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P R E F A C I O

i. Do Prologo, adiante transcrito, conclui-se que 
Garcia de Uesende confiava d arte de trovar:

— um papel de informagao e louvor histOricos;
— um papel decorativo e complementar da educa- 

<;ao cortesa;
— um papel satirico e moralizador.

Acima, porCm, desta finalidade geral, a arte de 
trovar deveria trazer & memoria o s ... grades feytos. 
I)e tudo isto se encontrard modelos no Cancioneiro 
Geral.

A  filiagao dfeste 0 conhecida — e inegdvel: em 1511 
Fernando del Castillo publicara em Valencia o Cancio- 
nero general de muchos y  variados autores, reeditado 
em 1514.

O nosso Cancioneiro Geral e, Como os da l.a epoca, 
um cancioneiro colectivo: hd nfile uns 286 autores: 
dCstes, uns 30 sao espanhOis; dos autores portugueses, 
hd um numero senslvelmente igual a Cste, incluindo o 
compilador do Cancioneiro, que trovou tambem em 
castelhano.

O Cancioneiro Geral inaugura a influCncia pofetica 
da lingua espanhola, a qua] subsistird entre n6s atC 
meados do seculo xvin.
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Quaisquer que sejam as explicates de Ricardo 
Jorge sObre o fen6meno (>), a verdade 6 que o gftsto de 
trovar em castelhano nao favoreceu, como e Obvio, 
a nossa independCncia literAria. O i.° portuguCs que 
comp6s versos em castelhano foio Condestavel I). Pedro 
Dele temos no Cancioneiro, alem de pequenas compo
s ite s , as coplas Del contempto del inundo.

O Cancioneiro 6 demasiado vasto para ser saboreado 
dum fOlego. A abundAncia e a dispersao prejudicam a 
apreciaijao da obra; nao admira por isso que, em 1846, 
isto e, na altura em que se iniciara em Estugarda a 
2.“ edi^ao do Cancioneiro, publicado pela primeira vez 
em 1516, Antdnio Feliciano de Castilho tenha podido 
escrever a seu respeito o seguinte: «SubstAncia poetica 
(valha a verdade) pouca se expreme do corpulento 
volume do Cancioneiro; quAsi nenhuma, f6ra expressSo 
muito mais exacta» (2).

O julzo e excessivamente apressado para ser aceito, 
sem mais, visto que o Cancioneiro, oculto durante 
sCculos, e reaparecido no seculo xix, ainda nao pudera 
ser devidamcnte avaliado. No entanto, e apesar de tal 
opiniao ter sido expendida hA quAsi um seculo, hA 
talvez ainda hoje autores de manuais dispostos a 
aceitA-la...

Nao obstante tratar-se de uma colectjao de quAsi 
trfis centos de autores, aproximadamente da rnesma 
epoca, o Cancioneiro Geral estA longe de ser um con- 
junto mediocre e uniforme. Se esta uniformidade existe

(*) V. A  In ter  cult ura  de P o rtu g a l e E sp a n h a  no p a ss  ado e no 
fu t u r o  (C on fcrSn cia p le n ir ia  p ro fcrid a  a 27-6-1921 no POrto, pcrante 
o C on g resso  C icn tlfico  Luso-E span h ol com um prcfricio da P ro fcsso ra  
D. C aro lin a  M ichafilis de V asconcelos), P drto , 19 21. A couforftncia foi 
reprodu/idn em S e  n u d es  dum  L e ig o ,  1025, pp. 163-236.

(*) V. T o la s lite ra l la  (ed. da Kinpr€iia da H istoric  de P ortu gal), 
vo l. I, p. 133.
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sob o ponto de vista formal (nao tao grande, por£m, 
como pode supor-se), a verdade e qne hd nele varie- 
dade de inspiragao, individualismo literdrio, que esta a 
precisar de ser pOsto em reltvo atraves de rnonogra- 
fias substanciais. Os poetas do Cancioneiro nSo teem 
sido estudados na sua personalidade poetica, mas como 
parcelas de um todo: e tempo de modificar o criterio 
de apreciagao, tanto mais que jd Id fora se deu conta 
desta verdade.

E certo que nem tOdas as composigoes sao indivi- 
duais. Exemplo ttpico e a i." das com posites reco- 
Ihidas: U Cuydar <S* Sospirar, espdcie de tenfiio, 
combinada com jo go partido, de 3172 versos. Esta 
composigao foi escrita de 1483 a 3484, segundo se 
depreende das trovas que se ICem a pp. 96 e 115 da 
ed. Gonsalves Guimaraes. Entraram no feito, escrito, 
como nota Jole Ruggieri, sob a influfincia do estudo 
reflorescente do direito e «no qual as mais diversas 
tendencias literarias e retdricas confluem com a mais 
espantosa abundancia», 10 poetas, em que se destacam 
o coudel-mor Eernao da Silveira e I). Joao de Meneses. 
Nele figuram outros poetas com nomes supostos, como 
Nuno Gongalvez, Tarqutnio, Macias, Juan de Mena 
e Juan Rodriguez de la CAmara, mas trata-se, como diz 
Gonsalves Guimaraes, de uma fantasia do autor, ou 
autores. Segundo este, de pp. 98 em diante da sua 
edigao, os versos devem ser de D. Joao de Meneses ; 
a i." parte, de pp. 5 a 97, teria sido organizada por 
Eernao da Silveira.

Temos outros exemplos de ficgoes semelhantes no 
mesmo Cancioneiro, como o do Processo de Vasco Abut, 
no qual interveio Gil Vicente. Estas com posites colec- 
tivas nao devem fazer-nos esquecer que o Cancioneiro 
6 um agrupamento de individualidades submetidas its 
mais variadas iniiu£ncias. Vejamos algurnas dessas 
individualidades:
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DUARTE DE BRITO. E uni poela bilingue, de 
tristezas e quebrantos de amor. Sabe exprimir a sua 
coita com renovada intensidade, como ate ali se nao 
fizera. Recorre com atrevimento a metafora, numa 
ansia de dar voz ao inexprimivel:

Desinaio de metis amores, 
fim  de minha triste vida,
6 cruel, mortal ferida,
6 chagas de tninhas dores!
Desejo desesperado 
de meu triste pensamento, 
galardam de meu tormento, 
lembranfa de meu cuidado, 
etc.

E de Duarte de Brito uma composi^ao longa, escrita 
a maneira do Fingimento dc Amor do poeta do Cancio- 
neiro, Diogo BrandSo, do Infierno de Amor, de Garci 
Sanchez de Badajoz, uma e outra imitaQSes de £7 
Infierno de los Namorados, do Marques de Santillana. 
E portanto Duarte de Brito, ainda que por forma indi
recta, um representante da influencia de Dante em Por
tugal, da qual poderemos encontrar novos vestfgios em 
D. Joao Manuel, na ja citada composi9ao de Diogo 
Brandao, em Lut$ Anriques (numa composi<;ao de arte 
maior), e em Anrique da Mota. A visdo infernal em 
Duarte de Brito e cheia de reminisc6ncias classicas. 
V6-se que estamos prbximos do Renascimento. Mas 
6ste Poeta que assim anunciava a prdxima cultura, 
tambem sabia exprimir com singeleza o mal de aus£n- 
cia, como outro Poeta do Cancioneiro, Francisco de 
Sousa, aqueie, porem, em composi^ao de mais largo 
fOlego (V. adiante, n.° II).

Duarte de Brito gosta de variar os ritmos e da-nos,
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por exemplo, combina^Ses como esta, que anuncia Gil 
Vicente:

6  morte tarn piadosa, 
onda cruel & imiga 
son ventura, 
de meus males desejosa, 
de mens pesares amiga, 
com trestura.
Gram conforto meu tormento 
com a morte tomaria 
por acabar,
&  meu triste pensamento 
como eu descansaria 
de suspirar,

Esta bela combina9ao ritmica, tao aproveitada para 
a expressao da dor e da angustia, fbra consagrada na 
cfclebre elegia de Jorge Manrique:

Recuerde el alma adormida, 
avive el seso y  despierte 
contemplando 
como se pasa !a vida, 
como se viene la muerte 
tan callando.
Cudn presto se va el placer, 
como despues de acordado 
da dolor,
como a nuestro parescer 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor...
Nuestras vidas son los rios 
que van a dar en la mar, 
que es el morir;
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J& antes, por£m, Rodriguez de la Cimara ou del 
Padrdn etnpregara o niesmo ritmo em Los Side Goeos 
tic Amor. No Cancioneiro Gcral empregou-o um oulro 
poeta bilingue de quern vamos falar: Luts Anriques.

LUIS ANRIQUES 6 um dos poetas mais variados 
do Cancioneiro. Tcmos dClc cantigas e esparsas de 
gdsto cortCs e versos religiosos, como a canqao em 
loitvor de Nossa Senhora, na era de quinhentos &  set's, 
estaudo o reino mui enfermo de peste <? de fames, <jue 
adiante se publica n.° VII). Note-se o etnprftgo da lin- 
guagem sacra de mistura com a linguagem portuguesa, 
tao do agrado de Gil Vicente, e de que encontramos ja 
exemplo 11a cantiga n.° 1085 do Cancioneiro da Vaticana, 
de Ayras Peres Veytorom. De L. A. h i no Cancio
neiro uma glosa do Pater Nosier que deve juntar-se is  
glosas mencionadas por Carolina Michaelis s. v. Pater 
Noster na 4.a Nota Vicentina. Do mesmo ficaram-nos 
algumas composiqdes de arte maior, em oitavas, apli- 
cadas a narrativas historicas: i  morte de I). Joao II, 
em portugues (V. adiante, n.° vi); a ossada de 1). Joao II, 
em castelhano; e, sobretudo, i  conquista de A/atnor, 
em 1513, pelo Duque D. Jaime, em 35 oitavas. Luis 
Anriques 6 poeta culto, como o provam aquelas oitavas 
em arte maior, e em castelhano, feitas a am tioiiww que 
nam cria que ele fetera Gas trovas d'artc maior, porqae 
levavam muita poesia.

Pelos seus versos de arte maior Luis Anriques 
pertence h tendfincia 6pica, como Diogo Brandao e Joao 
Roiz de S i. Luis Anriques empregou na Lameutaftlo a 
morte de D. Joao II  as palavras Lusitania e lust lottos 
(V. n.° vi, vv. 10 e 73).

DIOGO BRANDAO que nos apareceu emparcei- 
rado, 1." a Duarte de Brito, e depois a Luis Anriques, o 
que di a medida dos seus talentos, trouxe ao Cattcio-
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nciro a nota petrarquista, devendo entender-se por esta 
expressao a exalta^ao da vida solitAria, reftigio do 
pensamento, como faz Petrarca :

Solo c pensoso i pin dcscrti campi 
Vo misurando a passi tardi e lenli:

Devemos aproximar dfiste gdsto de Petrarca os 
versos de Diogo Brandao estando ausente de sun datna 
ettderettfados a Ant ique de Sd:

E  aquesia dor preseitle 
que m’aqueixa,
Jti mats virer nam me dcixa 
autre genie.

E  vou-tne por esses monies 
desastrado suspirando, 
os metis olfios coma forties 
ram chorando.
Das lugrimas desmedidas, 
rerdadeiras
ram as (igttas das ribeiras 
mtti erecidas.
Etc.

Merece lugar Jlparte, pela natureza da sua inspira- 
9S0, Anrique da Mota.

ANRIQUE DA MOTA sabia, como todos, acliar as 
rimas duma glosa de vilancete; mas o seu feitio era 
satirico, nao duvidando mesmo em refonjar a crftica 
com versos sagrados, preludiando assim a sgtira gil- 
-vicentina:
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In die ilia tremenda,
quando for o ceu tnovido,
& o vinho falccido,
que nam achcm quern no vcnda,
neni fiado netn d tenda;
Nem fo r  forfa  new per r6go 
domine michi defcnda 
de lam dspera cmmenda, 
ante me julgue per fogo.

