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MEMORIA

Sobre as origens da Typograp/ua em Portugal

no Seculo XV.

Por Antonio Ribeiro dos Santos.

Qu a s i todas as Nacoes Europeas tera a Historia , ou

Annaes da sua Typographia : Escritores eruditos, e ze-

losos
, que se cancáráo em averiguar as antiguidades da

sua patria julgárao justamente , que as que tocavao á

sua Typographia nao desmereciáo huma parte de suas inda-

gacoes , e trabalhos ; e escrevérao sobre isto doutas obras.

Portugal porém, sendo tao rico de bons engenhos , e con-

tando muitos, e mui ¡Ilustres escritores de seus feitos, que

levantárao com a pcnna a fama de nossa térra : nao teve

hum ate' agora, quanto nos podemos saber, que chegasse a

publicar as noticias , e progressos das origens de sua Ty-

pographia, e a esclarecer esta parte assaz escura, e difficul-

tosa da sua Historia Litteraria (a).

Moveu isto a nossa curiosidade, e entramos em pen-

samentos de colligir noticias, que illustrassem as nossas an-

tiguidades Typographicas. Revolvemos para isso nossa His-

Tom. VIII. A

(a) Nao nos consta de obra alguma impressa sobre este assumpto ,

sem embargo, que alguns houve entre nos, que tratárao de apurar esta

materia : sabemos que Gregorio de Freitas , Escrivao da Correicáo de

Setubal , pessoa de nao vulgar curiosidade neste genero de estudos

,

cuja Livraria servio de muito para a composicao da Bibliotheca Lvi-

sitana do douto Abbade de Sever ; havia lanzado em 1750 algumas li-

nhas para formar huns Annaes Typographicos de Portugal, e huma especie

de Supplemento aos de Miguel Maittaire : foi isto porém feito com táo

pouca ventura, que seus apontamentos ficando mss. ou de todo se per-

dérao , ou estancáráo em parte aonde estao inuteis á Na^ao , a quero po-

déráo muito aproveitar.

D. Antonio Caetano de Sou9a , varao de grande nome entre nos-

sos Historiadores, tratava de escrever sobre esta parte de nossa His-
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toria ; corremos algumas das mais próvidas Bibliothecas

;

consultamos pessoas de bom saber , e pedimos Documen-
tos de muitas partes ; mas foráo tüo escassas as noticias

,

que alcancámos, que quasi estivemos resolvidos a deixar de

as escrever ; multo mais encontrando difficuldades, que bas-

tantes erao para quebrar nosso animo, e nos fazer desis-

tir deste trabalho. Porém valeu mais para com nosco o de-

sejo de sermos uteis aos nossos com esse pouco que fosse

,

que o temor de parecermos de curto alcance , e cabedal

nestas materias; entendendo, que estas noticias assim mesmo
imperfeitas, e diminutas, como aqui as damos, nao deixa-

riao de servir de alguma cousa aos curiosos destes estudos»

e de espertar sujeitos da Nacao , para se abalancarem a

maior obra, com mais largo conbecimento deste assumpto.

Se conseguirmos este fim, havello-bemos por grandioso , e

honrado fructo destas nossas indagacoes, e tentativas»

toria; mas apenas chegou a fazer huma curta Lista dos impressores
dos tres últimos seculos

,
que existia entre os copiosos niss. da Casa

dos Clérigos Regulares da Divina Providencia, e hoje na Real Biblio-
theca da Corte.

Fr. Manoel de Figueiredo , Chronista da Ordem de Cister, e bem
conhecido por seus cargos, estudos , e composicoes eruditas, comecpu
de escrever huma particular Dissertacao sobre a entrada, e progressos

da Typographia em Portugal , de que elle faz memoria no Índice de
suas obras; mas ferido de gravissima doenca , nao pode avancar até

onde a sua idea pensava ir, como elle mesmo se explica em huma
Carta de 26 de Abril de 1793, que nos mandou em resposta de hu-
ma nossa, por que o haviamos consultado sobre este assumpto; e a mor-
te que no-lo roubou ha poucos tempos rom viva saudade dos que bem
conheciáo seus grandes talentos, e estudos, acabou de nos privar da es-

peranza, que tinhamos de huma obra completa, que fizesse escusadc

qualquer outro trabalho nesta materia.
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CAPITULO I.

Da antiguidade da Ti/pographia em Portugal.

Poucos annos depois de seu nascimento entrou a Ty-

pographía em Portugal. Huma Nacao , como a nossa ,

que pelo meio do Seculo XV. avultava já muito em trato

de Litteratura Sagrada, e Civil, como se sabe de suas anti-

gás escolas , e de varias composicdes , que trabalhou na-

quelles tempos ; nao podia deixar de acolher logo com boa

sombra , e gazalbado huma tal Arte , que tanto servia de

encurtar os trabalhos da escritura manual , e de propagar

com maior facilidade , e energía os conhecimentos de todas

as Artes e Sciencias. Ella vio com maravilha levantarem-

se naquelle mesmo Seculo em tres ¡Ilustres Cidades os pri-

meiros prélosTypographicos, que sobre maneira nos honrá-

rao , e ennobrecérao naquella idade.

He com tudo mui difficil de apurar entre nos os prin- DifficukU-

cipios desta Arte , e assentar ao certo o anno em que ella
mater ;¡.

entrou em Portugal , descuido de nossos Chronistas passa-

dos , ou antes condicao dos tempos, em que viverao , nos

quaes sómente os rompimentos de batalhas , e feitos d'ar-

mas , e conquistas deslumbravao os olhos da Nacao , e at-

trahiao a penna dos Escritores , que nao os estabelecimen-

tos pacíficos, e menos apparalosos das Artes Liberaes, ou

Mechanicas , das quaes como se ferao materias menos im-

portantes , ou nao escrevérao , ou só tocárao levemente

:

donde vém,que deseus principios se nos escondeu esta par-

te de nossa Historia, perdendo-se entre as trevas do tem-

po , quasi toda a lembranca da sua fundacao , e progres-

sos : pelo que hoje nao podemos caminhar seníio pela ve-

reda de meras conjecturas, dcduzidas de alguns factos dis-

persos, e fugitivos, para rastrearnios a verdadeira origem,

e primeiros progressos das Artes, e das Sciencias entre nos.

Com este presupposto diremos o que nos tem parecido

mais pro>avel nesta materia, seguindo huns longes, e som-

A ii
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bras de verdade , como aquelle que no meio da noite es-

cura vai atinando a lume posto em grandissima distancia.

Rejeita^se Alguns para datarem de mui alto a introduccao da

que^e* ti-
nossa Tvpographia recorrem á Carta Executorial de D.

ra da data Joao Manoel , Bispo da Guarda de 13 de Outubro 1461 ,

da Carta sobre o Breve do Santo Padre Pió II. , expedido á instan-

rial de D.
c *a ^° Senhor Rei D. Affonso V. para a reforma dos ves-

•Toáo Ma- tidos do Clero destes Reinos : por quanto explicando-se o
jioel

,
Bis- Executorial a respeito da tonsura , manda , que os Cle-

!| rja

a u" rigos tragao Coroa aberta tao grande, e tao redonda, co-

7)to a redondeza em Jim daquella Carta impressa , donde
colhem , que já correndo o anno de 1461 se achava do-

miciliaria entre nos a Typographia dos Alemaes (a).

Mas do theor da mesma Carta Executorial se vé, que
alli se nao íallava da Imprensa Typographiea ; mas tao só-

mente da forma, ou marca da Coróa Clerical , figurada na

dita Carta, segundo a redondeza do sello de chumbo, que
trazia o Breve Pontificio , impressa , e estampada com o

mesmo instrumento, e pela mesma forma , e maneira com.

que antigamente se figuravao nos Pergaminhos, e nos sel-

los de Cera , e de outras semelhantes materias os escudos,

as armas , as letras , e divizas muito antes da invencao da

Typographia (¿).

(a) Desta prova usamos nósem nossas Memorias de Litteratura Sa-
grada sobre a fé do erudito , e zeloso Author das Memorias do Pul-
pito §. XIV. pag. 117 por nos parecer entüo decisiva a passagem
que allegara desta Carta ; mudamos porém de juizo , e nao ousamos
hoje encostar-nos neste arrimo, depois que houvemos á mao hum tras-

lado do Breve , e do seu Executorial , e por certo que nao será este

ai'nda o único lugar em que nos erramos.

(b) Achao-se do Real Archivo da Torre do Tombo a Carta do
Bispo , e o Breve do Papa , . lancados de Leitura nova em o Liv.

de Extrav. de fol. 197 v. até fol. 200, e a Bulla original com sello

maior de doze vintens no Maco 28 das Bullas n. 29. Na Bulla vem
esta clausula a que a Carta se refere : Tonsuram vel coronam largara , et

rotundam , sicut plumbum praesentium de/erre debeanf. O que o Bispo

D. Joao traduz por este modo : Tragam tonsura Clerical, e Coroa larga,

e redonda assy corno o sello de chumbo destas presentes letras : e no fim
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Tomemos pois mao de outras provas ,
que nos asse- Provaá díl

gurem melhor da antiguidade de nossa Typographia. Será ¿"
fa 'xy-

lmma dellas a que se tira da tradicáo, que recolheu a cu- pographia

riosa diligencia de Pedro Afíbnso de Vasconcellos na sua em P°rtu -

rara Obra da Harmonía das Rubricas do Direito Canoni- f

a
prova .

co (a). Fallando elle á Rubrica de Renunciatione , at- Tradicáo

testa da fama , e voz constante no seu tempo , que já vi- de
.

n0S£0s

nha authorizada do nosso insigne Mathematico Pedro Nu-

manda , que os Clérigos: Tragam Corda alerta ido grande, e tdo redon-
da , como a redondeza em fim desta Carta impressa segundo a forma do
Sello de plumbo da dita Letera de Santo Padre predito. E no cabo de
tudo depois da testemunha do Notario se diz assim : Esta he a grande-
za , e redondeza do sello do plumbo do Papa, per qual manda e 7iós per
sua autkoridade mandamos que sejáo feitas as Coróas. E no traslado da
mesma Bulla, que se acha no ruesmo Archivo no Livro de Leis Extra-
vagantes, que compilou Duarte Nunes de Lear» em 1565 a foi. 178.

está por baixo della hum circulo de tinta semelhanle a huma moeda
de cinco réis do tempo d'agora. A mesma figura igual á do sello se

imprimió no Epitome, ou Compilado II. do mesmo Duarte Nunes
em 1569. Part. II. Tit. IV.

Devenios confessar agradecidos por quem nisto aproveitamos ; o
erudito Cisterciense Fr. Manuel de Figueiredo, a quem pouco antes de
sua morte, haviamos consultado sobre a origem da nossa Typographia,
nos advertio por sua Carta de 20 de Abril de 1793, de queja falla-

mos , que nos nao confiassemos no argumento, que se tirava da Exe-
cutorial do Bispo D. Joáo ; e o Senhor José Anastacio de Figueire-

do , Official da Secretaria de Estado dos Negocios do Reino, erudi-

to, e incancavel indagador de nossas antiguidades, e mui amigo de
inquirir a verdade de nossas cousas, nos communicou depois huma Co-
pia da dita Executorial , fielmente extrahida do Real Archivo, que
acabou de nos desengañar sobre este ponto. Do mesmo anno de 1461,
de 13 de Agosto he outra Carta do mesmo B'spo , por que confirma
a Pedro Fernandes, criado que fóra do Infante D. Henrique, na Igre-

ja de Santa Maria da Covilha , em que está o seu sello pendente, im-
presso em Cera, e papel de figura esférica, rom huma faxa em roda,
por que corre hum letreiro , a qual Carta se achava no Archivo da Sé
da Guarda no Maco VII. dos Documentos pertencentes aos Bispos,

numero 2 , de que se faz memoria em hum papel ms. , que ha na Real
Bibliotheca da Corte.

(a) Temos visto tres exemplares desta Obra, hum na Livraria de
S. Francisco da Cidade, outro na de S. Francisco de Enxobregas, e ou-

tro da Real Bibliotheca publica da Córte¿
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nes , e de outros Varoes mui sabedores de nossas cousas

,

que Leiria flora a primeira Cidade em toda a Hespanha

,

que tivera a impressáo de forma , ou de caracteres metal-

izeos , quaes Joao de Guttemberg havia inventado na Ci-

dade de Moguncia (a).

Gom eíTeito para todo o homem de boa razio po-

derá muito a opiniao destas cousas , fundada na tradicao

dos maiores , muito mais trazendo ella em seu abono os

testemunhos de Varoes doutos , vizinhos áquelles tempos

,

de que podiao alcancar noticias certas , principalmente o

do Sabio Pedro Nunes
,
que muito tratou as cousas, e pes-

soas curiosas destes Reinos , e havendo sido recolhida , e

apurada por pessoa tao erudita na Historia , e natural da

mesma Cidade de Leiria, como foi Pedro Aífonso de Yas-

concellos.

Nem se pode dizer, que este homem por elogiar süa

Patria inventara a seu sabor estas noticias , porque sem
prova , ou motivo solido , que nos faca desconfiar de sua

fé , nao havemos de por em hum Varao de boa fama tao

baixa nodoa de seu nome, sob pena de expórmos todos os

outros Escritores á mesma crise , e arruinarmos por hum
geral Pvrrhonismo os fundamentos de toda a Historia.

He verdade , que nao sabemos ao certo , nem quan-

do a Typographia se hospedou em Leiria, nem quacs forao

as primeiras obras, que nella se estampárao, porque a mais

antiga
, que appareceu até agora com data , como he u

edicao dos Profetas primeiros , nao sobe mais alto , que

aos annos de 1494. Mas basta-nos saber, que Leiria íói

" (a) Superiores Rubrica . quas Leiria otium nolis dedil jure suo

postulare videntur, ut fyc. Nec mirum si homo Lciriensis Lcirioz amultis
annis ertinctam litterarum impressionem iterum excitem : ut enim mihi re-

Intum cst ex testimonio multorum, nui se ida Pelro Nonio Cosmographo
Regio, máximo Mathematicorum facile principe, ct aviris dottis audiisse

affirmabant ceneas in libris scribendis formas Joannis Guttcmbcrgi apud
Maguntiam inventas Leiria nostra omnium in Hispania prima apud se

habuit , quod in honorcm Patria: dixisse liceat. Part. II. no priue.

edigao de Coirabra de 1588. 4.°
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a primeira Cidade em toda a Hespanha , que recebeu a

Typographia , para podermos assentar com muita proba-

bilidade , que ja pelos annos de 1470, ou pelo me-

nos de 1474 havia nella huma Officina Typographica
;

por quanto no de 1470 se dá por estampada em Palen-

.cia de Hespanha a Historia de Rodrigo Sanches de Are-

valo
(
a ) , e quando alguem queira duvidar desta edi-

cao , nao se poderá negar, que em 1474 se publicou em
Valenca o Certame Poético , ou Trovas de D. Bernardo

Fonellar , sobre os louvores da Virgem , em varias lin-

goas
(
b

)

': doúde sendo a Officina de Leiria a mais anti-

(a) Nicolao Antonio fixa já neste anno de 1470 a introdúcelo

da Tvpographia na Cidade de Palencia, pela edicao da Historia de Ro-

drigo Sanches de Arevalo, o que adoptou Fabricio, que na Bibl. Med.
et Inf Latín, tom. IV. deu esta edicao pela primeira, que se fizera deste

Author. Prospero Marchand julga ser provavel , que Nicolao Antonio se

enganasse , sem toda via nos dizer os fundamentos, que teve para esta

sua conjectura.

Joaquim Esguerra em huma nota dos Retratos dos Reís de Hespa-
nha , diz

,
quando falla de D. Fernando Vafirma ,

que a obra mais an-

tiga que havia descoberto em toda a Hespanha fóta a Historia de Rodri-

go Sanches de Arevalo, mas da edicao de Sevilha de 1477 , e desconfía

tambem
,
que Nicolao Antonio se alucinasse. Mas de nao ter encontra-

do outra edicao senao esta , podia elle concluir com exaccio ,
que

nao tinha havido outra? Elle mesmo nao encontrou , nem soube da edi-

cao do Certame Poético dos Louvores da Virgem, em Valenca em
1744; nem da edicao das Obras de Sallustio tambem em Falenga ; e

do Comprekensorium de Joao ; e do Livro de Epidemia de Valasco Ta-

rentino em Barcelona em 1475 , que todos sao anteriores á edicao Sevi-

Ihana de Rodrigo Sanches de Arevalo de 1477, e nem por isso deverá

negar-se a existencia destas antigás edicoes.

O douto Laire na Obra Specimen Typographia: Rom. Secul, XV.
quer , que a primeira edicao de Arevalo fosse a de Roma antes dos

fins do anno de 1470, notando por isso a Fabricio, e como dando a
entender ,

que elle attribuira á Palencia , o que só era devido á Roma
Cap. 1S7. Nota (a); oque tambem segué Fr. Francisco Mendes, na
Typographia Hespanhola tom. 1. p. 44, e 45 ; mas nao apontao razoes

solidas, que convenció : houve com effeito edicao em Roma em 1469,

ou 1470; mas nao implicava
, que em hum mesmo anno houvesse duas

em diversos lugares.

(b) Veja-se Vicente Ximenes BibUoth. Scriptr. Valcntinorum : Nicc-
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ga de toda a Hespanha , necessariamente a havemos de

suppor já existente, ou pelos annos de 1470, ou pelo me-

nos por 1474 antes da edicao Valenciana.

