ou-

tro livro, a que chamou Epilogo da hiſto-

ria
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ria da India, no qual tratando de cada for-

taleza noſſa , aponta as coufas principaes

que ali acontecerao, as em que faltaraõ os

noffos hiftoriadores , e outras que de no-

vo forao fucedendo , de maneira , que

nefte volume eftà fumariamente tudo o

que toca à hiftoria , commercio , e policia

Oriental , acomodando o estilo a efte com-

pendio com muita clareza , e brevidade.

Nao foi menos eloquente no estilo Orato-

rio,porque além do que fe vê nas fuas De-

cadas , que nao he pouco , por infigne

nefta faculdade foi escolhido para fazer

as praticas aos mais dos Governadores ,

c Viforeis , que em feu tempo entrarao

em Goa , mas ifto nao era fó pela lin-

goagem , e ornato de palavras com que

fallava , mas pela verdade , e defengano

com que as dizia , das quaes algumas an-

dao impreſſas , que nao defdizem de feu

Author.

Acompanhou a Diogo do Couto def-

de feus primeiros annos hum grande ze-

lo do bem publico da patria , que junto

com o entendimento e experiencia , de

que era dotado , lhe fez confiderar as

caufas de alguns inconvenientes , que

havia no governo da Republica , e prin-

ci-
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cipalmente no eſtado da India , onde elle

affiftia , e onde por aufencia dos Reys ,

e exceffos dos miniftros, hiao as defordens

em maior crecimento. Para remedear ef-

te mal , vivendo ainda ElRey D. Sebaf-

tiao compôs hum livro , a que chamou ,

o Soldado pratico , noqual introduzio por

modo de Dialogo hum Viforei novamen-

te eleito , fallando com certo foldado ve-

lho da India , que andava na Corte em

feus requerimentos , para fe informar das

coulas que lhe importavao para a jorna

da , e do mais que tocava ao governo da

Fazenda Real , é milicia daquelle eſtado ;

e em todas estas coufas aponta com corte

zao eftillo , e brevidade, o que fe deve

feguir , ou e vitar , dando os exemplos ,

e razões fundamentaes , de maneira que

póde fer huma excellente inftruçao pa

ra a quelle governo. Porém antes de aper-

feiçoar efta obra , lhe foi furtado o ori-

ginal della , e fem mais o poder haver ás

mãos , chegou a efte Reyno fem nome

de Author , onde fe tresladarao algumas

copias , que forao tidas em grande efti-

ma dos que as puderao haver. Sendo

difto advertido no anno de 1610. por

hum amigo feu , tornou a reformar eſta

obra,
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obra , ou quafi a fazela de novo ; porque

introduzio por peffoas do Dialogo hum

Governador , que tinha fido da India ,

com hum foldado pratico della , ambos.

em cafa de hum defpachador , tratando

fobre as coufas daquelle Eftado , trafen-

do-as ao tempo prefente ; com tanta pon-

deraçao , e juizo que fómente póde fer-

vir de Norte aos que o governarem , mas

em todo o tempo de claro defengano das

coulas delle . Efta obra didicou ao Mar-

quez de Alemquer : e o original eſtá na

livraria de Manoel Severim de Faria

Chantre de Evora , a quem elle o man-

dou.

Efte zelo da honra da patria lhe fez

efcrever hum livro , contra o que com-

pôs o Padre Frei Luis de Ureta Domi-

nico , da hiftoria , e policia do Reyno

da Ethiopia , a que vulgarmente chama-

mos , Prefte Joao , no qual o Padre com

a pouca noticia , que tinha do Oriente ,

e fem ler as hiftorias da India nem defte

Reyno ( como quem efcreveo entre os

bolques e dilicias de Valença , fem ver

mais que hum fó homem , que o infor

e a quem créo ) diffe muitas cou-

fas contra toda a verdade da hiſtoria

mou

fcn-
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fendo todo o feu livro huma obra fabu-

lofa , e temeraria. E pofto que os Pa-

dres Fernao Guerreiro e Nicoláo Go-

dinho da Companhia tinhao refpond ido

ao Padre Urreta com particulares Ap olo

gias ; os mefinos Padres da Compan hia

de Goa , pedirao a Diogo do Couto ref-

pondeffe tambem pela honra defte Rey-

no , o que elle fez , eftando ja quafi com

o corpo na fepultura , mas com tanto vi-

gor de animo que bem parece que fe lhe

faltavao as forças corporaes , que as do

entendimento fam fempre em maior per-

feição. Efte livro trouxerao os Padres da

India ao Arcebifpo de Braga D. Fr. Alei-

xo de Menefes por ordem de feu Au-

thor.

Com eftas o cupações nao pode aca-

bar de todo outra emprefa , que deixou

cameçada para luz do comercio da In-

dia em que tratava de todos os tem-

pos , e monções , em que fe navega pa-

ra todas as partes do Oriente , e dos pe-

zos , medidas , e moedas , com todas as

mais coufas que a efte particular perten-

ciao.

Neftas taes obras gaftou Diogo do

Couto a maior parte de fua idade : exer

ci-
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citando o talento que lhe foi entregue ,

como bom , e util fervo , até o anno de

1616. noqual fendo de 74 annos o levou

Deos para fi , fabado a 10. de Dezembro

para lhe dar o premio que fuas obras

merecerao. Foi Diogo do Couto hemem

de mêa eſtatura , de alegre , e veneravel

prefença , olhos vivos cor atereciada , o

nariz algum tanto aquilino , mui labori

ofo , como o moftra a multidao de feus

efcritos , teve grande confelho e por

efla caufa era chamado muitas vezes dos

vifo-Reys a elle, nos negocios de mór im-

portancia. Era pouco cobiçofo , que para

homem que viveo tantos annos na India ,

grande he maravilha, e affi foi mais rico de

partes , e merecimento , que de fazenda ,

pofto que efta lhe nao faltou emfeu eftado,

como quem fempre paffou' honradamente.

De fua molher , com que viveo lar-

gos annos teve huma fo filha que mor-

reo antes de cafar , donde nao ficou delle

gèraçao , o que os antigos julgavao por

infelicidade , porém nao tal que lhe pof-

fa tirar a bemaventurança , que os mesmos

antigos tinhao por grande , que era ef-

crever feitos alhios , e dar materia para

que fe efcreveffem os feus proprios ,

S que

0
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que elle fez na fua milicia , e hiſtoria ;

compondo , e peleijando . Pello que com

razao lhe puferao a quelle Diftico ao pè

de feu retrato , que como eftatua immor-

tal lhe imprimirao nas fuas Decadas ,

que diz :

Exprimit effigies , quodfolum in Cafare

vifumeft.

Hiftoriam calamo tractat, et arma manu.

FINIS.

VI
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LUIZ DE CAMÕES.

J

ULGAVA Plinio por a maior felici-

dade da vida fazer hum homem

taes obras , que todos defejaffem

faber qual foffe o Author dellas : Ut

equidem arbitror (diz elle ) (*) nullum

eft felicitatis fpecimen , quam femper

omnes fcire cupere qualis fuerit ali-

quis. Nafce efte defejo da condiçaõ do

entendimento humano , o qual como o

feu fim feja o conhecimento da verda-

de , naổ ſe fatisfaz , como diz o Filo-

fofo , até nao alcançar a caufa verda-

deira das coufas. Daqui tiveraõ feu fun-

damento todas as difputas , e queftões

das fciencias , querendo mostrar cada

qual , que a fua noticia eftá mais ajuf-

tada com a razao natural de cada cou-

fa . Daqui nafceo efcreverem-fe fobre

huma materia tantos livros. Daqui tam-

bem comporem-fe tantas hiftorias da vi-

Sii

(*) Plin. l. 35 c. 2.

da
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da de hum mefmo Principe , ou varao

illuftre , nas quaes o que ultimamente

a refere , procura apurar a verdade com

mais particulares circunftancias
con-

tando nao fómente os cafos , e fuccef-

fos das coufas mas os confelhos , e

razões com que forao feitas . Pelo que

por fatisfazer a efte tao devido delejo ,

nos pareceo , deviamos tambem eicre-

ver a Vida do noЛlo Poeta Luiz de Ca-

mões Principe dos Heroicos de Helpa-

nha , por quanto o que delle anda im-

prello he tao pouco , e diminuto , que

nao fatisfaz em muita parte com o que

todos pertendem faber de femelhantes

varões ; como he a qualidade , vida

coftumes , engenho , feições , e outras

particularidades , fem as quaes fica mui-

to imperfeita a noticia que fe requer

na hiftoria de hum homem infigne. De

todas eftas coufas vai accrefcentada ef-

ta Relação quanto foi poffivel á boa

diligencia que fobre iffo fe fez , apro-

veitando-nos principalmente do que o

melmo Luiz de Camões de fi refere em

feus verfos onde ordinariamente os

Poetas deixa efcritas fuas vidas ; por-

que he natural aos homens deleitar-fe

>

de
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de contar os trabalhos que padecêrao ,

depois de efcaparem delles. E como

Luiz de Camões paffou a maior parte

da vida emperigrinações , e fucceffos va-

rios , naõ he muito que os deixaffe pof-

tos em memoria ; e porque a pobreza

com que viveo tinha efcurecido em par-

te a clareza de feus antepaffados , co-

meçaremos efta Relação de fua vida

dando-a hum pouco mais larga de ſua

familia , para que fobre efte illuftre

fundamento fique mais eftimado feu en-

genho.

A familia dos Camões he natural

do Reino de Galliza ; feu appellido di-

zem alguns que he alcunha tomada do

pallaro Camao , a que os antigos cha-

márao Porfirio , celebrado de muitos

Authores pela admiravel propriedade

de morrer vendo commetter adulterio

contra o fenhor da cafa. Alciato o traz

no Emblema 47 por fimbolo da vergo-

nha , e honeſtidade , com eftes verios :

Porphyrio , domini fi inceftet in adibus uxor ,

Defpondetque animum , præque dolore perit

Abdita in arcanis natura eft caufa : fit index

Sincera hæc volucris certa pudicitiæ.

O meſmo refere Camões em huma

Car-
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Carta em verfo , que anda nas fuas pri-

meiras Rimas , dizendo :

Experimentou-fe alguma bora

D'Ave que chamaỡ Càmaō

Que fe da casa onde mora

Te adultera a fenbora ,

Morre de pura paixao.

Porém o mais certo he nao fer efte

fobrenome alcunha , fenao appellido to-

mado do Caftello de Camões , tao an-

tigo no Reino de Galliza que já fe faz

delle mençao na Chronica de S. Maxi-

mo , fituando-o junto do promontorio

Nereo , que agora le chama Cabo de

Finis terra. Defte territorio ha noticia

que tomárao nome os peros chamados

camoezes tao conhecidos em toda a

Heſpanha , e que daqui fe levárao pa-

ra as outras Provincias della , onde ho-

je fe vem em grande cópia , e o que

mais he :

Melhor tornados no terreno alhéo.

Principalmente nefte Reino , porque faố

os noffos muito avantajados no fabôr ,

e fuavidade aos de Galliza , e por iffo

muito mais prezados. O primeiro da

familia de Camões que paffou a Portu-

gal foi Vafco Pires de Camões em tem

f

po
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po delRei D. Fernando " por ter fe-

guido fuas partes contra EIRei D. Hen-

rique de Caftella o baftardo. Deo El-

Rei D. Fernando nefte Reino a efte fi-

dalgo em lugar do que deixára em Gal-

liza , as villas do Sardoal , Punhete

Marao , e Amendoa , com o Concelho

de Geftaço , e as herdades ,
e terras

que forao em Eftremôs , e Avís da In-

fante Dona Beatriz ; e o fez Alcaide.

mór de Portalegre , e Alemquer , e hum

dos principaes fidalgos de feu Confe-

lho. Obrigado Vafco Pires deftas mer-

cês feguio depois as partes das Rai-

nhas Dona Leonor , e Dona Beatriz

contra ElRei D. Joao I. de Portugal ,

como largamente fe contém tudo nas

Chronicas do mefmo Rei (*) . Pelo que

fendo prezo na batalha de Aljubarrota

perdeo todos os Vaffallos , e fortalezas

que tinha no Reino , e fómente lhe dei-

xou a benignidade Real as terras ,

herdades de Eftremos , e Avís , e ou-

tros bens particulares que tinha em

Alem-

e

(*) Chron. delRei D. Joao I. p. 1. c. 30.

e 160. e 168. 179. e p. 2. c. 39. 46, 62. e Re-

giftos delRei D. Fernando.
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"

,Alemquer e Lisboa de que feus def-

cendentes inftituírao depois morgados

rendofos , principalmente em Aviz , e

na Cidade de Evora , onde poffuem al-

gumas herdades , as quaes pelo appel-

lido dos poffuidores deo o povo nome

de Camoeiras . Foi cafado Vafco Pires

de Camões com huma filha de Gonçal-

lo Tinreiro , a quem ElRei D. Fernan-

do fez Capitao mór das armadas de

Portugal e ElRei D. Joad I. fendo

ainda defenfor do Reino lhe deo a Ca-

pitanía de Lisboa (*) . E depois fe-

guindo as partes da Rainha Dona Bea-

triz , fe intitulou Mestre de Chrifto.

Defte matrimonio teve Vafco Pires a

Gonçallo Vaz de Camões Joao Vaz

de Camões , e Conftança Pires de Ca-

mões , mulher de Pedro Severim fidal-

go Francez , de quem fe faz mençaŏ

na tomada de Ceita. Gonçallo Vaz , que

foi o filho mais velho , cafou com Con-

ftancia da Fonseca filha de Affonfo

Vafques da Fonfeca , Alcaide mór de

Moreira , e Marialva ( filho de Vafco

Fer-

"

(*) Chr. DelRei D. Joao I. p. 2. c. 62. e

Regiftos DelRei D. Fernando , è D. Joaõ I.
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Fernandes Coutinho Meirinho mór , e,

fenhor de Liomil , progenitor dos Con-

des de Marialva ) da qual teve Anto-

nio Vaz de Camões , o qual foi pai

de Lopo Vaz de Camões , e de Dona

Aldonça Annes de Camões , mulher de

Rui Cafco , Alcaide mór de Avís .

Lopo Vaz de Camões cafou com

Ignez Dias da Camara , filha de Dio-

go Affonfo de Aguiar da Ilha da Ma-

deira , e de fua primeira mulher Ifa-

bel Gonfalves da Camara , filha de Joao

Gonfalves da Camara , primeiro Capi-

tao do Funchal , e progenitor dos Con-

des da Calheta , da qual teve Antonio

Vaz de Camões , Simao de Camões , e

Duarte de Camões.

Antonio Vaz de Camões cafou com

Dona Ifabel de Caftro filha de D. Joao

de Caftro ( irmao de D. Fernando de

Caftro , que foi Avô do primeiro Con-

de de Bafto ) e de Dona Francifca de

Brito filha de Fernao Brandao o Velho

de Evora , da qual teve a Lopo Vaz

de Camões , e Luiz Gonçalves de Ca-

mões , que fez hum morgado em Avís

chamado da Torre , que hoje poſlue Si-

mao de Camões filho de Duarte de Ca-

mões ,
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mões , teve mais a Dona Francifca de

Caftro , mulher de D. Martinho de

Scufa.

,

Lopo Vaz de Camões cafou com

Dona Maria da Fonfeca , filha de Gaf-

par Rodrigues Preto filho de Jorge

Rodrigues Preto Eſtribeiro mór da Em-

peratriz Dona Ifabel , da qual teve a

Antonio Vaz de Camões , e Dona An-

na de Caftro mulher de Diogo Lopes

de Carvalho Senhor dos Coutos de

Negrellos , e Abbadim.