Mas nao e s6 neste aspecto que Anrique da Mota 
anuncia Gil Vicente; viu-o o Prof. Leite de Vascon- 
celos publicando a sua composirjao sObre o alfaiate de 
D. Diogo, a quern furtaram um cruzado no Bombarral. 
Esta composi^o, que 6 um esb(x;o de farsa, da-nos 
luzes s6bre o ambiente em que avultou o g£nio de Gil 
Vicente. Se a satira pessoal tern, em Anrique da Mota, 
um dos seus melhores representantes, senao o melhor, 
a satira social tern na longa poesia de Alvaro de Brito 
Pestana em que da mancira a Luis Fogafa, vereador na 
cidade de Lisboa, para os ares mans sercrn fora dela, a 
sua mais alta expressSo. Nao fica longe dele o poeta 
DUARTE DA GAMA (v . adiante n.° XI).

Nao desejaria terminar £ste breve exame a alguns 
aspectos do Cancioneiro Geral, sem me referir a influin- 
cia cleissica. Esta torna-se evidente em JOAO ROIZ DE 
LUCENA e em JOAO ROIZ DE SA DE MENESES.

Os poetas do Cancioneiro haviam nascido em signo 
de latim, como dizia o Conde de Vimioso a Aires 
Teles:

Estudais &• fu gis de mi? 
Sois latino.
Que qtiedas d<i o ensino 
do latim !



CANCIONEIRO GERA I. 13

Trareis todo decorado 
o Metamorfoseos; 
cu trar-vos ei assombrado 
de rir de vds.
Coitado, triste de ti, 
homctn mofinol 
Oue foste nacer cm sino 
— de latim !

Nao adraira, pcrtanto, que dois de entre files se 
tivessem dado ao trabalho de verter em verso portu- 
gufis algumas das Iferoides de Ovidio, e ainda um 
epitgfio de Tibulo.

E posslvel que neste exemplo das grandes amantes 
clfissicas, e que falavam, pela primeira vez, em portu- 
gufis, mais ainda do que nos romances ao mesmo 
assunto, GARCIA DE KKSENDE se tenlia inspirado 
para as suas trovas a morte de Infis de Castro. As 
trovas de .Garcia de Resende nao sao uma eplstola ao 
bem-amado, como aquelas, e como muitas outras que 
depois dela foram escritas, em verso ou em prosa, como 
as famosas cartas de Soror Mariana, de inven(;ao fran- 
cesa; mas sao a narrativa dum amor funesto, pfisto na 
boca da propria padecente. Tal como Joao Roiz de 
Lucena e Joao Roiz de SS de Meneses, Garcia de 
Resende empregou a dccima. Foi nas tragfidias dos 
clissicos e dos humanistas que Antdnio Ferreira se 
inspirou para escrever a i.» tragfidia nacional. Talvez 
tenha vindo das epfstolas vertidas pelos dois prfi-renas- 
centistas citados, a inspirapao daquelas trovas, onde 
Garcia de Resende, antes de Camoes, e com mais singelo 
artificio, soube transformar um julgamento de Estado 
num espantoso crime de amor (V. adiante n.° xvni).

Estes versos, e os de JOAO ROIZ DE CASTELO 
MKANCO — cantina sua partindo-se (V. adiante n.° tx), 
se outros nao houvesse, cliegariam para afirmar a exis-
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tCncia, no final do sfeculo XV, d e  uma alia tradii;ao lirica, 
e para negar ao Cancioneiro Geral de Garcia de Resende 
exclusiva import&ncia histdrica e documental, como 
alguns teem pretendido, infundadamente.

2. O leitor das composiqoes adiante transcritas 
precisa de familiarizar-se com urn certo numero de 
nog&es, vulgares no sdculo XV. Nao temos infelizmenle 
entre nos nenhum preceptista do tempo a que recorrer; 
mas Juan del Encina escreveu uma Arte de Pocsia 
Castcllana que tern para nds alguma utilidade. Chama- 
va-se entao pe ao que nds chamamos verso. O verso era 
um ajuntamento de pes. A copla podia constar de um 
sd verso, se Cste se coinpunha de quatro a seis pes; e 
de dois versos, se ia aldm daquele numero. Assim, nutria 
copla de oito pes, havia dois versos de quatro em quatro; 
numa copla de nove pes, um verso de cinco pes, e outro 
de quatro; etc. Nao se usavam coplas de mais de doze 
pes, ou de dois versos de seis pes. Insisto neste principio, 
para nao sermos, por exemplo, tentados a separar em 
quintilhas, uma copla de dois versos de cinco pes, como 
,jd teem feito editores de textos antigos. A independfin- 
cia de rima de cada um dos versos, nao justifica a sepa- 
ra<;ao.

Em materia de pes, os castelhanos admitiam dois 
fundamentals: o p i  chamado de arte real e o de arte 
maior. Juan del Encina d& dois exemplos de Juan de 
Mena. Pc de arte real: Despues quel pintor del mundo; 
pe de arte maior: A! muy prepotente Don Juan el 
segundo. Aos pcs do primeiro tipo chamamos n6s de 
redondilha maior; conservamos o nome de pes de arte 
maior para os do segundo tipo. « El arte mayor — dizia 
Encina — es mas propio para cosas graues y arduas*.

Alem das composi^oes em series de coplas (sao as 
trovas do nosso Cancioneiro), h£ os pequenos generos, 
mais prdpriamente cortesaos, formados por um mote



CANCIONEIRO CKRAL 15

(ou moto), vilaucete, ou cantiga e respectiva glosa 
(ou grosa\ havendo entre as duas partes dependfmcia 
rim&tica, mais ou menos acentuada (').

A fiste respeito Juan del Encina t  mais confuso; 
e os exemplos do Cancioneiro revelam hesitates de 
terminologia. Em princlpio, o moto constava de um ou 
de dois p is ; o vilancete (a que os espauhOis chamavam 
villancico) constava de dois ou trfes pcs;  a cantiga, de 
quatro ou cinco, em regra; mas, as vezes, de tr£s 
apenas.

A esparsa, de origem pro venial, era uma pequena 
composi^ao de varidvel numero de pes; de oito a 
dezasseis.

Para terminar, uma palavra a respeito da presente 
colect&nea. Esta foi feita sdbre a edierao fac-sitnilada de 
Huntington (adiante designada pela letra H). A cdpia 
dos textos, e as moderniza^Ses nfeles introduzidas, 
foram realizadas, sob minha direc<;ao, pelo meu antigo 
aluno, Sr. Antdnio de Matos Simoes, que se houve na 
sua tarefa com o m£ximo escrtipulo e diligfincia.

Embora nao tenlia prqcurado eliminar o meu gdsto 
pessoal na seleajao das poesias, devo acrescentar que 
nao foi com fisse exclusivo critdrio que procedi. Nao 
pretendi dar a conliecer ao Jeitor o meu gosto, nem 
fazer literatura viva, como agora se diz; eu quis apenas 
mostrar-Ihe (tanto quanto e possfvel faze-Io em dti/.ia e 
mcia de coniposi^oesj, o gosto da epoca, por me parecer 
que era isso o essencial; e pena tenho de ter sido for- 
(•ado a excluir algumas com posites importantes, devido 
ii sua extensao. Muita coisa que nos parece ho.je caduca, 
era entao viva;  se o n3o fdsse, nao teria sido incluida 
por Garcia de Resende. Como elitninar, por exemplo,

(1) D eve  o le ito r an a lisa r  esta dcpeudducia uas c o m p o s ite s  da 
uossa coIectAnea.
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numa colectflnea destas, as com posites de arte maior? 
Como hesitar em dar a conhecer os ensaios dram&ticos 
pr&-gilvicentinos, ainda que 61es pouco valham ao p6 
do teatro do Mestre?

Creio que dou uma ideia suficiente, embora incom- 
pleta, do precioso recheio do Canciouciro Geral, que 
na edi9ao de Gonsalves Guimaraes se compde de CINCO 
volumes. Para tanto, tive de fazer alguns sacrificios de 
ffdsto; mas .julgo que o leitor nSo ficarA, por 6sse 
motivo, prejudicado.



NOTA IMPORTANTE:— As modificafCes 
introdusidas no texto, ndo afectam a estrutura 
fonitica dos vocdbulos. Elimindtnos o y, o h inicial 
dc palavras que hoje o nao conservam, cotno he (e), 
c as duplicates inuteis. Substituimos o c' com o 
valor de qu’ par este simbolo, nos casos evidentes. 
Em caso de duvida deu-sc preferencia ti grafia 
original. Dai o mantermos grafias cotno omil- 
dade e sojeii;am. Mestno quando ha hesita^ao entre 
dtias g ra fia s— principe e princepe, memorea e 
memorial ha, am e ham; etc. — conservdmos 
ambas, por nos parecer inutil a unifonnisafdo. 
Mantcve-se tambem a final — am, mas escreveu-se 
— ao ondc esta forma aparece (por ex.: I.i'} e l.yi). 
Acentuamos, segundo os principios cm vigor, 
introdusimos os sinais grdficos indispeusdveis a 
unia boa leitura dos textos, e ponlutimos, segundo 
o ttosso criterio. A war gem, entre [ ], vai indicada 
a paginaf&o da edifdo facsimilada, a qual o leitor 
podera sempre recorrer, em caso de duvida ou de 
curiosidade.

a
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Biografia
Riografia de Garcia de Resende em Critica c Hisluria 

de Anselmo Braamcamp Freire (pp. 29 a 70), vol. i, 
Lisboa, 1910.

Textos
Em 1904 Archer M. Huntington publicou uma ediqao do 

Lancionciro Geral em facsim ile. Na falta desta, 
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Portuguesa, as pp. 315-339 (BIBLIOGRAFIA desen- 
volvida no fim do capitulo);

De Teolilo Braga, o vol. Poetas Palacianos;
De Fidelino de Figueiredo o artigo publicado no vol. 1 

da Hist, da Literatura Portuguesa Ilustrada, pp. 
228-244.

Musics
Sdbre a parte musical, alguns dados, infelizmente poucos 

para fiste Caticioneiro, pode o leitor colher no 
monumental trabalho de Manuel Joaquim O Can- 
cioneiro musical e poetico da B. I ’tiblia Hortlnsia 
(1940).
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Prologo de Garcia de Resende, deregido 
ao princepe nosso Setihor.

Muito alto e muito poderoso principe nosso 
Senhor:

Porque a natural condigam dos portugueses t  nunca 5 
escreverem cousa que fa^ani, sendo dinas de grande 
memAria, muitos e mui grandes feitos de guerra, paz e 
vertudes de cifincia, manhas e gentileza, sam esqueci- 
dos. Que, se os escritores se quisessem acupar a ver- 
dadeiramente escrever nos feitos de Roma, 'l'rdia, e 10 
tddas outras antigas crAnicas e estorias, nam achariam 
mores fac;anhas, nem mais not&veis feitos, que os que 
dos nossos naturais se podiam escrever, assi dos tempos 
passados como d’agora.

Tantos reinos e senhorios, cidades, vilas, castelos — 15
per mar e per terra tantas mil lAguas — per for<;a 
d’armas tornados, sendo tanta a multidao de gente dos 
contrairos e tarn pouca a dos nossos, sustidos com 
tantos trabalhos, guerras, fomes e cercos, tarn longe 
d’esperancja de ser socorridos; senhoreando per fArtja 20 
d’armas tanta parte de Africa, tendo tantas cidades, 
vilas e fortalezas tomadas, e contlnuamente guerra sem 
nunca cessar; e assi GuinA, sendo muitos reis grandes 
e grandes senhores seus vassalos e trebutfirios; e muita 
parte de Etidpia, Arabia, Persia e Indeas, onde tantos 25 
reis mouros e gentios, e grandes senhores, sam per 
fdr<;a feitos seus suditos e servidores, pagando-lhe 
grandes pireas e trebutos, e muitos dfistes pelejando 
por nds debaixo da bandeira de Cristos, com os nossos 
capitaes, contra os seus naturais; conquistando quatro 30
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mil leguas por mar, que nenhdas armadas do Soldam 
nem outro nenhum gram rei nem senhor nom ousam 
navegar com medo das nossas, perdendo seus tratos, 
rendas e vidas; tornando tantos reinos e senhorios com 

35 inumerAvel gente a fb de Jesu-Cristo, recebendo 6gua 
do santo baulismo; e outras notbveis cousas que se 
nam podem em pouco escrever! Todos bstes feitos, e 
outros muitos d’outras sustancias, nam sam devulgados 
como foram se gente d'outra na<;am os fizera. E causa 

40 isto serem tarn confiados de si que nam querem con- 
fessar que nenhuns feitos sam maiores que os que cada 
um faz e faria se o nisso metessem.