Mas como he crivel, que houvesse já por estes tem-

pos huma Officina Typographica era Leiria , se até agora

nao tem apparecido obra alguma de seus prélos , anterior

aos annos de 1494 ? A resposta nao he difficil : poucos Li-

vros se imprimírao naquella idade , e delles mui poucos

exemplares se estampárao ; os quaes por isso , e por sua

mesma antiguidade se tem feito muito raros. Nao he logo

maravilha , que nao tenhamos até agora visto os que se

imprimírao nos primeiros tempos da Typographia Leiriense.

Temos nos hoje por ventura todas as obras , que nella se

estampárao depois da edicao dos Profetas Primeiros de

1494, edicao de que ninguem duvida ? Ou diremos aca-

so, que a Typographia Leiriense só produzio naquelles tem-

pos tres obras de seus prélos, porque até agora nos nao

tem vindo á noticia outras? E diremos o mesmo de Lis-

boa de cujas Ofücinas nao tem apparecido até ao presen-

te mais edicoes do que treze, ou pouco mais? E de Bra-

ga , que a penas nos tem appresentado huma ? Nao tive-

rao as idades passadas tanto cuidado desla parte de nossa

Litteratura, e industria, que nos nao deixassem esperancas

de podermos ainda .una día descobrir , e saber cousas de

que elles nenhuma lembranca nos deixárao.
ll.Prova.

Parece com tudo , que esta nao he ainda a maior
hdi^ao das .

,

*

Obras do antiguidade , a que devemos subir, e que a Typographia
Infante D. Portugueza remonta mais ácima. Isto he o que se colhe

de um Documento , que muito cumpre nao deixar em
silencio , qual he a antiquissima edicao das obras do In-

fante D. Pedro , no fim das quaes se diz , que forao im-

pressas seis annos depois , que cm Basiléafora achada a

famosa arte de i/nprimissáo. Desta verba attestava em 1724
o sabio Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, que as-

láo Antonio Biblioth. Hisp., e RaymunJo Diosdado de prima Typo-
graphia Hispanice átate, pag. 5.
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sino o lera em hum exemplar da selecta Livraria do Con-

de de Vimieiro ,
que depois se queimou no incendio do Exemplar

terremoto de Lisboa de 17 55, o qual havia ja sido da
d
*

Casa de

preciosa Bibliotheca do doutissimo Chantre d'Evora Ma- vimieiro.

noel Severim de Faria (a).

Succinta , e apoucada informadlo nos deu o Conde

de huma obra ,
que assim o nao merecía por sua tao alta

antiguidade , e raridade , deixando-nos desejosos do mais

,

a que se podéra eslender a sua penna ; he certo porém ,

que elle houve esta edicao por um parto da nossa Typo-

graphia, pois que logo accrescentou, que ella podio, servir

de muito para mostrar a brevidade , com que a Arte da

¿mpressáo se havia introduzido em Portugal-, e ainda que

nos nao deixou em lembranca as razoes
, que teve para

a legitimar por nossa , certo que ella traria em si mes-

ma vinculadas as notas , e divizas de sua filiacao Portu-

gueza (b).

Nem pode negar crédito a esta attestacao do Con-

de , quem bem considerar , que elle era homem Sabio , é

verídico, e muito versado em nossa Historia, e antiguida-

des
; que tivera a seu cargo examinar os Livios rarp* da

Bibliotheca da Casa de Vimieiro, que desta nota, ou sub-

seripeáo das Obras do Infante dera conta á Academia Real

Tom. FUL B

(a) Veja-se aconta, que elle deu á Academia Real da Historia Por-

tugueza, na conferencia de 23 de Agosto de 1794. n. 23. pag. 7.

(b) Com effeito nos primeiros te nipos da invengao da Typogra-
phia nao era natural, que Impressores fora de Hespanha se lembrassem

de dar á estampa huma obra , que sendo escrita na Lingoa Castelha-

na entao pouco tratada, e conhecida das mais Nacoes, lhes nao po-
día prometter maior extraegao , e consumo. Poder-se-hia suspeitar tai-

vez ,
que a!gum dos nossos , ou dos Castelhanos a faria imprimir en»

Hespanha; mas a Typographia Castelhana comecou em 1470, ou ein

1474, como ácima notamos, quanto mais que para contrastar o juí-

zo do sabio Conde, que a vio, e examinou , e a deu por legitimo

parto da nossa Typographia , nao bastaría huma simples conjectura sein

outro maior fundamento, que a apoiasse ; de outra sorte desconfia-

remos a lodo o instante das cousas que se nos cohtao , e sobre estas

desconfiancas , e suspeitas passaremos fácilmente a tirar a fé a toda a
Historia.
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da Historia Portugueza , attestando de hum Documento

,

que aincla entao existia , e que fácilmente podia ser visto

,

e examinado nao só dos Académicos ; mas ainda de todos

os Sabios da Nacao , a quem foi annunciado; e isto em
tempos em que fervia o calor de averiguar as nossas an-

tiguidades , e descobrir cousas raras ñas Bibliothecas , e

Cartorios destes Reinos.

Exemplar Cresce a forca , e pezo deste discurso com o teste-

i

lvrarla munho
, que aqui devemos accrescentar , do outro sabio

dos Duques Académico José Soares da Silva , o qual ñas suas Memo-
de Lafoes rias de Portugal no Governo do Senhor Rei D. Jo*3o I.

attesta de outro exemplar das Poesías do Infante, que fo-

ra da Livraria do Cardeal de Sousa , e existia na Casa dos

Excellentissimos Duques de Lafoes , Marquezes de Arron-

ches ; affirma elle, que era hum Livre de quarto, que con-

linha as Obras Poéticas do Infante , e que se imprimi-

rá san mais data, qice huma, que podia ser a mais cla-

ra para saberse o verdadeiro anno em que a impressao

se inventou. E accrescenta no fim , que forao impressas

nove annos depois de inventada afamosa Arte da impj'i-

miftjp ((pie erao palavras do mesmo Livro) que porcm nao
declara o anno em que se imprimírao (a) ; por muí certo

temos , que as mesmas razoes
,
que abonao o illustre e

sabio Conde da Ericeira, recahem igualmente sobre a pes-

soa deste Académico para o havermos por tao sabedor , e

verídico, como o mesmo Conde.
Resolye-se pfgg devemos porém disfarcar a difficuldade, que nas-

sobrea^ ce ^a var 'edade das datas, que hum, e outro referem ,

datas dos pois que na subscripcao
, que vio José Soares da Silva se

dois exem- data a impressao de nove annos depois de inventada a Arte
Typographica

, quando na que o Conde trasladou , e refe-

rió em sua conta, somonte se assinaláo seis annos ; mas já

pode ser que ou fossem duas diversas edicoes, que se da-

(a) Tom. I. Liv. Cap. LXXII. pag. 365. 566 Este Tomo
foi impresso em 1730, epor conseguinte depois da conta que deu o Conde
da Ericeira á Academia Real da Historia Portutrueza.
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tárao em diversos lempos da época da invencao da Typo-

graphia, imitando a segunda o estylo, e formula da sub-

scripcao da primeira , ou fosse antes descuido do Amanu-
ense , ou do compositor na impressao das Obras de hum
dos dois Académicos , que ao copiar , ou compór as ta-

boas , corrompeu inadvertidamente a licao original, como

succede muitas vezes (a). De qualquer modo que fosse, nao

podemos duvidar da existencia destes dois exemplares , de

que publicamente attestárao dois homens de carácter , de

probidade, e de nao vulgar litteratura, remettendo-se para

duas Livrarias táo notaveis, e conbecidas nesta Corte, aon-

de elles se podiao entao ver, e examinar (¿A.

,, , . ., ,.
L

' • Resol ve -se

Mas nao hiremos aínda por diante , sem primeiro
acluvi(ia

atalhar outra d tivida , que se nos pode oppór nesta mate- sobre ano-

ria. Pode alguem desconfiar da exaccao daquella nota , e ta da in "

declaracao, que vem no ílm das Obras do Infante, por nel- Typogra-

la sesuppór onascimento da TypographiaemBasiléa, quan-phia em

do corre como certo , que outra Cidade lhe clera o berco ,
Basllea

•

1 ^ .

.

° que vem
* 11 nos dois ex-

•—- —— : eruplares.

(a) Parece
,
que foi esta edicto a de que fallou Joao de Viüanueva

no Folheto, que imprimió eni Lisboa em 1752, para dar a amostra dos
primeiros caracteres , que formara para servido da Academia Real da
Historia Portugueza, dizendo : Porém eu entendo

, que Jodo de la Caillc
se engaña , se he certo o que Pessoas dignas de maior crédito me affir-
máráo , dizendo-me, que na Licraria de huma das primciras Casas dcste
Reino se acha um Livro impresso em Lisboa sem data; porém em lugar
della se le nelle que fora imprcssa oito annos depois de se inventar a
Arte de imprimissdo pag. ?. e 8.

He verdade, que esta data diversifica tambem das duas des dois

Escriptores ácima citados; mas sendo fácil a troca de números, e da-
tas, maiormente , havendo-se tomado a noticia de memoria , nao admi-
ra, que Viüanueva ao escrever as confunJisse, e as datasse de oito an-
nos, o que devéra datar de seis, ou nove. Sao frequentes os exemplos
de semelhantes erratas, e. por aqui se vé

, que assim como Viüanueva
trocou a data, igualmente haveria trocado um dos dois Amanuenses, ou
Impressores das obras dos dois Académicos.

(b) Contra o que temos dito da existencia desta edi^ao das Obras
do Infante, pode tirar-se huma objeccao das clausulas do Prologo, ou
Dedicatoria

, que poz Antonio Durrea na edigáo
,

que deu no mesmo
Seculo destas Obras; mas disto fallaremos ao diante no Cap. VI.

Art. III.
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e maiormente quando as primeiras edieoes , que tem apa-

recido até aquí das Officinas da Basiléa , descem muito

abaixo , islo he aos annos de 1478, sendo para suspeitar,

ou que aquella edicao foi supposta, e muito posterior ao

tempo em que se diz publicada , ou que o Editor assim

como se enganou sobre o lugar em que nasceu a Typogra-

phia, se enganou igualmente sobre a computacao dos annos

da sua invencao para della datar aquella obra (a).

Mas nem por taes razoes haremos de esmorecer, e

desamparar esta causa : se todo o fundamento desta sus-

peita he o nascimento, que se assigna desta Arte em Ba-

siléa , nao he isto motivo sufficiente , nem para havermos

por supposta a edicao , nem para taxarmos de ignorante
,

ou de falsario o Editor. Esta Arte nasceu occultamente

,

os seus primeiros esbocos forao clandestinos, e secretos
;

pois que seus inventores os recatárao por alguns tempos,

para fazerem passar por mss. os primeiros Códigos , que
imprimírao, estampando-os entao com caracteres semelhan-

(a) O douto , e erudito Cisterciense Fr. Manoel de Figueiredo na
sua Carta em reposta á Consulta que ]he fizemos de que ácima falla-

mos, nao approvou
, que nos nos affiancassemos nesla prova. A sua só

authoridade, que respeitavamos, como de Varao mui sabedor de nos-
sas antiguidades, nos fez estremecer, e vacillar sobre o em que até en-
tao haviamos estado muito firmes ; e em verdade , que bastante mo-
tivo tinha elle para assim o entender, por se suppór naquella nota a
invencao da Typographia em Basiléa, o que ainda ha poucos tempos
causou novidade a Raymundo Diosdato De prima Ti/pographicc His-
pánica; asíate i ag. 98 Com tuuo nao causou escrúpulo ao erudito
antiqnario Joao Henrique Leichio, que no Supplemento a Maittaire,
que vem no fim da sua Obra De Origin. et incrcment. Typographia
Lipsiensis pag. 125. conta esta edicao como huma prova de quao cedo
eniTOU a Typographia em Portugal : Lusitania typographia celeriter in-
notuil et txta.nl sane libri, üs quos Cel. Maittairü diligentia indagavit

,

multi vetustiores ; screantur in liibliolheca comitis de í'imieiro Lusita-
nicarum splendissima Domni Pctri Principis Regii Opera quibus ad-
detur ea sexto post inventam Basilcw artem anno in Lusitania inprcssa
'-ssc: e a nota de Basiléa, que nao causou escrúpulo a um Varao natu-
ral de Alemanha , e tao sabio como elle era nesta casta de e?tudoa, nao
nos deve trazer maior espanto.
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tes aos da escritura natural , para adquirirem com esta

traca grandes sommas de cabedal. A desavenga , e deman-
da que houve entre Fausto, e Guttemberg, foi a que deu

occaziao a descobr¡r-se este segredo ; daqui veio nao se sa-

ber depois com certeza -, nem o lugar onde comecárao as

tentativas desta Arte, nem as primeiras Obras, que se

imprimírao. Assim que quatorze Cidades entrárao depois

em debate sobre o nascimento da Typographia, sendo huma
dellas Basiléa, e os Historiadores, e Bibliógrafos, que mais

tralárao das origens , e progressos desta Arte , até ago-

ra se nao tem acordado entre si sobre o lugar, que a tío

nascer.

Pode ser pois
, que a noticia , que corria abonada

com maiores créditos nos tempos do Editor das Obras do
infante , désse a invencao desta Arte a Basiléa : com ef-

feito a nao ser assim , como era praticavel , que elle se

enganasse nesta parte, eattribuisse este invento a Basiléa,

se a voz geral o désse entao a Moguncia ? Ou como he cri-

vel , que se fosse supposta esta edicao , a datassem com
huma nota , que por si mesma descobria logo a sua sup-

posieao , e falsidade ?

De mais, nao só se conta Basiléa entre as quatorze

Cidades
, que disputárao a gloria desta invencao a Mogun-

cia ; mas até pretendem alguns
, que ella appresentou o

primeiro parto da Typographia tabularía na impressao do

Livro Reformaborium vitce morumque Clericum ,
publicado

nos annos de 1444, e ainda até agora se nao mostrou com
fundamento decisivo , que ou era falsa a data deste Livro,

ou que elle nao fóra produccao de Basiléa (a).

Pelo que com muita reflexao accreseentou o douto

Conde da Ericeira, a quem nao erao desconhecidas as con-

troversias , que nisto havia , que a edicao das Obras do

Infante podia servir de muito fundamento para disputar á

(a) Pode ver-se Joao Jorge Disert. Libro de quodam unJe Basi-

liensis Typographiae inventioncm assercre quídam conaníur
,
que vem no

Mercurio de Suissa de Agosto de 173-i.
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Cidade de Moguncia a gloria desta invencao. No mesmo

pensamento entrou dcpois Joao Henriquc Leichio fallando

desta edicao : Apparet etiam hinc gloriam, quam Mogun-

tini dicunt esse suam , Argentorabenses repetunt , Harle-

menses vero suam esse contendunb , Basilienses jam olini

sibi tribuísse (a).

E com efíeito se este ponto he obscuro , e embara-

zado , se se nao acha ainda decidido com clareza , se aín-

da hoje disputao os Escritores sobre o lugar do nascimen-

to da Typographia, certo, que o testemunho do nosso Edi-

tor , longe de dever por-se em rejeicao , e desabono , he

talvez o documento mais subido
,
que apparece em toda a

Historia Typographica para fixar o paiz nativo desta Ar-

te ,
pois que elle parece ser anterior á Chronica de Tri-

themio, e á outra Anonyma de Colonia , que sao dos mo-

numentos mais antigos , que se costumao trazer sobre as

origens Typographicas.

Accrescentaremos ainda a tudo isto
,

que posto que

depois corresse , como huma geral opiniáo em muitas par-

tes , que Moguncia fbra o berco desta Arte , todavia he

hoje assentado entre os que melhor averiguárao estas ma-
terias , que ella o foi sómente da Typographia de fundi-

cao , que se aperfeicoou pela invencao de caracteres mo-
véis , e metallieos

,
qual hoje temos , e nao da Typogra-

phia Tabularia de esculptura ,
que conslava de caracteres

immoveis, e relevados em pranchas de madeira, que foi o

primeiro genero de Typographia, que se inventou, que esta

negüo constantemente Marchand, Meerman, e outros muí]
tos

, que fosse parto de Moguncia. Acaso pois desta pri-

( a ) De Origine , et Incremento Typographia' Lipsiensis no Sup>
jilemenío a Maittaire pag. 125. o P. Fr. Manoel de Figueiredo na sua

Carta , sem embargo de nao reconhecer a authoridade da nota do Editor

•las Obras do Infante; todavía estava no conceito , deque Moguncia
nao fora o nasccdoiro da Typographia. Eu me detioe, diz elle, para con'

ciliar as opinides respectivas ao Author da mesma Arte dentro das bali-

zas da Europa, e ainda que nao decidí a favor dos Moguntinos , escre-

ni bem larga tencáo.
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Epeira especie de Impressáo , se datava naquelles lempos

a origem, e invencáo desta Arte em geral , e se altribuia

entilo a Basiléa, como outros depois a quizerao attribuir a

Harlem (a). Pelo que nao ha por ora razao bastante pa-

ra desconfiarmos da nota do Editor das Obras do infante,

e deixarmos de aproveitar o argumento, que della se tira

para datarmos a nossa Typographia de tao subida antigui-

dade.

Isto posto podemos dizer com muita probabilidade

,

sem que parecamos arremedados por demasiado amor de
de t^d¿

nossas cousas
,

que Portugal foi das primeiras Provincias

fóra de Hollanda , e de Alemanha
,
que recebérao a Arte

Typographica , e que elle pode datar com muita verosi-

milhanca a sua entrada pelos annos de 1464 , ou 1465 ,

levando assinra dianteira a militas Cidades da Europa, que

se gabao hoje de grandes Letras (5).