>

?

Antonio Vaz de Camões calou com

Dona Francifca da Silveira filha de

D. Alvaro da Silveira filho de D.

Diogo da Silveira , Conde de Sorte-

lha , e Guarda mór delRei D. Joao III .

da qual teve a Lopo Vaz de Camões

e outros filhos que hoje vivem.

Joao Vaz de Camões Filho fegundo

do primeiro Vafco Pires de Camões

foi Vaffallo delRei D. Afonſo V. ( ti-

tulo muito principal naquelle tempo )

e fervio ao mefmo Rei nas guerras de

Africa , e Caftella. Viveo na Cidade

de Coimbra da qual foi benemerito Ci-

dadao , indo por feu Procurador ás Cor-

tes daquelles trabalhofos tempos da cria-

çao
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"

e

çao delRei D. Afonfo. teve o cargo

de Corregedor daquella Comarca : offi-

cio entao de grande jurifdicçao ; porque

nao havia mais de feis no Reino

ordinariamente erao fidalgos muito hon-

rados , e nao profeffavao letras , como

ainda agora fe ufa em algumas partes

de Hefpanha. Tudo ifto confta do Epi-

tafio de fua fepultura , que eftá em hu-

ma Capella da Crafta da Sé de Coim-

bra , que o mesmo Joao Vaz de Ca-

mões mandou fazer , onde á parte do

Evangelho fe vê hum tumulo levanta-

do de marmore , todo lavrado de figu-

I ras de meio relevo , e nos cantos duas

maiores com efcudos das fuas armas nas

mãos , e emcima do tumulo eftá a figu-

ra do mefmo Joao Vaz armado ao mo-

do antigo com huma efpada na maố ,

e aos pés hum rafeiro deitado . Ef-

ta Capella tem agora o arco quafi ta-

pado de huma parede de tijollo , por-

que como faltarao os defcendentes do

inſtituidor , ficou devoluta , e fem haver

quem a ornaffe , e tiveffe cuidado della .

Cafou Joao Vaz de Camões com

Ignes Gomes da Silva filha baftarda

de Jorge da Silva , o qual era fi-

>

lho
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lho de Gonçallo Gomes da Silva , e

neto de Diogo Gomes da Silva , irmao

deJoao Gomes da Silva , Alferes mór dei-

Rei D. Joao I. e fenhor de muitas

terras. Della teve a Antao Vaz de Ca-

mões , o qual cafou com Guimar Vaz

da Gama

>

dos Gamas de Algarve que

trazem fua origem dos de Alentejo )

e della houve Simao Vaz de Camões

que indo por Capitao de huma náo á

India , fegundo Pero de Maris , fe per-

deo na Coſta de terra firme de Goa ,

e efcapando do naufragio morreo pou-

co depois na mefma Cidade. Foi cafa-

do Simao Vaz com Anna de Macedo

( dos Macedos de Santarem ) e della

teve o noffo Poeta Luiz de Camões. EL-

tes forao feus progenitores , pelos quaes

fe moftra que nao foi menos illuftre no

fangue , que no engenho ; e ainda que

a falta dos bens da fortuna em que fe

criou ( como quem perdeo o pai de tao

pouca idade ) lhe tiraffe em parte os

ornamentos exteriores , com que fe faz

eftimar a nobreza nao lhe póde nunca

tirar a grandeza de penfamentos , que

de feus antepaffados herdára.

Naf-
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Nafceo Luiz de Camões Reinando

EIRei D. Manoel , pelos annos de 1517 .

na Cidade de Lisboa , como o teftefi-

ca Manoel Correa feu Comentador , que

o conheceo , e foi feu familiar amigo ,

e nao em Coimbra como alguns cuida-

rao , pela vivenda antiga que feus Avôs

alli tiverao. Por esta razao chama tan-

tas vezes ao Tejo , patrio e invoca

no principio dos feus Luziadas as Nyn-

phas do mefmo rio , dizendo :

>

E vós Tagides minhas , pois criado

Tedes em mim bu novo engenho ardete,

Sefempre em verfohumilde , celebrado

Foi de mim voffo rio alegremente ,

Daime agora bu fom alto, e fublimado,

Hum eftillo grandiloco , e corrente ;

Porque de volfas agoas Phebo ordene

Quenaotenbaoinveja ás de Hypocrene.

E no Canto 3. eftan. 2. quando pede

favor a Caliope :

#

Põe tu Nympha em effeito meu desejo ,

Como merece a gente Luzitana

Que veja , efaiba o mundo , q do Tejo,

Olicor de Aganippe corre, e mana,&c.

Porém nao foi fó Coimbra a que con-

tendeo fobre ter por feu filho tao ex-

cellente engenho ; pois antigamente as

fe-
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fete Cidades Gregas pretenderao com

nao menores invejas o nafcimento de Ho-

mero , querendo cada qual , fer fua pa-

tria. Sendo moço foi eftudar a Coim-

bra , que entao começava a florecer em

todas as fciencias por beneficio de El-

Rei D. Joao III . condufindo efte excel-

lente Principe para mestres dellas , va-

rões infignes e dos mais peritos que

então havia em Europa , dos quaes el-

le aprendeo a lingoa latina , e Filofo-

fia , e mais letras humanas com tanta

perfeição , como moftrao feus efcritos ,

e adiante diremos. Defta eftada em Coim-

bra fazem mençao alguns dos feus ver-

fos , e em particular a cançao que na

primeira parte das fuas Rimas he a 4.

e começa :

9

Vao as ferenas agoas

Do Mondego defcendo ,

Manfamente que até o mar naõparað.

Por onde minhas magoas

Pouco , e pouco crefcendo

Peranunca acabarſe começáraỗ , &c.

O mesmo fe vê no Soneto terceiro da

fegunda parte das Rimas que diz :

Doces agoas , e claras do Mondego ,

Doce repouso de minha lembrança ,

On-
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fazia na-

Onde acomprida , eperfida efperança

Longo tempo apos fi me trouxe cego ;

De vós me aparto , &c.

Deftes e outros verfos que

quelle tempo fe vê bem quam cedo co-

meçou a exercitar a Poefia , e com quan-

ta perfeição ; e como efta arte feja ás

vezes mais estimada nas Cortes dos Prin-

cipes , que nas Efcolas , parece que ef-

ta o trouxe outra vez a Lisboa , onde

continuou algum tempo , até que huns

amores , que (fegundo dizem ) tomou

no Paço o fizerao defterrar da Corte.

Defta ausencia parece fe queixa naquel-

la fua ellegia que começa :

Ofulminenfe Ovidio defterrado , &c.

Onde depois de defcrever o fentimen-

to que Ovidio tinha no defterro , diz

affi :

Defta arte me a figura a phantafia,

A vida com que vivo defterrado ,

Do bem que noutro tempo poffuia.

E mais abaixo :

Alli me reprefenta efta lembrança

Quãpouca culpa tenho , e me entriftece

Verfem razao apena que me alcança.

E porque nao cuidemos que falla de

alguma das fuas peregrinações fóra do

Rei-
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Reino , diz logo abaixo as cousas que

via do lugar onde eftava degradado :

Vejo opurofuave , e brando Tejo ,

Com as concavas barcas que nadando

Vad pondo em doce effeito Jeu deſejo.

Humas cobrando vento navegando ,

Outras cos leves remos brandamente

As cristalinas agoas apartando.

Dali fallo com agoa que naoJente ,

Com cujo Jentimento a alma fai ,

Em lagrimas desfeita claramente.

O' fugitivas ondas efperai ,

Que pois me nao levais em companhia ,

Ao menos eftas lagrimas levai !

Ate que venha aquelle egr
e

dia ,

Qu
e
eu va ond

e
vos is , con

ten
te

,e led
o
,

ma
s
tan

to
tem

po
qu
em o paf

far
ia

?

Na
o
pod

e
tan

to
be
m che

gar
ta
m
ced

o
,

Por
que

pri
mei

ro

a vid
a
aca

bar
á

,

Qu
e
fe aca

be
ta
m

afp
ero

deg
red

o
,&c.

Nef
te

com
eno

s

dev
ia

de pal
lar

a Cei
-

ta , ond
e

eft
eve

alg
um

tem
po

, co
mo

le vê da fua ele
gia

, que com
eça

:

Aqu
ell

a

que de Am
or

defco
med

ido

,& c.

On
de

aba
ixo

diz :

Ando gaftando a vida trabalhofa ,

Efpalhando a continua faudade

Ao longo de buma praiaJaudofa , &c.

E
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E logo :

E como ifto a figuro na lembrança

A nova terra , o novo trato humano ,

Aeftrangeira gente, e estranha ufanja.

Subo-me ao monte que Hercules Thebano

Do altiffimo Calpe dividio ,

Dando caminho ao mar mediterrano.

Dali eflou tenteando aonde vio

Opomar das Hefperides , matando

Aferpe , que afeu paffo refiftio ;

Em outra parte eftou afigurando

Opoderofo Anteo , que derrubado ,

Maisforçafelhe estava acrefcctado,&c.

Aqui parece teve fua primeira milicia ,

e que n'algum recontro com os Mou-

ros foi ferido de hum pelouro no olho

direito , com que o perdeo , como el-

le toca na Cançao que começa :

Vinde qua meu tao certo fecretario.

Onde depois de cantar os fentimentos

de fua afeição , diz aſſi :

Defta arte a vida n'outrafui trocando ,

Eu nao , mas o deftino fero , irado ,

Que euainda afli por outra a naotrocára;

Fefme deixar patrio ninho amado ,

Paffando o longo mar , que ameaçando

Tantas vezes , me teve a vida cara ;

Agora experimentando a furia rara

Τ De
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De Marte , que c'os olhos quis que logo

Vife , e tocaffe o acerbo fruit feu.

E nefte efcudo meu ,

>

e

A pintura veraõ do infefto fogo , &c.

Que lhe aconteceffe ifto em Africa , e

nao na India , fe moftra pola carta pri

meira que escreveo da India a hum ami-

go ao qual , dando novas de hum Ma-

noel Sarrao ; diz Que ficut & nos.

manqueja de bum olho , como couſa já

antiga e notoria nelle em Portugal.

Efta ferida lhe afeou notavelmente o

rofto , por onde era chamado das da-

mas , Diabo , e Cara fem olhos , a que

elle refpondeo muitas vezes cortefa ,

graciofamente , como fe vê de feus ver-

fos. Porém ainda que a falta da viſta

The tirou a gentileza exterior com as

damas , naố a perdeo no conceito dos

que o viao affinalado no rosto da mao

dos infieis ; porque femelhantes finaes

de Marte fazem as faces mais fermo-

fas que os de Venus. E affi fe na

Poefia o podemos comparar a Homero

( que tambem , fegundo alguns , care-

ceo da viſta ) nas armas naố irá menos

ufano , que Felippe , Antiocho , Anni-

bal , e fertorio , que de perderem hu

ma
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ma vifta na guerra fe naõ gloriarao

pouco Tornando ao Reino , ou por

caufa dos amores da Corte , ou por ver

que as flores de fua poefia lhe nao da-

vad fruito ( como coftumao ) ou por os

refpeitos que na primeira carta que an-

da nas fuas Rimas , aponta , determi-

nou de fe paflar á India , por fer efta

( fegundo elle diz ) fepultura de todo o

pobre honrado , e fem duvida que el-

le levara penfamento de a efcolher por

fua , porque além de fe embarcar di-

zendo aquellas palavras de Sipiao : In-

grata pàtria , non poffidebis offa mea ,

como refere na fua Carta , nao le veio

da India acabados os annos da milicia or-

dinaria , mas depois de 16. annos de affif-

tencia como veremos adiante. Nao achei

em feus verfos , nem em memoria al-

guma o anno em que fe embarcou ; fo-

mente escreve que tanto que chegou a

Goa fahio o Vifo-Rei com huma gran-

de armada fobre ElRei da Pimenta.

Foi efta empreía fegundo referem as

hiftorias da India no fim do anno de

1553. (*) Pelo que confta que partio

de Lisboa no Março de 1553. com Fer-

Tii nand'

(*)Chron. delRei D. Joao III. p.44. 6.103.
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"
a

nand'Alvres Cabral , que indo por Ca-

pitao mór de quatro náos , fó elle che-

gou á India nos primeiros de Setem-

bro do mefimo anno. Era entao Vifo-

Rei , daquelle Eftado D. Afonfo de

Noronha , com o qual logo no Novem-

bro feguinte Luiz de Camões fe em-

barcou em huma groffa Armada , em

que o Vifo-Rei foi ao Malavar , para

favorecer ElRei de Cochim , e o de

Porca e outros amigos do Estado

quem ElRei da Pimenta ( que por ou-

tro nome Chamaổ de Chembé ) tinha

apertado , e tomado algumas Ilhas . Tan-

to que o Vifo Rei furgio no porto man-

dou fahir a gente nas ilhas , e com mor-

te de muitos Malavares forao deftruidas ,

e queimadas pelos noflos , o que obri-

gou a pedir pazes ao Rei da Pimenta ,

como largamente fe conta na Chronica

delRei D. Joao III . (*) e na Sexta De-

cada de Diogo do Couto . Efta primei-'

ra jornada defcreve Luiz de Camões

breve , e elegantemente na Elegia da

fua viagem , que começa :

O Poeta Simonides fallando , &c.

On-

(*) Chr. delRei D. Joao III. p. 4. c. 103、

Couto Decad. 6. lib . 10. f. 16. & 17.
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Onde depois de contar como partira

de Lisboa , e paflára o cabo de Boa-

Efperança , diz affi :

Deta arte me chegou minha ventura

deta defejada , e longa terra ,

De todo o pobre honrado fepultura.

Vi quanta vaidade em nós fe encerra;

E nos proprios quam pouca, contra qué

Foi logo neceffario termos guerra.

Que buma Ilha que o Rei de Porca tem ,

Que o Rei da Pimenta lhe tomira

Fomos tomarlha , e fuccedeo nos bem.

Com buma Armada groſſa , ğ ajuntára

O Vijo-Rei , de Goa nos partimos

Co toda a gente de armas, ğ le achara.

E com pouco trabalho deftruimos

>

Agente , no curvo arco exercitada :

Com mortes, com incendios os punimos.

Era a Ilha com agoas alagada ,

De modo que fe andava em Almadias ,

Em fim outra Veneza trasladada.

Nella nos detivemos fós dous dias >

Queforaōpera alguns os derradeiros.

Que paffaraode Stygie ús agoasfrias.

Provafe tambem paflar nefte anno á In-

dia , porque no mesmo tempo fuccedeo

em Ceita a perda de D. Pedro de Me-

ne-
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nefes , a quem ElRei D. Joao III . (*)

mandára por Capitao daquella Cidade

no anno de 1549. em lugar de D. A-

fonfo de Noronha quando foi para

Vifo-Rei da India e entre outros fi-

dalgos , a quem os Mouros matárao na-

quelle recontro , foi D. Antonio de No-

ronha fobrinho do mefmo Capitao , fi-

lho do Conde de Linhares D. Francif-

co de Noronha , o qual tinha fido par-

ticular amigo de Luiz de Camões no

Reino. Chegáraō eftas novas á India ,

juntamente com as do falecimento do

Principe D. Joao que foi em Janeiro

de 1554. no Setembro do mefmo an-

e derao occafiaó a Luiz de Camões

compor a Egloga de Umbrano , e Fron-

delio que anda nas fuas Rimas , como

elle mefmo diz na fua primeira carta

que efcreveo da India no Janeiro de

1555. em que lamenta eftas duas mor-

tes. Nefte inefmo anno de 1555. (**)

mandou u Vito-Rei D. Pedro Maſca-

renhas ( que já fuccedera a D Afonfo

de Noronha ) huma armada ao Eftrei-

no ,

to

(*) Chron. delRei D. Joao III. p. 4. c. 69;

(**) Conto Dec. 7. lib. 1. cap. 3.