E por esta mesma causa, muito alto e poderoso 
princepe, muitas cousas de folgar e gentilezas sam per- 

45 didas sem haver delas noticia, no qual conto entra a 
arte de trovar, que em todo tempo foi mui estimada, e 
com ela Nosso-Senhor louvado, como nos hinos e cSn- 
ticos que na Santa Igreja se cantam se verb. E assi 
muitos emperadores, reis e pessoas de memoria, polos 

50 rimances e trovas sabemos suas estbrias. E nas cbrtes 
dos grandes prlncepes 6 mui necessbria na gentileza, 
amores, justas e momos, e tambbm para os que maus 
trajos e enven9bes fazem — per trovas sam castigados 
e lite  dam suas emendas, como no livro ao diante se 

55 verb. E se as que sam perdidas dos nossos passados se 
puderam aver, e dos presentes s’escreveram, creo que 
bsses grandes poetas, que per tantas partes sam espa- 
Ihados, nam teveram tanta fama como tbm.

E porque, Senhor, as outras cousas sam em si tarn 
60 grandes que por sua grandeza e meu fraco entender 

nam devo de tocar nelas, nesta, que b a somenos, por 
em algfia parte satisfazer ao desejo que sempre tive de 
fazer algQa cousa em que Vossa Alteza fbsse servido e 
tomasse desenfadamento, determinei ajuntar algfias 

65 obras que pude aver d’alguns passados e presentes, e 
ordenar bste livro, nam pera por elas mostrar quais 
foram e sam, mas para os que mais sabem s'espertarem 
a folgar d’escrever e trazer h membria os outros gran
des feitos, nos quais nam sam dino de meter a mao.
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II

Duarte de Brito, partindo de Santarcm

0  campos de Santarbm, [XLI> v "1
lembran<;as tristes de mim, L co . j  j
onde comegou sem fim, 
desesperanga sem bem!

5 0  gram beldade, por quern 
levo chca a membrea, 
com tal cuidado que tern 
a morte volla com grbrea!

0  vida desesperada 
10 de dores e sentiinentos !

O’ lembran^a de tormentos 
qu’ern pesares es tornada !
O’ ventura malfadada, Ico1- 3]
cabo de tbda crueza !

15 O’ membria retrocada 
em dor de minlia tristeza !

0  desejo sem folgamja, 
tristura de meu folgar!
O' querer de meu pesar,

20 de meu descanso tardaixja, 
de meus cuidados lembranca, 
do meu coratjain cadea!
O’ vida sem esperam;a, 
de tristezas tbda chea !

25 0  coratjam lastimado
cujo mal nunca se sente, 
que tarn longe es presente 
de quern bs tarn apartado,

7-8. Com tal cuidado t/ue temla morte volla com grorea, i. i, 
com p ra ze r  e tristeza  A m istura ; 17. Fotganfa: p razer.
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que te presta ser lembrado 
30 de quem sempre desejar 

faz de f6n;a teu cuidado 
de vontade com chorar?

Como aqufele que sentindo 
vai a morte quando vem,

35 que demostra o mal que tern 
com gram dor e descobrindo, 
assi eu, de vds partindo, 
jdesejo de minha vida! 
vejo vir ap6s mim vindo 

40 a morte que me convida.

Polas mui Ssperas vias 
de tristezas caminhando, 
vi meu mal meu bem matando, 
dar fim minhas alegrias.

45 Tddas minhas fantesias, 
minhas penas refrescando, 
o triste fim de meus dias 
sem vos ver mo vam mostrando.

Vi as serras descobertas 
30 de meus males com tresturas, 

vi t6das minhas folguras 
de tristeza ser cobertas. 
D’esperan^a vi desertas 
minhas grdreas sem vitorea,

55 com suspiros mui espertas 
as lembran9as da memdria.

Vi meu triste pensamento 
d’esperar desesperado, 
com suspiros meu cuidado, 

to com l&grimas meu tormento.
Meu raivoso sentimento 
que, calando, encobria,

I X L I I ,  i l
l col. I J

39-30. A  idfcia p arece  ser  esta : d e  n a da  j r e s t a  ao cornfdo ser  
lem b ra d o  d e  quem  nno p o d e, cotn su a s  Id g ritn a s , d e ix a r  de d e s e ja r  
sen cu ida do . 45-46. C u riosa  im agem  : r e f  r e sta r  as penas —  tiaz£-las , 
pela  ioi.iginav&o, a seu  p rim itiv e  v l^ o ; 5 1. F o lg t o a s :  folganyas. 6 1. 
R a iv o s o :  desospei ado.
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mil vezes, com desa/ento, 
meu chorar o descobria.

65 Polas mui grandes montanhas, 
caminho de meu pesar, 
nam cessando caminhar 
com dor de dores tamanhas, 
tOdas minhas entradanhas 

70 sem fogo s’iam queimando ; 
e nas terras mui estranhas 
a morte ando buscando.

Com l&grimas de trestura 
de minhas coitas raivosas,

75 vi as frores e as rosas 
perder tbdas sas frescuras.
Os campos com as verduras, 
com as sombras graciosas, 
se tornavam amarguras 

80 de mil raivas espantosas.

Por ver morrer meus espantos 
feras bfistas me seguiam, 
e os ma/os reteniam 
com as vozes de seus prantos.

85 Davam aves gritos tantos, 
minhas querelas dobravam, 
onde todos meus quebrantos 
em l&grimas se banhavam.

Meu caminho se seguia,
90 minha dor nunca minguava, 

minha pena s'esfor^ava 
contra mim mais cada dia.
Com meus cabelos cobria 
a mim todo com pesar;

95 em ver-me sem vds me via 
mais de vontade chorar.

63. H rfesatento ;  74. Cotta : pena, nidgoa ; bo. R a iv a s  
p e r o s ; 8 1. / ‘o r  esta  por (>ara; 83. H w a it s ,  86. (Jut* f l a t :

: deses- 
queixav.
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Com meu mal assi andando, 
de me ver assi perdido, 
como cousa sem sentido 

100 andava sempre chorando.
A morte menosprezando, [col. =1
mais que vida desejava; 
meu desejo vigiando, 
suspirar me confortava.

105 Assi me levando ventura, 
com desatino, perdido, 
neste caminho vestido, 
coberto, de gram trestura, 
meu chorar com amargura, 

n o  com voz triste, mui cansada, 
chorarei enquanto dura 
minha cativa jornada.

Fim

Pois que meu bem como venlo 
traspassando assi por mim,

115  e meu mal dura sem fim 
em meu triste pensamento, 
a memorea por tormento 
ficara desta lembraruja 
em mim, triste, porque sento 

120 ser meu mal sem esperantja.

114 . Traspassando: passando atraves .
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III

[Cantiga] de Jorge d‘Aguiar [tĉ 1v>ar]

Cora(jam, repousavas, 
natn tinhas sojei^am, 

ja vivias, ,j& folgavas; 
pois porque te sojigavas 

5 outra vez, meu coragam ?

Sofre, pois te nam sofreste 
na vida que vivias ; 
sofre, pois te tu perdeste; 
sofre, pois nam conheceste 

10 como t’outra vez perdias!
Sofre, pois jS livre estavas 

e quiseste sojei(;am ; 
sofre, pois te nam lembravas 
das dores de qu’escapavas ;

15 sofre, sofre, coraijam I

6. P o is  te n a v i s o fr e s t e :  po is nfto te supoi taste, ou contiveste.
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IV

Vilancete do Conde de Vitnioso v]

Meu bem, sem vos ver, 
se vivo um dia, 
viver nam queria.

Caland'e sofrendo 
5 meu mal sem medida, 

mil mortes na vida 
sinto, nam vos vendo.
E pois que, vivendo, 
moiro todavia 

io viver nam queria.

Outra [cantiga] sua.

A vida, sem ver-vos,
6 dor e cuidado 
que sinto dobrado 
querend’esquecer-vos ;

15 porque, sem querer-vos,
\& nam poderia (col. aj
viver um s6 dia.

J& tanta paixam 
valer nam pudera 

20 se vos nam tivera 
em meu cora9am; 
sem tal defensam, 
meu bem, um s6 dia 
viver nam queria. *

*4. M m qutxarvos.
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V

Trovas que fez Diogo Brandam e um 
seu amigo,partindo ambos donde esta- 
vam suas damas, que eram tambcm 
amigas e moravam atnbas em ua casa.

Foram as nossas jornadas, 
depois de sermos partidos, 
muito passo caminhadas 
e mui rijo suspiradas,

5 com gemidos.
Fomos o primeiro dia 

sem nos podermos falar, 
nosso gram mal o fazia 
e tambfem no-lo tolhia 

t o  o chorar.

Recobr&mo'los sentidos 
sendo ,j4 noite fechada, 
assi cheg^mos perdidos, 
com nossos nojos crecidos,

15 a pousada.
A cear nos assent&mos, 

tarn tristes como partimos: 
do comer pouco gost&mos; 
ntia cama nos lan^&mos,

20 sem dormirmos.

Outro dia, levantados, 
com nossos males contentes, 
com lembramja dos passados 
nos doiam mais dobrados 

25 os presentes.

3 . M u ito  pa sso  ou m uito p a ss a m en ts : muito devagj 
r i j o :  com m uita 16 r^ a ; i t .  H R tcob ra m o los  ;  14. N o jo s  
31. O utro : ao outro.

f X C l l I I ,  r l  
L col. I J

i r ; 4. M u i  
: t r is te z a s ;
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Tamanhas dores causavam 
que 6 impossivel dizft-Ias; 
os remfeaeos que nos davam 
muito mais nos renovavam 

30 as querelas.

Mais nos matava lembramja 
que o tempo que fazia; 
nossa pouca confiamja 
narn nos dava esperan9a 

35 d’alegria.
Feriam corno cuitelos f col 

nossos males inui inteiros, l 
os suspiros, nom singelos, 
dobravam como martelos 

40 de ferreiros.

T6da cousa de prazer 
era pera n6s tristeza, 
e com fcste tal viver 
crecia nosso querer 

45 com firmeza.
]& queixar-nos nam queremos 

de nossa costolacam, 
pois pola causa devemos 
de sofrer Cstes estremos 

50 com razam.

Os receos mais creciam, 
as suspeitas 110m minguavam, 
e todos quantos nos viam 
muito de nos se doiam 

55 e magoavam,
porque craro conheciam, 

polos de fora sinais, 
as que de dentro jaziain 
dores que nos perseguiam,

60 desiguais.

3o. Q u ere la s : q u e ix a s ; 47. C osto lafa m  : s igno, e sirfiia  ; 56. 
Lt a r o : ciarainente ; 57. P o lo s (If f o r a  s in a is :  p elo s s in a is  de fo ra  ; 
58"59* A s que de dentro ja z ia m jd o r e s : a s  d o re s  que jaz iam  de dentro.
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Fugi(a)mos de povorados, 
da vida mni pouco certos; 
folgSmos desesperados 
com caminhos nom nsados 

65 e desertos.
Nosso triste pensamento 

ali nunca repousava; 
nam sei como tal lormento 
e tamanho sintimento 

70 nam matava.

Mas, pois desta pena tal 
nam morremos h partida,
6 muito certo sinal 
guardar-se pera mais mal 

75 nossa vida.
Mas nam sei que pode vir 
pior do qu’6 passado.

Oh, que cousa de sentir 
aver homem de partir,

80 namorado 1

Fim M- al

E foram daquesta sorte 
as jornadas fenecendo; 
fdra cousa menos forte 
acabA-las j& com morte 

85 que vivendo:
— Senti o que sintimos 

por tamanho bein querermos; 
piedade vos pidimos 
pois que tantas penas vimos 

90 por vos vermos!