(a) Tem apparecido diversas Obras impressas neste genero de Ty-
pographia, que pela imperfeicao , e rudeza de fabrica, e esculptura

dos caracteres em pranchas de pao, assaz mostrao, que sao das pri-

meiras produccóes desta Arte, das quaes toda via se ignorao inteira-

mente os seus Artifices , e o tempo , e lugar em que nascérao , sem se

poderem attribuir mais a huma Nagao do que a outra , como adverte

Marchaud , na Historia da Impressáo Sect II. § II. pag. 14, e 15.

Taes sao por exernplo hum Manual , ou Horologium Beata: Virginis

Marice: Ars memorandi notabilis per Figuras Ecangtlistarum: O Cánti-

co, ou Historia Beata: Virginis : Historia S. Joannis Evangelista : Specu-

lum humante Salutis : Coiifessionalia : hum Psalterio, e outros mais Livros,

dos quaes se conservavao alguns hapoucos annos em Harlem, e ñas Livra-

riasdoCondede Pembrock, deVfíenbach, de Vilembrouk, e de Schelhorn ;

e sobre tudo a rarissima Obra Tractalus brevis ac valde utilis de arte

ct scientia bene moriendi , em 4.° As letras aberías por huma mao va-

cillante, e ainda pouco assente , a tinta desbotada, e desigual , as figu-

ras, pelo dizer assim, exangües, e estrigosas , tudo indica a subida an-
tiguidade destas edigoes.

(b) Sendo provavel o nascimento da Typographia entre os annos

de 1450, e 1455 segundo a melhor opiniao , e sendo as Obras do In-

fante impressas 6, ou 9 annos depois da sua invengao, fica provavel pelo

menos a introdúcelo da nossa Typographia pelos annos de 1464, ou

1465 , tempo em que tambem se estabeleceu em Sublaco a primei-

la Typographia de Italia. Pelo- que crivel he
,
que tivessemos Prélos
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Isto he o que podemos alcancar da origem de nos-

sa Typographia , seguindo os rastos , e vestigios da tradi-

cao dos maiores , e o resultado da Legenda da edicao das

Obras do Infante : e na verdade bem considerado o dis-

curso de tudo o que temos dito , assaz máo de contentar

seria, quem para prova de feitos tao antigos desejasse me-

Ihores argumentos, visto que as idades nao tiverao cuida-

do de nos deixar com mais clareza a noticia destas cousas.

Mas ponhamos fim a esse arrazoado por evitar a prolixida-

de, em que já cuidamos te/ cahido, e passemos a fazer par-

ticular memoria dos diversos géneros de Typographia, que

entre nos houve : das Cidades em que se estabelecérao na-

quelles Seculos Officinas Typographicas : dos Impressores

estranhos , e nacionaes , que entao tivemos , e das Obras ,

que sahíráo de seus prélos , quanto o permittirem as es-

cacas noticias de nossa Historia : e em quanto, ou a casua-

lidade , ou a diligencia nos nao descobre documentos, que
ou mostrem o que está oceulto , ou desembarassem o que

aínda está incerto, e duvidoso.

CAPITULO II.

Das tres Chuses de Typographia em Portugal.

Classe I

Tynogra- IV ° Reculo XV. liouve tres classes de Typographia em
phiadeLi-ll Portugal, a saber a Typographia Portugueza , a He-
>ros Portu- braica , e a Latina
fógaezet.

Typographieos pouco depois de Basiléa , Harlem, Strasbourgo , Mogun-
cia, e Sublaco , que sao as que hombréalo em maior antiguidade Typo-
grapjiica, e por conseguíate antes de muitas CiJades de Alemanha , e
de Italia e antes de Franca , Inglaterra, e Hespanha ; pois que as que
madrugárao mais cedo , só apparecem com Obras de seus Prélos depois
dos anuos de I4tj5. Com o que se pode occorrer á opiniao de Prospero
Marchaud

,
que huma Memoria de sua propria letra, que conservava D.

José da Silva Pes<anha, e que vio nosso amigo, e honrado Francisco José
da Serra, Chronista dos listados Ultramarinos, la 09a va a Época da no¿-
sa Typographia para os anuos de 1480.
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E pelo que toca á Portugueza , isto he , á impres-

sao de Livros em linguagem , parece que esta foi entre

nos anterior ás outras duas , e que cornecou de se estabe-

lecer poucos annos depois do nasci mentó da Typographia

na Hollanda , ou na Alemanha , segundo o que Lavemos

discorrido no Capitulo II. de sua origem, e antiguidade em
Portugal. He certo com tudo, que os Impressores Estran-

geiros forao os que vierao assentar os nossos prélos, e en-

sinar-nos esta Arte ; mas por ventura quizerao dar as pri-

meiras amostras dellas na estampa de Livros Portuguezes,

que logo podessem correr mais fácilmente pelas maos de

todos. Esta Typographia porém nao fez grandes avancos

naquelle seculo, ou porque della nao curárao muito os Im-

pressores Estrangeiros, ou porque os estudos dos nossos se

voltárao para os Livros Latinos , que se estimavao entao

mais que os Portuguezes.

Seguio-se a esta a Typographia Hebraica; ella nos Classe II.

veio transplantada de Italia, e por maos dos Hebreos, que phi^deL?-
erao os únicos naquelles tempos, que a estabeleciáo, e pro- vros He-

pagavao por toda a parte
;

por quanto os Judeos , maior- braicos.

mente os Aleraaes da Cidade de Spira , que haviao passa-

do á Italia, tinhao levantado os seus primeiros prélos ñas

Cidades de Socino , de Piobe , de Pesaro , de Bolonha , e

de Ferrara , e destes vierao alguns a Portugal, para onde

muito os attrahia e convidava a grande quantidade , que

cá tinhamos de Judeos estrangeiros , e nacionaes , e a] es-

peranza de grosso lucro , que lhes promettia o muito fer-

vor , com que entáo se tratavao os estudos da Litteratura

Sagrada ñas Synagogas deste Reino.

Suspeitamos, que os Judeos Portuguezes da Acade-

mia de Lisboa , e os da Communa de Leiria , que mui-
to figuravao naquelle seculo

, querendo aproveitar-se de

hum invento
, que com tanta facilidade podia multiplicar

os Livros de sua Lei , forao os que com mais ardor , e

diligencia chamárao a si de algumas partes da Italia a es-

tes primeiros Impressores
, para virem exercer entre elles

esta Arte; e com eífeito nao sabemos, que se levantasse

Tom. FUL . G
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a Typographia Hebraica senao ñas duas Cidades de Lisboa ,

e Leiria.

Ella appareceu entre nos ,
quanto podemos conjectu-

rar , hum pouco mais tarde , que a Typographia Portu-

gueza; porém muito mais cedo, que a Latina. Provavel

he-, segundo o que temos de notar ao diante , que nos a

tivessemos já pelos annos de 1485 , tempo em que ainda

a nao tinha nenhuma outra Cidade da Europa , excepto as

cinco de que ácima fallamos , isto he , Socino , Ferrara ,

Piobe , Bolonha , e Pesaro , que sao as que remontao nes-

ta parte á maior antiguidade.

Esta Typographia comecou de luzir com grande es-

plendor e apuramento ; e pelas brilhantes edicoes que logo

apresentou de seus prélos, bem fundadas esperancas nos da-

va de apostar perfeicoes e gentilezas com todas as Offici-

nas das Nacoes estranhas. Entrou porém em nossos Reinos

com má estrea, e foi sua existencia de curta duracáo
;
por-

que a vio acabar o mesmo Seculo , que a vira nascer. O
odio com que olhavamos os Hebreos ; a desconfianza em
que estavamos de todos os seus Livros Hebraicos , suppon-

do ser desvario tudo o que nelles se escrevéra ; e o temor
de que por meio da impressao se propagassem as doutri-

nas do Talmud , de que tanto mal se havia dito ; excitá-

rao os clamores de alguns Christaos
, que com mais pie-

dade , que sabedoria desaprovárao indistinctamente todas

as Obras de Hebraísmo , e trabalhárao por arrancar em
seu mesmo nascimento este ramo de Litteratura Sagrada,

de que podíamos ter colindo grandes fructos. Por fim o
Decreto de 1196 que desterrou de Portugal os Hebreos,
e o outro de 1497, por que se prohibió aos que cá ficáráo

a titulo de conversos todos os Livros em Hebreo; desani-

mou inteiramentc a Litteratura Hebraica, tornou inuteis

os seus prélos, e fez sabir de Portugal para estranhas tér-

ras huma Typographia tao útil c vantajosa, que entao nos

honrou por suas illustres produccoes, e que ainda hoje nos

podia muito ennobrecer com suas obras (a).

(a) Refere cite Decretu Fr, PeJro Montciro na Historia da Inqui-
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A* Typographia Latina cntrou igualmente em Portu- ClasselII.

gal naquelle Seculo; ella se propagou ainda mais , que a chinde L~i-

Typographia Hebraica, pois se estabeleceu ñas tres Cida- vros Laú-

des de Lisboa, Leiria , e Braga : nem podía deixar de ser nos -

vulgar, e de mais uso por serem os estudos da Latinidade,

os que mais tratavao os Ecclesiasticos naquelles lempos

,

e os em que quasi se assommava naquella idade toda a

erudieao e Liltei atura dos homens sabios. Muito se deveu

nesta parte á diligencia, e persuasao dos illustres Mestres

Antonio Martins , Cataldo Parisio de Sicilia , Freixenai , e

outros mais que trabalbavao por inspirar ñas Escolas de

Portugal o mcsmo goslo da Latinidade , que excitara o

doutissimo Nebrissa ñas de Castella ; os quaes promoviáo

por sua autboridade a impressao dos Livros Latinos para

uso dos estudos, que entao corriao. Com tudo esta TypoT

grapbia nao sobresabio entre nos com a mesma gala e lu-

zimento, que a Hebraica , conservando-se até aos fins da-

quelle seculo , e ainda quasi até o meio do seguinte sem
maior adiantamento e perfeicao.

Quanto á Typographia Grcga, corremos no Seculo XV. -
e

°i1

°m°

e

a mesma sorle , que quasi todas as mais Nacoes; porque entre nos

sabido he que á excepcao de mui poneos Livros Gregos , Typogra-

que se imprimíráo em Milao, e Veneza , della se cuidou^
la e

ni
M

i ' '

.
^ros Gre-

muito pouco naquelles tempos , ncando esta gloria reser- g0s.

vada ao incomparaAel varao Aldo ]\Ianucio , que pelos an-

nos de 1500 comecou de a propagar e aperfeicoar na sua

Officina de Veneza , e a Gilíes Garmont
, que pelos annos

de 1507 a introduzio ñas Officinas de Pariz (a).

C_ii

sigdo, Tom. II. pag. 429 , 430. Exceptúa rao-?e tao súmente os Livros
de Medicina , e Cirurgia; e assim niesmo só a respeito dos Judeos
Conversos

, que já fossem Fysicos , ou Cirurgioes antes de sua Con-
versao.

(o) No Seculo XV. pouco se imprimió dos Autores Gregos: ape-

nas se estampou em Milao em 1G76 a Grammatka de Lascaris , e as

Obras de Dion Cassio, por Dionysio Paravisino, em 148S o Psalterio

Grego, e Latino, em l4Í)4 as Sentcngas Moraes,e Versos Colligidos por ->.

Lascaris, e dedicadas a Pedro de Mcdicis ; emliOO em Veneza o Ethy-
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CAPITULO III.

Das Cidades de Portugal em que se erigíráo Ofjicinas

Typograchicas no Seculo XV.

Qv a n t o ás Cidades de Portugal , em que se erigíráo

Officinas Typographicas no Seculo XV, nao nos consta

com certeza senao de tres Leiria, Lisboa, e Braga.

§. i.

Leiria .

• E pelo que toca a Leiria já della fallamos no Cap.

I. Ainda , que se nao tenha até agora descoberto obra al-

guma de seus prélos , anterior ás que sabírao de Lisboa

,

todavía ficou em tradicao , que esta Cidade nao só tive-

ra Ofñcina Typograpbica, antes que a mesma Capital do

Reino ; mas fóra a primeira em toda a Hespanha , que
recebéra e exercitára a Typograpbia

(
a ). Ora o primei-

ro Livro de que temos noticia, que se imprimisse em Hes-

panha , segundo já notamos , foi a Historia de Rodrigo

Sanches de Arevalo em Palencia no anno de 1470, ou
pelo menos o Certame Poético dos Louvores da Santa

Virgem em Valenca em 1474; donde podemos conjectu-

rar , que já por 1470, ou por 1474 tinhamos em Leiria

molngicum Magnum, em 1 495 huma Collecgao de Gramraaticos Gregos Theo-
doro, Apollonio, e Herodiano; eml497 huma Collecc.ao de varias Obras
(Je Aristóteles, de Philo, e de Theophrasto ; e em 1498 as Comedias de

Aristophanes (ambas estas duas Obras já por Aldo) e pouco mais.

(a) Já citamos o testemunho de Pedro Affonso de Vasconcellos , na-

tural de Leiria, na sua rara Obra : De Harmonía Rubricarum Juris Ca-
nimici, que se refere a Pedro Nunes, Cosmógrafo Mor de Portugal, e ao
de outros Varoes doutos; veja-se o lugar ácima citado no Cap. I.
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huma Officina Typographica ; he certo, que por 1494 flo-

recía nella huma Typographia Hebraica de grande nome, e

he provavel , que os Judeos Soncinates fossem os primei-

ros , que a trouxessem aquellas partes (a). Honrou-se esta

Cidade com prélos nao só Hebraicos ; mas tambem Lati

nos , e Portuguezes
,

que produzírao alguns Livros , hoje

raros , de que faremos memoria em seu lugar. Parece po

rém , que as suas Officinas acabárao nos fins do mesmo
Seculo XV ,

pelo menos a Typographia Hebraica descahio

de todo com a extinccuo da coramuna dos Hebreos, que al-

li havía.

§• II.

Lisboa.

Lisboa foi a segunda Cidade de Portugal
,
que apre-

sentou em utilidade das Artes e das Sciencias bem pro-

vidas Officinas Typographicas , em que se estampárao Li-

vros Hebraicos , Latinos , e Portuguezes. Nao sabemos em
que anno se erigírao ; mas parecendo muito provavel, se-

gundo o exame , e combinacao , que fez o erudito Rossi

,

que a primeira edicao do .Livro Scpher Orach Chaim R.

Jacob R,n Ascer, de que fallaremos adiante, foi obra dos

prélos Lisbonenses
;
podemos assentar com probabilidade a

sua Epjca pelos annos de 1481 , tempo em que se im-

primió aquelle Livro
f

b).

(u) Jtaittai», 4 ae muito averiguou as origens, e progressos da Ty-
pographia , nao duvida de assentar , que os Judeos Soncinates haviao

trazido seus prélos a Leiria. Ann. Typog. Tom. 1.° pag. 313. Orlan-
di querendo dizer o mesmo ñas Origens, e Progressos da Estampa pag.

214, confunde Leiria com Liria, Lugar no Reino de Valencia. D^sta.

Typographia falla além de Maittaire Prospero Marchand na Historia da
lmpressao pag. 88.

(b) Advertimos aquí
, que os Hebreos ñas edi^oes Lisbonenses al-

gumas vezes punhao Isbona por Lisbona , como se acha entre outras na
edicao do Pentatheuco Olisiponense , e no Código mss. do Canon de
Avicenna, copiado em Lisboa, que existe na Bibliotheca de Mediéis,
no qtaal se diz Isbona (nao Asbona como se escreveu no Catalogo da-
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Braga.

Braga foi a terceira Cidade , que se honrou e enno-

breceu com a Typograpbia naquelle seculo, oííereceildo ao

público as prinieiras produccoes desta Arte pelos annos de

1494, ou talvez antes. A sua Typograpbia quanto até

aquí nos tem constado , foi a principio de Livros Latinos,

que erao os de mais trato, e uso em urna Cidade, em que

só figuravao os estudos do Clero.

Nao sabemos de outra Cidade do Remo , que naquel-

le seculo tivesse Typograpbia. O Porto , Coimbra, Evora,

e Viseu só no Seculo XVI be que vírao erigir os seus pré-

los ; e as Villas , e Lugares do Reino , que nos derao pro-

duccoes Typograpbicas , só apparecem com ellas ou no

mesmo Seculo XVI , ou ainda mais tarde ; e assim mesmo
entendemos , que só tiverao prélos portateis por algum

tempo , que allí levárao os Impressores das Cidades (a).

quella Bibliotheca) como adverte Rossi de Orig. Typ. pag. -48. Lé-se na
Geografía do Nubiense , segundo Casiri , Asbona.

(a) O nosso particular amigo , e honrador , e digno Socio da Real
Academia das Sciencias, o Excellentissimo Senhor D. Fr. Alexandre da
Sagrada Familia, Bispo de Malaca, cuja vasta, e apurada Litteratura

honra a Nagao , e o Seculo, nos assegurou , que tinha visto entre os pa-

péis da curiosa Livraria de Gregorio de Freitas, Escrivao da Correicao de
Setubal , de quem já ácima fallamos, huma Lei de nossos Principes, iin-

pressa na Cidade do Porto no Seculo XV, e pela ter visto ha muitos an-

nos nao nos pode dar noticias mais individuaes desta impressao. Com ef-

feito era de esperar, que em huma Cidade' tao principal do Reino, de
íao grosso trato , como entao já era o Porto , se estabelecesse esta Arte a
par das ouiras, que allí havia , e que a vizinhanga de Braga, aonde se

tinha levantado huma Officina Tvpographica , despertasse a curiosidade

de a erigir tambem nesta Cidade. Com tudo como nao apparecem ontras

obras daquelle tempo, que fossem alli impressas, julgamos que a edicao

daquella Lei seria produccíio á'algom prélo portátil, que alli passasse, co-

mo succerleo rl^pois em oatras térras deste Reino.
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CAPITULO IV.