1
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to de Meca , de que deu a Capitania

mór a Manoel de Vafconcelos , o qual

partio de Goa em Fevereiro , e levou

ordem do Vito-Rei que fe foffe por nas

portas do Estreito , junto do Monte Fe-

lix , a efperar as náos dos Mouros. EC-

teve nefte porto Manoel de Vafconcel-

los até fe lhe gaftar a monçao , e de-

pois fe foi invernar a Ormus donde

dando guarda á frota , tornou a entrar

em Goa nos primeiros de Outubro. Nef-

ta armada , parece foi Luiz de Camões ,

e que na estancia do monte Felix com-

pôs aquella fua Canfao em que defcre-

ve particularmente aquelle monte

paragem, como fe della vê, que diz affi :

Junto de bumfeco , fero , e efteril monte

Inutil , e defpido , calvo , informe ,

Da natureza em tudo aborrecido

Onde nem ave voa , ou fera dorme

Nem rio claro corre , ou ferve fonte ,

Nem verde ramo faz doce roido ;

Cujo nome do vulgo introduzido ,

He Felix por antifrafi infelice.

O qual a natureza ,

Situou junto á parte

>

Onde bum braço de mar alto reparte

A Abaffia , da Arabica afperefa ,

On-
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Onde fundada já for Berenice

Ficando á parte donde

O Sol que nella ferve fe lhe efconde.

Nelle aparece o Cabo com que a cofa

Africana , que vem do Auftro correndo

Limite faz , Aromata chamado ,

Aromata outro tempo que correndo

Otempo , a rude lingoa mal compofta

Dos proprios , outro nome lhe tem dado.

Aqui , no mar que quer apreffurado

Entrar pola garganta defte braço ,

Me trouxe bum tempo , e teve ,

Minha fera ventura ;

Aqui nefta remota , afpera , e dura

Parte do mundo , quis que a vida breve

Tambem de fi deixaffe bum breve espaço ;

Porque ficaffe a vida ,

Pelo Mundo em pedaços repartida.

Aqui me achei gaftado buns triftes dias ,

Triftes , forçados , máos , e folitarios ,

Trabalhofos , de dor , e de ira cheos

Nao tendo tao fómente por contrarios

A vida, o Sol ardente , as agoas frias ,

Os ares groffos , fervidos , e feos ,

Mas os meus pensamentos , &c.

Chegado a Goa , diz Pero de Ma-

riz que o mandou o Vifo Rei por Pro-

vedor mór dos defuntos da China , o

que
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que parece nao póde fer ; porque o

Vifo-Rei D. Pedro Mafcarenhas , fal-

leceo em Goa , aos dezafeis de Junho

defte anno de 1555. , e a armada do

monte Felix tornou áquella Cidade no

Outubro feguinte do mefmo anno em

que já governava havia quafi quatro

mezes Francifco Barreto ; pelo que mais

certo parece o que outros affirmao , e

he que chegando Luiz de Camões a

Goa fez aquella Satira que anda no fim

da primeira parte das fuas Rimas , con-

tra alguns moradores daquella Cidade ,

com titulo , de Feftas que fe fizeraổ á

fucceffao do Governador , do que fen-

tindo-fe Francifco Barreto , ou por ze-

lo da justiça , ou por queixas dos mo-

tejados , o mandou prender , e defter-

rou para a China , no anno feguinte de

1556. (*) em que defpachou alguns Ca-

pitães para o Sul . A ifto favorecem os

verfos do mefmo Poeta , o qual fe quei-

xa defte defterro , e prifaõ mandada fa-

zer pelo Governador , e de hum terri-

vel naufragio que padeceo na cofta de

(*) Couto Deccado 7. lib. 4. c. 3 .

Cam-
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, comoCamboja , junto do rio Mecon

diz na eftan. 128. do Cant. 10 .

Efte receberá placids , e brando

No feu regaço os cantos , que molhados

Vem do naufragio trifte , e miferando

Dos procelofos baixos escapados :

Das fomes , dos perigos grādes , quando

Será o injufto mando executado

Naquelle , cuja lira fonorofa ,

Será mais afamada que ditofa.

E no canto 7.: eftan. 81. onde pe-

de favor ás Nynfas do Tejo para can-

tar os Varões Illuftres que finge leva-

va D. Vafco da Gama pintados nos tol-

dos , e bandeiras , e moitrava ao Catual

feu irmao Paulo da Gama. Entre outras

queixas que da dos poucos premios que

recebia de feus verfos , diz afli :

E ainda Nynfas minbas naõ baſtava

Que tamanhas miferias me cercaffem ;

Se nao que aquelles q eu cantado andava,

Talpremio de meus verfos me tornaffem.

Atroco dos defcanços que fperava.

Das capellas de louro que me honraſſem

Trabalhos nunqua ufados me inventaraõ,

Com que em tao duro Eftado me deitarao

E na Cançaố 10. das primeiras Ri-

mas :

Em
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>Em fim naõ houve tranfe de Fortuna

Nem perigos , nem cafos duvidofos

(Injustiças daquelles , que o confuso

Regimento do mundo antigo abujo

Faz fobre os outros homens poderofos )

Que eu nao paſſaſſe , &c.

De maneira que efta jornada naó foi

por defpacho fenão por pena , e degre-

do , pois diz que a fez quando foi con-

tra elle o injufto mando executado . Nef-

te tempo em que andou pelas partes do

Sul efteve nas Ilhas de Moluco , e par-

ticularmente na de Ternate , de quem ,

e do feu Vulcano que está no fimo do

monte faz particular mençao na fua Can-

çao 6. que diz :

Com força defufada

Aquenta o fogo eterno

Huma Ilha , lá nas partes do Oriente ,

De eftranhos habitada

Aonde o duro inverno

Os campos reverdeffe , alegremente :

A Lufitana gente

Por armas Janguinofas ,

Tem della o fenborio :

Cercada eftá de hum Rio

De maritimas agoas faudofas ;

Das ervas que aqui nafcem

Os
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Os gados juntamente , e os olhos pafcem.

Aqui minha ventura

Quis que buma grande parte

Da vida que nao tinha je paſſaſſe ,

Para que a fepultura

Nas mãos do fero Marte ,

Defague , e de lebranças matifaffe,&c.

A afliftencia de Macáo parece que

foi a ultima do tempo que andou no

Sul , pois vindo de lá padeceo o nau-

fragio , que foi o derradeiro trabalho

antes de chegar a Goa. Em Macáo te-

ve o officio de Provedor mór dos de-

funtos , e com a commodidade do lu-

gar devia de compôr aqui alguma boa

parte dos feus Luziadas , pois de lá

os trouxe configo. Acabado o feu tem-

po fe embarcou para Goa com ef-

peranças de lograr algum defcanço nel-

la ; porque vinha rico do que houvera

do cargo , e dos amigos ; porém fuc-

cedeo-lhe ao contrario , como aconte-

ce ás mais das efperanças do mundo.

Porque navegando pela Cofta de Com-

boja fe perdeo na paragem da Foz do

Mecon , Rio que nafcendo na China

corre por muita diftancia de terras , e

de-

.
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devidindo pelo meio a Camboja , cref-

cido com as grandes correntes de ou-

tros rios que recebe , vem fair ao mar

em hum lago de mais de telenta le-

goas de Comprido. Aqui deu a fua náo

em huns baixos onde fe fez em peda-

ços padecendo todos hum miferavel

naufragio Luiz de Camões fe falvou

em huma taboa , e em tao apertado ,

e manifefto perigo fó teve lembrança

dos cantos dos feus Lufiadas para os

levar configo , efquecendo-fe de tudo o

mais que trazia , no que nao merece

menor louvor , que o que fe dá a Ce-

far , quando efcapou no porto de Ale-

xandria nadando com huma maổ , e le-

vando os feus Comentarios na outra.

Defte naufragio fe queixa Luiz de Ca-

mões muitas vezes , e em particular no

Canto 7. eftan . 8o. referindo o entre

outros trabalhos feus :

Agora com pobreza aborrecida

Por hofpicios alberos degradado ,

Agora da efperança já acquirida ,

De novo mais que nunca derribado :

Agora ás coftas efcapando a vida ,

Que de bum fio pendia tao delgado ,

Que nao menos milagre foifalvar-fe ,

Que
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Que pera o Reyjudaico acrefcentar-fe.

E na Cançaõ 10. das Rimas :

A piedade humana me faltava ,

A gente amiga já contraria via

No primeiro perigo , e no fegundo

Terra em que por os pés me falecia ,

Ar para refpirar fe me negava ,

E faltavame em fim o tepo, e mundo&c.

No porto defte Rio efteve Luiz de

Camões algum tempo reparando -fe da

perda do naufragio , e com efta occa-

fiao , dizem que compôz aqui aquella

fua traduçao do Pfalmo : Super flumi-

na Babylonis , que começa :

Sobolos rios que vao, &c.

Na qual acomodando a fi aquelles tra-

balhos e fentimento de que trata o

Pfalmo , moftra bem o que padeceo , e

como recorreo logo a Deos por reme-

dio de feu mal , conformando-fe Crif-

tamente neste , e nos outros infortunios

da vida , com o que delle defpunha a

divina Providencia , como fe vê da fua

Canção já referida onde diz :

Já de mal que me venha naõ me arredo ,

Nem bem que me falleça já pretendo

Que pera mim naõ val aftucia humana

De força foberana ,

Da

"
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Daprovidencia, em fim divina , pědo&c.

Reformado defte naufragio fe veio

a Malaca , e dahi a Goa , onde chegou

Governando o Vifo-Rei D. Conftanti-

no , e nao Francifco Barreto , como diz

Pero de Maris . O que além de conftar

pelo feu Comentador Manoel Correa ,

fe prova tambem pola razao dos tem-

pos. Porque vindo Luiz de Camões da

armada do monte Felix em Outubro

de 1555. nao podia partir para o Sul

fenao já no anno de 1556. em que o

Governador Francifco Barreto defpachou

os Capitães das viages para aquellas

partes , como temos dito . E acabando

o governo de Francifco Barreto a 3.

de Setembro de 1558. (*) em que che-

gou o Vifo-Rei D. Conftantino a Goa ,

nao podia fer , que em espaço de dous

annos fómente foffe a Malaca , eftivef-

ſe em Maluco , e voltaffe á China , e

exercitaſſe lá o cargo de Provedor mór ,

e tornaffe a Goa. Por onde o certo pa-

rece , que veio a Goa depois que o

Vilo-Rei D. Conftantino entrou no go-

ver-

(*) Couto Dec. 7. lib. 5. c . 8. o Com. de

Cor . Canto 7. eft. 18, & no Canto 19. eſt. 128.
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verno daquelle Eftado. Ajudao tambem

a eftas conjecturas as oitavas que fez ao

mefmo Vifo-Rei eftando já em Goa ,

que começao :

Como nos voffos hombros taỡ conſtantes ,

Principe illuftre , eraro , fuftenteis

Tantos negocios arduos , e importantes ,

Dignos de largo Imperio , q regeis , &e.

Nas quais oitavas fe trata já da to-

,mada de Damao e jornada de Jafa-

napataố , feitas pelo Vifo-Rei. Pelo que

fegundo ifto chegou Luiz de Camões a

Goa depois do anno de 1560. em que

o Vifo -Rei D. Conftantino tinha já aca-

badas eftas emprefas. Pouco mais du-

rou o governo ao Vifo-Rei , em cujo

tempo nao parece que Luiz de Camões

teve prizao alguma , pelo officio que

adminiftrou na China , antes moftra nas

oitavas referidas , eftar favorecido del-

le , e pareça que devia fer feu antigo

Mecenas como tambem o tinha fido

no Reino o Duque D. Theodo-

fio feu irmao. Além difto confta que

nefte tempo foi o teu graciofo banque-

te , para o qual convidou a D. Francif-

co de Almeida , D. Vafco de Ataide ,

Eitor da Silveira , Joao Lopes Leitao ,

e

$

<
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e Francifco de Mello , e depois de os

receber em huma cafa bem adereçada ,

e os fentar á Mefa , que tinha muito

compoſta , deſcobrindo-fe os partos achá-

rao nelles verfos efcritos , em lugar de

iguarias , como fe vê na primeira parte

das fuas Rimas ; com o que o banque-

te ficou affaz feftejado , e celebrado en-

tao , e depois em toda a parte. Todos

eftes Fidalgos andavao em Goa no ultimo

anno do Viforey D. Conftantino , e na Seti-

ma Decada de Diogo do Couto, fe faz en-

tao mençaõ delles. Defte tempo fao as oi-

tavas q fez do defconcerto do mundo a D.

Antonio de Noronha , q depois governou

aquelle Estado , e outros muitos verfos a

varios fidalgos q eſtaō nas fuas Rimas; dos

equaes le vê bem quam eftimado andava

o noffo Poeta de toda a fidalguia da In-

dia , e nao com novas moleftias . Aqui

gaftou liberalmente o que trouxe do Sul,

e lhe derao feus amigos , e foi nifto tao

largo que em breve tempo tornou á pò-

breza com que começára ; o que lhe a-

conteceo por vezes , com alguma nota

dos que por ifto o tinhao em conta de

mal confiderado , nao atentando que os

generofos efpiritos padecerao muitas ve

ར

V ZCS
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:

zes efta falta , porque nao lhe fofre a

grandeza do animo aplicar-fe ás coufas

inferiores , e de intereffe ; affi lemos de

Homero , Socrates , Crates , Marcial ,

Valerio Flaco , e outros fublimes enge-

nhos , que nunca curárao de fer ricos ,

mas de enriquecer a todos com fuas obras.

Em Setembro de 1561. teve fuceffor

no cargo o Viſorei D. Coftantino . E diz

Diogo do Couto , que atè feu tempo du-

rou naquelle Eftado a primitiva India ,

em que os homens pretendiao fómente

fer vaferofos , e honrados , e deſpreza-

vao o intereffe ; e que dali por diante

começou a fer idolatrada a avareza , ao

qual vicio chama a Sabedoria Divina ,

raiz de todos os males , e como efte

fe foi apoderando daquelle Estado , tem

introduzido nelle tantos , que parece ja

agora irremediavel fua cura , fe Decs

milagrofamente lhe nao acode.

Começou logo Luis de Camões a

-fentir efta declinaçao , porque nao lhe

-valeo o favor que o Conde do Redondo

novo Viforei lhe fez ( como fe vê dos

verfos que lhe compôs ) para deixar de

fer em feu tempo prezo : e fegundo

- parece , pelas culpas de que foi acufa-

do

t

*
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1 do na administraçao do officio da Chi-

na. E nao baftou livrarfe defta accufaçao

para fair do cacere , onde efteve algum

tempo , porque Miguel Rodriguez Cou-

tinho fios feccos , peſſoa nobre , e rica

o embargou na prizao por certo dinhei-

ro que lhe tinha empreftado. De ma-

neira , que lhe foi neceffario a Luis de

Camões focorrer-fe de novo ao Conde

Viforei , como fe vê daquellas redondi-

lhas , que andao na ſegunda parte das

Rimas e começao :

#

,

Que Diabo ha taổ danado ,

Que nao tema a cutilada

Dos fius fecos da efpada

Do fero Miguel armado ?