6 1. H F o g y a m o s ; 85. Q ue v ive n d o : do que viven d o; 86. S e n t i  k 
im perative).
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V I

L a m e n t a f a m  a  m o r t e  d ’ E l - R e i  D o m  J o a m  q u e  

s a n t a  g r d r i a  h a j a ,  f e i t a  p e r  r x c v i n ,  v i  
L u i s  A n r i q i i e s .  I  n - c o i . ' i  J

Chorai, portugueses, o tam vertuoso 
rei Dom Joam o segundo que vistes; 
tornai-vos de ledos a ser muito tristes, 
pois de v6s outros partiu desejoso.

5 N6 menos vos lembre o mui animoso 
princepe filho daqueste defunto.
— Sas mortes e perdas chorai tudo junto! —
NO menos sa madre do triste repouso.

Oh, morte cruel, sem tempo chegada 
io a ti, Lusitania, de l&stima dina!

Oh, triste fortuna qu’assi nos assina 
vestidos de xerga, vida lastimada!
Oh, p&tria triste de males fadada, 
chorem-nos tristes de ti naturais,

15 pois de tristezas tern tantas c tais [11-co l. a]
que delas qualquer grand’era chamada!

Chorai pola morte do vosso bom rei, 
chorai a partida de suas vertudes, 
chorai todos Osses que nom fordes rudes 

20 o gram pelicano da lei e da grei!
O' v6s, seus criados, chorai como sei 
o que vos avia por filhos a todos, 
chorai v6s aquOle qu’acima dos godos 
era tam certo com' & nossa lei!

25 0  morte, que matas sem tempo e sazam,
sem ordem nem lei te governas, e fazes

5» 8 e 39. NO tnais :  nom m ais. C f. o v . dc Cam&es : N o mat's, 
C an ffio , no t n a is , , . ;  1 1 .  A s s in a :  a t r ib u i; ia . X t r g a  : esp6cie  de 
b u r e l ; 14. H ttatur& ss;  15 . H ; 35 . S a t a m : tem po p rop ic io , 
en se jo .
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sem grandes caudilhos ficar muitas azes, 
e deixas a muitos qu’obriga razam!
E' tua enorme desassulucjam 

30 assi adversaria a umana gente?
— Assi o que pcca, com’ o inocente, 
a todos trestornas segun conviram :

O mauno Alexandre do mundo senhor fxeix, r 
levaste no tempo que mais frorecia; l co1, 1 ■

35 e, cando em vertudes mais permanecia, 
o mui esfor^ado troiano Eitor; 
o forte Troilos com seu matador,
Pares e Febos e El-Rei Menom; 
nd menos a Pirros e Agamenom 

40 que dos greceanos foi emperador.

E assi t’aprouve, a todos pesando, 
levar-nos a perla do princepe Afonso
— leixou-nos gram dor o triste responso 
que em suas honras ouvimos cantando —

45 o que s’esperava que fdsse imperando, 
tam mo$o de dias, tam velho em saber: 
fizeste-nos 6rfaos assi de prazer 
que nossa tristeza mais crece lembrando.

E nom acabados seriam cinc’anos 
50 quando tu, triste, cruel e tragoa, 

levaste seu padre qu’a fama pregoa 
passar em vertudes os bravos romanos, 
e guerras ferozes com os africanos 
fazer, e suster em paz seu reinado.

55 Leixou-nos sa morte gram dor e cuidado, 
vestindo-nos todos de mui tristes panos.

37. A c t s :  a las  (dc exc*rcito); 39. D esa sa u lu fam  : d eve  estar 
por d e s a s s o la fd o ; 32. H se g i i  eouvyram . A li^flo adoptada no texto 
parece-nos p r e fe r f Je l  a e sto u tra : S t  g u n  d* o u v ira m ;  36-40. E ito r , 
T ro ilo s  f T r o ilo ), « o seu m atador* ( A q u ile s ) , P a r t s  ( P d r is ) ,  o deus 
F e b o s  (F t b o ) , Slenom  (M6mnon), P ir r o s  (P ir r o ) , A g am en o n  ( A g a 
m em n o n ): p erson agen s m ito logicas da g u erra  de  T r o ia ; 40. G rec ea 
n o s : g r e g o s ; 47. F iz este -n o s  o r fd o s  a s s i de  p r a t e r :  a ss i ( =  de tal 
modo) nos fizeste  6r(aos de p razer q u e . . .  etc.

3
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Mas, como e quando aqufele Deus imenso 
premite que va de bem em milhor 
reinos e casos daqueste teor,

60 assi nos deixou outro que, acenso
de muitas vertudes — as quais por istcnso 
se nom poderiam aqui expressar — , 
que aja o reino d’erdar e reinar, 
per muitos anos, sem nenhum dicenso.

65 F.st’ d 0 mui alto e tnui perflugente, 
mui serenlssimo, rei e senhor 
Dom Manuel, de tanto louvor, 
a quern em vertudes Deus sempre acrecente! 
Est’e o filho do mui eicelente 

70 Infante Fernando da crara memdria,
6 o bisneto do rei que vitdrea 
ouve per vezes de mui prepotente.

Fim. lco1- 3)

Assi, lusitanos, que vossa graveza 
devds confortar com rei tarn humauo,

75 — em sua bondade trespassa Trajano
e outro Alexandre em grande franqueza — 
roguemos a Deus por Sua Alteza 
e polas almas do filho e padre, 
tambdm pola vida da mulher e madre 

3o dos que sant causa de nossa tristeza!

68. H  ac refen t i ; 70. C r a r a :  i lu s t r e ; 7 1 . E  o b is n e t o ,.. e tc .: 
I). M anuel por sou pai e ra  neto do re i D. D uarte c, por sua mfle, 
netu do In {ante D. Jo a o , irm ao de  D. D uarte, bisneto, portanto, de 
D. Joflo 1 ; 72. o u v e : l io u v e ; p rep o ten te : p o d e ro so ; 73. g r a v e z a : 
in fe lic id ad e , tr is tez a ; 75. T r e s p a s s a : u ltrap assf*; 75-76. T ra ja n o  
e A le x a n d r e : tanto o iin perador rom ano como o re i da M acedonia 
alcun^aram grande* v ito ria s  no O r ic n te ; record e-se  o v e rso  de 
C am d cs : C a le-se  de  A le x a n d ro  e d e  T r a j a n o . . . ;  79. M u lh e r  e 
m a d r e :  D. L eon oi, v iiiv a  de  D. Jo fio  1J e  mfie de  D. A fon so , o prin- 
c ip e  recordado nestas o itavas.
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V I I

De Luis Anriques em louvor de Nossa- r xcix, » 
-Senhora, sobre «Ave Maris Stella*, I co1-a 
na era de quinhentos e sets, estando 
o reino mui enfermo de peste e de 
fames.

Maris Stella, Deus te salve, 
madre de Deus tanto santa, 
que Sempre-Virgem te canta 
a Igreja mui suave.

5 0 ’ tarn bem-aventurada
Porta do c£u, Mater pia 
ante saecula criada, 
em teus louvores me guia.

Tu, tomante aqufele Ave [ c 'r
io por b6ca de Gabriel, I co • »

concebeste Emanuel 
per messagem tanto grave.

Funda-nos em paz, Senhora, 
pois mudast'o nome d'Eva.

15 Todo pecador s'atreva 
pedir gra$a qu’em ti mora.

Tir'as presoes os culpados, 
i>s cegos d i craridade, 
destrui [os] nossos pecados 

20 por tua gram piadade.
Nossos males de n6s lanc;a, 

da-nos bens esprituais, 
roga polos temporais 
segundo tua ordenamja.

9. Tom ante : vers&o de  s um ens. A s  fo rm as em -nte  t iveram  na 
linguagem  arcaica  gran de v ita lid ad e  e vA rios em p rtgo s sintaticos. 
A qui va le  urn s im p les  g e rt in d io ; to m a n d o ;  14 . H m udaste o ;  18. 
H d a s ;  18. C r a r id a d e :  c lar id ad e , luz do entendimento.
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25 Amostra-te seres Madre, 
receba os rogos per ti 
Quem carne tomou de ti 
e s6 k destra do Padre; 

e pois que por n6s nacido 
30 teu filho Lhe prouve ser, 

salvar-nos de padecer 
Lhe seja per ti pidido.

Virgo singularis, mansa 
mais que tddalas nacidas,

35 a ira do Padre atransa,
11am peregam tantas vidas ;

e sendo nos desatados 
de culpas e de maldade, 
em mansidoes e castidade 

40 nos tem, Madre, conservados.

D4-nos vida limpa, e puro 
caminho, per onde vamos; * l

VV. 1 -  3

TV. j -  6

v v . 9-10 

w .  13 -14  

v v . 17*18 

v v . 31*33 

v v . 35-26 

v v . 29-39

VV. 37-4°

j  A ve , M aris  S te lla ,
I D ei m ater alm a 
L  atque sem per V irg o  

feli.x caeli porta, 
f  S 11 mens illud  A ve
l  (Salirielis o re,

[ funda nos in pace, 
mu t in s  Evee nom en.

T So lv e  v in c la  rc is ,
[  p ro fer lum en caccis, 
r maU nostra p ellc ,
[ bona cuucta posce.

I Monstra te e sse  M atrem , 
sumat p er te p reces

[ Q ui pro nobis natus 
tulit e sse  tuus.

[ V irg o  s in g u la r is  
inter om nes m itis,

[ nos ctilp ls  solutos 
mites fac et castos.

35 . A m ostra-te seres M a d r e : p rova , p clo s  teus actos, que 
e s  M fle; a6. H rrec eb e ;  37. T o d a la s :  todas a s ;  28. S c  (em H :  
see) : esta sentado.
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aparelha-nos seguro 
Cste ser que desejamos,

45 por tal que, vendo a Jesu, 
com Ele nos alegremos, 
o qual hem nam merecemos 
se o nam alcannas Tu.

0  Padre por eicelfincia 
50 louvor, a Cristo vitdria,

6 Esprito-Santo grdrea,
trfis em um Deus por essfincia. I™1- al

Gramas a Nossa-Senhora 
que tanto bem mereceu 

55 e o Padre a escolheu 
pera nossa intercessora.

Fim

Por tua grande cremfincea,
6 Kainha-angelical, 
pid'ao Rei celestria!

60 qu’alevante a pestel£ncea 
e fames de Portugal.

v v . 41-42 

v v . 45-46

v v . 40-52

V i tain p raesta  puram , 
ite r para tutum, 
ut v id eu te s  Jesu m  
scrap er collctem ur.

S it  la us Deo P a tr i, 
Sum m o C h risto  dccus, 
S p ir itu i Sancto 

. t r ib u s  honor unus.

43-44. A p a rtlU a-n o s s*g u ro/*$t*  . .  : d i-n c s  a fdr^a de  Je s is -  
tirraos a tOdas a s  tenta^bes; 45. P u r  t a l : por tal u iodo; H j h l i ;  
49. O *: ao ; 60. P * sl* tiu c ea  : peste.
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V I I I

Trovas que tnandou Joatn Roiz de Cas- [(;'"1I,-!V] 
tel" Branco a Antam da Fonseca, 
comendador de Rosmaninhal, a Alca- 
cer-Seguer, em repost a d’outras.

Porque sempre em vos servir 
desejo ser acupado, 
quis tomar fiste cuidado 
para vos dar em que rir ;

5 porque nam posso fugir 
do que quere meu cora<;am, 
que vos tern tal afei^am 
que nam vos pode mentir.

As trovas que me mandastes 
io vos tenho muito em merce, 

porque vos dou minha fe 
que bem as metreficastes.
Dos mouros que la matastes 
vos tenho muita enveja,

15 e levo grOria sobeja
da grand'onra que ganhastes.

E pois que, senhor, de la 
me fazeis merce de novas, 
quero nestas minhas trovas 

20 dar-vos algfias de ca:
E a primeira sera 
contar-vos de nossa vida, 
e assi de quam perdida 
a terra sem v6s esta.

25 VOs la quebrantais as raias 
e as tranqueiras dos mouros,

4. E m  que t i l  : com que r i r ; 15 . G lo r ia :  ufania, g ran d e  orgu- 
llio  ; 35 . Q u e b ta n ta r : u ltrap a sa a r ; 36. T ia n ifu e ir iis  : estacada para 

c irc o  ou fo rtifira f& o , trin rh eiras.
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e n6s c& corremos touros 
e fazemos grandes maias; 
nam curamos d'azagaias 

30 nem d'armas muito luzidas, 
mas gastamos nossas vidas 
em capas, gibbes e saias.