Dos Impressores do Seculo XV. ém Portugal.

Pois que a Arte Typographíca contribuio maravilho-

samente para os progressos das Artes e das Sciencias 9

e para a reputacao dos VarÓes sabios de Portugal , justo

he , que consagremos respeitosamente a memoria dos seus

Artífices , honrando com particular lembranca , os que a

exercitárao entre nos naquelle scculo. Forao elles de duas

Classes, Hebreos, e Christaos. Fallemos de huns , e outros.

A r t i g o 1.

Dos Impressores Hebreos em Portugal.

Os primeiros Impressores, que apparecéráo entre nos,

quanto até aqui podemos descobrir , forao Judeos Estran-

geiros, que vierao a Portugal de diversas partes de Italia.

A pratica em que estavao os Judeos de multiplicarem os

exemplares da Lei para uso de suas Synagogas , e dos

mesmos particulares , fazia com que tambem se multipli-

cassem os Impressores da Nacao. Noticia nos ficou dos tres

seguintes, que certo forao dos primeiros, que pozerao mao
uestes trabalhos.

Ralban Eliczcr.

Era Impressor em Lisboa pelos annos de 1489 , em
que imprimió hum Pentatheuco Hebraico com os Com-
mentarios de R. Moyses Nahmanide , e por 1492 em que
deu huma edicao de Isaías / e Jeremías , duas obras , de

([ue fallaremos em seu lugar.

Hab Tzorba.

Este tambem í'oi Impressor em Lisboa, c na mesma
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Officina de Rabban Eliezer pelos annos de 1489, em que

imprimió de parceria com»elle o Pentatheuco Hebraico,

de que ácima fallamos.

Zacheo.

Zacheo filho de Rabban Eliezer foi outro Impressor

em Lisboa pelos annos de 1491 , em que publicou o Pe?i-

tatheuco Hebraico com a Para frase Chaldaica de Onkelos ,

e Commentarios de R. Salomao Jarchi.

Nao podemos alcancar noticia de outros (a): o pouco

acolhimento , ou antes odio, que os Hebreos achárao entre

nos os Christaos , e as desventuras , que tiverao de soffrer

desde o anno de 1496 os desanimárao , e estorvárao de

proseguir em seus trabalhos ; nem dentre os mesmos, que

cá ficárao , e se tornárao Christaos , podia haver ura só

,

que se animasse a continuar em suas Obras Typographicas

pelas razoes
,
que já tocamos no Cap. I. fallando da Typo-

graphia Hebraica.

Artigo II.

Dos Impressores Christaos em Portugal.

Depois dos tres Impressores Hebreos de que temos

fallado , entrao a apparecer alguns dos Christaos : eríio el-

les Estrangeiros, que se passárao a Portugal das partes da

Italia , e de Alemanha , e vierao propagar entre nos as

Officinas Typographicas , de que daremos aqui noticia.

(a) Suspeitamo3 , que em Lisboa exercitaria esta Arte Moyses, Im-
pressor, filho de Scem-Tov, que na edicáo do Livro Mikreon Makre Dar-
<lcki, isto he, Ligdo dos Párvulos em fot., que Wolfio crecer impresso em
Constantiuopla , e Rossi em Ñapóles, se -diz, Judco Estrangeiro, e ante*

habitador da Santa Sinagoga de Lisboa.

Nao contamos na Classe dos Impressores Hebreos, que tivemos , a

líabi Arba
,

porque a edicao do Commentario de 11. Moyses Nachama-
nide, em que se acha o seu nome, nao he a de Lisboa de 1489 mas a

de Italia de 14S0 as quaes Wolfio confundió.
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§• i.

Impr'cssores Alemaes em Portugal.

Nicolao de Saxonia.

Este Impressor foi hum dos mais afamados, que naquel-

les tempos houverao : tinha elle sua Ofíicina em Lisboa

aonde imprimió o Breviario Eborense do Arcebispo D.

Joao da Costa por 1490 a Vita Christi da traduccao de

Fr. Bernardo de Alcobaca por 1495, e o Missal e Brevia-

rio Bracarense do Arcebispo D. Jorge da Costa por 1 4 9

6

s

e 1498.

Valentino de Moravia,

Floreceu pelos mesmos tempos em Lisboa , e traba-

lliou com Nicolao de Saxonia na mesina estampa do Livro

de Vita Chrisfi, e na de outras obras.

Joao Gherline.

Este Impressor foi tambem Aiemao, passou a Braga,

e allí assentou huma Qfficina Typogra piuca ? aonde fez a

primeira edicao do Breviario Bracarense em 1494. Parece

ter sido párente de Vírico Gering , Impressor em Pariz,

por 14 70, de que falla Marchand sobre a Edicao das Epís-

tolas de Gasparino Pergamense (a). Julgo , que este Joao

Gherline he o mesmo Joao Berlinc , ou antes Gherline ,

que por 1496 imprimia na Villa de Monte-Reí no Reino

de Galliza, confinante com Portugal (ó).

Tom. VIII. D

(a) Historia da Impressao pag. 57.

(b) Aqui estampou por 1496 o Manual Bracarense intitulado: Ma-
nuale Sacramentorum cum brevi Compilatione Missarum , et aliquorum

Festorum, secundum consuetudincm Metropolitanas Ecclesiae Bracarensisini'

pressum per Magistrum Joannem Berlinch Alamanum, cuijinis datus Mon-
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Valentim Fernantks Mourao.

Devemos por nos fins deste Seculo , a Valentim Fer-

nandes Mourao , Morao , ou Morano , tambem Alemao , e

Escudeiro da Casa da Rainha D. Leonor , terceira mulher

do Senhor Reí D. Manoel, pois que apparece com sua Of-

ficina Typographica em Lisboa no principio do anno de

1500, tempo em que escrevia a D. Pedro de Menezes ,

terceiro Márquez de Villa Real , pedindo-lhe suas Obras

para as imprimir, que lhe respondeu por sua Carta de 21

de Fevereiro do mesino anno , que tem por titulo : Epís-

tola ad Valenlinum Ferdinandum Moranum Typographum

data 21 de Februariis anno a partu Virginis 1500, oque

bem mostra ter-se já estabelecido a sua Typographia no

fim do Seculo XV (a).

Imprimió os Livros de Mareo Paulo Veneziano, ecom
elles o de Nicolao tambem Veneziano , e a Carta de hum
Genovez mercador , que elle trasladou em Lingoagem , e

dedicou ao Senhor Rei D. Manoel, em Lisboa em 1502 1.

rol. fol. Gothico ; obra rarissima deque ha hum exemplar

na Real Bibliotheca pública da Corte (b).

Teve parceria com Joao Pedro de Bonhomini de Cre-

mona, e imprimió com elle entre outros Livros o Catecis-

mo pequeño da Doutrina , e Instrucoao , que os Christaos

háo de crer , e obrar para conseguir a bem-aventuranca

eterna , feito por D. Diogo Ortiz, Bispo de Ceuta. Lisboa

ti Regio, Domino Francisco de Cuniga dominante in eadem villa, et Co-

mitatu anno 1496 4.° Idus Junii fol.

(a) Desta Epístola se vé, que elle teve o sobrenome de Morano,
ou Mourao , posto que na edi^ao dos Livros de Marco Paulo Veneziano,
ñas duas edi^oes da Grammatica de Estevao Cavalleiro de 1503, e de

1516, e em outras obras se denomina simplesmente Valentim Fernandes,

e assim lhe chama o erudito Barbosa.

(b) Da Subscripto desta edi^áo se vé, que elle era Alemao, e nao
Portuguez, como afíirma Barbosa, e suspeitau;os ser talvez o mesmo que
Valentino de Moravia de que ácima fallamos.
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1504 1. vol. foi. Gothico 2.
a
Edieao. Imprimió tambem

as Oracoes e Epístolas de Cataldo Aquila Siculo com as

Obras do Márquez de Villa Real em Lisboa , de que lia

lium exemplar no Collegio da Graca da Universidade de

Coimbra , que se acba truncado.

§- &

Invpressores Italianos em Portugal.

Chrislovao de Cremona.

Passando aos Impressores Italianos, hum aponía Mait-

taire, oual foi Christováo, ou Christolo de Cremona , que

diz fora Impressor em Lisboa em 1491, deque teria adia-

do documentos , que assim o certificassem ; nao podemos

com tudo ter noticia de obra alguma de seus prélos ; sus-

peitamos, que poucos lempos rezidiria em Portugal, eque
seria o mesmo, que Chrislovao de Antignato Cremonense,

que já em 1493 se achava em huma Officina em Veneza
,

para onde voltaria de Portugal (a).

Joño Pedro dos Booshomes.

Joao Pedro dos Booshomes , em Italiano de Buonho-

mini, ou Buonhomyni, ou Bognomino, em Latim de Bonis

Hominibus
, (que assim diversamente se acha escrito) foi

Milanez, e natural de Cremona
;
parece ler tido huma Of-

ficina em Lisboa no fim do Seculo XV , porque o vemos

já em 1501 estampando a Obra Grammatical de Antonio

Martins , de que se usara ñas escolas , de que fallaremos

mais largamente ñas Memorias, que temos escrito de nos-

sa Typographia no Seculo XVI.

D ii

(a) Aun. Typogr. Tom, I. pag. 301.
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§. "i.

hnpressores de origem i?icerta em Portugal.

O Mestre Orias.

Este Impressor tinha sua Officina em Leiria, e nella

irabalhou a edicao do Almanach, ou Taboas Astronómica s.

de Abrahao Zacuto. Parece ter sido Castelhano.

Naquella edicao he qualificado com o titulo de Viri

Solertis Magistri Ortas. Talvez seria este o mesmo , que

Samuel d'Orta, Judeo, e Impressor, que deu huma edicao

Hebraica dos Proverbios de Salomao (a).

Impressores em Portugal, que parecem pertencer

aínda ao Seculo, XV..

Persuadimo-nos, que alguns Impressores , de que se-

menté apparecem Livros estampados nos principios do Se-

cuto XVI , haviao já erigido suas Officinas Typographicas

nos derradeiros dias do Seculo XV. Taes sao os seguintes

:

O Editor do Sacramental^

Parece-nos pertencer aínda a este Seculo o Editor do
Sacramental , ou Catecismo dos Parochos do Arcediago de

Valdeiras na Igrcja de Leao Crimente Sanches Vercial, tra-

duzido do Castelhano em Portuguez , e impresso em Lis-

boa em 1502. fol.

O Editor dos Catecismos maior, e menor.

O mesmo dizemos do Editor do Catecismo maior, de

(a) Raymundo Diosdado deprimí Typoq. Hisp. átate na serie dos Ty-
po^ra phos, suspeita que seria o mesmo que Affonso de Orta de Valenca
oag. 12S. Fr. Francisco Mendes na Typog. Espan. falla delle em 1496",

«m que imprimió em Valenca huma obra de Imaginibus Ástronomkis p. 9$.
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D. Diego de Ortiz, Bispo de Ceuta, e depois de Vizeu , e

do outro Catecismo chamado pequeño do mesmo Bispo

,

impresso no mesmo anno de 1502 (a).

CAPITULO IV.

Das Edicoes Hebraicas de Portugal no Secuto XV.

Dos Impressores passemos ás Edicoes. Daremos primei-

ro por sua Ordem Chronologica as Hebraicas , de que

podemos haver noticia , comecando pelas que tem certeza

de era , e de lugar y e passando depois ás outras
, que a

nao tem.

Artigo I.

Das Edicoes Hebraicas de Portugal, que tem certeza de

Era, e de Lugar..

As Edicoes Hebraicas , que tem certeza de Era , e

de Lugar, quanto nos podemos atégora saber, sao as seguin-

tes

:

Pentatheuco Hebraico com os Commentarios 14S9

de Rabbi Afoses , e Rabbi Mosche Nach-
Pentatl.ei,

.
co Hebra i-

man. Lisboa anno Judaico 249 [de C/iris- c0 .

to 1489) no mez de Av. fol. ñas casas de

Rabbi Tzorba, e de Rabban Eliezer (b)..

(o) Nao ousamos entender o mesmo de outros, cujas obras appare-

:érao mais tarde do que estas; como foi ,
por exemplo, o Editor do Ca-

ecismo Doutrinal pequeño de D. Diogo Ortiz, e o da Regra , e Defini-

do da Ordem do Mestrado de Nosso Senhor J esu Chiisto de 150-4, e

Vicente Fernandes, Editor da rara obra dos Autos dos Apostólos de 1505.
Lisboa

(¿) Esta obra nao foi impressa em 1490, como escreveu Wolfio
la Bibliotheca Hebraica no Tom. III. pag. 796, mas em 1489, como
:lle mesmo reconheceu depois no Tom. IV. pag. 921, e foi em fol.,

nao em 4.°. Cumpre nao confundir esta edicao com a Napolitana
le 1490, da Officina de R. Arba , como fizerao o mesmo Wolfio.

ía Bibliotheca Hebraica Tom. III. pag. 79S , e Tom. IV, pag. 921.

víarchand na Historia da Impressao pag. 8*, e o erudito Autlior da¿
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He em duas columnas , e em Caracteres Rabbinos de

inflexáo Hispánica , ou Oriental qual se usava em Hespa-

nha por aquelles tempos. Das dnas diceoes Sepher Beres-

cid , por que comeca o Commentario , a primeira he com
letras maiusculas ornadas , a segunda com letras menores

quadradas , e assim vao todos os principios das Seccoes.

Consta de 199 folhas : na epígrafe, que vem no fim , ha

36 versos em duas columnas: depois huma longa depreca-

cao de Nachman, e huma epístola em que elle louva a Déos

pelo haver ajudado a concluir a impressao detao estimavel

obra. Foi impresso doze annos depois das duas primeiras
,

e mais antigás edicoes de Livros Hebraicos
, que tem ap-

parecido atégora , quaes foráo o Commentario Ralbagiano

de R. Levi Gcrson a Job em Pesaro por Abraham filho de

David Chaiim em 1477, e o Psaltcrio Hebraico com os

Commentarios ríe Kimcfá , no mesmo auno. He esta edicao

rarissima ; della tinba Jablonsk bum exemplar, que Wol-
íio examinou para a descripcao que dellc fez , outro tinha

Rossi. Fazem memoria desta edicao Wolíio (a) o Livro Spe-

ci/egium veterum cdilionum, Marchand (¿), o sobredito Ros-

si (c), e D. José Rodrigues de Castro (el).

1490 Isaías , e Jeremías com os Commentarios de
Isaias, e Kimchi. Lisboa 1 i 9 .

Jeremías.

Joao Bernardo de Rossi attesta haver visto hum ex-

emplar desta edicao (c).

Memorias Históricas do Ministerio do Pulpito na nota ao §. 14 do Ap-
¡>en lix pag. 118 , e Fr. Francisco Alendes na Typographia Española
Tom. 1, pag. 294. Já Ko¿s¡ notou a equivocado que nisto tinha havi-

do.

(a) Jiibliotheca Hebraica Tom. III. pag. 697, Tom. IV. pag. S21.

(b) Historia da Impressao.

(c) Indag. Hist. da Orig. da Typographia Hebraica pag. 59.

(d) B ib Imt h cea Española pag. 99. Daqui se vé, que Portugal teve

Typqgfaphia Hebraica, pri metro que Franca, que só a tivera em 1508,
quando Gilíes Gourmant a estabeleceu em Pariz debaixo da direcdo de

Tessard.

(c) Indagaráo Critica sobre aorigemda Typographia Hebraica pag.

.36. Já della tallamos em oulra obra pag. 27'3.
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Pentatheuco Hebraico com o Targwn, ou Pa- 1^91

mírase Chaldaica de Onkelos, ecom os Com- renta tieu

/ o -i co Hebra;
mentarios de Rao. Salomáo Jarchi. Lisboa co.

no mez Av. armo 1251 [de Christo 1491)

2. vol. cm 4.° grande (#).

primeiro volume comprehende o Génesis, e o Éxo-

do , e no fim os Tosafad , ou Additamentos ; e consta de

2 1 5 folhas : o segundo contém os mais Livros de Mojses,

e tem 239 folhas. O carácter do Texto, e o da Parafrase,

que lhe fica ao lado , he quadrado com pontos , e accen-

tos, aquelle maior, e este menor ; o carácter do Commen-
tario, que corre por cima, e por baixo he Hispánico Rab-
binico ; o titulo do Commentario he feíto em letras rnaio-

res, e ornadas as duas letras, porque comeca o Texto de

Moyses , e a Parafrase : o Impressor foi o Judeo Zacheo

,

fdho de Rabbi Eliezer, como se le nos versos que vem
no íim. He esta edicao pela formosura, e elegancia dos ty-

pos a mais bella , e primorosa de quantas se fizerao entao

do Pentatheuco, como attestao Le Long, e Rossi ; e he ao

mesmo tempo a mais estimavel pela sua correccao
, por

liaver sido escrupulosamente apurada sobre os mais anti-

gos, e mais correctos Mss. de Hespanha, e segundo todas

as regras da Masara, ou Critica Sagrada dos Jadeos : por

essa razao em hnm Livro , que elles escrevérao sobre as

regras, que haviao de seguir os Amanuenses, e Impressores

ñas novas edicoes que íizessem do Pentatheuco , se lhes

mandava
, que nunca despregassem os olhos do exemplar

Olisiponense. Com eñeito entre elles o grande Critico Lon-
zano na sua obra Or Torah a tem pela mais exacta de
quantas se haviao- feilo (b) , e todos os mais Críticos mo-
dernos nao deixao de recorrer a ella , dando-ihe sempre a

(a) He em 4.°, e nao em fol. como escreveu Maitt.iire, e Fr. Fran-
cisco Men.les. Da Typographia Hispan/ida Tom. I. pag. 294.