Livre defta prizao continuou depois al-

guns annos em Goa , invernando em

terra , e embarcando-fe os Verões nas

armadas , onde compôs as mais de fuas

Odes , e Canções , como fe dellas vê ,

que todas fallao com Neptuno , com as

Nereidas , e outras Ninfas , a quem a

Gentilidade venerava por Deidades ma-

ritimas. Nos fucceffos de guerra em

que eftas armadas fe achárao , fe mof-

trou fempre valerofo foldado como

quem nao fabia voltar as coftas aos ini-

V ii

,

mi-
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migos. Nem lhe embotárao as letras a

lança , antes lhe acrefcentarao o valor ,

porque por iflo fingiao os Antigos , que

a mefma Pallas era Deofa das fciencias ,

e das armas ; e Luis de Camões fervio

neftas occafiões de maneira que fempre

fe louvou diffo , como fe vê no Canto

10. eftanc. penult. fallando com ElRey D.

Sebaftiao , onde diz :

Para fervirvos braço ás armas feito ,

Para cantarvos mente ás Mufas dada &c.

E no Canto 7. eſtanc. 79.

Agora o Mar , agora exprimentando

Os perigos Movorcios inhumanos "

<

Qual Canace que á morte fe condena ,

N'umamaofepre a efpada , e noutra a penna.

He efta abonaçao que Luis de Camo-

es dá de feu esforço de grande cre-

dito , pelas muitas teftemunhas vivas

que tinha naquelle tempo , e os Portu-

guefes fao tao rigurofos cenfores da

verdade , que fó não confentem , a feus

vifinhos gabarfe do que nao tem , mas

ainda ás vefes lhe confeffao difficul-

tolamente o que na verdade poffuem. !

Tinha ja nefte tempo compofto o feu

Poema heroico dos Lufiadas , e como elle

conhecia o grande preço defta obra , de-

ter-

H
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terminou de fe embarcar para o Reino

a oferecella a ElRey D. Sebaftiao ( ain-

da que entao por fer de pouca idade

nao governava)Porém Pero Barreto o tirou

defte penfamento , por o levar configo

a Moçambique , onde hia entrar por

Capitão de Sofalla. Foife com elle Luis

de Camões movido de fuas promeffas ,

mas embreve tempo fe vio defengana-

do dellas. Pelo que chegando áquella

Ilha a náo Santa Fé , que vinha para o

Reino fe quis nella embarcar. Acodio

a lho impedir Pero Barreto , e ou mo-

vido do desejo de o ter configo , ou por

quaefquer outros refpeitos lhe pedio

duzentos cruzados que gaftára com elle

na matalotagem de Goa atè Moçambi-

que. Vinhao naquella náo muitos fidal-

gos amigos de Luis de Camões

que entravao Eitor da Silveira , Anto-

nio Cabral , Luis da Veiga , Duarte de

Abreu, e Antonio Sarrao , aos quais deu

noticia do que paffava , e elles fintan-

dofe entre fi , pagarao efta contia , e o

trouxerao á fua conta atè o Reino. Vinha

tambem neſta náo Diogo do Couto ,

que depois foi Chronifta , e primeiro

guarda mór do Tombo do Estado da

em

In--
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India , o qual diz em huma carta , que

no anno de mil e feiscentos e onze eſcre-

veo a hum amigo feu defte Reyno , que

por o fer grande de Luis de Camões

The comunicou elle a obra dos feus Lu-

fiadas , e que lhe pedio ospedio os quifeffe co-

mentar , o que Diogo de Couto fez de-

pois em parte como em fua vida ſe verá .

Chegou Luis de Camões a Lisboa

na maior força da pefte , que chamaổ

grande , correndo o anno de mil e qui-

nhentos foflenta e nove , e affi lhe foi ne-

ceffario efperar que acabaffe aquelle mal

para poder pôr fuas coufas em ordem , e

imprimir o feu poema ; em que fe paf-

farao quafi dous annos , porque no de

mil e quinhentos fetenta e dous fahio á

luz com efta admiravel obra ; porque de

fua milicia e peregrinações eftá baftan-

te dito , falaremos agora da excellencia

de feu engenho , e doutrina , que nos

Varoens doutos he o que principalmente

fe confidera.

Para poder explicar as perfeições

deſte poema fao neceffarios mais livros

que os que gaftou Macrobio em apon-

tar as das Eneadas. (*) Porque efte ge-

ne-

() Macro.4 1.3.Satur vjq.a a totumjexiju .
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nero de poema , afli como tem o prin-

cipal lugar na poeſia , (* ) affi he taổ difi-

cultofa na compofiçao, fe fe houverem de

guardarperfeitamente todos os preceitos.

da arte, que des do principio do Mundo

atè o tempo do noffo Poeta nao houve mais

que quatro a quem fe pudeffe dar efte lou-

vor.Eftes forao Homero entre os Gregos,

Virgilio nos Latinos , Torquato Taſſo

entre os Italianos , e o noflo Poeta em

Helpanha. Com tudo entre eftes , me-

rece Luis de Camões particular louvor ,

porque ainda que nao excedeo em tudo

atodos , ao menos fe a ventejou a cada

hum em alguna parte , como logo ve-

remos.

O Poema heroico , a que os Gregos

chamao Epico , tem cinco partes effen-

ciaes ( a que parece le redufem todas as

mais ) que fao : fer Imitaçaó heroica ,

honefta , util , e deleitofa. O fer huma

fó acçao he coufa tao importante , que

no poema Epico fe tem por fua fuſtan-

cia , como fe vê de toda a arte poeti-

ca de Ariftoteles , e fundafe efte precei-

to na razao natural da imitaçao , e pin-

(*) Scaligerus Poetices. lib 1. c. 13.
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tura , que moftra nao fe poderem imitar.

duas acções juntamente , e eſta he a di-

ferença q ha entre o Poeta Heroico , Hif

toriador , porque o Hiftoriador escreve a

narração das couías como acontecerao fu-

cceffivamente , mas o Poeta efcolhe huma

fó acçao de hum Heroe e effa refere ,

nao pontualmente como foi , mas como

convinha fer ornada a narraçao com

varios Epifodios , que faõ digreflões de

fabulas , acontencimentos , e enredos

com que com fuavidade perfuada aos

que o lerem , e ouvirem : Oportet , igi-

tur diz Ariftoteles , quem admodum

in alijs imitatricibus, uña imitatio uni-

us eft , fic & fabulam , quia actionis

imitatio eft , uniufque effe , & bujus

totius. E noutra parte . Fabula quidem

eft una , non quemadmodum nonnulli

urbitrantur , fi circa unumfuerit ; mul-

ta enim, & infinita genere contigunt ,

ex quibus nennullis nihil eft unum : fic

autem, & actiones unius multæ funt ,

ex quibus una multa fit actio : quare

omnes videntur peccare quicumque poe-

tarum Heracleidem , & Thefeidem , &

buiufcemodi poemata fecerunt , putant

enim , quia unus erat Hercules , unam

&

1
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&fabulam effe oportere. Homerus au-

tem quemadmodum & cæteris rebus

antecellit , & hoc videtur pulchre vi-

diffe , fine propter artem , five propter

naturam; Odyfeam enim faciens non

complexus eft carmine illo omnia quæ-

cumque illi contigere &c. Verum circa

unam actionem , qualem dicim us odif-

feam manfit, eodem pacto & Illiadem.

O mesmo refolve Horacio na fua Poeti-

ca dizendo :

Denique , fit quoduis fimplex dunta-

xat , & unum.

Por faltarem nefte effencial fundamento

de huma fó acçao Ovidio , Sifo Italico ,

e Lucano , fenao tem por poetas heroi-

cos ; e entre os Medernos cahio tam-

bem neſte defeito Ludovico Ariofto

que no feu Orlando feguio , e pro-

poz tao multiplicadas acções ; coufatáo

tanto contra os preceitos da Arte , o

que verdadeiramente he muito de fentir

em tao florido e ornado Poema , como

o de Ariofto , hum dos mais engenho-

fos , e abundantes entendimentos que até

feu tempo houve , porque por errar efta

acçao , nao tomou a palma a muitos dos

antigos e modernos , e fe propufera >

fe-
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feguira perfeitamente o furor de Orlan-

do , que ella fez acçao fecundaria , ain-

da tivera defculpa , mas propondo tan-

tas acções , como fao :

Le done , i cavalier , l'arme , gli amori ,

Le cortefie , l'audaci impreſe io canto &c.

Errou muito , affi em as multiplicar , co-

mo em as propor primeiras. E fe o que

diffe por acçao fecundaria de Orlando.

Dirô de Orlando en un medefmo tratto

Cofa no detta inprofa , mai ne in rima ,

Che per Amor vene in furore , & matto

Huomo che fi faggio eraftimato prima. &c.

O propulera por primeira , pudera

defender-le , e forao entao menos e mais

curtos epifodios , que por razao das

acções multiplicadas accumulou , com

que o pema ficára mais proporcionado ,

e fermofo ainda que fempre lhe faltá-

ra o principal , que he a qualidade da

acçao , pois por fer furia nafcida de cou-

fa tao indigna , como os amores de Ange-

lica , nao deve fer imitada. Tanto per-

dem ainda os grandes engenhos faltos de

Arte , avendo , como diffe Horacio , de

. ་

10-
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fogeitar a fertilidade do engenho aos

preceitos della ( * ) .

Ego nec ftudium fine divite vena ,

Nec rude quid profit video ingenium : alterius

Altera poffit opem res , & conjurat amice &c.

Efte preceito de feguir huma fó acçao

guardou excellentemente o Noflo Poeta

propondo o defcobrimento da India , o

qual fez D. Vafco da Gama com feus fol-

dados , como ſe vê do difcurfo do poe-

ma , que começa navegando Vasco da Ga-

ma junto a Maçambique : e acaba quando

o mefino Capitao entrou em Lisboa . Po-

rém na propofiçao , e titulo ( como eſta

obra era de outros fegundos Argonautas )

feguio a Appolonio Rhodio a quem fe dá

o primeiro lugar entre os Gregos , depois

de Homero , o qual intitulou o feu poe-

dos Argonautas , e na propofiçao naố

nomeou a Jalao Capitao da jornada , fe-

nao a todos os que cometerao aquella

emprefa , e affi começa : (**)

ma ,

A te principium ó Phabe , prifcorum

laudes virorum

Memorabo , qui Ponti per os ,& petras

Horat. de Arte poetica.

Cir-

(**) Appollon. Rhod. lib. 1. Argo naur.
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"Cyaneas , regis mandato Pelia

Aureum ad vellus probé inftru&tam

tranftris impulerunt Argo.

Depois defta primeira acçao tocou tam-

bem Luis de Camões alguns dos prin-

cipaes Epifodios do Poema , o que por

fer depois da principal acçao propofta ,

nao he defeito , legundo fe vê em Ho-

mero, e Virgilio , que tambem propufe-

rao eftas acções fecundarias como jul-

gará facilmente quem os bem confi-

derar.

A fegunda condiçao do Poema he-

roico , he fer acçaó Honefta , e digna

de fe imitar , por quanto o fim da poe-

, e principalmente heroica , he enfi-

nar , incitar , e mover deleitando . Nef-

ta parte excedeo muito Luis de Ca-

mões a Estacio na fua Thebaida , e a

Claudiano no feu Rapto de Proferpina ,

porque ainda que eftes Poetas acertárao

mais que os outros em efcolher huma

fó acção , com tudo faltárao na quali-

dade della ; porque as fuas acções naố

fao verdadeiramente dignas de le imitar,

que he o fim , e intento de toda a po-

efia , pois o Argumento de Eftacio foi

o odio dos dous irmãos Etheocles , e

Po-

4

(
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Polynices , acçao indigna de fer fabi-

da , quanto mais imitada ; e a de Clau-

diano he o roubo de Proferpina , tan-

to mais aborrecivel , quanto maior foi

o roubador della. O argumento do po-

ema heroico ha de fer honefto para fe

imitar , e admiravel para mover , e de-

leitar , no que Homero he digno de lou-

vor em quanto conta os trablhos que

Olyffes padeceo até tornar á fua patria ,

mas nao na conclufao do Poema ; com

as mortes que deu privadamente aos

pretenfores de Penelope defarmados. A

efta materia fe avantaja pouco a chegada

de Eneas a Italia , e guerras fobre o Cer-

vo que andando á caffa ferio Afcanio

acções em que ha pouco do grande , e

admiravel. É affi fica mui fuperior a to-

das ellas o argumento do noflo Poeta

que trata do defcobrimento da India

em que Vafco da Gama rodeou a maior

parte da terra , vencendo com fingular

valor as forças dos elementos , as trei-

ções , e armas dos inimigos , fomes

fedes , eftranhefa de climas , injurias

dos tempos , e moftrou ao mundo o ver-

dadeiro conhecimento de fi mefmo , em

que des de feu principio até entao ef-

ti-
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tivera ignorante achando novas eftrellas ,

e novos mares , comunicando o Oriente

com o Occidente , de que fe feguio dar

aos povos de Europa a noticia de tan-

tas drogas , fruitos , e pedras em que a

natureza fe moftrou maravilhofa , e be-

nigna para com os mortaes , e aos mo-

radores de Afia o conhecimento das Ar-

tes , policia , fciencias de Europa , e fo-

bre tudo do verdadeiro Deos , de que

os mais delles eftavad totolmente igno-

rantes. Por onde na qualidade da acçao

heroica fica o noffo Poema fupereor a to-

dos os Antigos , e Modernos.

Nem obfta contra ifto , dizerem al-

guns , que profanou o Poeta efta honeſti-

dade , e grandeza da acçao com naố

guardar á Religiao o decóro devido ,

invocando Mufas , e fingindo Concilios

de Deoles , indecentes a Poeta Catho-

lico , e que como tal devia entes invocar

os Santos , e ufar nas ficções de milagres

e aparecimentos de Anjos , como alguns

modernos fizerao. Porque a ifto fe ref-

ponde , que notorio he , nao fer a pocfia

outra coufa , fe nao huma imitação , ou

fabula
,
a qual tras fempre configo , co-

mo parte effencial a invocaçao das Mu-

fas
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fas do Parnafo , fegundo a divifao dos

poemas , em que a Caliope coube o He-

roico , e por iffo he invocada nos poe-

mas Epicos , e efta fabula pertence fó-

mente à poefia , e fó pelos poetas foi

inventada. De maneira que até os Anti-

gos que adoravao aos outros Deofes Gen-

tilicos por verdadeiros , tinhao as Mu-

fas por fingidas , porque bem fabiao

que nunca no Parnafo houvera taes Deo-

fas , nem por effas erao tidas , nem ado-

radas das Republicas ; fendo pois ifto

affi , claro fica que nao ulou Luis de

Camões de termo algum fuprefticiofo

pedindo ajuda a Divindades Gentilicas

( pois eftas forao fempre conhecidas de

todos por fabulofas ) mas que guardou

o eftillo do Poema heroico fegundo os

Latinos , que he invocar as Mufas de-

pois de propor a acçao , e affi continu-

ou a poefia com os termos até entao

coftumados de poetas Catholicos , e gra-

viffimos , como forao Senafaro no poema

de PartuVirginis o Bispo Hieronimo Vi-

de em quali todas as poefias maiores

Bautista Mutuano Religiofo Carmelita

nas fuas vidas dos Santos , Juviano Pon-

tano , Angelo Policiano , Miguel Ma-

ru-
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rulo , e outros que feria largo referir.