Entrastes em Tetuam 
como gentis cavaleiros,

35 esfor<;ados e guerreiros, 
mais fortes que Cepiam; 
n6s c i temos o veram 
em logeas frias, sem calma, 
sem buscar sombra de palma 

40 nem favor do capitam.

Andamos muito seguros 
pola vila e fora dela, 
natn vemos rolda nem vela 
nem baluartes nem muros.

45 Somos mais moles que duros 
pola froxeza da terra, 
com ningudm nam temos guerra 
senam s6 com vinhos puros.

Item mais, jogamos canas 
50 dous por dous, e tr£s por trfcs, 

de duas em trfis somanas, 
is  vezes de mbs em mbs.
Outras horas, que nos p6s, 
pola terra estar mui sb,

55 falamos c’os que, por d6, 
poem a saia ao revbs.

28. A la ia s  : an tigas festas p op ulares & chcgada da p rim avera  
(d escritas  p or H erculano no cap .° IV  do M o n g e de  C istet) .  Uma 
postura da C&mara de L isbo a, de 1385, p ro lb ia , cn trc  o u tras  coisas, 
que se cantassem  a s  J a n e i r a s  e m aia s  (V . L isb o a  a n tig a , de Jtilio  
de C astilh o , vo l. X l f ,  a .® cd. p. 89). O texto reve la-n os que, a des- 
peito das p o stu ras, a tradif&o m an tin h a-se ; 38. L o g e a s : casas t£r- 
r e a s ; 43. R o l d a :  ronda ; v e la : sen tin e la ; 46. F r o x e z a :  brandura, 
su v id ad e ; 49. Item  m a is , jo g a m o s  c a n a s: o ) 6g o  da s canas,
recom endado por D. D uarte, foi muito cu ltivad o em Portugal 
durante os s6culos X V , X V I  e X V I I .  Sbbre 6ste jdgo de  ca v a le iro s , 
v e ja -se  U m  ano na  cOrte de Jo&o de A ndrade C drvo , e Fortunate 
de  A lm eid a, I l is t o r ia  de  P o rtu g a l, t. I l l ,  p. a g i ; 53. Que nos p c s :  
o mesmo q ue em que nos p i s  ( = a in d a  que nos p eso ) ; 55. P o r  d o :  
por luto.

[T o !.1 * / ]
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Nam temos cS montaria 
de porcos nem de liam, 
mas ca$a de gaviam,

60 e &s vezes pescaria.
Tdda nossa fantesia 
estti posta em folgar, 
e &s vezes em ganhar 
em qualquer mercadoria.

65 Andamos algDas vezes 
aos touros [e] a cavalo, 
somos de v6s o pam ralo, 
de vossas do^uras, fezes.
Nam temos ricos jaezes 

70 nem arreos esmaltados; 
mas temos alguns dourados, 
outros negros como pezes.

Come9amos de criar 
gaviaes par’d inverno;

75 paralso nem inferno
nunca nos pode lembrar.
Boiz de perdizes um par 
vos esta aparelhado, 
o cipreste tern jurado 

2o que vo-las ha-d'espantar.

E  o de que mais me pesa, [col. a]
dessa vossa frontaria, 
que vossa carni^aria, 
nom farta nenhOa mesa;

85 nam sei se vos 6 defesa 
polos imigos da f6, 
se se defende porque 
tendes guerra tarn acesa.

67. Pflo  r a lo :  pfio de ra la , ou ra la d o  (como se diz em certas 
regimes), i. 6, pfto de  fa rin h a  g ro ssa , portanto, m ais o rd im ir io ; 7a. 
P tz e s  ; p i. de  pes  ; 75. N ote-se a su p ressao  de nem  antes de p a ra lso ;  
77. H B o y s ;  83. Q u t : 6 q u e ; 87. D s ft n d e r  : p ro tb ir .
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Porem, se se bem olhar, 
go nom vos deve dar paixam, 

que, coino tiverdes pain, 
o al se pod’escusar; 
porque a ordem melitar 
nam requere gram fartura 

95 — qu'&s vezes tolhe soltura 
o tempo de pelejar.

Das perras em que falais 
Dai-as b  demo por suas; 
quanto mais seguis as ruas 

100 menos galardam levais.
Bem sei que me tomais 
nisto que quero dizer: 
com quern s’am-de correger 
se mostram esquecer mais.

105 Se com elas nos topamos, 
levam tarn fortes bocados 
que, quando mais pelejamos, 
somos mais desbaratados; 
nom por serem apertados 

no  nem mui rijos de romper, 
mas aturam o correr 
que nos vencem de cansados.

£  assi que nos tornamos, 
o mais de n6s i[m]potentes, 

115 porqu’files sam tam valentes 
que por vencidos nos damos;

9 1. C om o : desde q u e ; 93. 0  a l : o restan te  ; 95. So ltu ra  : ex ce sse s, 
desm andos. N ote-se o tom iron ico  da observa^ao ; 97-130. Nfio 6 ciaro  o 
sentido das estro fes  que seguem , e d isso  m esm o tem couscidncia o 
autor que diz m ais adiantc ( 13 1- 13 4 )  s e r  dem asia da sua^ p arte  o
q u e r n  fa la i u ruviu  (=r liitguagcui ubucuia) cum qucm a cusiu a. Aos
p t r r o s ,  ou m ouros (V . L u s ia d a s  I I I ,  48-5), contrap&e o A u tor como 
itn ig o s  (V e ja  v . ia8), as p e r r a s ;  10 1. T o m ais  ta lvez  cste ja  p or to m a is  ;  
103. C o r r e g e r ; em endai ; 109. A p a r tii d6ste p i  a coucordstncia faz-se, 
nfto com «p erras», mas com <imigos> ; 109. A perta do s : a fincados, p er- 
tiuazes, p ers is tcn te s  no esfdr^o ; r i jo s  de  t o m p r r : d ific e is  de d crro - 
t a r ; r ia . Q u e : de  modo que.
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e tal que, quando escapamos 
da sua bfica danada, 
vento 6 mouros de Grada 

120 par’d medo que levamos.

Destas novas nam dou mais 
porque sera demasia 
querer falar aravia 
com vos que a ensinais.

125 Porfim, quando estais, 
quantas vezes derribado 
ffiste e desbaratado 
dfistes imigos mortais?

Eu tenho j& feito paz,
130 com files, por ano e dia,

— inda que por mais queria 
mas a ele nam lh’apraz — 
e, «quem mal cai, mal jaz»; 
eu ando mui avisado,

135 s’achar algum desmandado 
bem sabeis como se faz!

Fim.

Aqui fago conclusam, 
beijando com muita ffi 
as maos de Vossa Mercfi 

140 e do senhor vosso irmao.
E nam vos esquecerfim 
Rui LObo, Jorge de Sousa, 
que nam podem mandar cousa 
que negue meu coragam.

[col. 3]
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IX

Cantiga [de Joam Roiz de Caste!’Branco],
partindo-se r Cv h , v 1l col. ’3 J

Senhora, partem tarn tristes 
tneus olhos por v6s, meu bem, 
que nunca tarn tristes vistes 
outros nenhuns por ningu6m.

5 Tam tristes, tam saiidosos,
tarn doentes da partida, 
tam cansados, tam chorosos, 
da morte mais desejosos 
cem mil vezes que da vida. 

io Partem tam tristes os tristes,
tam fora d’esperar bem, 
que nunca tam tristes vistes 
outros nenhuns por ninguem.

ia . H certa.
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X

[Cantiga do Doutor Francisco de S d ]
r c ix, v
l  col a

Que rem6dio tomarei, 
pois tam certa a morte est4, 
qu'a dor que tal dor me d&, 
se me segue, matar-m’-4,

5 se me deixa, matar-m’-ei?

Nam 6 em poder humano 
escusar-ma ningu6m, 
pois ela tornado tem 
meu remedio e meu dano. 

io Senhora, onde me irei, 
pois onde quer que me 
tam cert’esta morte est& 
que convosco matar-m'4 
e sem v6s nam vivereiV

ia . H c t r/ a ;  14 . H  v y v tr ty .
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X I

Trovas que fez Duarte da Gama* j  j rcxxxmi, vi
c j s  desordcns que agora se cos-  [  Coi. a |

tumam em Portugal.

Nam sei quern possa viver 
neste reino ,j& contente, 
pois a desordem na gente 
nam quer leixar de crecer;

5 a qua! vai tam sem medida 
que se nam pode sofrer, 
nam h4 i quern possa ter 
boa vida.

Uns vejo casas fazer 
10 e falar por antre-soilos,

que creio que tfem mais doilos 
do qu’eu tenho de comer.

Outros guarda-roupa, quartos, 
tambfem vejo nomear,

15 que j£ deviam d'estar 
disso fartos.

Outros vejo ter cadeiras 
de justo e de cruzado 
e chamarem-lhe d'estado:

20 — Nam entendo tais maneiras! —
Outros vendem a erdade 

por comprar tape^aria, 
dos quais eu ser nam queria, 
na verdade.

25 Outros sei que vao chamar 
suas mn«s «minha senhora»,

10 . A tttres o ilo s  : so b re lo ja s ; I I .  D otlo s : d o res, trabalh os, de»- 
gostos (m uito em pregado por Jo r g e  F e r r e ir a  de V asco n ce lo s); 18. 
J u s t o : moeda de ouro, do tempo de  D. Jofto II , do p6so de  do is 
c r u z a d o s ; cruzado, moeda de ouro, da mesma e p o c a ; 26. H m ays.
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que muito milhor Ihe fdra 
tal cousa nunca falar.

Outros se vao, por trazer 
30 cabeleiras, trosquiar,

p o d e n d o -s e  d e s v ia r  («»>• 3 ]
d e  o fa z e r .

Outros noin t£m moradia 
mais de seis centos reais,

35 os quais querem ser iguais 
c’os fidalgos de valia.

Outros, por s’afidalgar, 
andam it brida, continos, 
em sindeiros, que sain dinos 

40 de coutar.

Outros vao trazer atados 
uns lencinhos no pesco^o, 
que com gram pedra num po?o 
deviam de ser lan9ados.

45 Outros, sem ser mancipados, 
sendo menores d’idade, 
andam com valdade 
agravados.

Outros, sem lhe pertencer,
50 as mulheres poem o «Dom», 

avendo que 6 mui bom 
sem d’aquisso se correr.

Outros paje vao chamar 
a urn moQo dos que tfim,

55 que its vezes lhe conv6m 
almofaijar.

34- H rrca cs  ;  35 . H vg tu tcs  ;  38. C ontinos continuadam cntc ; 40. 
G . G uim arA is nfto percebeu a aiusfto c  cm cndou para contar. Como  
sc  sabe, certa s  p ovoafocs do reino cram  con vcrtid as  em coutos, isto 
e , em a s ilo s  de im punidade legal p ara  crim in osos. M uitas cartas d r  
couto foram  p assad as polos nossos r e is  a vd rias  te rra s  do reino. 
O (fuc do v. 30 re fe re -se  portanto a o u tro s, e ndo a s in d e iro s  ;  49. 
L h e  esta p o r thes como cm 3 7 ;  5a. S e  c o r r e r : se  en v e rg o n h a rem ; 
55. Lite  p o r Ikes, como em 37 e 49; 56. A t m o fa fa r : lim p ar com almo- 
fapa (escova  de  lim p ar bdstas).
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Outros ham por cousa boa 
nam ter homens nem cavalos,
e despre<;am os vassal os 

60 por se virem a Lisboa;
os quais, se f6ssem lembrados 

das penden<;as e das guerras, 
folgariam de ter terras 
e criados.

65 ja  ningu£m nam quere usar 
da nobreza dos passados 
senani vinte mil cruzados 
ver se podem ajuntar.

S ’algum quere ser ca<;ador 
110m 6 senam de dinheiro, 
nem ha ja nenhum monteiro 
gram senhor.