(ft) Editiú Lusitana est ómnibus editionibuj adeuratio, tul. 2S.
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mesma preferencia entre as antigás

,
que costumavao dar

as duas Lombrosiana . e Norziana de Amsterdam entre as

modernas (a).

Falláo desta edieao Maittaire nos Annacs Typogra-
phicos (b) , Le Long na Bibliotheca Sacra, Orlandi ñas Ori-

gen* , e Progressos cía Estampa (c), Stuvio na Bibliotheca

Selecta da Historia Litteraria {el) , e Rossi ñas Varias Li-

coes do Testamento Velho (e) , e na obra da Origem e/a

Typographia Hebraica (f). Della tem hum exemplar o

mesmo Rossi , Fr. Francisco Mendes (g) , que o houve por

donativo de Elias Levi , Presidente da Synagoga dos Ju-

deos de Alexandria; ha outro na Bibliotheca Real de Lon-
dres, o qual conferio Benjamim Kenicot em 1767 (A), ou-

tro tinha Moyses Toa , Livreiro Repiense , de que attesta

o mesmo Rossi na Origem e/a Typographia Hebraica (i)

,

outro na Bibliotheca dElRei de Franca , outro tinha Cre-

venna (k) f

1+95 Isaías, c Jeremías, com os Comme?itarios

Jeremías.
f̂ e ^'ncm\ Lisboa em 5252. (e/e Christo

1492) fol. peq. naOfficina de R. Eliezer (/). «

(a) Donde sera razao o Author Aríonymo das Notas , que vem na
Bibliotheca Critica de Ricardo Siraao vol. III. pag. 451 a taxou de pou-
co exacta, e trabalhada, como obra felta para uso do povo.

(6) Tora. 1. Part. II. pag. 530.

(c) Pag. 211.

.(á) Tora. III. pag. 2228. da edieao de Veneza de 1765.

(c) Tora. I. pag. 38. §. 34.

(f) Cap. VI. pag. 45 , e 46.

(g) Da Typogr. Espanto. Tora. I. pag. 294.

(h) Disserta^do Gcral ao Testamento Velho.

(í) Cap. V. pag, 45, e 46.

(k) Catalogue des Livres Tom. I. pag. 49.

.(/) Maittaire, Wolfio, Le Long , e Masche na edieao da Biblio-

theca Sacra de Le Long, e Ro3si no Tratado de Helr. Typogr. Ori-
gine, poe esta eJicao em 1497, o que lie engaño, como depois ad-
vertio o mesmo Rossi no Appendit da Bibliotheca Masch. pag 28. no
L'.vro dcalgumas antiquiss'inas E l'gocs dcsconhccidas do Texto Hebraico
pag. 29, e no Apparato Hebreo-Bíblico pag. 54. n. 15, o que confir-
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Esta edicao he rarissima : apenas sabemos que exis-

tcm quatro exemplares conhecidos, dois que descobrío Ros-

si , huiii que fora de Seldeno , e se aeha hoje em Oxford,

entre os Livros da Bibliotheca Bodleiana, o qual vio o eru-

dito Paulo Jacob Bruns , e o outro que havia na Biblio-

theca de Crewena (a). Fazem memoria desta edicao Wol-

fio (b), Le Long (e), Maittaire (d), e seu Continuador Mi-

guel Diniz(e), Benjamim Kenicott (/"), Masch (g), e os sobre-

ditos Bruns (//) , e Rossi (?) Fr. Francisco Mendes (k).

Proverbios com os Comnw.nl arios de Ger- ¡4qí,

son, € de R. Meir. Lisboa em 1492. Proverbio;

Esta edicao he tambem rarissima (i) : segundo as no-

ticias que temos , havía hum exemplar na {¡uñosa Biblio-

theca de Oppenheimer (j?¿), e outro na Bibliotheca pública

Tom. FUL E

ma o Jouto Bibliotheeario da Academia Julia Carolina, Paulo José Bruna
em a Nota ao Stipplemento sobre a Dissertagdo geral ao Testamento Ve-
Iko de Benjamín Kenicolt pag. 557. v. Anglia.

(a) Catalogue de Llzres &.c. Tom. I. pag. 55. n. 22S.
(b) Bibliotheca Hebraica Tom. I. pag. 301.

fe) Bibliotheca Sacra.

{rl) Jnnal. 'Typogr. Tom. I. Part. II. pag. 651.
{e) Part. I. pag. 328.

(f) No estado da Colleccdo , e Dissertacuo qeral ao Testamento
Vzlho.

J

(g) Na Bibliotheca Sacra,
(h) No lugar ácima citado.

(i) Nos lugares já citados, e no Specimcn Variarum Lcctionum pag.
52. 97.

(k) Typogr. Espan. Tom. J. pag. 294.
(I) Esta edicao he deste atino, e nao de 1497 como escrevérao al-

guns Bibliógrafos, o que advertio o douto Rossi no Apparato Hebreo-
Bíblico pag. 55, o Catalogo da Bibliotheca de Oppenheimer, publicado
em Hamburgo tambem erra o auno, e o lugar da Impressao : deve tam-
bem corregir-se a passagem da Biblioth. Sacra de Mosch , aonde se diz ,

que o Commentario de Meir fora pela primeira vez impresso em Atnster-
dam em 1724.

(w) Della attestou Wolfio na Biblioth. Hebr. Tom. II. pag. 409.
e vem assignalada no Catalogo da Bibliotheca de Oppcnhclssur, publica*
do em Hamburgo pag. 50.



34 Memorias
de Mantua Ui). Fallao desta edicao entre outros Wolfio ,/> ,

Rossi , Paulo José Bruns (c) , Miguel Diniz id], e Fr. Fran-

cisco Mendes (e).

]494 Profetas Primeiros com o Targum , e Com-

Primeíros
mentarios de Kimchi^ c de Rabhi Levi Ben
Gcrson. Leiriaan. 254 de Christo 1494. fol.

He em Hebraico , e contém os Livros de Josué, dos-

Juizes , e dos Reis , com a Parafrase Gbaldaica (f) ; be

buma das antigás edicoes de muita estimacao , e raridade.

No Catalogo da Bibliotbeca Real de Pariz se faz mencao
de bum exemplar , que só tem a parte que comprehende
os Livros dos Reis (g) , Rossi conservava outro exemplar.

Fallao desta edicao Le Long na Bibliotheca Sacra (h) , a.

obra intitulada Specilegium Vcterwn editionum , e Mar-
chand na Historia da Imprcssao (/) , os quaes só fazem

memoria dos Commentarios de Gerson, e nao de Kimcbi,

nem do Targum. Tambem della fallao Maittaire nos A?i-

naes Ti/pographicos (k), Wolfio na Bibliotheca Hebraica (ljy

Orlandi ñas Origens, e Progressos da Estampa fmj, Stru-

(a) Bruns vio e consultou este exemplar, e depois o houve a si o
mesmo Rossi , de que elle falla na Orig. da Typoy. Hebr. pag. 57 no
Appendix da Uibl. Sacra Manh. e no Tom. I. das varias Licoes do Tes-

tamento Vclho Cap. II. n. 192, e no Apparato á Bibl. Hebr. p. 56.

(b) No lugar ácima citado.

(c) Nos lugares citados.

(d) Part. I. pag. 333.

r¡o

(f) Esta edicao comprehende os Profetas Primeiros, e nao os Meno-
res como alguns diáíerao.

(n) Pag. 3 9.

(h) Tom. I. pag. 75. Tom. II. pag 827 cm que só se falla d

Commentario.

(i) Pag. 28.

(le) Tom. IV. pag. 5S0. pag. 570.
(I]} Tom. I. pag. 201, e Tom. II. pag. 95G.
(m) Pag. 21-i Erra a citado de Leiria julgando ser Liria, Lugar

da Hefpanha Tarraconense no Reino de Valencia junto do Riu Turia.
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vio na Bibliothcca Selecta da Historia Litteraría (a), o mes-

mo Rossi (b) , e Raimundo Diosdado no Ensaio sobre a

primeira idacle da Tifpographia Espanhola (c), e Fr. Fran-

cisco alendes (d).

Scder Tefdod, 011 Ordcm das preces de todo l^ 5

o anuo de R. David fdho de José chamado pr
„

Avudraham. Lisboa fol. an. 255 [de Chris-

to 1495>

He biuna obra Litúrgica cm Hebraico , em que se

contém urna completa exposieao das preces Judaicas, que
llabbi David bavia composto em Sevilha , de que falla

"W'olíio , e Bartholoci ; foi impressa , e acabada no mez de

Teveth (Dezembro, e Janeiro), e em casa de Eliezer, que se

diz ser Ya rao sabio
,

pió , e temente a Déos , a quem se

loma nos versos , que vem no fina. Cuidamos ser o mes-

nio que Eliezer Impressor , de quem ja fizemos mencao

;

he urna edicao elegantissima , e em duas columnas , com
carácter Rabbinico Hespanhol ; mas os principios das Sec-

cóes , Capítulos, e Oracocs , sao formados com letras maius-

culas
, quadradas de extrema formosura : consta esta obra

de 170 fol lias , e acabada com dois poemas, bum de doze

-versos feito pelo mesmo Author ,
que nelles attesta haver

composto aquella obra em Sevilha no anuo 5100 da Crea-

cao do Mundo ; outro de quarenta versos , em que se dá

a obra por impressa em Lisboa , e se chama a Synagoga,

.

([lie está em meio della , afortaleza , e a mai de todas a¿

principaes Synagogas. Esta edicao foi desconhecida dos Ju-

deos modernos , e tambem dos Christaos
;
porque se havia

E ii

(a) Tom. S.° pag. 2228. edicao de Sena de 176S.
(b) Jpparato Hebr. Bibl. pag. 64. Origem daTypogr. Hebr. pag.

54, Apparato á Bibl. Masch. pag. SO. Specimen Var. Leclion, Sacr.

Tcxt. l'ontif. Cocí. pag. 41.

(c) Pag. 48.

(dj Typogr. E^p. Tom. I. pag, 339.
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por primeira edicao' a de 1514, em quanto Rossi nao dcu
noticias della (a).

1*97 Isaías , e Jeremías em Hebreo com os Com-
Isaías, e Je- mentarios de Kimc/ii. Lisboa 1 4 9 7 fol. vol. 1

.

íeraias.

He terceira edicao. Fazem memoria della Le Longna
Bibliotheca Sacra (b), Wolfio na Bibliotheca Hebraica (c) r

Maittaire nos seus Annaes Typographicos (el) , Orlandi ñas.

Origens , e Progressos da Estampa (e) , e R.ossi na Orí-

geni da Typographia Hebraica (J)..

Artigo II.

Das Edicües Hebraicas sem nota ele lugar , ou

cluvielosas*.

1485
,.

I4a5 Sepher Orach Ckaiim , ou Livro do Cami-
JLivro do f
Caminho n í̂0 da Vida de R. Jacob Ben Ascer anm
¿a Vida. 245 (de Christo 1485; fol.

He bama edicao de tanta raridade , e tao desconbe-

cida , que antes de Rossi nenhum Bibliógrafo Judeo , ou

Christao havia feito memoria della. O carácter da obra, á

excepcao dos titulos de cada urna das Ordenancas , e Ca-

(a) De Orig. Typogr. Hebr. Cap. VL pag. 56. Vimos hum ex-
emplar desta ubra entre os Livros raros, que alcancou em sua viagem de
Hespanha a Portugal o doutissimo varao D. Francisco Peres Bajer, Ar-
cediago de Valencia , e Bibiiothecario de Sua Magestade Catliolica

,
que

no-]o communicou na sua passagem por Coimbra.

(6) Tom. I. pag. 75, e tom. II. pag. 696.
(c) Tom. I. pag. SOI, e Tom. II. pag. 399..

(d) Tom. I. Part. II. pag. 631.
(e) Pag. 111.

(f) Pag. 58. Rossi todavía confiesa , que nenhum exemplar tinha
visto desta edicao, Le Long. Wolfio, e Maittaire, que della faliüo, nao
a descrevérao, nem nos desafio maior noticia, notando apenas o anno .

o lugar, e a forma.
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pitillos
,
que sao em letras maiusculas quadradas, he Rab-

Linieo Hespanhol, ou inflexo. Consta de 98 folhas , e traz

no finí hum Carmen de 30 Tersos, em que se louva a

obra , e se faz deprecacao a Déos. Aqui se diz
,

que foi

acabada em 245 no mez Ebul. Rossi, que vio e examinou

httm exemplar desta obra , eré, que a edicao foi feita em
Lisboa pelo carácter, que he inteiramente o mesmo, c[iie

o do Commentario de Nachman , e do Livro Avudra-

ham, impressos na mesma Cidade poucos annos depois, pelo

carácter quadrado , por que comeca cada urna das Seccocs

e capítulos , e pelo mesmo papel em que he impressa : o

juizo de hum homem tao lidado nos estudos Bibliógrafos ,

como era Rossi, heerédor ao nosso conceito para haver-

mos esta edicao por Portugueza sobre a fe de seu exa-

me («).

Se isto assim he, leve Portugal Tvpographia Hebrai-

ca , nao só primeiro que Alemanha, Franca, Castella, Po-

lonia, Hollanda, Inglaterra , Thessalonica, e Constantino-

pla ; mas ainda que todas as Cidades de Italia , excepto

Ferrara , Piobe , Pesaro , Socino , e Bolonha (¿i).

(a) Elle a dá pela primeira obra estampada em Portugal , ou ge-

ralmente em toda a Hespanha. Se entendeu fallar de Livros Hebraicos,

certo que nenhum outro se tem até agora descoberto anterior ao anno de
1485 ; se das obras escritas em outras lingoas, Hespanha se appresenta

já com prodúceles desua Typographia pelos anuos de 1470, ou de 1474,
romo havemos notado no Cap. I, e quanto a Portugal provavel he

, que
antes de 1485 tivessemos impressao de Livros, e que fosse um delles o

das Obras do Infante D. Pedro, de que tambem já temos fallado, e de
que ainda fallaremos adiante.

(b) Estas forao as cinco Cidades de Italia aonde primeiro. se erigí

-

rao Officinas Typographicas Hebraicas; as que mais se apressárao em as

imitar forao Brescia , Rixnini, Fano , Veneza , Cremona , Mantua, Sa-
bioneta, Verona , Padua , Liorne, Ñapóles, Riva, Isna , e Brixia , e

rom tudo nenhuma destas Cidades tem appresentado atégora, quanto nos

saibamos, Livro* algum Hebraico de sens prélos que remonte ao anno de
1485. As edi<;oes que sedao como anteriores a este anno, se exceptuamos
as de Ferrara, Piobe, Pesaro, e Socino, sao hoje havidas , humas por

decisivamente falsas, e suppostas, como as de Veneza de 14á8, ede 1466,

e as de Ortona de 1461 , e de 1476*, outras súspeitas de falsidade como
as de Bolonha de 1471.
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Pentatheu-
Penlatheuco Hebraico com a Parafrase Chal-

..ocomPa- (laica de On/cclos , e Commcntarios de Jar-
r* frase , e c/¿¿ fol, ann> 95 Q [de ChristO 1490\
CoinmeR"
íarios.

He sem pontos ; no meio vem o Texto com carácter

quadrado , e de hum c outro lado a Parafrase Chaldaica ,

em letras menores quadradas , c o Commcntario em Hes-

panhol Rabbinico ; contení o volume 264 folhas. O Edi-

tor foi Salomao , filho de Rabbi Maimón Zalmati. He em
íblha , como nota o Catalogo da Bibíiotheca Real Pari-

siense , e Fabricio, e nao em 4.° como escrevem Wolílo ,

Le Long , e Maittaire. Nenhum destes lhe assignou o lu-

gar da edicao. Fabricio entendeu , que fora na Ilha de

Sora , perlencente a Ñapóles , interpretando assim as pa-

lavras , que vem no terceiro Carmen, no íím da obra. O
Erudito Rossi d uvida , que se deva lér na liba de Sor, ou

Sora , como le Fabricio : porque elle le como duas pala-

vras separadas , o que he huma só: segundo, porque para

indicar o nome de Sora , deveria o Editor usar de vau ,

como he costume , c nao de aleph : terceiro , porque a

Sora de Ñapóles nao se pode propria mente chamar Ilha :

quarto
, porque se cscreve diversamente entre os Hebreos,

como se vé da edicao Pisaurense dos Profetas Menores de

151G: quinto, porque ainda lcndo-se Sora, nao ha mais
razao para se entender a Sora Napolitana , e nao a Soria

de Hespanha. Rossi le como huma só palavra , Iscar , ou
heor , (¡ue tainbem se pode lér Liscar , ou Liscor (assim

como os Hebreos dizem Isbona e Lisbona) e accrescenta ,

<[ue a haver em Hespanha , ou em Portugal algtini lu-

gar deste nome, creía com mais verosimillianca, que nelie

se havia feito esta edicao.

Em verdade os ornamentos das letras , e a forma
dos caracteres principalmente do Commentario de Jarchi

persuadem
, que a impiessao se fez em Castella , ou em

Portugal, c nao em o Reino de Ñapóles , ou em outra al-

guma parte de Italia, aonde se usavao outros ornatos, e
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caracteres diversos ; e como em Castella se nao tem adiado

ate'agora Typographia Hebraica naquelle Seculo, razao ha

para ter como provavel , que a edicao se fez em Portugal.