Porém em nao introdufir Luis de Camõ-

es Anjos , e Santos nas fabulas que fin

gio , mais parrece digno de louvor que

de reprehenfao , porque he indecencia

grandiffima ufar dos nomes dos Santos

para fabulas profanas , com a mesma

facilidade com que os Gentios o faziaó ,

e afli he muito de calumniar , que nos

poemas de Torcato , e Ariofto andem os

Anjos , e Santos fallando com os Cava-

leiros andantes , e trafendo-lhes recado

do Ceo , e que Sao Joao Evangeliſta le-

ve a Aftolfo fobre o globo da Lua

moftrar-lhe o fifo de Roldao , que estava

metido em huma redoma de vidro. Nao

fe hao os Santos de tomar na boca , nem

na hiftoria para materia de entreteni-

mento , mas hafe de efcrever delles com

toda a reverencia , e decencia devida ,

que nao fe compadece mifturar as cousas

fagradas com as profanas. Além de fer

inconviniente grande em hum livro que

trata de argumento verdadeiro , e em

que fe hao de referir verdadeiros mi-

lagres, efcreverem-fe milagres fabulofos ,

fem fe diferençarem huns dos outros ,

com que os leitores ignorantes , podem

ca-

#
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cair em erro de nao conhecerem quaes

devem de fer cridos. Por tanto queren-

do o Poeta e vitar tao grandes incovi-

nientes , ufou dos nomes dos Deoles

gentilicos por materia commua , e no-

toria de fingimentos poeticos , com que

nimguem fe podia enganar , mas

>

nas

>

coufas verdadeiras , guardando inteira-

mente o decoro á Religiao , introdufio

fempre a Vafco da Gama , fallando com

toda a piedade Catholica ; de maneira

que os milagres verdadeiros , e coufas

fantas as trata com a decencia , e gra-

vidade divida , e as ficções ficao conhe

cidas de todos vendo-fe que fao fabulas

notorias. Efte mesmo eftilo guardàrao

cs mais dos Poetas acima nomeados

aquem podemos acrefcentar Claudiano

que fegundo a melhor opiniao , e mais

univerfal foi Catholico , e ufou deftas

invocações , e concilios dos Deoles com

maior liberdade do que vemos nos Lu-

fiadas. Quanto mais que Luis de Camões

nao fez eftas ficções dos Deofes a cafo ,

fenao com muita confideraçao , intro-

dufindo debaixo deftas fabulas huma ex-

cellente Alegoria , ( a que os Foetas

chama a alma da fabula ) e affi enten-

X deo
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deo debaxo do nome de Jupiter , e De

ofes , a divina providencia , e os efpi-

ritos Angelicos , porque governa o mun-

do , dos quaes os bons nos ajudað , e

os mãos nos empecem. E he tao anti-

go efte penfamento , que até alguns dos

primeiros Filofofos , que eftas deidades

inventáraổ , nao quizerao entender outra

coufa nellas , como fe vê largamente

de S. Agostinho na fua Cidade de Deos ,

e ainda da Canonica de S. Pedro que

por razao do tal intento ( fegundo S.

Hieronimo alegado nefte lugar por o

Padre Juftiniano ) (*) chama a eftas fabu-

las doutas ; porém como eftes Filofofos

pola falta do lume da Fé cairao em mui-

tos erros , e derao com eftas fabulas cau.

fa á Idolatria forao condenadas do

Apoftolo no dito lugar dizendo : Nou

doctos fabulas fecuti notam fecimus

vobis Domini noftri lefu Chrifti virtu-

tem , & prefentiam &c. mas hoje que

nao ha efte perigo , com os exemplos e

razões já alegadas tem lugar a Alegoria

que o Poeta nellas entendeo como imi-

tando Virgilio no fim do fexto da Enei-

da , explicou neftas Oitavas em que in

>

tro-

(*) Inft. in cap.1, epiſt, 2 , Petr, verf.18. n.3.
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troduz a Tetis daclarando a Efphera a

D. Vafco da Gama , onde fallando do

Ceo Impirio , diz affi :

Aqui fó verdadeiros gloriofos

Divos eftao , porque eu Saturno e Jano ,

Jupiter , Fano , fomos fabulofos ,

Fingidos do mortal e cego engano.

So pera fazer Verfos deleitofos

Servimos , e fe mais a trato humano

Nos póde dar , he fó que o nome noſſo

Neffas eftrellas pôs a engenho voſſo.

E tambemporque a Santa providencia

Que em Jupiter aqui fe reprefenta ,

Por efpiritos mil que temprudencia ,

Governa o Mundo todo que fuftenta.

Infinalo a Profetica fiencia ,

>

Em muitos dos exemplos que apresenta

Os que fao bons guiando favorecem ,

Os máos em quanto pódem nos empecem.

Quer logo aqui apintura que varia ,

Agora deleitando ora enfinando ,

Dar-lhe nomes que antiga poefia ,

A feus Deofes já dera fabulando

Que os Anjos da celefte companhia

Deofes o facro verfo eftá chamando.

Nem nega que effe nome prebeminente

Tembem aos mãos fe dá masfalfamente.

Por tanto affi pelas razões , como pelos

X ii exem-
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exemplos fica Luiz de Camões nefta par-

te livre de toda a calumnia.

Com tudo outra nos refta ainda nefte

ponto a que refponder , e he dizer-fe

tambem que foi o noffo Poeta pouco ho-

nefto nos epifodios de tao honeſto poe-

ma , o que tem facil repofta , porque

como o argumento dos Lufiadas era tao

grave , foi neceffario varialo com alguns

epifodios alegres para entreter os lei-

tores , e para ifto fingio a deleitofa Ilha

de Santa Elena e os efpoforios que

nella celebrarao Vaico da Gama , e feus

foldados com as Nynfas do Occeano

imitando os Poetas antigos , e moder-

nos , que todos meterao nos feus poe-

mas eftes Epifodios amatorios , como fe

vê em Homero nos amores de Calipfo ,

e de Venus , e Marte , em Virgilio nos

da Rainha Dido , e em Appolonio Rho-

dio , e Valerio Flaco nos damas de Lem-

nos com os Argonautas ; e finalmente

nos mais de Torcato Tafſo no feu poe-

ma Heroico. Mas nefta parte levou ain-

da Luiz de Camões grande ventagem aos

referidos , por quanto elles nao preten-

dêrao declarar algumas Alegorias deba-

xo deftas fabulas ( que como diffemos he

2
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á alma do poema ) antes fe vê que naố

tiverao nellas outra tençao , fenaổ delei-

tarem aos leitores ( pofto que a fabula

de Calipfo fofra mais alegoria que as

outras ) e o noffo Poeta debaxo dos no-

mes daquellas Ninfas quiz entender a

gloria , fama , memoria , honra , mara-

vilha , e todas as mais prehiminencias

que participao os Varões illuftres , e ef-

forçados , por premio de fuas obras com

as quaes feus nomes ficao perpetuamen-

te unidos na lembrança dos homens

como fe vê neftes verfos canto 9. 'ef-'

tanc. 89 :

Que as Nynfas do Oceano tao fermofas

Tetis , e a Ilha angelica pintada ,

Outra coufa não be que as deleitofas

Honras , que a vida fazemfublimada :

Aquellas preminencias agloriofas ,

Os triumphos , afronte coroada

Da palma , e louro , a gloria , e maravilha

Eftes fao os deleites, defta Ilha.

Como com eftas palavras ficava a alegria

tao clara , nao fe podem imputar por

indecencia ao Poeta os termos dos elpo-

forios com que a trata , porque efta pår-

ticipaçao da imortalidade da fama , fi

gnificárao fempre os antigos por cafa-

mentos , com que fingiao todos os He-

10-
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roes ou cafados , ou aparentados com as

Deofas.

,

A utilidade que defte poema fe al-

cança nao fe póde explicar em poucas

palavras , porque nao ha ninguem que o

lea , que nao fique inflamado de hum

admiravel defejo de gloria , e de em-

pregar a vida em feitos illuftres , aven-

turando-a pela Fé , pelo Rey , e pela Pa-

tria. Aqui fe vem as partes , e experi-

encia que hao de ter os confelhei-

ros o zello com que os miniftros fu-

periores devem entender no bem puli-

co , e o premio que fe deve dar aos que

bem trabalhao. Na peffoa de Vaſco da

Gama fe reprefenta hum excellente mo-

dello de prudente e heroico Capitao , e

nas dos Reys de Portugal , o exemplo

de hum perfeito Principe. E fe nao deu

efte louvor a todos os que reinarao neſte

Reyno , foi porque o poema heroico

quando fe funda em hiftoria verdadeira ,

que he mais perfeito , ainda que póde

acrefcentar a verdade do que paffou ,

nao pode contrariar ao que paflou na

verdade , de maneira , que nem Virgilio

pudera dizer que Achiles fora morto

per Heitor , nem Homero , que Achiles

^

E

ma-
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matára a Paris , e affi referem ambos ef-

tes Poetas muitos vicios dos feus Prin-

cepes , e Rainhas , por nao fer licito

á poefia encontrar nefta parte a verdade

da hiftoria , da qual guarda efte , e ou-

tros muitos preceitos. Pelo que defte

poema fepodem tirar excellentes regras

para a vida politica , e moral.

O eftillo deleitofo com que eftes pre-

ceitos vao acompanhados nao reconhe-

ce em toda a antiguidade fuperior , e

difficultofamente lhe poderemos dar fe-

melhante , porque deixando a diffonancia-

que os antigos achavao nos verfos de Ho-

mero, como refere Jofefo liv. 1. contra

Apinun , e os muitos que deixou Vir-

gilio por acabar na fua Eneida , a fa-

cilidade , e confonancia defte noffo poe-

ma he tal que nao parecem os

verfos compostos per artificio mas di-

tados da mefma natureza. E naquellest

lugares que em a Poetica de Ariftoteles fe

chamao , Patêcos ou Alteradores do

animo , move os affectos com palavras

tao proprias , e vehementes , que com

fumma efficacia faz força a quem os ler ,

de maneira que fica participante das pai-

>

XO-
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xões que fe contem encubertas debaixo

daquellas palavras imprimindo hum

generofo alvorofo quando trata da guer-

ra , alegria nas feftas gravidade nas

acções dos Principes , compaixao na ad-

verfa fortuna , e finalmente huma ad-

miravel fuavidade em todas as partes

do Poema. Porém nas comparações , e

difcripções fe avantaja tanto , que em

certo modo fe vence affi mefmo , por-

que com tanta vivefa as pinta , e ex-

prime que parece fe reprefentaõ á vif,

ta , e nao ao fentido interior :

He tambem a crudiçao parte do ef-

tillo deleitofo , e a muita de que o nof-

fo Poeta illuftrou o feu Poema he aflás

notoria , nao havendo nelle Eftancia que

nao tenha particular conceito , doutri-

na , ou penfamento peregrino , de ma-

neira que nao fe achará Poema nenhum

onde em tao breve efcritura fe tocalem

tantos e tao Doutos paffos de liçao

varia , como nos feus Lufiadas , porque

quafi nao ha nas letras humanas lugar

infigne de fabula , antiguidade , hiftoria ,

Mathematica , e qualquer outra fciencia

que nelle fe nao achem , e quanto isto

he mais ordinaria nefte Poema tanto

>

2

he
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he mais de admirar nelle , fendo eſta

parte da Poefia mais dificultofa de to-

das. Porque como o principal intento

nella feja mover affectos do animo naố

fe póde alcançar efte effeito ornando

com elocufao , e erudiçao eftes lugares ,

como já o notou excellentemente Arif-

titoles nefta fentença : O portet labo-

rare in ignavis partibus , & neque mo-

ratis , neque fententiarum acumine or-

natis , occulit enim valde fplendida lo-

cutio mores& fententias. Ito tem acon-

tecido a muitos em Hefpanha , que fe

fizerao duros , e afperos encobrindo a

força dos penfamentos com os ornamen-

tos das palavras , de que he bom exem-

plo Francifco de Herrera. Porém Luiz

de Camões foube tomar tal meio nefta

dificuldade , que nao ha verfos que mais

movao o fentimento que os feus , nem

onde juntamente fe veja a oraçao mais

erudita , e compofta. Fazem afli mef-

mo por efta parte a novidade , e ex-

cellencia dos epifodios , nos quaes qua-

fi nenhum outro Poeta fe lhe póde igua-

lar ; porque os mais de Virgilio fao

imitados de Homero , como o banque-

te de Dido , a Relaçao que alli fez

Eneas
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Eneas da perda de Troya , feus traba

lhos , e viagem , os jogos de Sicilia

a jornada do Inferno ; e affi teve nel-

les pouco louvor. E Troquato Taffo

nao fe melhorou com as fabulas dos feus

encantamentos , e cavalleiros andantes :

porque ainda que elegeo fabulas poffi-.

veis , tem muito do improvavel ; o que

he contra os preceitos de Ariftoteles

que diz que nos epifodios devemos ef-

colher antes os impoffiveis provaveis ,

que nao os improvaveis poffiveis : Eli-

gere impoffibilia & verifimilia potius ,

quam poffibilia, & nullo modo proba-

bilia. Este preceito guardou Luiz de

Camões excelentemente , porque depois

de imitar a Virgilio em fazer a acçao

compofta , e nao fimples , com referir

D. Vafco da Gama fua viagem a elRei

de Milinde introduz o Epifodio da

defcripçao de Europa e hiftoria de

Portugal , com as profeffias do velho ,

e Adamafor admiravelmente ; depois na

figura de Monfaide conta os ritos do

Oriente fez hum novo confelho dos .

Deofes maritimos , e a difcripçaõ do Rei-

no de Cupido no monte Idalio. Nao he

menos excellente a pintura da Ilha de S.

>

>

Ele-

清
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Elena, o banquete que nella deu Thetis a

D. Vafco da Gama , e feus companhei-

ros , a mufica da Serea que cantou os

Capitães illuftres Portuguefes que de-

pois havia de conquistar a India , e

finalmente a defcripção dos Globos ce-

leftes , e geografia das Provincias no-

vamente defcubertas. Quafi todos eftes

epifodios forao penfamentos novos ,

peregrinos , e tratados com tanta gra-

ça , e arteficio que juntamente enfinao ,'

admirao , e deleitao , porque nao ha

na Arte do bem dizer tropos nem fi-

guras que aqui fe naõ vejaõ exercitadas :

variando o eftillo , hora grave , gran-'

diloco , e vehemente , hora florido bran-

do e ainda jocolo ; porque como o

Poema heroico he hum meio entre o

Tragico , e comico , affi participa_fe-

Egundo Ariftoteles , da gravidade á Tra-

gedia , como da graça da Comedia . Por

onde Homero em muitas partes da Odyf

fea e Illiada introduz , hiftorias joco-

fas como foi a da prifaõ de Venus

e Marte na rede de Vulcano , e outros

cafos quafi femelhantes de Jupiter e

Juno; a peleja do pobre Hiro com feu

competidor em cafa de Penelope , e ou

>

"

tros



326
VIDA

*

tros muitos em que o mefmo Poeta re-

fere o rifo a que com ellas ſe move-

rao até os mefmnos feus Deofes , e Vir-

gilio tambem no feu 5. liv. defcreven-

do os jogos que Eneas fez a feu pai

Achiles fegue no eftillo jocofo as Re-

gras que neste particular fe devem guar-

dar na Poefia heroica. De maneira que

Luiz de Camões affi nefta parte como

nas mais fe moftrou excellente Poeta

e com efta fua obra ficou enrequecida

grandemente a lingoa Portuguefa ; por-

que lhe deu muitos termos novos

palavras bem achadas , que depois fi-

cáraó perfeitamente introduzidas. Pofto

que nefta parte nao deixárao alguns ef-

crupulofos de o condenar , julgando-lhe

por defeito as palavras alatinadas que

ufou no feu Poema. Porém defta cenfu-

ra o abfolverá com facilidade quem ti-

ver noticia das leis da Poefia , e da li-

cença que he concedida aos Poetas para

fingir , e dirivar novas palavras , por-

que como tem obrigaçao de fallar or-

nadamente , nao pódem deixar de enri-

quecer feus verfos com palavras , ou

defufadas , ou novas , ou transferidas ,

que fao as condições que enfinao os

Re-
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exem-

Rhetoricos para a Oração ficar com Ma-

geftade , e fóra do eftilo humilde e

vulgar. Affi o aconselha Ariftoteles na

fua Poetica , dizendo : Locutionem aper-

tam , & non bumilem effe : apertiffi

ma quidem igitur eft ea , quæ ex pro-

priis nominibus , fed bumilis :

plum autem Cleophontis poefis , & Ste-

neli. Grandis autem , & immutans vul-

garem rationem , que peregrinorum

Speciem habentibus utitur. Peregrino-

rum autem, fimilia dico , linguam , &

translationem , & productionem , & om-

ne quod præter propium &c. Neſte lu-

gar difcorre Ariftoteles largamente fo-

bre esta materia e defende a novida-

de dos termos que ufou Homaro con-

tra os que por esta razao o calumnia-

vao. O mefmo affirma Ifocrates pai da

Eloquencia Grega dizendo na vida de

Evagoras : Poetis multa dantur quibus

ornare fuum Carmen poffunt . His enim

& Deorum cum hominibus congreſſus ,

tum difceptationes , & certamina qui-

bus , cum volunt , fingere licet , & cum

hæcnarrare voluerint , non eadam ver-

borumlege , qua Oratores aftringuntur.