Frei Paio, com sua renda, rcxxxv, 1 
monteiros e ca?adores, 1 co ' 1

75 escudeiros, servidores,
Ih’acharam e 11am fazenda.

Tinha lei de cavaleiro 
na maneira do viver, 
e quis antes isto ter 

80 ca dinheiro.

O almirante passado 
Frei Paio ja precedeu, 
pois na guerra despendeu 
mais do que tinha ganhado;

85 e leixou endividado 
seu filho, como sabeis; 
mas, enfim, acha-lo-eis 
mui honrado.

C’os mortos quis alegar,
90 por pena nam padecerem

6a. P n u t e n fa s :  deaaven caa ; 65. Note-se o emprOgo d c  nao 
depois de  n c g a t iv a ; 7 1 . H n e n h iia ; 73. F r e i  P a io :  record e-se  o F r t i  
PafO de G il V ic e n te ; 80. H q u e :  do que.
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os que disto carecerem, 
se os vivos lhe louvar;

os quais, se louvar quisesse, 
por ventura cessaria 

95 com temor que nam teria 
que dissesse.

Outros querem ir andar 
na c6rte, sendo casados, 
e se fazem desterrados 

ioo donde deviam d’estar.
Outros se querem vender 

qu'andam co[m] damas d’amorcs, 
que nam sam merecedores 
de as ver.

105 Outros nam querem verdade 
falar, com ribaldaria, 
falando por senhoria 
a homens sem dinidade.

0  usura conhecida, 
no tratada por tanta gente,

porqu’ds no mundo presente 
tarn crecida?

Na cobi^a dos prelados 
nom 6 jd pera falar,

115 qu’em vender, mais que rezar, 
e em comprar, sam acupados.

Urn s6 nam meto aqui, [col. »]
que se nam nomeard, 
e cada um tomarfi 

120 que 6 por si.

9a. Entendo o verso  da segn in tc fo rm a : o A utor, n a s  suas ale- 
ga^fles, fa la  dos m ortos ( F r e i  F a io  e o A lm ira n te)  e n&o dos v iv o s, 
para  q ue nfio venham  a so fre r  com isso  os que n ccessitam  de  ale- 
ga^O es; I-h e  por Ih es, como em outros lu x a t e s ; ro t. V e n d e r : gabar, 
e x a lta r , e lo g ia r, fazer v a le r  (o verbo correspondente (v en d err)  ja  
tinha em  latim  id ln tica  significa^Ho f ig u ra d a ) ; 105-106. L e ia -s e : 
O utros, com r ib a ld a r ia , etc. i com r ib a ld a r ia : p or ve lh acaria , sam 
vergon h a.
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As donas, por competir 
em terem cousas de Frandes, 
as fazendas muito grandes 
querem fazer destruir;

125 as donzelas e[m] lavores 
a isso tambfem lh’ajudam.
— Nao sei porque nam se mudam 
tais errores!

Os desvairados vestidos,
130 que se mudam cada dia, 

nom vejo nenhQa via 
para serem comedidos.

Que se um galante traz 
um vestido qu’file corfe,

135 qualquer homem d’outra sorte 
outro faz.

Porque, como itz fo5o 
um capuz muito comprido, 
polo reino foi sabido,

140 todos dam pelo chao.
Quern o portugufis pintou 

em Roma, como se diz, 
foi nisso mui bom juiz, 
e acertoul

145 A maneira d’escrever 
que costumam nos ditados 
t  chamarem pre^ados 
a mil homens sem o ser.

E, quando na baixa gente 
150 o costume for geral, 

hft-de vir a principal 
a excelente.

Em qualquer aldeazinha 
achareis tal corru«;am 

155 qu’a mulher do escrivam

129. D e sva ira d o s  : d iv e r s o s ; 137. F o i io :  fu la n o  ; 141-144. 
conhecem os a a lu s f io  d fis te  v e r s o ;  147. P r e fa d o : e s t im ad o  ; 6 
tum e a in d a  J io je  v ig e n te  e n tra  no*.

Des-
co»-

4
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cuida que 6 Ga rainha;
e tambfim os lavradores, 

com suas mAs novidades, 
querem ter as valdades [col. 3]

160 dos senhores.

Na Chamusca vi um dia 
tia filha d'nm vilAo, 
lavrando d’almarafao 
o qual pera si fazia.

165 Daqui virSo os chapins 
e tambfim os verdugados, 
e apds files os trantados 
e coxins.

O cavalo desbocado 
170 nunca se pode parar

sem primeiro se cansar: 
entam logo fi parado.

Assi creio que faremos 
nos gastos demasiados,

175 e depois de bem cansados, 
pararemos.

£  prudfincia conhedda, 
por esta compara^am, 
nam nos ir El-Rei a mSo 

180 fistcs dez anos de vida ;
a qual Ih’acrecentarA 

quern lha deujjor muitos anos, 
com que todos fistes danos 
tirarA

185 bem assi como tirou
outros muitos que sabemos,

163. L a v ra n d o  d ’a lm a r a fd o : bordando qualquer p e fa  da t o s - 
tudrio como dona de a lta  linhaffem . O a lm a ra fd o  t a lv e i tenha 
que v e r com a a lm a la fu  que design a v6u ou manto de que 
usam as m u lh eres orien ta ls quando s a e m i rua (V . D ozy, G lo s s a it g . . . 
s . v . A lm a la fa ) ;  165, 166, 167. O s :  talvez este ja  por o s  ( a o s ) ; 166. 
V t r d u g a d o s : vestid ura ou arm adu ra  p ara  d a r  m ais roda As saias.
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com que ta! descanso temos
que jamais nam se cuidou.

Se nos meterem em ordem 
190 com f6r(ja d'ordena(;8es, 

tirar-s'-S dos cora<;oes 
a desordem.

A cidade de Cartago, 
depois de ser destruida,

195 fCz em Roma m6r estrago 
que antes de ser perdida.

Os romaos, des que venceram, 
foram dos vicios vencidos, 
e seus louvores crecidos 

200 pereceram.

Assi, por nam perecerem rcxxxv, v 
os tam antigos louvores ‘ co • 1
dos nossos predecessores, 
convCm de nos reprenderem 

205 dos vicios e da torpeza 
em que queremos viver, 
antes de se converter 
em natureza.

Pois se eu, em tais desordens,
2x0 s6 quiser ser ordenado, 

ei-de ser apedrejado 
sem me valerem as ordens.

Molhar-m’-ei, em que me pes, 
polo tempo e sazam,

215 pois e natural razam 
a do Marques.

188. N ote-sc  o cmprGgo de nam  d ep o is de ja m a is  ; 197. R o m fio * : 
romanos ; a o i. H bareC erem ;  2 13-216 . P rom etc o A utor conform ar-se 
com os costum es do tempo, em vez de andar ao a rre p io , e  cita uma 
t 'is a o  do «M arqu£s>. D eve tratar-se  de qualquer composi^&o de 
D. P e d ro  d e  M encses, «o M arqu£s>, in v cstid o  no titulo d e  M arques 
de V ila -R e a l por D. Jo io  II , com gran de cerem onial, e colaborador 
do C a n c io n tiro , onde k designado por aqu£le titulo (V . ed. G. G . IV , 
pp. 126 e 2 14 ) ;  2 13 . E m  que me p e s :  a inda que me pese.
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Se Martim Vaz de Siqueira 
neste tempo s’acertara, 
que doces cousas tocara 

220 e por quam gentil maneira!
Nom hi i mais antremeses 

no mundo oniversal 
do que h& em Portugal, 
nos portugueses.

^25 Em Roma, segundo lemos, 
ordenarain dous censores, 
os quais eram reprensores 
dos vicios e dos estremos.

Lembravam 6s principals 
230 e 6s pequenos o que tinham, 

e a todos donde vinharn 
e seus pais.

Fim.

Assi, no tempo presente, 
nam seria muito mal 

235 aver i oficial
de desenganar a gente;

o qual em mi acharia 
o que quero reprender, 
e qui9ais arrepender 

240 me faria.

a i8 . A cert< tr-st: eaco utrar-se  por acaso ; 239. H qu y f& ts .
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X II

iyAnriiiue da Mot a ao ortelam que a [Cĉ r>xr] 
Rain/ia ton nas Caldas, que t uni 
omem muitopequeno, chama-se Joam- 
-grande, e passou estas palavras com 
He por trazer a carreto de dizer que 
o provedor das Caldas, que chamam 
Jeronimo d’Aires, era muito se'co em 
suas cousas, e camera a bater a porta 
da orta e falam ambos uni com o 
outro:

[A . da Mota] 
[Hortel&o]
[A . da Mota]

[H orteiao]
[A . da Mota] 
[H orteiao]
[A. da Mota]

Hou IS, hou IS, hou de IS!
Quern estS i? 

chegai, pe<;o-vos, aqui 
que queria entrar IS.

Quern sois v6s? Abrir-vos-ei. 
Abri vos e ve-lo-eis.

Que quereis?
Abri e dir-vo-lo-ei.

5

Em abrindo a porta:

Amigo, Deus vos ajudel
(H orteiao] E a v6s fa<;a... 10
[A . da Mota] Dizei-me, por vossa gratja, 

assi Deus vos dei saude, 
se estS aqui Joam-grande, 

urn mui grande ortelam.
[H orteiao] Eu o sam 15

enquanto a Rainha mande.

E p t g r a f e .  T r a a tr  a c a r r e t o : trazer a propdsito.
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[A . da Mota] 
[HortclSn]
[A . da Moia]

Isso ser4 zombaria?
Bern, porqufe? 

porque sois um qutilqufi 
pouco m6r que cotovia, 

e J[o]am-grande deve ser 
um omem grande, crecido, 

mui comprido 
de descri^am e saber,

20

e v6s pareceis bugio 25
com capelo, 

redondo como novfilo, 
ou pimeu em desafio!

[H orteU o] Se v6s vindes a zombar lco1 a l
nam vos quero mais ouvir, 30

quero m'ir
que nam posso aqui estar.

[A . da Mota] 

H orteU o]

[A. da Mota]

Aguardai, nam vos partais. 
Escuitai-me.

Estarei; e segurai-me 35
que nam zombeis de mim mais!

Deixai-me pass&’la porta 
que queria entrar 

e ialar
c’o ortelao desta orta. 40

[Hortelfto]

[A . da Mota] 
[Hortelfto]

[A. da Mota]

[Hortelfto]

Pois ou grande ou pequeno, 
eis-m’ aqui.

O que dizeis 6 assi?
Assi 6, por Sant’Hileno, 

vede v6s o que quereis!
Paracfis arratalinho, 

folforinho...!
Nam disse que nam zombeis V

45

Ora i-vos logo fora
da minha orta 5o

que quero <jarr£’la porta!

a6. C a p e lo :  capuz ; 37. P a s s a la : p assa r a ;  48. F o lfo r in h o :  
descon h efo  o sign ificad o  desta p a la v r a ; 5 1 . C m rra la : c e r ra r  a.
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[A . d« Mota] Ei'lo demo vem agora!...

Nam vos pidirei perdam 
por qualquer coisa qu’errasse

ou nassasse 55
mais ae vossa condi^am!

[Horteia«] Por i me podeis levar 
que, per bem,

nam me vencerA ninguAm...
Ora podeis v6s entrar! 60

[A. d» Mota] Benz’As Deus as laranjeiras,
Parece qu’a 01 ho crecem; 

e jA tecem
por aqui estas limeiras!

Oh, que cousa tam real 65
comeQadal

[Hortelfto] Entrai, que nam vOdes nada. . .
[A . da Mota] Oh, que fremoso cidral!

E estas laranjeirinhas tco1, 3)
de laranjas carregadas! . . .  7°

[Hortelfto] Sam prantadas
por estas santas maos minhas!

[A . da Mota] Quanto v6s aqui prantais 
tudo prende,

por que tanto se me entende 75
que ninguOm nam sabe mais.

[Hortelfto] Um pan sfico aqui metido
com 0 saber que me Deus deu, 

farei eu
ficar verde e mui frolido! 80

(A. da M ota] o h ,  q u e  c o u s a  d e  lo u v o r  
e s ta  £  1

Metei cA, por vossa f£, 
£ste vosso provedor...!