O douto , e erudito Arcediano de Ya lenca D. Francisco

Peres Bayer , a quem haviamos consultado sobre este ar-

tigo , nos assegurou por sua Carta , que tendo examinado

em outro tempo o exemplar, que baria dcste Pentatbeuco

na Bibliotheca Casanatense , achara inteira semelhanca en-

tre os seus caracteres , e ornamentos, e os do Pentatbeuco

Olisiponense de Í791, e bavia indubitavelmente esta obra

por huma produccao dos prélos de Lisboa (a).

Artigo III.

Das Edicdes Hebraicas sem nota de a?ino , ncm
de luga?\.

Biblia Hebraica..
® iblia He *

braica.

He huma edicao elegantissima , e muito rara , em
folio, com pontos, e accentos : nao traz nota de anno, nem
de lugar , nem de impressor. Consta-nos sómente de qua-

tro exemplares , e esses nao inteiros, hum que existia em
Amsterdam , que vio Hermano Van de Wal ñas maos de

hum Judeo daquella Cidade : outro em Pariz , que Le
Long encontrou no Museo de Mr. Boislier , o qual tinha

sido da Livraria de Dionysio Noli, Jurisconsulto Parisien-

se , outro tinha Rossi {b) , outro Crevenna (c) ; he tradi-

cao constante dos Judeos , de que nos certifica o mesmo
Hermano Van de Wal, que esta edicao fora obra dos prélos

(a) Rossi tinha hum exemplar, havia outro na Bibliotheca Real

ríe Pariz , outro na Casanatense ; tinha hum Assemanno, Arcebispo de

Apaméa , e primeiro Bibliotecario do Vaticano , e outro Moysés Benja-
mín) Fóa , Livreiro do Duque de Modena.

(b) De Hcbr. Typogr. Orig. pag. GO. e seguintes.

(c) Catalogue des Livres de la Bibliothcque de M. Fierre Antoiite

Bolongaro Crevenna Tom. I. pag. 4 n. 11.
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de Lisboa ; e este testemunho eleve prevalecer contra as

simplices suspeitas de Rossi , que a quer impressa na Ty-

pographia de Socino : as suas razoes sem embargo de se-

rení de tao sabio , e profundo critico , a quem feralmen-

te seguimos em tudo; nao nos podem inteiramente con-

vencer nesle lugar.

Elle se fundou no fragmento de bum exemplar, que

houve do Judeo Zaeharias Padua, que lbe pareceu impres-

sao de Socino ; mas devia mostrar
, que a edicao deste

exemplar era a mesma , que a da Biblia, que vio Herma-
no Van de Wal ñas maos do Judeo de Amsterdam, que o>

Hebreos dao por obra dos prélos Lisbonenses , e isto he o

que elle nao mostrou , antes parece o contrario
;

porque

primeiramente o Código de Hermano Van de Wal nao pas-

sa do Psalterio , e o de R.ossi contení de mais os Prover-

bios , e Job : 2.° os Jndeos que falláo desta Biblia , como
testemunhas oculares, dizem que o sen carácter he o mesmo
que o do Commentario Olisiponense de Nachman; e o que
se acha no exemplar de Rossi nao combina com elle; mas
antes he mais desordenado , e mais antigo , sendo de le-

tras R.abb¡nicas , e inteiramente de mui diversos tvpos

como elle mesmo confessa; nem he verosímil, que sendo

a edicao Olisiponense dos Commentaiios tao conhecida dos

Judeos , se enganassem estes na qualiílcacao de seu ca-

rácter.

Por tanto fieao sem pezo e cfíicaeia as objeccoes, que
fez Rossi em razao do carácter, e da falta de correccao nos

pontos do seu exemplar para suspeitar
, que talvez seria

irnpressáo de Socino, visto que sendo diversas edieocs, como
parece, ja pode ser, que huma se ílzesse em Lisboa, e ou-

tra em Socino, quadrando a esta ultima as notas, (pie elle

aponta de semelhanca com as edicues , que alli fez Abra-

ham Ben Cliaiim de Pisauro em 1 4 88.

Quanto mais
,
que anula que o exemplar ,

que Ros-

si creo impresso em Socino , tivesse semelhanca com o de

Hermano Van de Wal , nem por isso se deveria concluir,

que elle lora parlo da Typographia Socinense; por quanto os
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Judeos Socinates forao no parecer de Maittaire os primei-

ros Typographos, que vierao a Portugal (a), epodiao mui-

to bem imprimir algumas obras entre nos com os mesmos
lypos e caracteres, que houvessem trazido de Socino.

Os Judeos haviao esta edicao por corree tissima, e af-

firmavao
, que em huno Livro era que se continhao as re-

gras , que deviao seguir os editores ñas reimpressoes do

Pentatheuco, se propunba esta edicao por exemplar, e mo-
dello, principalmente para as letras íinaes ; e com eíTeito

estas letras se acbao nesta edicao assim, e da maneira que
alli se prescreviao, e allegavao (¿). Falláo della os sobredi-

tos Hermano Van de Wal, e Rossi (c).

Pentatheuco com o Tarsum , e Commenta- Pentatheu-

lartos de Jaretu toL mentado
por Jarchi.

Nao traz nota de anno, nem de lugar ; be huma edi-

cao esplendida , e elegante ; tem carácter quadrado com
pontos , e accentos, e parece o mesmo que o da edicao do

Pentatheuco de Lisboa de 1489 , posto que já fauna pouco

mais caneado, e menos nitido ; do que tudo nos informa o

laborioso Rossi por hum exemplar ,
que vio desta edi-

Tom. VIII. F

(a) Annaes Typogr. Tom. I. pag. S03.

(6) Julga Rossi, que os Judeos se enganárao neste conceilo
,
porque

a edi<¿áo
, para que os remettia aquelle Livro, nao era esta; mas a do

Pentatheuco de Lisboa de 1491. Com tudo, que implicancia havia pa-
ra que se fizesse depois huma addigao áquelle Livro , ou se estampasse

outro de novo , em que tambem se ordenasse o recurso a esta mesma
ediejio

, por ser ella muito exacta , e correcta ? E com effeito ainda sup-

pondo coruo suppoem Rossi , ser a sua edicao a mesraa , que a que os

Judeos de Amsterdam julgao ser de Lisboa , lugar havia de a propór

por modello aos Impressores
,

pois que o mesmo Rossi attesta ser ella

apuradissima , nao tendo mais que alguns leves defeitos, e esses prin.

cipalmente nos pontos , confessando
,

que na correcto excedía a mes-
nia edicao de Socino de 1488 tao celebrada pela sua exac^ao , e apura-

mento,

(c) Qri<j. da Typogr. Hebraica pag. 63.
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cao, que elle muito louva por seus primores Tvpographicos

(„).

Proverbios Proverbios com o Commentarto dt-
ommenta-

nominado Kavenaki fol. menor.
dos.

Esta edicao tambem nao traz era, nem lugar da im-

pressao ; mas parece ter sido feita em Lisboa pelo cará-

cter do Texto , que he o mesmo quadrado Olisiponense

do Pentatheuco de 1491 , e de Isaías e Jeremías de 1492.

Acaso far-se-hia esta edicao por aquelles annos (b). O ca-

rácter do Texto he quadrado com pontos ; o da Prefacao

,

e dos Commentarios he Rabbinico , da inflexáo , e forma

Hispánica. Consta de 60 folhas , e comeca pela Prefacao
¡

do Interprete. Era esta edicao mui pouco conhecida , e

Piossi foi o único , que a descreveu (c). Sabe-se de quatro

exemplares , dois do mesmo Rossi , hum da Bibliotheea

Casanatense , outro da Bibliotheea do Collegio de Propa-

ganda, e outro da Bibliotheea de Oevenna, mal conserva-

do (d).

Estas sao as únicas obras da Typographia Hebraica

,

de que podemos ter noticia : muitas outras sahírao estam-

padas dos prélos de Portugal , que por ventura se acharáa

ñas copiosas Bibliothecas de Italia , de Alemanha , de

Hollanda , e de Inglaterra , assim como nellas se encon-

trarlo exemplares das que havemos atégora referido; nem
he de espantar, que só em Portugal as nao achemos depois;

das alteracoes , e desventuras , por que passárao os Judeos

naquelle Seculo (<?). Basta considerar
, quao grande quan-

(a) Veja-se Specimen Var. Lect. Pontif. Cod. pag. 8 , c o Opús-
culo das ediedes desconhecidas pag. 140.

(b) Este he o juizo que fez Rossi.

(c) Opúsculo das ediedes desconhecidas Cap. III. pag. 7. do Texto
Hebr. Cap. III. pag 7. Apparato Hebreo-Bíblico pag. 56. Varias Li-
coes do Testamento Velho vol. 1. pag. II. n. 19S.

(d) Catalogue des Livrcs he. Tom. I. pag. 54. n. 219.
(c) O erudito sabio e laborioso Rossi havia dado esperanzas a D.

José Rodrigues de Castro de lhe com municar particulares noticias de
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idade de Livros Hebraicos nao sahiria de Portugal para

ístranhas térras, pelo desterro, e dispersao dos Judeos,

jue nao quizerao mudar de crenca, e pela desercao de mui-

os outros, que cá tinhao ficado a titulo de conversos ; co-

no elles erao naquelles tempos os maiores depositarios da

Litteratura Hebraica, os únicos Artífices, que imprimíráo

jivros deste genero ; e quasi os únicos Senhores, que pos-

miao estas obras , comsigo levárao a maior parte dellas

)ara os Reinos estrangeiros , aonde forao buscar asylo , e

lomicilio.

Nem os mesmos Judeos ,
que se deixárao íicar entre

iiós com sombra de Christaos , podérao conservar-nos ex-

implares destas Obras, antes erao forcados a abandonallos,

3 remettellos para fóra do Reino em consequencia da fatal

probibicao
,

que se Ibes fez em 1497 do uso de todos os

seus Livros Hebraicos, sem pelo menos se exceptuarem ,

:omo cumpria , os Livros Sagrados do Testamento Velbo

,

laos quacs foi culpa, ou estarem escriptos na Lingua Santa,

bm que primeiro haviao sido revelados por Déos, ou serení

impressos por bomens de diversa crenca da nossa ; ou acha-

rem-se commentados , e illustrados por seus Rabbis (a).

Que se alguns restárao occultos em Portugal em poder dos

Judeos, forao elles envolvidos nos frequentes confiscos, que

se lhes fizerao, e ou forao queimados, como suspeitosos de

erros , e de blasfemias , á maneira do que se praticou em
Roma, Bolonba, Romanía, Ancona, e Avinbao ; ou ficáráo

entregues á reclusao , e esquecimento em parte , aonde os

acabou de consumir , e sepultar o horroroso terremoto , e

incendio de Lisboa em 1755 (b).

F_n
umitas obras dos Judeos naturafis de Hespanha, para acuiuposigáo da sua

Pibliotheca Hespanhola , entre as quaes já pode ser que viessem algumas
impressas em Portugal por aquelles tempos. Mas nao sabemos se se veri-

ficou a promessa, nem se já sahio o 3.° Tomo, ou Supplemenlo da Bi-

blioteca de Castro ; aonde as devemos»esperar.
(a) Daqui vem, que depois de 1497 nao apparecem mais edic,oes de

Livros Hebraicos das Officinas Judaicas, sendo a ultima de que temos no-

ticia, a de ísaias, e Jeremías de Lisboa d'aquelle anno.
' Estas lorio as principaes causas da falta, que experimentamos
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CAPITULO V.

Das Edicoes de Litros Latinos em Portugal no

Secuto XV\

Passemos as Edicoes de Livros Latinos, que sahírao

das Officinas de Portugal naquelles tempos : as de que

temos noticia sao as seguintes , que aqui pomos por sua

ordem Chronologica

:

U90 Breviarium Ehorense
Breviarium Olisipone 1490.
Eborense.

Foi esta a primeira edicao ,
que se fez do Breviario-

Eborense , a qual se deveu aos cuidados Pastoraes do Ar-

cebispo D. Joao da Costa. Sahio da Officina de Nicolao de

Saxonia {a\

149 * Breviarium Bracharcnse

Sar

;r »>»» u»i i. voi. «
se.

Foi esta a primeira edicao , que se fez do Brevia-

hoje destas obras. Nao deixaremos porém de reconhecer, e oonfessar, que

para ella concorreu nmito a mesma practica dos Hebreos; porque sendo-

máxima assentada entre elles, resguardar os seus Livros, maiormente os

Sagrados , das maos dos que chamavao Idolatras , e Gentíos , e havendo

aos Christáos como taes, costumavao escrupulosamente recatar dos nossos

os exemplares das suas obras; o que faaia coin que mui poucos podessem

chegar entao ás nossas máos.

(o) Foi depois reimpresío em 1520, 1. vol. 8.°, correcto, e emen-
dado pelo Mestre Joao Parvo, Arcediago, Francisco Pedro Chantre, e o

Conego Fernao Rodrigues Boto, por mandado de D. Affonso, Cardea) In-

fante , Administrador do Areebispado, e publicado em Sevilha por Joao

Croruberger Alemao em 1528, em 1. vol. de 8-.°, e de novo revisto, e

reformado pelo M. André de Resende, e outros, por mandado do Senhor

Rei D. Henrique, entao Cardeal Infante, e primeiro Arcebispo deEvora,

e se reimprimió em Lisboa na Officina de Luiz Rodrigues em 15-48. 1.

vol. 8.°, e destas edicoes ha tambem exemplares na Real Bibliotheca da.

Corte.
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rio Braearense , c foi trabalbada sobre o Código Mss. em
pergaminho ,

que havia no Car-torio da Relacao de Bra-

ga , escrito no tempo do Árcebispo í). Fernando da Guer-

ra pelos annos de 1440. Foi impressor desta obra o Mes-

tre Joao Gherlinc, Alemao (a) : no fim vem esta subscri-

pca°-

Impressus est hoc opus breviarii in augus-

ta Bracharensi Civitate Hispaniarum pri-

mate : per Magistrum Jolianem Gherlinc

salutis Christiane Mcccc.lxxxxiv. (He xn De-

cembris.

Faz memoria dclla D. Thomaz Caetano de Bem, Clé-

rigo Regular da Casa da Divina Providencia desta Corte

,

e Chronista do Serenissimo Estado, e Casa de Braganca, e

"varao muito erudito e sabio, na sua Noticia Previa da Col-

leccao dos Concilios de Portugal , impressa em Lisboa em
1757 (6). Ha hum exemplar desta rarissima edicao na

Real Bibliotheca da Corte.

(a) Segundo as noticias, que alcancámos deste Código ms. he que

se extrahio a Copia, que se acha deste Breviario na Bibliotheca do Va-
ticano. Ha razáo para crer, que este Código fora trasladado de outro em
forma menor, e em pergaminho de mais de quinhentos annos de antigui-

dade
,
que costumava estar recolhido no túmulo em que se encerrava o

Senhor na Sexta feira Sauta.

(í>) A foi. 79. Della fallava Gregorio Majans em huma Carta ms.

dirigida a Gerardo Meermau
,

que tem hoje entre outros mss. Fr. Fran-

cisco Mendes T Augustiniano do Convento de S. Filippe o Real de Ma-
drid, que della falla na Typogr. Espanh. Tom. 1. pag. 4-2 9 na Addicjio.

Esta edi^áo foi desconhecida do erudito e laborioso Escritor D. Antonio

Caetano de Sousa , que dá por primeira a de Lisboa de 14 98 por Nico-

lao deSaxonia (Expeditio Hispan. Part. III. Assert. Liv. IV. pag. 736),
e tambera do illustre Theologo Pereira

,
que na sua Dissertacao Critica

,

que deixou ms. sobre o antigo e moderno Calendario Braearense, fazen-

do no Cap. IV. a rezenha dos Breviarios Bracarenses para excluir por el-

les a existencia de S. Pedro de Rates , Árcebispo de Braga , s^m fallar

desta edicto de 1494, nem ainda da de 1496 de que logo fallaremos,

que muito lhe serviriao para sen assumpto, por nao vir nellas a Lenda
do dito Santo; sómente fez mencao das-duas edicóes mandadas fazer pe-
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1496

Almanach
de Zacuto.

Almanach perpetuuz Celestial motuuz as-

tronomi Zacuti. Leirie 1495 1. vol. 4.°

Esta obra he huma das mais famosas e mais raras do

Seculo XV ; e por assim ser daremos aquí della mais lar-

ga informadlo, segundo o que notamos em dois exempla-

•res , que della temos visto. Seú Author foi o celebre Ju-

deo Abrahao Zacuto , natural de Salamanca , domiciliario

em Portugal, e Astrónomo do Senhor Rei D. Manoel, e o

mesmo que compoz em Lisboa a obra das linhagens e fa-

milias , intitulada Sepher Juchasin , que os Judeos costu-

mao ter em muita conta (a). O titulo inteiro desta obra

he o seguinte

:

Almanach perpctuum Celestium motuum as"

tronomi Zacuti. cujus Radix est 1473.

Caracteres Signorum Zodiaci.

Y Aries

V Tauros



DE LlTTERATURA PoRTUGUEZA. 47

libris difficultaltm miela videri solltt dum revolvo majorum
nostrorum exemplaria ac presertim corum exordio, conspicio

ubi plerique tenuitatem ingeniorum suorum insimulant non

infecturam videlicet cepto operi. Allii vero arduitate tanli

negotii pene deterreri videntur tándem ut eaque judiciis as-

trorum petinent omnino dimittant. Allii vero hanc calculan-

di difjicultatem volentes sub claro modo ómnibus prodesse

subtilia bigeniati sunt.