Itaque non folum verbis ufitatis , ve-

"

rum
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rum etiam novis "
translatis , & pe-

rigrinis , & omni denique dicendi ge-

nere, fuam poefim ornare poffunt. Ora-

toribus autem nihil tale conceffum eft

c. Efta licença concede mais larga-

mente Horacio aos Poetas Latinos , por-

que nao fó lhe permite , que ufem dos

vocabulos antigos que já nao eſtað em

coftume , mas que finjao de novo os

que quiferem , com tanto que fe diri-

vem da lingoa Grega , diz elle:

E nova , fitaque nuper habebunt verba fidě , fi

Greco fontecadant , parte detorta ; quid autem

Cecilio , Plautoque dabit Romanus , ademptum

Virgilio Varioque ? Ego, cur , acquirere pauca

Si poffum , invideor ; Quum lingua Catonis, ¿

Enni

Sermonem patrium ditaverit ; nova rerum

Nomina protulerit ? Licuitfemper que licebit

Signatum præfente nota , producere nomen &c.

Tambem Tullio Principe dos Orado-

res confirma efte privilegio aos Poetas

dizendo no feu Orador : In utroque fre-

quentiores funt , & liberiores poetæ ,

nam& transferunt verba cum crebrius ,

tum etiam audacius ; & prifcis liben-

tius utuntur , & liberius novis.

Defte privilegio ufou tanto Virgilio ,

que além de declinar muitos nomes la-

1

ti-
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tinos pelas terminações Gregas , e fal-

lar pelas frafes daquella lingoa , efcre-

veo por palavras tao fóra do ufo or-

dinario que Macrobio gafta nao pouca

leitura em moftrar os fundamentos que

para ifto Virgilio teve dizendo que

todas aquellas palavras trafiao fua ori-

gem da antiguidade Latina , e foraố em

feus principios ufadas. Do mefmo modo

falou Torcato , e tanto fe valeo do an-

tigo Tofcano , e da lingua latina , que

deftas palavras novas lhe notarao hum

particular vocabulario. Com eftes exem-

plos fica bem livre o noffo Poeta da

calumnia que lhe impoem das palavras

alatinadas , as quais fao tao proprias ,

e naturais a noffa lingoa , que fe efcu-

fao os Vocabularios de Torquato

Virgilio , e fe entendem de todos igual-

mente com o romance Portugues.

>
e

Các affi mefmo debaixo do eftillo

deleitofo a boa proporçao do mefmo

Poema , o qual para fer perfeito ha de

fer fundado fobre hiftoria verdadeira ,

e admiravel , de algum varao infigne

em Virtude , e valor , e a hiftoria nao

ha de fer larga , porque havendo-fe-lhe

de acrefcentar os epifodios , ferá o vo-

lu-
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-lume demafiado , e nao tendo epifodios

ficará o poema fecco , e lem ornamen-

tos que deleitem. Nem menos ferá de

coufas tao antigas que já nao eſtejao na

memoria dos homens , nem tao moder-

nas que fejao vivos os de quem fe ef-

creve (o que todavia fe entende , na

acçao principal , e nao nos epifodios

onde fe introduzem profecias que falao

do prefente. ) Nem fe ha de contar a

hiftoria fucceffivamente , mas começan-

do no meio dos fucceffos , alcançar-le-

ha depois a noticia do precedente com

fubito conhecimento. Eftes , e os mais

preceitos da arte fe vem tambem guar-

dados neste Poema como a quem quer

que o lê he notorio. Pelo que poderá

bem fer , que fe Ariftoteles o alcançá-

ra nao gaftára tantas palavras em lou-

var os de Homero .

2

Mas le por veneraçao da antigui-

dade fe nao conceder a palma a efte

noffo poema entre todos os heroicos

ao menos feguramente fe póde julgar

por igual ao melhor delles. Defte tao

alto merecimento e grande beneficio

que a Patria recebeo com tal obra , fi-

cando tao illuftrada por feu meio , naố

te-
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teve Luiz de Camões galardao algum ;

porque a mercê que lhe fez ElRei D.

Sebaftiao de huma piquena tenfa he tal

que em fua comparação juftamente lhe

podemos chamar nenhuma. E ainda que

muitos atribuao ifto á defgraça do Poe-

ta , eu lho julgo por huma grande fe-

licidade ; porque nao a póde haver maior

para hum Varao infigne que achar oca-

fiao de exercitar alguma excellente vir-

tude e neste caſo ſe moftrou bem a

grande generofidade de Luiz de Camões

pois fó por amor da patria , occupou

feu engenho em illuftrar com fuas obras

efte Reino , e immortalizar feus natu-

rais ; e foi tao inteiro na verdade , e

alheo de lifonja , que podendo receber

premios de muita confideraçao por re-

ferir nefta obra peffoas particulares , fó

trato nella daquelles Varões illuftres ,

que de todos fao univerfalmente conhe-

cidos por_taes : como o teftifica clara-

mente na Eftanc. 10. do primeiro Canto

em que diz a ElRei D. Sebaſtiao :

Vereis amor da patria naõ movido

De premio vil , mas alto , e quafi eterno.

Que nao he premio vil fer conhecido

Por humprega do ninho meu paterno.

Y. E
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E no Canto 7. Eftanc. 83. pedindo

favor ás Nynfas do Tejo :

Daimo vòs fòs que eu tenhojá jurado

Que nao no eprege em que o naō mereça ,

Nem por lifonja louve algum fubido ,

Sopena de nao Jer agradecido.

Defta tal inteirefa , e verdade efte-

ve muito alheio Homero , do qual re-

fere Dia Chrifoftomo Orat. 11. de ex-

cidio Illii que andando mendigando

pelas Cidades de Grecia , vendeo por

dinheiro os louvores , que na fua illia.

da dá indignamente a muitos homens

particulares , e a Virgilio deu Octavia

irmaa de Augufto cem mil reis por ca-

da verfo , dos vinte hum que eſcreveo

de Marcello feu filho ; e do que lhe

derao os amigos deixou depois por her-

deiro a Augufto em duzentos e cincoen-

ta mil crufados , como aponta Budeo ,

(*) feguindo a Servio e a Donato ;

pelo que nao he muito que elle dedu .

fiffe a familia dos Julios de Julo , (**) a

dos Memios de Mnefteo , a Sergia de

Sergefto , e de Cloanto a Cluenta , cou-

fas

(*) Bud, de Affe. lib. 3.

(**) Atuea, lib. 5.
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fas todas fabulofas , e inventadas delle

meſmo , ló para lifongear os poderofos

daquelle tempo , como o nota douta-

mente Scipiao Amirato. (*) Quao lon-

ge efteve defte vicio Luiz de Camões

fe vê claro no que efcreveo , pois nem

ainda o Conde que entao era da Vidiguei-

ra lhe fez favor algum em remunera-

çao de quanto diz naquelle Poema do

grande D. Vafco da Gama como elle

o teftefica dizendo no Cant.5 . Eftanc. 99 .

As Mufas agradeça o noffo Gama

Ogrande amor da patria , ğ as obriga

A dar aos feus a lira nome , efama ,

De toda ailluftre e belicafadiga.

Que elle,në que na eftirpeſeuſe chama ,

Calliope nao tem por tam amiga

Ne as filhas do Tejo , que deixaffem

,

As tellas de ourofino, e que o cantaffe.

Efte foi Luiz de Camões na compofi-

çao dos feus Luziadas. Porém nas ou-

tras partes da Poefia nao merece me-

nor louvor , por guardar nellas os pre-

ceitos da Arte perfeitamente. Nos ver-

fos pequenos fe houve com tanta elo-

quen-
Y ii

(*) Famil. Napolitan . de Scpione. Amiratio;

Difc. 1.
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quencia , e graça , que Lopo da Vega

no prologo do feu Santo Ifidoro lhe dá

o primeiro lugar ; e verdadeiramente foi

tao abundante de conceitos , e tao fa-

cil em os pôr em verfo , que nao fei

de qual deftas coulas nos poffamos mais

admirar , porque fendo muitas vezes os

motes fequiffimos , e incapazes de bom

penfamento , he tanto o queque acha que

dizer em qualquer materia , que pare-

ce incrivel , ainda depois de viſto , e

a fuavidade do verfo fempre tao cor-

e facil que parece fe nao podia

dizer aquillo por outro melhor , nem

mais graciofo modo. Nas Odes , e Can-

ções feguio o eftillo grandiloco , e affi

participao da mageftade dos feus Lu-

fiadas.

rente ,

Cuidao alguns , que efta frafe gran-

dilica > que fe vê em parte das fuas

Eglogas , lhe faz exceder o decoro que

fe deve guardar ao fogeito paftoril , naố

fe lembrando de Virgilio que nas fuas

Bucolicas introduz argumentos muito fu-

periores áquelle fugeito , como he o da

quarta Egloga que trata fó da profecia

da Sibilla Cumea e o da fexta ,

que Sileno difcorre pela fabrica do mun-

do

em

1
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do , e hiftorias mais notaveis delle , o

que tudo excede grandemente o modo

paftoril. Pelo que pois Virgilio a juizo

de todos os Criticos nao merece cen-

fura em exceder o decoro neftes argu-

mentos muito menos a merece Luiz de

>

Camões por exceder fó nas palavras

guardando o devido decoro nos argu-

mentos , affi das Eglogas Paftoris , co-

mo das Pifcatorias. Antes he digno de

muito louvor nefte genero de poefia

por fer o primeiro que deftas duas ef-

pecies fez hum mixto , compondo as

Eglogas de Pelcadores , e Paftores jun-

tamente , por peffoas de dialogo , co-

mo fe ve na que dedicou ao Duque de

Aveiro que começa :

A ruftica contenda defufada

Entre as Mufas do Bofque e das Areas.

Onde mais abaixo diz :

Vereis Duque fercno ) o eftillo vario

Anós novo , mas n'outro mar cantado

De bu quefófoi das Mufasfecretario.

O Pefcador fincero que amanfado ,

Tem o pego de Pocrita com canto ,

Pelas fonoras ondas compaffado ,

Defte feguindo o Jom que pode tanto ,

E
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E mifturãdo o antigo Mãtuano , (°c•

Façamos novo Eftillo , e novo espanto

Nas Comedias feguio a fórma que en-

tao fe praticava , e ainda affi introdu-

fio já algumas profas imitando os in-

genhos Italianos , e ao noffo Francifco

de Sá , que deixárad os verfos em que

os Gregos , e Latinos as efcreverao ;

porque como tinhao muita diverſidade

delles , efcolherao os que mais fe acha-

vao ao fallar folto , o que entre nós

nao póde bem fer pela obrigação dos

confoantes , mas ainda affi tradufio ex-

cellentemente a dos Amphitriões de

Plauto. Outras traduções fez tambem em

verfo em que fe nao moftrou menos ele-

gante como foi a Eligia da paixao de

Sanafaro , o Pfalmo : Super flumina Ba-

bylonis , a fabula de Biblis , & ade

Narcifo , e outras. Tambem fe achao

algumas obras fuas em profa folta , as

mais dellas de materia jocofa , e eſtil-

lo metaforico , que era o que entao fe

preſava muito na Corte ; por o ter in-

trodufido Fernad Cardofo , que foi nel-

le eminente , ainda que Luiz de Camões

o ufou com mais policia , e facilidade.

De todas eftas obras fe póde bem

CO-

1
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W conhecer a grandeza do engenho de feu

Author , e a univerfal noticia que teve

das fciencias , e letras humanas ; porque

quem confiderar feus cfcritos achará

que teve conhecimento da lingua Gre

ga , da Filofofia , Theologia , Mathe-

maticas , historias humanas e que foi

tao geral em toda a materia , que em

qualquer faculdade que trata parece pro-

feffor della . Pelo que fe em algumas de

fuas obras fe achar acafo coufa que def-

diga do que fe efpera de tal Author

nao fe deve imputar o defeito a elle

fenao ao tempo , e aos copiadores , por-

que como feus verfos andáraó tantos an-

nos , antes de fe imprimirem treslada-

dos de varias mãos , com facilidade fe

poderiao corromper como vemos acon-

teceo ás melhores obras da Antiguida-

de , e em particular a efta caufa fe atri

buirao ( como já diffe ) as diſſonancias

dos verfos de Homero em tempo de

Vefpafiano. Quanto mais que como Luiz

de Camões nao fazia eftas Rimas para

as imprimir mas conforme a occafiao ,

e tempo lhe davaõ lugar , naõ hiaõ mui-

tas dellas com aquella perfeição com

que as acabára , fe gaftára niflo o tem-

po
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po que gaftava Virgilio , o qual dizia ,

que aperfeiçoava os feus verfos como

o parto da Urfa.

Por todas eftas partes foi Luiz de Ca-

mões tao louvado , e conhecido no mun-

do que Fernando de Herrera chamado

de muitos o Divino fó a elle dava

ventagem , e o excellente Torquato Tal-

fo (*) confeflava , que fó a elle temia ,

e fe admirou tanto de ver os feus Lu-

fiadas , que inflamado nos louvores do

Author publicou o que delle fentia nof-

te foneto , que nao ficou para elle me-

nos honrofo que para quem o compós :

Vafco le cuifelice , ardite antene

In contro al Sol, che ne riporta il giorno

Spiegar le vele, & fer cola ritorno ,

Ne igli par che dicadere , accenne.

Non piu di te per aſpro mar foſtene

Quelchefece alCicople oltraggio, e [corno

Ne chi turbo Arpie nel fuofoggiorno ,

Ne die pui belfubieto a colte penne.

Et bor quella del colto , i boun luigi ,

Tanto oltrefende il gloriofo volo ,

Chei tuoi fpalmati legni ādar men lunge.

Onde aquelli acuifalza il noſtro Polo,

E

(*) Rhim. di Taop. 3. in Vene. ān. 1608.

fol. 111.
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E achi ferma in contra i fuoi veftigi

Per lui del corfo quo la fama aggiunge.