6a. C r r t t r  a C lk o : creacer a olhoa e is t o a ; 63. T tear : en trela- 
V’ar-ae, en tretecer-se  j 75. P o r  qua tanto s t  m 'rn trn d *  pelo que 
acabo de con vo n cer-m e; 76. N ote-se o em prdgo do natn d ep ots  de 
n in g u Jm ,  com o em ou lro s  lu gares.
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I correndo mui asinha, 85
— que vos valha Deus! —traz6-o 

e fazfi-o
qu’6 servi^o da Rainha!

[Hurteluo] 0  Jesu! Nam me faleis
nesta cousa, 90

porque meu saber nam ousa 
fazer isso que quereis;

porque t6da a natureza 
nem o saber de Medea,

nein Cumea, 95
nam faram tal ardideza;

porque sua sequidade 
6 de sorte

que nunca, senam per morte, 
mudard sa calidade! 100

E pera se regar bem 
primeiro despenderei 

e secarei
toda quanta &gua aqui vem !

E ainda nam m’atrevo 105
a regft-lo,

e se se quiser bem agu&-)o 
nam farei c4 o que devo...

Antes £le fique sfico 
que dar mfi conta de mim! 

E, enfim,
serei julgado por p£co,

no

porque sempre ouvi falar, 
c4 e 16,

que «o que natura d£ 
ninguSm o pode negaro... 

Ele tem sfica na;am

rccv,
1 col.

115

03. N ote-se a supressfio  de nem  antes de to d a ;  94. M e d e a : 
mdgica lendA ria do ciclo dos A rgonautas ; 95. C u m ea : s ib ila  de 
Cum as ; 96. N ote-se o em prdgo de  nam  d ep o is d e  n e m ; 96. A r d id e s a :  
fai'anha ; Q7. S e q u id a d e ;  scquidfto. 1 17 .  S 'a fa tn : casta.
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de seu sfico natural; 
pelo qual

nam & i jA redengam. 120

[*. d« Motaj Assi que vos despedis 
de trazft-lo...

D'outra parte eu ponho sfilo 
a isso que concrudis;

porque depois que naci, 125
outra tam sfica pessoa, 

sendo boa, 
nunca nesta terra vi.

Fim e concrusam:

E assi que, concrudindo, 
nunca pude achar maneira 130
pera que sua sequeira 
se f6sse deminuindo...

Por6m dizem qu’A um dito,
— bem me deveis d’entender — 
que se acha em escrito, 135
que «quando virmos sol fito...» 
qu’ aesperemos por chover»!

/

i9 l. Uttspedir: abandonar a idfcia; 131. S tq u tira : sequid& o; 133. 
Qu*d ( =  que ltd).
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X I I I

Cantiga fde Bertiarditn Ribeiro] r Ccxi, r 
a sennora Maria Corestna. I co1- 3

Uns esperam a coresma 
pera se nela salvar, 
eu perdi-me nela mesma 
pera nunca me cobrar.

5 Mas com esta perda tal 
eu m’ei por mui bem ganhado, 
porque 0 milhor de meu mal 
esta todo no cuidado. rccxi, »

Os que cuidam qu'a coresma *■ co1, 1 
10 nam 6 pera condenar, 

se a virem ela mesma, 
mal se poderfim salvar.

4. C o b ra r : recuporar.
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X IV

Esparfa [de Bernardim Ribeiro]. (')

D’esperanga em esperan<;a 
pouco a pouco me levou 
grand’engano ou confian(;a 
que me tarn longe leixou.

5 Se m’isto tomara outrora, 
cuidara de ver-lhe fim: 
mas qu’ei-de cuidar j ’agora 
sem esperan<;a e sem mim ? (•)

(•) C eb la  tsp a rsa , era  j i ,  na poeaia proven^al, a 
com, ou sem tornada.

r ccxi, v l I col. I J

cobla  iso lada,
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X V

Vilcincete [de Bemardtm Ribeiro\.
r ccxi, v l
l  col. a J

Antre mim mesmo e mim 
nam sei que s’alevantou 
que tarn meu imigo sou.

Uns tempos com grand’engano 
5 vivi eu mesmo comigo, 

agora, no mor perigo, 
se me descobre o mor dano.
Caro custa um desengano, 
e pois m’Cste nam matou 

io quam caro que me custou!

De mim me sou feito alheo; 
antr’o cuidado e cuidado 
est£ um mal derramado 
que por mal grande me veo.

15 Nova dor, novo receo, 
foi Cste que me tomou: 
assi me tern, assi estou.
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X V I

Trovas [dc Francisco de Sowsa] a estc
vilancete: rccxiu, ri

l  c o l. a |

«Abaix’esla serra 
vcrei minha terra.*

0  montes erguidos 
deixai-vos cair, 
deixai-vos sumir 
e ser destruldos,

5 pois males sentidos 
me dam tanta guerra 
por ver minha terra.

Ribeiras do mar, 
que tendes mudan^as, 

io as minhas lembransas 
deixai-as passar.
Deixai-mas tornar 
dar novas da terra 
que da tanta guerra.

Cabo. M- 3l

15 O Sol escurece, 
a noite se vem, 
meus olhos, meu bem, ja nam aparece.
Mais cedo anoitece 

ao aqufem desta serra 
que na minha terra.

8. R ib i ir a s  do  m a r :  alusfto a foz d e  rlu , pois so assim  se  e x p li-  
cam a s <mudanfas> ( v a r i a t e s  da mar6) do p i  im cdiato.
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X V I I

[ Trovas de Francisco de Sousa] etn [ĉ v; rl 
urn caminho.

Os lugares em qu'andei 
convosco, ledo e oufano, 
nesta tristeza os busquei, 
mas o que neles achei 

5 foi a men dano mor dano:
Comecei-lh'a preguntar 

que f6ra daquela grdrea 
qu’ali me viram passar, 
responderam, sem falar,

10 qu'estaria na memdria.

— «Em qual mem6ria», pregunlo, 
«pode tal lembran<;a ser?» 
Responderam:

— «Tudo junto,
«o prdpio e o transunto,

15 «na vossa podereis ver».
Na reposta que senti 

vi meu mal camanho era, 
vi o que logo me vi: 
partir dfeles e de mi 

20 para donde nam quisera.

Comecei de caminhar 
um caminho povoado, 
por um mui craro lOar 
que me fazia parar 

25 a cada passo, pasmado.
Pus os olhos nas estrdlas, 

por nam ver por donde andava, 
olhando por tddas elas;

7. G r o r e a : fc lic id a d e ; 14. O p ro p rio  * o tra n su n to : a  lembranp* 
da sua p ro p ria  fe lic idade e a iinagem da sua fe lic id ad c  nas co isas ; 
17 . C a m a n h o : quam g ra n d e ; ao. D o n d e : on d e; 33. H L u m ftr; 28. H 
T odos.
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Ugrimas tristes, querela*,
30 escuro tudo tornava.

Com lembran9as ledas, tristes, Ico1- *1 
vim assi fantesiando; 
fantesiasl que nam vi6tes, 
sentidos 1 que nam sentistes,

35 como nos vinham matando...
Mas quern soubera morrer 

a tal tempo e tal hora, 
para nam tornar a ver 
vida tarn mft de sofrer 

40 com’esta triste d'agora!

0  vida de minha vida,
6 triste grbria passada,
6 membria entrestecida, 
pois sois tarn desconhecida 

45 para que me lembrais nada?
Esquecei vossas lembramjas, 

deixai-me viver assi 
sem vossas vas esperan<;as, 
porque com vossas mudan^as 

50 vivo sem v6s e sem mi.

Cantiga e fim.

Lembran^as, nam persigais 
a quern nam tern poder 
mais que quanto vba lhe dais 
para suspiros e ais,

55 para chorar e gemer.

6  minha triste membria, 
b minha dor nam fengida, 
se lembrar fbsse vitbrea 
a quern darlbs mais grbria

39. qu eytin s : q u e ix a s ; 30. T o rn a va  estd por t o r n a v a m , 44.
D esco n h ecida : desconhecida de si m esm a, d ife re n te ; 59. Datics ; 
d a r le is .
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60 qu'a quern dais tam triste vida?
Mas estas lembranijas tais 

devlfis ja d'esquecer 
que, se lembram, acordais 
os meus suspiros e ais, 
e meu chorar e gemer.

6a. D t v ie s :  d ev ie is .
.1
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X V I I I

Trovas que Garcia de Resende fez a 
morte de Dona Ities de Castro, que 
El-R ei Dom Afonso 0 quarto, de 
Portugal, matou etn Coimbra, fo r  
0 prindpe Dom Pedro sen fillxo a 
ter como mulher e polo bem que 
lhe queria nam queria casar, ende- 
renfadas as damas.

Senhoras, s’algum senhor 
vos quiser bem ou servir, 
quem tomar tal servidor 
eu lhe quero descobrir 

5 o galardam do amor.
Por Sua Mercfe saber 

o que deve de fazer, 
vej’o que f6z esta dama, 
que de si vos dard fama 

10 s'estas trovas quereis ler.

Fala Dona Infis:

Qual serd o coracjam 
tarn cru e sem piadade 
que lhe nam cause paixam 
Qa tarn gram crueldade 

15 e morte tarn sem rezam?
Triste de mim, inocente, 

que por ter muito fervente 
lealdade, f6, amor,
6 princepe, meu senhor,

20 me mataram cruamente!

r C C X X I, r 1 
l  co l. s  J

s

A minha desaventura, 
nam contente d’acabar-me, 
por me dar maior tristura
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me foi pOr em tant'altura 
25 para d’alto derribar-me;

que, se me matara a!gu6m 
antes de ter tanto bem, 
em tais chamas nam ardera, 
pai, filhos, nam conhecera,

30 nem me chorara ningu6m.

Eu era moga, menina, [cot. 3]
per nome Dona In6s 
de Crasto, e de tal doutrina 
e vertudes qu'era dina 

35 de meu mal ser 6 rev6s.
Vivia sem me lembrar 

que paixam podia dar 
nem dfi-la ninguem a mim: 
foi-m’o princepe olhar,

40 por seu nojo e minha fim !

Comegou-m’a desejar, 
trabalhou por me servir, 
fortuna foi ordenar 
,dous coragSes conformar 

45 a Da vontade vir.
Conheceu-me, conheci-o, 

quis-me bem e eu a file, 
perdeu-me, tambem perdi-o, 
nunca te morte foi frio 

50 o bem que, triste, pus nftle.

Dei-lhe minha liberdade, 
nam senti perda de fama; 
pus nfcle minha verdade, 
quis fazer sua vontade,

55 sendo mui fremosa dama.
Por m’estas obras pagar 

nunca jamais quis casar;

-7 ■ T a n t o :  tnmanho ; a8. E m  ta is ch a m a s : em tfio gran d e  pai- 
xflo ; 46. \ o j o :  d a o o : f i m  ( fe m .); 46-50. .Note-sr a adm irdvel conci- 
kfto com que o Poeta dd rontu do trdgico rom ance do amor.
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polo qual, aconselhado 
foi El-Rei qu’era for9ado,

60 polo seu, de me matar.

Estava mui acatada, 
como princesa servida, 
em meus pa<;os mui honrada, 
de tudo mui abastada,

65 de meu senhor mui querida.
Estando mui de vagar, 

bem fora de tal cuidar, 
em Coimbra d’assessfcgo, 
polos campos de Mondego 

7o cavaleiros vi somar.

Como as cousas qu’am-de ser 
logo dam no cora^am, 
comecei entresticer 
e comigo s6 dizer:

75 «£stes homens donde iram ? »  f C C X X 1, v
E tanto que pre^untei, * co1' 1

soube logo qu’era El-Rei.
Quando o vi tarn apressado, 
meu coracjam trespassado 

do foi, que nunca mais falei.

E quando vi uue decia, 
sal k porta da sala; 
devinnando o que queria, 
com gram chfiro e cortesia 

85 I he fiz Qa triste fala.
Meus filhos pus derredor 

de mim, com gram omildade; 
mui cortada de temor,
I he disse:

— «avei, Senhor,
90 desta triste piadade!