Acaba na segunda folha por este modo

:

Eas itaque piimicias operum meorum susciperc dig?ieris

quas ubi pro acumine ingenii tui probaveris in publicum

prodire jubeto.

Valle presulum decus.

Nao traz data : nesta Dedicatoria faz meneao de D.

Affonso de Castella, e do Hebreo Abenverga.

Consta este livro de duas obras, huma menor, e ou-

naior. A menor comeca na mesma segrí

que se acaba a Dedicatoria com este titulo :

tra maior. A menor comeca na mesma segunda folha em

Cañones tabularum Celestium iJiotuum astro-

nomi rabi abraham Zacuti ord'matissimc fclici

sidere incipiunt. Ca?io?i primas.

Consta de 13 Cañones, e entre elles de algumas re-

gras, e acaba :

Expliciunt Cañones tabularum sequentium. Deo
gratias.

Seguem-se tres taboas, que tem por titulo

:

Tabula tabidarum ad ingressum earum post

radican inserviens.

gia pag. 296. Wolfio na Biblioth. Hebr. Tom. I. III. n. 26S, e Jacob
Reimanno na Historia Litteraria do Estiulo Genealog. pag. 20.
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E com ellas se arremata a obra

,
que consta de doze

folhas. Foi ella escnpta originalmente em Hebraico por seu

author, e trespassada depois a Latim por seu Discipulo Jo-

sé Vizinho, como se conclue da declaradlo, que vem no fim

do Livro («).

A esta pequeña obra segue-se a maior com este titulo

:

Almanach perpetuum cujus Radix est an-

nus 1473. Compositus ab excellentissimo ma-
gistro in astronomía ?iomine vocatus Zacu-

tus.

No reverso, nao tem cousa alguma. Esta obra he to-

da de Taboas sobre o seu assumpto , assim nos anversos

,

como nos reversos , as quaes comedio logo na segunda fo-

lha , e principiao por Marco, e Abril desta maneira

Martius Apvilis

Tabula ascendentis et duodecim domorum:

Comprehendem tres folhas, e seis taboas por esta for-

ma:

Tabula prima solis cujus radix est anno 1473.

E continúa até á quarta , e contém quatro folhas , c

oito taboas

:

Tabula declinationis planetarum

et solis ab equiyioctiali 1.
a
taboa.

(o) Acazo párente de Diogo Mendes Vizinho , de alcunha o Coixo

Astrónomo nos tempos do Senlior Rei D. Manoel , ou de Abrahao Vizi-

nho, Astrónomo, que escreveu em Castelhano hum Calendario Astronó-

mico parauso dos Judeos, de que falla Bartholocio na Biblioth. Rabin.

Tom. III. pag. 5. O índice ms. Sevilhano, referindo esta obra, annun-

cia, que ella era traduzida em Castelhano por José Vizinho, o que foi

engaño.
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Tabula equationis dierum 1 taboa.

Tabula introitus solis in quolibet signorum 4. fol. e 8

taboas.

Tabula prima lune cujus raclix est 1473 31 fol. e 31

taboas.

Tabula suplimentum annorum Lune 1 taboa.

Tabula conjwictionum et opposionum 8 fol. e 1 6 taboas,

Tabula medii motus argumenti lune in 180 annis 1.

taboa.

Tabula argumenti lune 1 taboa.

Tabula veri motus capitis draeonis in 905 a?i?iis 2 fo-

lhas , e 4 taboas.

Tabula diversitatis aspeetus 1 folha , e 2 taboas.

Tabula eclip. Solis Tabula eclip. Lune 1 taboa.

Tabula ad verijicandum horam aspectuum vel conjun-

ctionis 3 taboas.

Tabula Latitudinis Lune 1 folha , e 2. taboas.

Tabula ascensionum signorum in meridiano 1 taboa.

Tabula prima veri motus satumi cujus radix est 147 3

6 taboas.

Tabula ceiitri satumi 6 taboas.

Tabula argumenti satumi 6 taboas.

Tabula latitudinis satumi septemtrionalis 4 taboas.

Seguem-se pela mesma forma , e distribuicao as ta-

boas veri motus ce?itri argumenti et latitudinis de Júpiter

,

Marte, Venus, e Mercurio, que contém 85 folhas , e

meia , e 1 7 1 taboas , as quaes vao por este modo

:

Tabula tabularum ad omnes calculationes proportionum
inserviens 3 taboas.

Tabula stellarum prime et secunde magnitudinis atque

octave spere 2 taboas.

De animodar ptholomei 3 taboas.

Tabula eclipsis luminarium et primo de solé.

E na mesma taboa

:

Tabula de eclipsibus lune 1 taboa.

Tom. FUL G
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Tabula quantitatis dierum 1 taboa.

Tabula longitudinis et latitudñiis civitatum ab occidente

habítalo 2 taboas.

Segue-se a taboa das Festas desde Janeiro até Dezem-
bro , que Sao 4 taboas.

Tabula ad sciejidum litteram dominicalem et principium

cujas libet me?isis cujus radix est annus 147 3 1 taboa.

Tabula festovum mobilium 2 taboas , que sao as ultimas

de toda a obra.

Termina toda ella desta maneira:

Expliciunt tabule tabularum astronomice Raby abraham
Zacuti astronomi Screnisimi Regis Ema?iucl Rex portuga-

lie et cet. Cum canonibus traductis a lingua cbrai/ca in la-

tinam per magistrum Joseph Vizinum discipulum ejus acto-

ris opera et arte viri solertis magistri Ortas curaque sua

non mediocri impresio?ie complete existunt felicibus astris

a?mo a prima rerum etherearum circuitione 1496 solé exis-

tente in 15 gradibus 53 minuiis 34 secundis piscium (a)

sub Celo Leircc.

Remata com hum sello , que tem em roda o nome
de Jozé Vizinho.

Consta toda esta obra de 156 folhas. Ha bum ex-
emplar desta edicao na Real Ribliotlieca da Corte, que exa-

minamos para este extracto. Havia outro na curiosa Li-

(a) Isto he , no mez de Fevereiro, que se denota pela palavra Pis-

ces. Coitumava-se enlao en) muitas obras por datas astronómicas, como
ñas Taboas Astronómicas de D. Affonso de Castella impressas em 1483,
e em 1492, e na obra de Cosmografía de Pomponio Mela , impressa

em Salamanca em 1498, o que se praticou aínda em algumas do Se-
culo XVI ; como por exemplo na edicao da Arte de Estevao Cavallei-

ro de 1516 aotide se diz no fim Solé in séptima cancri parte existente.
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vraria do Doutor Gualter Antunes , Cidadao do Porto , e

hum dos maiores Antiquarios, que tivemos, o qual vimos

em tempos passados , e nao sabemos aonde boje existe , o

qual pelo extracto , que entao fizemos, concorda com este

de Lisboa. Ha um exemplar na Livraria do Collegio da

Graca de Coimbra
,
que nao podemos ver ; mas do extra-

cto
,
que delle bouvemos feito pela hábil penna do Senhor

Fr. Joaquim de Santo Agostinho, Socio da Academia Real

das Sciencias , ficamos entendendo , que nao combinava

em muitas cousas com o de Lisboa , e que houve trans-

posicao na ordem das folbas na encadernacao , que se fez

daquelle exemplar , ou que o Editor se servio para a im-

pressao de dois diversos originaes , de que sabírao exem-

plares tambem diversos (a).

Fazem memoria desta edicao Nicolao Antonio (5),
Wolfio (c) , o Catalogo dos Mss. de Inglaterra (d) , o In-

G ii

(a) Esta obra tem sido denominada com muita diversidade , cha-

mando-se Almanac do Sol— Almanac perpetuo dos Jlfovimeníos Celestes

— Taboas Astronómicas ; e como se lia em hum Catalogo ms. dos Li-

vros do Escurial — Ahnanach de Tablas Astronómicas , ajuntamento

maior.

(6) Bibliotheca Hispánica.

(c) Wolfio lembra-su desta edigao na Bibliolh. Hebr. Tom. III.

pag. 66 , erra porém o lugar , porque a suppoe feita em Veneza.

(<f) Tom. II. n. 614'2 aonde se faz mengao de bum Código ms.

das Taboas Astronómicas. Houve depois huma ediejío em Veneza em
1495 por Joao Miguel Germano Budorense : sahio terceira vez impresso

tambem em Veneza em 1500 da Officina de Lucas Antonio de Florenga

em 1 vol. de 4.° em que vem os Tlieoremas de Joao Miguel Burdoreii'

se , e as emendas, e correccao do Doutor Lucas Gaurino; publicou-se

com este titulo :

Ahnanach perpetuum.

Sive Tacuisuis (Ephemerides et Diariam Abraami Zacuti hebrei.

Lt Theoremata auct Joannis Michaelis Germani budorensis cum L.
Gaurici Doctoris egregii castjgationibus , et plerisque tabellis , nuper
adjectis) quorum index est.

Ha hum exemplar desta edicao na Real Bibliotheca da Corte. Hou-
ve quarta ediejio tambem em Veneza em 1502 por Pedro Licchtenstein

de Colonia , com as addicoes, e correegoes de Affonso Hispalense de Cor-

dova , Doutor d'Artes , e Medicina
, que a dedicou ao nosso D. Affonso
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Missal Bra-
carense.
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Breviario.
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dice Sevilhano (a) , Francisco Peres Bayer (b) , Raymun-
do Diosdado (c) , e Fr. Francisco Mendes (</).

Missale Bracare?ise

Olisipone 1496.

Foi impresso por ordem do mesmo Arcebispo D. Jor-

ge da Costa, Irmao do Cardeal do mesmo nome chamado
de Alpedrina , na Officina de Nicolao de Saxonia : a sua

subscripcao he da maneira seguinte:

«Missale hoc secundum Ritum et consuetu-

«dinem almae Bracarensis Ecclesiae fideli stu-

«dio revisum solertique cura castigatum emen-

«datumque justo sydere est explicitum. Impres-

«sum florenti in Civitate Ulixbonensi anno

«salutis Christianae 1496 12. Kalend. Julü

«ex Officina Nicolai de Saxonia (<?).

Breviarium secundum Consue-

tudinem Composíellane Eccle-

sie. 1497. 8.°

Bispo de Evora. E da S.
a edigao ha hum exemplar na Livraria de S.

Francisco da Cidade , e outro no Collegio da Graga de Coimbra. As tres

primeiras forao desconhecidas do erudito D. José Rodrigues de Castro

,

que na sua Bibliotheca Hespanhola Tom. 1. pag. 363 , só faz memoria
da quaita , isto he da Veneziana de 1502, sendo que Nicolao Antonio
a havia já feito da primeira

,
posto que nao soubesse o lugar em que se

havia publicado.

(a*) Nelle se le Abrahan Zacut Tablas Astronómicas traduzidas al

Castellano por Joseph Ferino , Discípulo del Autor impresso en Leirec
por el Maestro Orias Anno 1496 4.° Já ácima notamos, que José Vi-
zinho traduzira esta obra do Hebraico para o Latim, e nao para o Cas-

telhano.

(6) Ñas addigoes, e emendas, que póz no Tomo II. da Biblioth.

Velus de Nicolao Antonio pag. 380.

(c) De prima Typograph. Hispanices cetate pag. 64.

(cí) Typogr. Esp. pag. 340.

(c) Deste Missal se fez depois huma nova edigao em Salamanca
em 1502 em 4.° na Officina de'Joáo de Porres

,
por ordem de D. Dio-

go de Souza: outra em 1538 por ordem de D. Jorge d'Almeida, Bis-
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Diz na penúltima folha:

«Accípite modo Sacerdotes optimi finem bre-

«yiarii ad ritum et consuetudinem alme com-
«postellane Ecclesie: Studio pervigili exami-

«natum: emendatumque cura diligentissima.

«Impressum arte mira Magistri Nicolai Sa-

«xonia. Ulixbone Anno Salutifere Christi in-

«carnationis MccccXcvn. pridie Kalend.

«Junias. Laus Deo.

He era 8.°, encadernado , e preto. Falla desta edi-

cao Fr. Francisco Mendes, attestando ter existido hum ex-

emplar falto de principio no Gabinete do Mestre Henri-

que Flores (a).

Breviarium Bracarense Breviario

Olisipone 1498. Bracarense.

M
Esta he a segunda edicao do Breviario Bracarense

,

e foi ordenada por mandado do Arcebispo D. Jorge da Cos-

ta II. do nome: imprimio-se na Officina de Nicolao de Sa-

xonia aos 20 de Junho. Desta edicao se lembra o nosso

erudito D. Antonio Caetano de Sousa na sua obra Expe-
dido Hispánica (5).

po de Coimbra, eleito Arcebispo de Braga: outra em Leao de Fran-
ca em 1558 fol. em pergaminho, por mandado de D. Balthasar Limpo

,

na Officina de Joao de Borgonba ,
que se intitula Livreiro d'EIRei de

Portugal, do qual ainda hoje usa a Igreja Bracarense (de que ha hum
exemplar na Eeal Bibliotheca da Corte).

(a) Typographia Espanhola Tom. I. pag. 298.

(6) Tom. I. Part. III. Sect. III. Assert. Liv. IV. §. I. pag. 76S.

n. 104. Elie a dá pela primeira , sendo realmente a segunda como já
dissemos. Esta ediejao tambem foi desconheeida do erudito Theologo
Pereira , quando trabalhava na Dissertacáo Critica Ms. sobre antigo, e

moderno Calendario Bracarense , como já notamos a respeito da primei-

ra. Vimos em tempos passados hum exemplar desta edicao na Livraria

do Doutor Gualter Antunes , Cidadao do Porto , de quem ácima falla-

mos, mas nao fizemos entao os apontamenlos necessarios para aqui darmos

maior noticia della.
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H98 Missale Bracarense.
Missal Bra-

Olisipone 1498.
carense. r

Segunda edicao , sahio da mesma Oftlcina de Nicolao

de Saxonia , aonde se acabou de estampar aos 20 de Ju-

nho de 1498.

CAPITULO VI.

Das edicdes de Livros Portuguezes no Secuto XV.v^

allemos em ultimo lugar das edicoes de Livros Por-

tuguezes daquelle seculo , posto que sejao muí poucas

as de que podemos haver noticia.

F

A estas duas edicoes se seguí rao depois outras , a saber : huma em
Salamanca em 1508 na Officina de Joao de Pones, por ordem do Ar-

cebispo D. Diogo de Sousa , a instancias do Synodo Bracarense desse

mesmo anno ; outra na mesma Cidade , e Oflicina por mandado do mes*

mo Arcebispo em pergaminho em 1511 , outra (por nao bastar a quan-

tidade dos volumes
,
que se estampárao) em 1512, como escrevérao D.

Rodrigo da Cunha, e D. Jeronymo Contador d'Argote, mal argüidos

pelo Theologo Pereira na sua Disserta^áo ácima referida , como consta

de hum Livro de Memorias antigás de Braga ms. huma em Braga em
1549 por Joao Alvares, e Joño Barreira em 8.° em letra Gotbica, sendo
Arcebispo D. Manoel de Sousa, de que se conserva hum exemplar na
Livraria do Paco Archiepiscopal , e outro na Real Bibliotheca da Corte

,

edic5o de que usárao os PP. Bollandistas , e Henrique Flores na Espn-
nha Sagrada: huma em Leao em 1558, correcta, e augmentada pelo

Arcebispo D. Balthasar Limpo; outra em Braga em 1634, e corrida por

ordem do Arcebispo D. Rodrigo da Cunha, em 4.°; e outra tambein
em Braga em 1724, augmentada, e reformada pelo Arcebispo D. Ro-
drigo de Moura Telles 2. vol. 4.° (Real Bibliotheca da Corte).
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Artigo I.

Das edicoes , que tan certeza de amio , c de lugar.

Litro de Vita Christi Lisboa 1495 por 1495

Valentino de Moravia e Nicolao de Sa-
VitaChris-

xonia.. 4. Tom. fol. Ms. ti.

Demos particular informacao desta obra por ser nao

só rara, mas huma das mais famosas, que produzio a Ty-

pographia Portugueza naquella idade. Foi este Livro es-

crito originalmente do Latim pelo Mestre Rudolfo de Sa-

xonia , Prior do Mosteiro de Argentina , da Ordem da

Cartuxa , com o titulo de Meditacues da Vida de Chis-
to , e foi traduzida em Linguagem por Fr. Bernardo de

Alcobaca douto , e pió Monge Cisterciense , Abbade do
Mosteiro de S. Paulo em 1445 [a). Elle entrou ueste

santo trabalho por mandado do Abbade de Alcobaca D.

Estevao de Aguiar , e á instancia da Senhora Infanta D.

Isabel, Duqueza de Coimbra , e Senhora de Montemór,
que muito desejava ver esta obra trasladada de Latim a

Portuguez , havendo por ella a mesma affeicao, que teve

Fernando , e Isabel , para a mandarem traduzir em Caste-

lhano por Fr. Ambrosio Montesino. Contém a vida de Chris-

jto segundo a ordem da Historia Evangélica, em que se

expoe , e illustra o Sagrado Texto , com a explicacao dou-

¡
trinal nos lugares, que della necessitao, tirada dos San-

||
tos Doutores ; rematando cada Capitulo com huma devo-

|ta Oracao , ou jaculatoria. Passados cincoenta annos im-

(a) Do proprio original
, que se conserva no Mosteiro de Alcobaca

,

consta que Fr. Bernardo fora o Traductor, porque diz no fim : « Aques-
«te Libro mandou tresladar á honra de Jhesus Christo ao mui indigno,

te pobre de virtudes Fr. Bernardo Monge do Mosteiro de S.Paulo anno
«de 1445. o Abbade D. Estevao de Aguiar, que nio mandou fazer: se

«finou no anno do Senhor 1446. Idibus Fcbruarii en dia de Sepiua'
u rjes&ima .
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prim¡o-se esta traduccao em quatro grandes tomos de fo-

lha.