>

O grande conceito que Lopo da Ve-

ga celeberrimo Poeta de noffos tempos

faz do noſſo Luiz de Camões , le vê

bem em feus efcritos , dando-lhe fem-

pre o epiteto de excellente. E o Mel-

tre Francifco Sanches Brocenfe aflás

conhecido em toda Hefpanha por fua

rara erudiçao , lhe nao dá menores ti-

tulos , tratando do refpeito que fe de-

ve ter aos efcritos de Virgilio , e dou-

tros femelhantes Poetas , como ſe vê

deftas palavras : Digo efto por lavene-

racion en que haviamos detener a los

Poetas , fiendo tales verdaderamen-
que

te merefcan efte nombre. Tal me pare-

ce a mi Luiz de Camões Lufitano , cu-

yo fubtil ingenio , doctrina entera , co-

gnicion de lengoas , delicada vena ,

muestran claramente no faltarle nada

para la perfeccion de tan alto nombre

c. O Padre Chriftovao . Delrio , e D.

Fernando Alvia de Caftro , o poem entre

os melhores do mundo ; Chriftovao Soa-

res de Figueiroa varao infigne nas le-

tras humanas , na vida do Marquez de

Canhete , o iguala com Homero , e o

aplau-
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aplaufo univerfal de todos lhe dá o Ti-

tulo de Principe dos Poetas ; (*) o que

na verdade parece fe lhe deve juftamen-

te ; porque fe muitos homens doutos

de Europa , reconheceraõ a Naçao Por-

tugueza huma certa fuperioridade na

Poefia , como entre outros o confeffa o

Author da Biblioteca Hifpana dizendo :

Lufitani in poetica , ut & in Mufica

regnare feruntur mira animi propen-

fione , velut enthuſiaſmo rapti &c. Com

razao fe póde dar o nome de Principe

dos Poetas a Luiz de Camões , pois el-

le tem o principado entre todos os Por

tuguezes.

Porém fe na eftimaçao de tantos Au-

thores graves eftá igual a Virgilio ,

Homero , tambem parece que lhe nao

ficou inferior nos prodigios que fe del-

les em fuas vidas contao ; porque foi

feu engenho tao fingular , que nao fal-

tao curiofos , que digaố , que muitos

feculos antes foi pronofticado ao mun-

do o feu Poema pela Sibila Cumea , por-

que affi como qualquer grande perfei-

çao em huma fciencia ou arte nao

fe póde alcançar fem particular concur-

fo

, ,

(*) Ciguença de S. Hier. 3. p. l . 2. c. 42.

f
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I

I fo do Ceo , affi parece , que ordena al-

gumas vezes feja ifto pronofticado aos

homens muitos tempos antes que acon

teça. Veffe efta profecia na quarta E-

gloga de Virgilio , a qual foi toda ti-

rada dos verfos da Sibila , em que pro-

fetifou a felicidade que havia de haver

nomundo depois do nafcimento de Chrif

to Noffo Senhor onde diz que o Poeta

que havia de cantar a hiftoria dos fe-

gundos Argonautas venceria na poefia

a todos os paffados ; e defejando Vir-

gilio fer efte que a Sibila prognoſticava ,

diz ao filho de Polliao ( a quem elle

erradamente aplicou efta profecia ) que

fe lhe a elle caiffe a forte de fer efte

Poeta , estava certo , que havia de ven-

cer na Poefia até aos mefmos Deofes

e inventores dos Verfos :

,

Omihi tam longe maneat pars ultima vite

Spiritus , & quantum fat erit tua dicerefacta,

Nonme carminibus vincet nec Tracius Orpheus,

Nec Linus, huic mater quamvis, atque huicpa-

ter adfit

Orphei Caliopea , Lino formofus Apollo.

Pan etiam Arcadia mecum fi judice certet

Pan etiam Arcadia dicet fo judice victum.

E certamente que efte penfamento

eſtá fundado em boa razao , porque fe

a
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a gloria que os antigos Argonautas ; e

Achiles alcançárao , (*) foi mais pelos

excellentes verfos em que foraố canta-

dos , que pela grandefa das façanhas que

obráraó como affirmava Alexandre , com

quanta mais razao parece que nao de-

viao ficar inferiores nefta parte aos pri-

meiros Argonautas os noflos fegundos

Argonautas Lufitanos , de quem , fegun-

do Bozio e muitos outros alli falla

a Sibilla á letra , pois a noffa navega-

çao , e os heroicos feitos que os Ca-

pitães Portuguefes fizerao na India , ex-

cederao tanto aos dos Argonautas ,

Achiles , que nao fofrem comparaçao

alguma. E nao fómente podemos apli-

car a Luiz de Camões os verfos refe-

ridos da Sibilla mas tambem dar-lhe

aquelle lugar que em Roma na coroa-

ção de Petrarca deixou defocupadoen-

tre Apollo , e as Mufase as Mufas , no monte Par-

nafo aquelle grande Aftrologo Bar-

bante Senes , por cujo difcurfo aquel-

la rica hiftoria fe pintou , dizendo

>

que

(* Cic. pro Archia Plut. in vita Alex.

Boz. de fign. Ecclef. Ortel . Arioft. cant. 15.
Tercat. cant. 15.
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que o mereceria hum Poeta Occidental

de lingoa barbara ( affi chamavao entao

os Italianos ás de Hefpanha ) que an-

dando os tempos havia de yir ao mun-

do. Concluamos logo que fe o noflo Poe-

ta nao cedeo no engenho a Virgilio ,

e Homero tao pouco lhe cedeo nas

maravilhas do , nafcimento ; e com mais

razao nos podemos perfuadir que as hoù-

veffe em hum Poeta catholico , que nos

gentios.

›

Nao foi menor a opiniao que Luiz

de Camões alcançou na Patria que a em

que o tiverao os eftrangeiros : porque

ainda que lhe faltáraó com os premios

devidos a feus merecimentos , foi tido

em grande eftima dos maiores fenhores

e mais prezados daquelle tempo , como

forao o Duque de Bragança , D. Theo-

dofio , e o Duque de Aveiro D. Jorge

o Conde que depois foi do Vimiofo D.

Francifco de Portugal , D. Manoel de

Portugal feu tio , o Vifo-Rei D. Conf-

tantino , o Conde d' Atouguia D. Luiz

d' Ataide , o Conde de Rodondo , e ou-

tros que fora largo contar. Nem era de

menor valor a mercê que recebeo das

fenhoras D. Francifca de Aragao , D.

Guio-



344
VIDA

Guiomar Blasfê , e da fenhora Infanta

D. Maria , como fe vê em fuas obras.

Tambem referem muitos fidalgos da-

quelle tempo , que quando fuccedeo nef-

te Reino ElRei D. Felippe o prudente ,

depois de chegar a Lisboa mandou fa-

zer diligencia por Luiz de Camões , è

fabendo que era fallecido moftrára dif-

fo fentimento porque desejava de o

ver por fua fama é fazer-lhe mercê.

De maneira que a pobreza em que vi-

nao lhe abateo entre os Principes

a grande opiniao que a fuas obras fe

devia , e fe as riquezas fugirao delle ,

ou foi pelas razões que o Plutaổ de

Luciano dava contra Timon ou por

elle fazer pouco pelas acquirir , ou por

feus merecimentos ferem muito grandes :

pois he certa a fentença de Tacito , (*)

que os beneficios fao agradaveis em

quanto fe pódem recompenfar , mas que

paffando defte termo tem o defagrade-

cimento em lugar de premio.

>

,

Defta geral reputaçao que os natu-

raes , e estrangeiros tinhao delle , nad

he muito lhe naceffe a eſtima grande que

(*) Tacit. lib. 4. hiſtor.

de
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de fi tinha , louvando , e abonando feu

engenho em muitas partes dos feus Lu-

fiadas , e mais obras : o que alguns lhe

atribuirao a vicio , nao attentando que

he impoffivel nao fe conhecer hum bom

entendimento a fi proprio , e ter ver-

dadeira opiniao de fuas coufas. Arifto-

teles diz , (*) que o varao grande , fe

fe nao tiver por tal , nao o ferá : Ef-

Je fanè magnanimus is videtur , qui

cum magnis fit dignus , magnis quoque

femet dignum exiftimat : nam quis non

pro dignitate idfacit , folidus eft ; at

virtute præditus neque ftolidus , neque

ftultus eft quifpiam , &c. E noutro lu-

gar : Magni enim viri honore fe ipfos

dignos maxime exiftimant , ac pro di-

gnitate illi quidem. E o mefino afir

ma Balthefar Caftilhone no feu perfei

to Cortezao e lhe premite louvar-fe

em feu tempo , e lugar conveniente

dizendo na peffoa de Guafpar Palavici-

no : (**) Ho conosciuti pochi buomini

eccelenti , in qual fi voglia cosa , chi

non laudino fefef ; e parme che mol-

"

to

(*) Liv, 4. Etic. e. 3. (**) Il Cortefan:

lib. 1.
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to bem comportare lor fi poflà. Per che

chi fi fente valere quandofi vede non ef

ferper le opere conofciuto , fi jdegna che

il valor fuofia fepolto. Et forza é che

a qual che modo lo fcopra , per non eſſe-

re defraudato de le bonore , che é il

vero primio de le virtuofe fatiche : Pe-

ro tra gli antichifcrittori che molto va-

le , rare volte fi aftion di laudarfe ftef

Jo &c. E Tullio na fua primeira Tuf-

culana refolve , que aquelle celebre Ora-

culo Nofce te ipfum , nao foi dito ,

para fabermos as miferias do corpo ,

mas para cada hum conhecer as excel-

lencias de feu proprio animo , e enten-

dimento. Porém ainda que nao houve-

ra as authoridades de tao doutos va-

rões , baftantemente ficava o noffo Poe-

ta defculpado , com fer efte ufo comum

de todos os Poetas , como diz o mef-

mo Tullio Tufculanarum queft. lib. 5.

Adbuc neminem cognovi poetam , qui

fibi non optimus videretur. E ad Atti-

cum Epift. 22. Nemo umquam , neque

poeta , neque orator fuit , qui quem-

quam , meliorem , quam fe arbitrare-

tur. Bom exemplo he defta opiniao Ho

mero na peffoa de Demodoco , Virgi-

lio
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lio em muitos lugares , e Horacio lib . 1 .

Ode 1. em que fe finge coroado entre

os Deofes dizendo

Me doctarum edera præmia fontium

Diis mifcent fuperis

E no liv.2 . Car. efcreve toda , a Ode

20. em feu louvor , que começa :

Non ufitata nec tenui ferar

Penna biformis per liquidum cthera

Vates &c. ( E no Terceiro Ode 30. )

Exegi monumentum cre perennius ,

Regalique fitu pyramidum altius :

Quod non imber edax , non Aquilo impotens

Pofit eruere , aut innumerabilis

Annorum feries , & fuga temporum &c.

O mefimo faz Ovidio em muitos lu-

gares , e em particular no lib . 4. Trifti-

bus Eleg. 10. dizendo affim .

Tu mibi (quod rarum eft vivo)fublime dedifti

Nomen , ab exèquiis quod dare famafolet ,

Nec qui detractat prafentia livor , iniquo

Ullum de noftris dente momordic opus.

Nam tulerint magnos cumfecula noftra Poetas,

Nonfuit ingenio fama maligna meo.

Cuque ego praponă multos mihi , non minor illis

Dicor et in toto plurimus orbe legor.

Siquid habent igitur vatum præfagia veri ,

Protinus ut moriar non ero terra tuus &c.

Eftacio lib . 12. da fua Thebaida :

O mihi biſſenos multum vigilata per annos

Thebailiam certa præfens tibi famé benignum

Stravit iter,capitque novam monftrare futuris.

Z
Fam
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Fam te magnanimus dignatur nofcere Cafar ,

Italacumftudio difcit , memorat quejuventus.

Vivéprecor , nec tu divinam Æneida tenta ,

Sed longe fequere , & veftigiafemper adora.

Mox tibi fiquis adhuc prætendit nubila livor

Occidet, & meriti poft me referentur honores

E Sanafaro na fua 4. Pifcatoria naố

quiz deixar de lembrar que elle fora o pri-

meiro que trouxera as Eglogas até entaổ

Paftoris aos Pelcadores.

Nunc litoream nec defpice Muſam ,

Qua tibi poftfylvas, poft horrida luftra licci ,

(Siquid id eft) falfas deduxi primus ad undas ;

Aufus inexperta tentare pericula cymba.

Dos outros vulgares nao ha que re-

ferir mais exemplos , pois todos os tra-

fem nas mãos. Pelo que bem fe vê a pou-

ca razao com que neftà parte póde fer

o noffo Poeta notado.

Depois que Luis de Camões impri-

mio os feus Lufiadas paffou o reftanie

da vida em Lisboa , no conhecimento

de muitos , e converfaçao de poucos ;

porque tendo já paffado por elle as pri-

ineiras verduras da mocidade , tinha en-

trado na idade madura , e fó comunicava

com alguns homens doutos feus amigos ,

principalmente no Convento de S. Do.

mingos de Lisboa , onde tinha particu-

lar familiaridade com alguns Religiofos

daquella Santa Cala. Nefte tempo lhe
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fobreveo huma larga enfermidade , que

The fervio de fe aparelhar para a mor-

te, a qual elle trazia tao prefente, que até

nas cartasjocofas falava muito de fifo nel-

la ,como fe vê bem das que andao impref-

fas nas fuas Rimas. Acrefcentoufe-lhe ef-

te mal com o fentiméto da morte d'ElRey

D. Sebaftiao , a quem tinha ententado

celebrar em outro heroico poema , fe am-

bos durara a vida , e melhor fortuna. ,

Con efta , e outras moleftias fe lhe

foi aggravando a enfermidade até o an-

no de 1579. no qual faleceo. Eftava nef-

te tempo em tanta pobreza , que de ca-

fa de D. Francifco de Portugal lhe man

darao o lançol em que o amortalharao ,

e affi foi fepultado na Igreja de San-

ta Anna fem letreiro , ou campa alguma ,

que moftraffe o lugar de fua fepultura.

Era quando morreo de pouco mais

de cincoena annos , porque quando com-

punha os feus Lufiadas , diz elle no

Canto 1o.Eftanc 9.que tinha já pouco que

paffar da idade do Eftio para o Qutono

o qual começa dos cincoenta por diante.

Vao os annos defcendo , e já do Eftio

Ha pouco que passar até o Outono.

É fallecendo elle fete annos depois

de fua impreffao ( a qualfoi no de 1572.)