60. p o lo  s e n :  por d e fesa  do seu K ein o  e  da sua d in a s t ia ; 66 
M u i d e  v a g a r :  d e sp ie o c u p a d a ; 70. So n ta r : assom ar, a p a re c e r : 75 
D o n d e : onde.
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« Nam possa mais a paixam 
que o que deveis fazer; 
metei nisso bem a mam, 
qu’e de fraco coraqam 

95 sem porquft matar mulher;
quanto mais a mim, que dam 

culpa nam sendo rezam, 
por ser m5e dos inocentes 
qu'ante v6s estam presentes,

100 os quais vossos netos sam

« e tfim tarn pouca idade 
que, se nam forem criados 
de mim, s6 com safldade 
e sua gram orfindade,

105 morreram desemparados.
Olhe bem quanta crueza 

fari nisto Voss'Alteza, 
e tambfim, Senhor, olhai, 
pois do princepe sois pai, 

no nam lhe deis tanta tristeza.

«Lembre-vos o grand’amor 
que me vosso filho tern, 
e que sentirA gram dor 
morrer-lhe tal servidor,

115 por lhe querer grande bem.
Que, s ’algum 6rro fizera, 

f6ra bem que padecera 
e qu’festes filhos ficaram 
6rfSos tristes, e buscaram 

120 quern dfiles paixam ouvera;

«mas, pois eu nunca errei 
e sempre mereci mais, 
deveis, poderoso rei, 
nam quebrantar vossa lei 

125 que, se moiro, quebrantais.
Usai mais de piadade

[col. a]

116 . F io * r a :  t iv e sse  feito ; 1 1 9 :  b u sca ta m : huscasaem  ; 11B . F ie a -  
r a m :  f ic a ss e m ; 119 . buscaram \  h u scassem ; iao. o u v t r a : h ouvesse.
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que de rigor nem vontade; 
avei d6, Senhor, de mim, 
nam me deis tarn triste fim 

130 pois que nunca fiz maldade!»

El-Rei, vendo como eslava, 
ouve de mim compaixam 
e viu o que nam oulhava: 
qu’eu a file nam errava 

135 nem fizera traitjam.
E vendo quam de verdade 

tive amor e lealdade 
6 princepe, cuja sam, 
p6de mais a piadade 

140 que a determinagam.

Que, se m’61e defendera 
qu’a seu filho nam amasse, 
e lh'eu nam obedecera, 
entam com rezam pudera 

145 dar-m'a morte qu’ordenasse;
mas, vendo que nenhO'hora, 

— des que naci at£’gora — 
nunca nisso me falou, 
quando se disto lembrou,

150 foi-se pola porta fora,

com seu rosto lagrimoso, 
c'o propdsito mudado, 
muito triste, mui cuidoso, 
como rei mui piadoso,

155 mui cristam e esfor<;ado.
Um daqueles que trazia 

consigo na companhia, 
cavaleiro desalmado, 
detr&s dele, mui irado,

160 estas palavras dezia:

137 . V o n ta d e : m A-vontade; 13a . O u ve: h o u ve ; 133 . O u lh a v a : 
c o n s id e ra v a ; 14 1. D efe n d e ra '. ttvessc  defendido ( =  p roib ido); 142-143. 
N otc-se  o emprfcgo dc natn depois de d e fe n d e r ;  143. O bed ecera : 
o b ed e ce sse ; 144. P u d e r a :  poderia.
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— «Senhor, vossa piadade 
t  dina de reprender, 
pois que, sem necessidade, 
mudaram vossa vontade 

165 l&grimas d’Oa mulher.
E quereis qu’abarregado, (col. 3j

com filhos, como casado, 
este, Senhor, vosso filho?
De v6s mais me maravilho 

170 que dele qu’6 namorado !

«Se a logo nam matais, 
nam sereis nunca temido 
nem faram o que mandais, 
pois tarn cedo vos mudais 

175 do conselho qu'era havido.
Olhai quam justa querela 

tendes, pois por amor dela 
vosso filho quere estar 
sem casar, e nos quere dar 

180 muita guerra com Castela.

«Com sua morte escusareis 
muitas mortes, muitos danos, 
v6s, Senhor, descansareis, 
e a v6s e a n6s dareis 

185 paz para duzentos anos:
O princepe casarA, 

filhos de benqam ter&, 
sera fora de pecado; 
qu’agora seja anojado 

190 amenhS lh'esquecera!»

E, ouvindo seu dizer,
El-Rei ficou mui torvado, 
por se em tais estremos ver 
e que havia de fazer 

195 ou um ou outro, forqado.

163. S em  n ecess id a d e : sem ju s t if ic a ff io ; 166. A b a r r e g a d o : em 
b a r re g a n ia , em mancebia ; 187. F i lh o s  de b e n fa m : filh o s de  legitim o 
m atrim onio ; 189. Q u 'a g o ra  s e ja  a n o ja d o :  aiu da que agora sc ja  ano
jad o  ( =  desgostado, m ortificado).

I
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200

205

210

215

220

De-scjava dar-me vida, 
por Ihc nam ter merecida 
a morte ncm ncnhum mal: 
sentia pcna mortal 
por ter feito tal partida.

E vendo que se Ihe dava 
a file tod'esta culpa, 
e que tanto o apertava, 
disse iquele que bradava:
— « Minna ten<;am me desculpa.

Se o v6s quereis fazer, 
fazei-o sem mo dizer, 
qu*eu nisso nam mando nada, 
nem vejo essa coitada 
por que deva de morrer.»

Fim.

Dous cavaleiros irosos, 
que tais palavras Ih'ouviram, 
mui crus e nam piadosos, 
perversos, desamorosos, 
contra mim rijo se viram;

com as espadas na mam, 
m’atravessam o coracjam, 
a confissam me tolheram.
Este 6 o galardam
que meus amores me deram.

rccxxit, r 1 l col. I J

. C o ita d a : in le liz  ; 3 15 . R i jo  s# v ir a m : se v o lu m  com decia&o.
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acenso (do 1. accensus, part, 
de acccndo)— ac6so, in- 
flamado.

acrecontnr — acrescentar. 
acupar —ocupar. 
amenba — amanha. 
antre — entre. 
antremes — entremfcs. 
antre-soilos — entre-solos. 
aquisso— isso. Tambfcm 6 

conhecida a forma mo- 
derna iv. XI, 143). 

arratalinho — arratelinho. 
assessego — sossfigo. 
assi— assim.
aver (e formas derivadas) 

— haver. Tambem apa- 
recem form as com a 
grafia moderna. 

bautismo— baptismo. 
calidade — qualidade.

cando — quando. 
celestrial — celestial, 
cipestre — arcipestre. 
concrudir — concluir. 
contino — contlnuo. 
contrairo — contrdrio. 
coresma — quaresma. 
corrugam — corrupqSo. 
co s 1 01 a 9 a m—cons tel aqao. 
craridade — claridade. 
craro — claro.
Crasto — castro (Na Epi- 

grafe  de XVUI empre- 
gou-se a forma Castro. 

cracer — crescer. 
cremencea — clemfincia. 
Cristos — Cristo. 
cuitelo — cutelo. 
daqueste, daquesta— deste, 

desta.
daries — darfeis.
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dei (xtt, 12) — de.
des— d esde; des quo—

desde quc.
dcsrsveniura — desventura. 
desemparado — desampa- 

rado.
despeuder — dispender, 
despregar — desprezar. 
doves — deveis. 
de vies — devleis. 
devinhar — adivinhar. 
devulgado — divulgado. 
dicenso (do I. disscttsus) — 

dissentimento. 
dinidade — dignidade. 
dino, a — digno, a. 
eicelencia — excelfcncia. 
eiceiente — excelente (em 

XI, 152 tem os exce
lente).

emperador— imperador. 
ent radanhas—e ntranhas. 
entresticer— entristecer. 
entrestecida — entristecida. 
envengao, oes — invengao, 

8es.
enveja — inveja. 
erdade— herdade. 
escnitai— escutai (imp. de 

escutar).

Esprito - Santo — Esplrito- 
-Santo.

espritna!, a:s — espiritual, 
ais.

os-te-esteja (3.“ p. s. per.
conj. do v. estar). 

estoria — histdria. 
ostremo — extremo. 
fames (1. fames) — fonie. 
fantcsia — fantasia, 
fanteaiar— fantasiar. 
faae—fazei (imp.de fascr). 
fengida — fingida.
Frandes — Flandres. 
fremoso — formoso. 
frolido — florido. 
fror, es — flor, es. 
frorecer — florescer. 
froxeza — frouxeza.
Grada — Granada, 
grorea (e greria) — gldria. 
i — ide (imp. do v. ir). 
i — af.
imigo — inimigo.
Indeas — Indias. 
istenso — extenso.
Jesu — Jesus, 
leixar — deixar. 
lojea — loja. 
lfiar— luar.
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madre — mae. Empregada 
no texto em referenda 
a Mae de Deus e a Rai- 
nha D. Leonor. 

mancipado — emandpado. 
manno — magno. 
molitar — militar. 
metnorea (e memorial -  me- 

m6ria.
messagem — mensagem. 

metreficar — metrificar. 
mi (e mim) — mim. 
milhor— melhor. 
moiro — morro (i.» p. pre.

ind. do v. ntorrer). 
nacer — nascer. 
nenhua — nenhuma. 
nom (e nam) — nao.
6, os — ao, aos. 
omem (e homem)—homem. 
omildade — humildade. 
oniversal — universal, 
orfindade — orfandade. 
orta — horta. 
ortelao — hortelao. 
oufano — ufano. 
oulhar — olhar. 
padre (e pai em xvm, 109) 

— pai. Empregado em 
Vi (e s tro fe s  de arte

tnaior) e em vn (poe- 
sia sacra), 

paje — pagem. 
parccea — pareceis. 
pendenga — pendencia. 
per — por.
pera (e para) — para, 
perflugente — perfulgente. 
perla— perola. 
pes — pese 13.“ p. pr. conj. 

do v. ptsar).
pestelencea— pestilencia. 
piadade (e piedade) — pie- 

dade.
piadoso — piedoso. 
pide — pede (imp. do v. 

pedir).
pidido — pedido(part. pass, 

de pedir).
pidirei — pedirei (i.a p. do 

fut. do v. pedir). 
pimeu — pigmeu. 
po vorado — povoado (s. m.). 
premite — permite (3.“ p. s. 

pr. do ind. do v. per- 
tnitir).

preaao, oes — prisao, oes. 
prantar — plantar, 
pregado — prezado (part, 

pass, do v. prezar).

7 7
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princepe (e principe)— prln- 
cipe.

propio — pr6prio. 
quipais — quiqd. 
qntilque — cutiliqufe. 
remedeo — remedio. 
reprender — repreender. 
reprensor — repreensor. 
retenlr — retinir. 
rezam (e razam ) — razao. 
sa, sas— sua, suas. Tam- 

bem aparece a forma 
moderna, Cf. sa morte 
(vi, 55) e sua morte (xvill, 
181).

sam — sou (i.« p. pr. |ind. 
do v, ser).

se (see) — de sedere (3.® p.
s. pr. ind.). 

segno — segundo.
8#nto (e sinto) — sinto (r.* 

p. do pr. ind. do v. sett- 
tir).

sindeiro — sendeiro. 
sintimento — sentimcnto.

sintimos — sentimos (i.a p. 
pi. pr. ind. do v. sen- 
tir).

sojeipam — sujeipao. 
sojigar — subjugar. 
somana — semana. 
audito — subdito. 
sustancia — substancia. 
te (e ate) — ate. 
tragoa— f. de tragflo (que 

traga). Em espanhol (adj. 
e s. fem.): tragon. 

traze — trazei. 
trebuto — tributo. 
trebutario — tributdrio. 
trestornar — transtornar. 
trestura (e tristnra) — tris- 

tura.
trosqniar — tosquiar.
Da — uma.
nmano (e bnmano) — hu-

mano.
vertude — virtude. 
vertuoso — virtuoso, 
vitorea (e vitoria)—vitdria.



EMEN DA

A p. 32, em nota aos vv. 5, 8 e 39, onde se 1ft N6 
mats: nom tnais, deve ler-se N6 tnenos: nom menos.