Ꮓ ᎥᎥ pa-
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"

parece que nao paffou dos cincoenta e

cinco. Foi Luis de Camões de mean

eftatura , groſſo e chêo do roſto , e al-

gum tanto carregado da fronte , tinha

o nariz comprido levantado no meio.

e groffona ponta ; afeava-o notavelmente

a falta do olho direito , fendo mance-

bo , teve o cabello tao louro , que ti-

rava aa açafroado ; ainda que naố

era graciofo na aparencia era na con-

verfaçao muito facil , alegre , e dizi-

dor, como le vê em feus motes e el-

parfas pofto que já fobre a idade deu

algum tanto em melancollico. Nunqua

cafou nem , deixou geraçao . Viveo , e

morreo em tanta eftreiteza do neceffa-

rio para a vida , que fe aquelles tem-

pos nao forao tao calamitofos para o

Reino , com as coufas de Africa , pu-

dera redundar em afronta dos naturaes ,

e caufar admiraçao. Ainda que os que

tem noticia das hiftorias humanas enten-

derao bem que efte he o eftillo ordinario

do mundo , no qual os mais dos homens

eminentes fao períeguidos e defprefados

em vida.Do grande Homero fabemos que

fe fuftentava pedindo efmola pela Gre-

cia. A Socrates faltava muitas vefes hu-

ma capa com que fe cobrir , e em fim

veio
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veio a morrer condenado pelos Athe-

nienfes , e Ariftoteles e Demofthenes

porque o nao foffem fugirao da mefma

Cidade. Scipiao morreo defpojado da

fazenda , e defterrado da patria . A Tul-

lio degollarao , e por mais o afronta-

rem aquella lingoa , em que por tantas

vezes confiftio a liberdade da Republica ,

e o grande Epicteto viveo em Roma

com tanta miferia , que nao tinha mais

de feu , que hum candieiro de barro ,

com que fe alumiava. Acabando porém

com a vida as armas da enveja , com

que os grandes engenhos fao fempre com-

batidos , nafcem elles de novo depois

da morte , e veſtidos das azas da fama ,

alcançao a gloria , que. fuas obras me-

recerao ; porque os homens nad pódem

fazer guerra , fenao aos corpos , os

quaes , como compoftos de materia fra-

gil , e caduca , fao vencidos de maior

potencia. Mas as obras do engenho ,

como reprefentao o animo , que he eter-

durač igualmente com o tempo , e

com elle acquirem o premio igual a

feus merecimentos. Daqui veio chega-

rem depois os Gregos a venerar , como

coufas devinas ,aos mefmos Homero, So-

crates , Demofthenes , e Ariftoteles , a

quem
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quem em vida perfeguirao , e em Roma

a confeffarem os Cidadãos , que nas

podia fer caftigada aquella Cidade com

maior pena , que privala Scipiao do the-

fouro de fua fepultura , e a dizerem con-

tra os matadores de Tullio , que por

fe livrarem de fua eloquente lingua ,

fizeram fallar contra fi as de toda a Re-

publica ; e foi tao eſtimado o nome de

Epicteto , que o feu candieiro de bar-

ro, por fer poffuido de tal dono , le

comprou na praça de Roma por trezen-

tos crufados.

Defte mefmo modo vai fucedendo a

Luis de Camões , o qual , fendo perfe-

guido em vida de perpetuos infortu

nios ; depois de morto tem alcança-

do gloriofiffimos premios de feus tra-

balhos , porque pouco depois de feu

fallecimento movido Dom Gonçallo

Coutinho do zelo da Patria , a quem

o Poeta tinha tanto merecido , lhe man-

dou cobrir o lugar da fepultura com

huma campa de marmore com eſte hon-

rofo epitafio :

Aqui jaz Luis de Camões , Principe

dos Poetas de feu tempo : viveo pobre ,

e miferavelmente , e affim morreo no an-

no de 1579. Efta campalhe mandou aqui

por
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por D. Gonçalo Coutinho , na qualfe»

nao enterrara pessoa alguma.

no ,

de >

A efte Epitafio acrefcentou depois ou-

tro maior ( com gofto do mefmo Dom

Gonçallo ) Martim Gonçalves da Ca-

mara , Preſidente , que foi da mefa da

Paço , e efcrivao da puridade d' ElRey

Dom. Sebaftiao grande valido feu , e

eftimado de todos os Reys defte Rei-

varao de fumma inteirefa , virtu-

e temperança , compôs efte epitafio

á fua inftancia o Reverendo Padre Ma-

theus Cardofo Religiofo da Companhia

de Jefus Lente que foi da primeira ca-

deira da humanidade da Univerſidade

de Evora , que defpois deixando os

eftudos humanos , fe dedicou fó aos di-

vinos , e á pregaçao do Evangelho nas

barbaras Regiões de Angola , aonde ao

prefente anda , e o Epitafio diz afſim .

Nafo eligis, Flacus Lyricis , epigrāmate Marcus

Hic jacet , Heroo carmine , Virgilius!

Enfefimul, calamoque auxit tibi Lyfiafamam ,

Unam nobilitant Mars , & Apollo manum ,

Caftalium fontem traxit modulamine , at Indo

Et Gangi , telis obftupefecit aquas.

India mirata eft , quando aurea carmina lucrum

Ingenii , band gazas , ex Oriente tulit ;

Sic bene de patria meruit , dum fulminat enfe,

At plus dum calamo bellica facta refert.

Hunc Itali , Galli , Hefpani vertere poetam

•Qua•
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Qualibet hunc vellet terra vocarefuum

Vertere fas , aquare nefas , aquabilis uni ,

Eft fibi par nemo , nemo fecundus erit.

:

Nao he pequeno louvor alcançar

Luis de Camões depois de morto ef

tas gloriofas memorias por obra de

varões tao illuftres , quando até os maio-

res Principes do Mundo , e os paren-

tes mais chegados com a morte le fe-

pultao juntamente no efquecimento dos

vivos. Porém nao he menos honra a

que acquirio nos bons engenhos , que

fe dedicárao a tradufir o feu poema he-

roico , o qual anda convertido nas me .

lhores lingoas de Europa , querendo

cada qual fazello proprio por ornamen-

to da fua patria , e para enriquecer -feus

naturaes com tao preciofo thefouro. E

ultimamente o Reverendiffimo Bispo de

Traga D. Fr. Thome de Faria o tra-

duzio com grande elegancia em verlo

Heroico Latino , tendo juftamente tal

occupação por digna de fua profiſſao ,

e dignidade , como outros muitos pre-

lados tem feito em femelhantes fugei-

tos por fer obra em que fe mof-

tra muita erudiçao , e engenho. Nef

te Reino fe tem tambem empregado

nao poucos em comentarem , e louva-

"

rem

(

1
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rem o mesmo Poeta Luis de Camões ;

alguns fairao á luz , e outros fe con-

fervao manufcriptos , mais dinos , póde

fer , da impreffao , que os que tiverao

efta fortuna , qual he o que ha muitos

annos tem compofto Luis da Silva de

Brito Prior do Santo Milagre de San-

tarem , peffoa aflaz conhecida nefte Rei-

no pela muita doutrina , e qualidades

que nelle concorrem . Dos verfos que le

tem compoſto em feu louvor , por ferem

muitos , referirei fó dous Epigramas que

fe imprimirao com as fuas Rimas no an-

no de mil e quinhentos e noventa , e oi-

to: o primeiro Latino feito por Ma-

noel de Soufa Coutinho , tao illuftre no

fangue , como nas letras humanas , o qual

deixando o feculo , e nome , entrou na

fagroda Religiao dos Pregadores , onde

fe chamou Fr. Luis de Soufa , e tem

dado com fuas obras outra nova efpe-

rança á noffa patria . Pelo que por fer o

Epigrama de tal fugeito , he para Luis de

Camões de grande reputaçao.

Quod Maro fublimi , quodfuavi Pindarus,alto

QuodSophocles , triftinafo , quod ore canit.

Maftitiam , cafus , horrentia prælia , amores

Functa fimul cantu , fedgraviore damus.

Quifnam Auctor? Camonius. Unde hic? Protulit

(illum Ly-
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Lyfia in Eois imperiofa plagas. Cillum

Unus tanta dedit ? Dedit & maiora daturus ,

Ni celeri fato corriperetur , erat.

Ultimus hic choreis Mufarum præfuit : illo

Plenior Aonidum eft , nubiliorque chorus.

Flos veteris , virtufque nove fuit ille camana.

Debita ture fibifceptra pocfis habet.

·In Lufitanos Heliconis culmina tractus

Tranftulit antra, liras , ferta , fluenta , Deas.

Currere Caftalios noftra de rupe liquores

Fufit , ab invito prata virere folo.

Cerne per incultos , Tempe meliora receffus

Cerne fatas , fterili fefpite , veris opes .

Omnibus Occidui rident tibi floribus horti

Non ego jam Lyfios , credo , fed Elyfios.

Orpheus attonitas dulci modulamine cautes

Traxit, & abftygio fqualida monftraforo.

Theffalicos Lodoice , facro cum flumine montes

Pieridumque trabis calituumque choros

Sunt majora tue Orpheis miracula vocis

Attica quidfaceres , fi tibi lingua foret ?

,

O outro he hum foneto Portugues do

noffo celebre Poeta Diogo Bernardes ,

que no eftillo paftoril nao reconhece fu-

perior , o qual por fer tao qualificado

voto , he digno de muita confideraçao.

Quem louvara Camões que elle naỡ feja

Quem nao vé que em vaỡ cança engenho,& arte?

Elle affi fo fe louva em toda a parte ,

E toda a parte elle fo enche de inveja.

Quem juntos n'um efprito ver defeja

Quantos dões entre mil Pbebo reparte

(Quer

(
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Quer elle de Amor cante , quer de Marte )

Por mais nao defejar elle fo veja.

Hunrou a patria em tudo , imiga forte

Afez com elle fo fer encolhida

Em premio de eftender della a memoria.

Mas fe lhe foi fortuna eſcafa em vida ,

Nao lhe poudetirar depois da morte

Hum rico amparo defua fama , & gloria.

Deftes teftemunhos puderamos trafer

muitos , mas bafte hum univerfal , que

he a grande eſtima que neste Reino fe

tem feito de fuas obras , das quaes fe

tem impreffo , e gaftado mais de vinte

mil volumes ; e tao geral he hoje o co-

nhecimento do muito , que mereceo á pa-

tria, que fe durara ainda agora entre nós o

coftume dos Romanos , que aos Cidadãos

benemeritos levantavao eftatuas nas pra-

ças , naõ duvido , que do publico fe lhe

dedicára huma mui fumptuofa , mas por

nao carecer defte premio , no modo em

que fe permite a hum particular lhe man-

dou Gafpar de Faria Severim , meu fo-

brinho , efculpir em bronze o feu natu-

ral retrato , com a infcripçao que fe

vê no principio defte Difcurfo.

E para em toda a parte poder acom-

panhar a efte retrato huma breve noticia

de fua vida , fe lhe ajuntou efte Elogio.

ELO-
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ELOGIU M.

Uem Homerum credis , Camões est

Lufitanus inpari vultu, eadem men-

tis excelfa pignora , iidem in vita

cafus, ut ille ambobus, altero hic orbatus

oculo: illi tenuis fortuna ,buic femper ar-

Eta, femper adverfa : Ulyffem ille cecinit,

bic Ulyffæos, qualis cantu ,cætera maior,

nempe altiſſimu meditatus Poema,&ex-

preffurus furentem procellis Neptunum,

ferro, flamisq Marte , ad Indos naviga-

vit , Brachmanas audivit , cum hofte di-

micavit ( teftaturpulchræ adverfo ore ci-

catrices) quin uti Platone peregrinatio-

ne,ita manfragio Cafare egit , contentus

etiã præterfcripta nihil eripuiſſe undis.

Patria reftitutus , quafingulariter no-

bilitarat,ingrată expertus eft; nulla do-

natus laurea, nullis auctus honoribus,in-

ter cocives profus extorris die claufit A-

deft.43 poft ano quafita meritis gratia ,

fublatu civitas Fato , & Libitina ardet

furari. Primus Gafpar de Faria Severi-

nuus, novum hoc ftatuæ genus cõmētus

dum alii marmoreas , alii aureas prope

rant. Anno 1622. Como le diſſera.

CA-

•
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parece Homero , na femelhança do

rofto , nos mefmos partos do entendi-

mento ,e na igualdade da vida. Home-

ro foi falto de ambas as viftas , Camões

de huma dellas : aquelle poffuio poucas

riquezas , efte viveo em perpetua pobre-

za : cantou aquelle Ulyffes , efte os Ulyf

feos mas fendo a Homero igual no can-

to , no mais foi fuperior , porque con-

cebendo em feu animo hum foberano

Poema , em que havia de pintar a bra-

veza das tormentas de Neptuno , co

furor de Marte a ferro , è fogo , na-

vegou , e paflou á India , ouvio os fa-

bios della , pellejou valerofamente com

os inimigos ( como teftificao as fermo-

fas feridas recebidas no rosto ) e fendo

outro Platao nas perigrinações , imitou.

no naufragio a Cefar ,contentando-fe de

livrar fó das ondas feus poemas. Tor-

nando á patria , experimentou fua ingra-

tidao , depois de a ter fingularmente

emnobrecido , e fem receber premios ,

nem honras da poefia , acabou a vida

como defterrado entre feus proprios Ci-

dadãos. Chegou porém 43 annos depois

de
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de morto o bem merecido galardað a

fuas obras procurando o agredecimento

livralo da adversidade da fortuna, e eſ-

quecimento da morte com efte novo genero

de eftatua , que Gafpar de Faria Se-

verim primeiro lhe levantou , em quan-

to outros de marmore , e de ouro has

preparao. Anno 1622.

Defte modo ficará a imagem do nof-

fo Poeta ornando as livrarias , e cafas

das fciencias , com grande goſto dos dou-

tos , e curiofos , os quaes já em tempo

de Plinio (*) coftumavao ter ornados

os Eftudos com os rotos daquelles ,

cujos animos confervavao retratados no

mefimo lugar em fuas obras. E era efte

coftume tao ufado em Roma , que até

os retratos que nao havia , fe fingiao ,

como aconteceo ao de Homero Ex auro,

argento , aut certe ex are ( diz elle )

in Bibliothecis dicantur illi , quorum

immortales animæ in iisdem locis ,

loquuntur , quinimò etiam qui nonfunt ,

finguntur , pariuntque defideria non tra-

diti vultus , ficut in Homeroevenit &c.

ibi

Nefte retrato ficou Luis de Camões

aventajado a qualquer grande eftatua por

(*) Piln. lib. 35. c. 2 .

ma-
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maravilhofa , que foffe , porque as ef-

tuas nao ocupao mais que hum fó lu-

gar , e padecem tambem as injurias do

tempo , com as quaes fe acabarao até

aquelles moftruofos Coloffos , com que

os Antigos quiferao eternifar fua me-

moria , porém as eftampas tem aquella

propriedade da pintura comcom a qual

diz o metmo Plinio , que os homens fe

fizerao iguaes aos Deoles , podendo ef-

tar juntamente prefentes em toda a par-

te , e por beneficio da impreffao ficao

ifentos dos poderes do tempo . Eftes ex-

cellentes premios , que as obras de Luis

de Camões tem alcançado , parece ante-

vio elle muitos annos antes , quando confi-

derando o pouco fruito que entao lhe ren-

diao feus verfos difle na Eftanc. 100. do

canto . 5. de feus Lufiadas.

Porém não deixe cm fim de ter difpofto

Ninguem a grandes obras fempre o peito ,

Que por esta ou qualquer outra via.

Nao perderá feu preço , e fua valia.

Pelo que tem nelle todos os profef-

fores das ciencias hum grande exemplo ,

para nao deixarem de occupar feus ta-

ientos em beneficio publico , por falta

de

1
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de favor , porque quanto mais eſte lhe

falecer de prefente , tanto maiores pre-

mios pódem efperar de futuro.

Com razao logo nos podemos con-

folar da contraria fortuna , que o noflo

Poeta padeceo em vida , pois além de

ter nella por companheiros aos mais il-

luftres varões da antiguidade , naō lhe

vai ficando depois da morte inferior nas

honras da fepultura , na autoridade das

eftatuas , na dilataçao da fama , com a

qual he celebrado por todo o mundo

em tantas lingoas , dos melhores Poetas

Hiftoricos , e Oradores , de maneira ,

que fua gloriofa memoria durará igual-

mente com os feculos vindouros.

FIM.

1

IN-
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