O primeiro tomo tem no alto do frontespicio as ar-

mas Reaes de huma parte , e da outra as da Rainha D.

Leonor , e por baixo o titulo seguinte

:

A primeira parte do Livro de Vita Christi.

No reverso vem huma estampa com a Imagem de

Christo Crucificado , e com as da Santa Virgem , e de S.

Joao Evangelista , e por baixo huma tarja com varias fi-

guras de joelhos , e assim vem nos outros tomos. Consta

esta primeira parte de 61 Capitulos, nos quaes se contení

a Historia de Jesü Christo , desde a sua geraciío , e nasci-

mento até ao anno 31 de sua vida, e tem 186 folhas. Traz

no principio huma Epistola Proemial , dirigida pelos Irn-

primidores ao Senhor Rei D. Joao II , e depois o Proemio,

ou Prologo feito sobre todo o Livro por Ludolfo Carthusia-

no: segue-se a obra , que principia por esta rubrica geral:

Comecase o Livro da Vida de. JHESU
Christo nom aquelle que se chama da mi-

ninice do Salvador o qual he apocriffo xv

mas deste que compoz ho vejieravel meestre

Ludolfo prior do moesteyro mui honrado de

Argentinada Ordem muy excelle?ite daCar-
tuxa. Foe tirado e ordenado segundo ha

ordem da estoria evangelical e entencáo dos

Sanctos doutores.

No fim da obra vem duas tarjas , huma que contém

a divisa do Senhor Rei D. Joao II , que he hum Peli-

cano ferindo o peito para alimentar seus filhos, com a

letra pola Ley , e pola grey ; e outra com divisa , que

nao sabemos decifrar ao certo. Segue-se a subscripcao se-

guinte:
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Acabase o primeyro ¿iuro intitullado de vi-

da de Chisto ern linguagem portugués nom

aquelle que se chama da mininice do Salva-

dor ho qual he apogriffo xv di mas este que

compoz ho ue?ierable meestre Ludolfo prior

do moesteyro muy honrado de argentina da

Ordem muy excelie?ite da Cartuxa efoi ty-

rado segundo a ordem da hystoria euangeli-

cal. O qual mandou tresladar de Latym em

lingoagem portuguez a muyto alta princessa

infante dofia ysabel duquessa de Coymbra c

senhora de monte moor ao muy pobre de vir-

tudes dota abbadc do moesteyro de sam paulo.

Efoi corregido e reuisto com muyta diligencia

por os reuerendos padres da Ordem de sam

francisco de emxobregas de observancia cha-

mados me?iores. Efoi empresso em a muy no-

bre e sempre leal Cidade de Lisboa a princi-

pal dos regnos de portugal per os honra-

dos meestres e parceyros Nicolao de saxonia

e Valentyno de moravia por majidado do muy
yllustrissimo Senhor elRcy dom Joham ho

segundo e da muy esclarecida Rayyiha do-

na Lya?ior sua molher A louuor e gloria de

nosso Senhor Jhesu Christo ?iosso Déos e re-

demptor e da sua intemerada , e sempre

Virgem madre gloriosa santa María em cu-

jo nome e louuor ho dicto liuro foe e he com-

posto , cujo louuor e gloria regne em seus

fiees Christáos pera sempre amen. Em o ati-

no do nascimento do dicto Salvador de mil c

quatroecntos e noventa e cinco, aos 4 do mes

de Agosto.

¡Consta de sessenla, e hum Capítulos.

Segue-se o segundo tomo , que tem no alto do rosto

as mesmas armas que o primeiro , e este titulo

:

' Tom. FUL H
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A segunda paite do Liuro de Fila Chrisli.

Foi impresso no mesmo anno , reinando ainda o Se-

nhor Rei D. Joao II, principia desta maneira:

Comecase o Liuro segundo intitullado de Vi-

da de Christo em lingoagem portuguez , em

que tracta ho que fez o Senhor em ho tricé-

simo segundo anno segundo se contení na hys-

toria euangelical.

Consta de 31 Capítulos, e 88 folhas , e termina qua-

si eom a mesma subscripcáo , que a primeira parte , da-

tando a impressao dos 14 días de Agosto do mesmo an-

no. Tem depois a taboada das rubricas dos Capítulos , e

no fim della as duas tarjas, que o primeiro tomo traz an-

tes da subscripcáo:

Segue-se o terceiro tomo desta obra, que se intitula

A terceira parte do Liuro de Fita Christi.

A qual principia por esta Rubrica geral

:

Aqui se comeca o liuro tcrccyro intitullado

vida de Christo segundo a hystoria euange-

lical.

Consta de 50 Capítulos , e vem no fim do Livro s
taboa das Rubricas de todos elles. Seguem-se depois as duas

Tarjas de que já fizemos mencao , e depois dellas a sub-

scripcáo , que he quasi a mesma , que a dos dois prímei-

ros Livros, e della consta que foi impressa no mesmo an-

no de 1495, a 20 días de Novembro , reinando já o Se-

nhor Rei D. Manoel ; no fim de tudo .vem a tarja do re-

mate, e como se acha na primeira, e segunda parte; de-

pois huma tarja corn hum menino no meio , e logo a ta-

boada das rubricas dos Capítulos.
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Segue-se o quarto tomo , que tem por titulo:

A quarta parte do Liuro de Vita Christi.

Cuja rubrica gerai he a seguinte:

Aqui se comecao os Capitolios daquesta pos-

tumeijra parte do Liuro da Vida de Chis-

to a qual falla da paixom do dicto nosso

Senhor e Saluador e das cousas que se de-

pois dclla seguirom.

Tem 39 Capítulos, e traz no íim a taboada das suas

rubricas, seguem-se as duas tarjas, e depois a subscripcao,

que he quasi a mesma que as outras , e della se vé , que

esta quarta parte se acabou de imprimir no mesmo anno

de 1495, a 14 dias de Maio , e por conseguinte antes de

se concluir a impressao da terceira ; vem depois a tarja ¿

que arremata o Livro á maneira dos outros. Ha hum ex-

emplar desta obra na Real Bibliotheca da Corte (<z).

Fazem memoria desta edicao Nicolao Antonio na Bi-

Lliotheca Hisp. Fr« Manoel do Sepulchro na fíefeicao Es-

H ii

(a) Pag. 57. Salamos de quatro exemplares, qtie existem nesta

Ciclade : o da Real Bibliotheca da Corte, que foi da Livraria dos Clé-

rigos Regulares da Divina Providencia ; o da Bibliotheca do Convento
de S. Francisco da Cidade, o do Real Mosteiro de S. Vicente de Fóra,

que sao os que temos visto , e examinado , e o do lllustris"simo e Ex-
cellentissimo Senhor Márquez d'Alcrna. Fóra da Corte sabemos láo só-

mente de quatro : o da Bibliotheca do Excellentissiino e Reverendissimo
Senhor Bispo de Béja , o do Conventó das Freirás de Arouca , o. das de
Lorvao , e o da Bibliotheca do Real Mosteiro de Santa Cruz de Coim-
bra

, que só tem a i.* 2.
a

, e 4.
a

parte desta obra em tres -vqlumes. O
.

original da tradúcelo existe na Bibliotheca de Alcobaca , em pergami-
nho dividido em quatro partes, de que falla Barbosa, e o índice dos

Códigos Ms. daquella Bibliotheca
, publicado em o -armo de 1755, pag.

122, e 123, o qual he escrito parte pelo mesmo Fr, Bernardo de Al-

cobaga , e parte por Fr. Nicolao Vieira,
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piritual\ Leitao ñas Memorias Chronologicas da Univcrsi-

dade , Barbosa na Bibliotheca Lusitana, o Author das Me-
morias do Ministerio do Pulpito , o Diccionario da Acade-

mia Real das Sciencias de Lisboa no Catalogo dos Au-
thores , Raimundo Diosdat De prima Typopraphiae Hisp.

aetate , e Fr. Francisco Mendes (a).

Historia do
Estoria do mui nobre Vespasiano empera-

Emperador dor de roma 1496. 1. vol. 4.Q

Vespasiano.

He em carácter meio Gothico , mas elegante , e em
papel muito encorpado , e forte. Esta obra foi produccao

dos prélos de Lisboa , e sabio da Ofíicina de Valentino de

Moravia. Consta de vinte e nove Capítulos, e nelles se tra-

tao varios feitos do Emperador Vespasiano , e de seu filho

Tito , e de outros a respeito da Religiao Christa, do cerco

de Jerusalem , e da morte de Archeláo , e de Pilatos : e

traz em todos os Capítulos estampas allusivas a estes feitos.

No fim da obra vem esta subscripcao:

Esta estoria ordenarom Jacob e Josep aba-

ramatia que a todas estas cousas forom
presentes e ja/el per sua maao a escripveo.

Donde roguemos a Déos , e aa virgem Ma-
ría e a todollos Sa?itos e Santas de Déos que

a noos guardem de todo mal e todo pery-

go . e pecado por tal que merecamos todos

seer guardados dos nossos imygos visiveis

e nom visiveis : e do falso testemunho e hir

a gloria cellestial amen.

E depois conclue com esta legenda:

Foy emprimida a presente estoria de muy no-

ta) Typogr. Esp. Tom. 1. pag. «9/», «98.
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bre Vespasiano emperador de roma em a muy

nobre e sempre leal Cidacle de Lisboa per

Valentino de Moravia a louuor de Déos e ex-

alcamento de sua Santa ffe catholica na era

de MillccccLxxxvi a xx dies do mes de abril.

Existe hum exemplar desta rarissima edieao , que he

imico , quanto sabemos , na Real Bibliotheca da Corte , o

qual foi da Livraria dos Clérigos Regulares da Divina Pro-

videncia; de huma nota ms., que vem no fim, consta, que

elle fora de Paulo Heytor de Sousa , qué o possuia em
Agosto de 1563. Está mutilado porque lhe falta o rosto,

os primeiros dois Capítulos, e parte do terceiio. Em ne-

nhum Bibliógrafo , nem em outro algum Escritor encon-

tramos memoria desta obra.

A R T I G O II.

Das edicdes , que nao ¿em certeza de anno.

Bom Regi-

Bom Regimentó muito necessario para con-
mentó or\

servacao de suas saudes e seguranca das

pestinencias feito por o Reverendissimo Se-

nhor D. Raminto Rispo Jrtisiense do Rey-

no de Dacia e trasladada de Latim em
lingoagem por o Reverendo Padre Fr. Luiz

de Raz Mestre em Santa Theologia da Or-

dem de S. Francisco. Lisboa por Valentim

de Moravia 1. vol. em 4.°

JNíio tráz nota de anno , consta porém que Fr. Luiz

de Raz fora Provincial da sua Ordem em 1501 , o que se

nao annuncia na obra, donde podemos conjecturar ,
que

ella se publicou pelo fim do Seculo XV , tempo em que

vemos figurar o seu Impressor Valentim de Moravia (a).

(a) Esta obra de Rerninto parece ser a mesma , ou semelhante á
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Faz della breve memoria Fr. Fernando da Soledade na sua

Historia Seráfica da Provincia de Portugal Part. IV. Liv. I.

Cap. I. Barbosa na Bibliotheca Lusitana , e o erudito , e

zeloso Author das Memorias do Pulpito (a).

Livro^da O Litro da Imitacao de Chisto por Tho-

ChrSr°
de maz de KemPis tresladado em Portuguez.

Leiria 1. vol. em 12.

Pomos aquí esta obra , posto que nao pertenca pro-

priamente a este artigo (pois nos consta, que tem data do

anno em que foi impressa) nao podemos porém ver esta

edicao, nem nos souberao informar da certeza de seu anno;

sabemos só que foi estampada em Leiria, e no Seculo XV.

Itinerario Itinerario do Conde D. Pedro. Lisboa,

do Conde
Pedro. Tambem pomos neste lugar esta obra, de que nao po-

demos haver maior noticia
, que a que nos dá o Excellen-

tissimo e Reverendissimo Senhor D. Fr. Manoel do Cena-

culo , Bispo de Béja , na sua pia , e douta obra dos Cui-

dados Litterarios , que a faz impressa em Lisboa no Secu-

lo XV. (¿).

Artigo III.

Das edicdes
,
que nao tem certeza de a?ino, ?iem de lugar.

Coplas do
CoVlas (l° Infante D -

Pedro '

Pedrea ^ dissemos no Cap. I. , que estas obras forao im-

pressas poucos annos depois da invencao da Typographia,

que se imprimió em Colonia em 1494 cora o titulo= Régimen saniíatis

metrice conscriptum cum multis apliorismis , et tractatu quodam de re-

cjiminc contra morbum epidemite 4.°, que refere J. Henr. Leicbio De
Orig. et Incrcm. Typogr. Lipsicns. in Suppl. Maittairiano pag. 135.

(a) Nenlium exemplar podemos ver desta obra, para darmos della

maior noticia. Falta a Memoria deste Author na Bibliotheca Francis-

cana, impressa em Madrid em 17S2 do Salmaticense Fr. Jólo de Santo

Antonio
, quando era de esperar que nao faltasse.

(6) Pag. 25.



DE LlTTERATURA PORTUGUEZA. 63

e havia razao para julgar, que o forao em Portugal. Exis-

tia hum exemplar desta rarissima edicao na preciosa Bi-

bliotheca do Conde de Vimieiro, que se queimou com toda

ella no incendio do Terremoto de Lisboa de 1755, e havia

outro na Casa dos Senhores Duques de Lafoes , Marque-

zes de Arronches, que fora da Livraria do Cardeal de Sou-

sa (a).

Fallao della o mesmo Conde da Ericeira na conta

,

que deu á Academia Real da Historia Portugueza na confe-

rencia de 23 de Agosto de 1724 (¿), e José Soares da Silva

ñas Memorias 'para a Historia de Portugal no Governo

do Scnhor Rci D. Joao I., e entre os estranhos Joao Hen-

rique Leichio De Orig. et Increm. Typog. Lipisien. in

suppl. Maittairiano (c) , e Raimundo Diosdado De prima

Typograjice Hispa?iicce átate specimen {d).

Das Coplas , ou Oitavas do Infante sobre o desprezo

do mundo fez o Hespanhol Antonio Durrea huma edicao

com Com mentarios dedicada a D. AíTonso de Aragao, Ad-
ministrador perpetuo do Arcebispado de Caragoca, que sa-

nio com este titulo: Coplas fechas ay mil versos con sus

glosas co?itenicntes del menos precio e contemplo de las

cosas fermosas del mundo demonstrando "la su vana beldad.

He em folio , e em carácter Gothico , nao tem an-

no de impressao; mas sendo esta obra dedicada a D. Af-

fonso , ainda entao Administrador do Arcebispado de Ca-

ragoca , e constando
, que elle só foi sagrado Arcebispo

em 1478 fica provavel , que se imprimisse pelo menos no

dito anno (e); e com efíeito á margem do Prologo do

exemplar, que temos visto , ha huma nota ms., que assi-

nalla este mesmo anno ; he certo
,

que o carácter a pon-

(a) Veja-se o que deixámos escrito no Cap. I.

(6) Tom. I. Liv. I. Cap. 72. pag. S95, e 396.

(c) Pag. 125.

Id) Pag. 98.

(e) Lamberto de ^aragoqa no Tom. IV. do Theatro Ecclesiastico

Jrocjonmsc , diz que elle tomara posse do Arcebispado em 1479.
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tuacao e o mesmo papel assaz indicao sua muita antigui-

dade.

Quanto ao lugar da impressao nao podemos saber,

em que parte se estampou esta obra. Consta este Livro de

124 Oitavas, comraentadas a maior parte dellas por D ur-

rea. He rarissima esta edicao , della falla Nicolao Antonio

na Antiga Bibliotheca Hispánica confessando , que nunca

a vira (a).

A Real Bibliotheca da Corte possue hoje hum exem-

plar , que foi da Livraria dos Clérigos Regulares da Di-

vina Providencia , o qual pertencia ao Sabio D. José Bar-

bosa, e foi o mesmo que vio e examinou seu Irmao o dou-

to Abbade de Sever para o extracto , que delle fez na Bi-

bliotheca Lusitana , e de que nos nos servimos para este.

Esta edicao parece ser diversa de outra, que vio Fr. Fran-

cisco Mendes , Augustiniano do Convento de S. Filippe el

Real de Madrid ,
juntamente cora hum Cancioneiro Espa-

nhol, por quanto diversificao em algumas cousas do titulo,

e do mais corpo da obra (5).

Aqui he lugar proprio de occupar huma duvida, que

pode resultar do Prologo desta edicao de D'urrea contra

a existencia da primeira edicao Portugueza das obras do

Infante , de que temos fallado , e contra as provas , que
della trouxemos no Cap. I. destas Memorias sobre a ori-

gem , e antiguidade de nossa Typographia
;

por quan-

to nelle se diz: Trabaje en divulgar la presente obra que

quasi stava scondida , la haziendo emyyreiitar : indicándo-

se por este modo de fallar
, que antes se nao havia feito

outra alguma edicao daquellas coplas: cora tudo nao he
difficil a qualquer soltar a duvida

,
que daqui nasce , se

considerar o estado da impressao, e do commercio dos Li-

(a) Esta he a única edicao das Poesías do Infante, de que fez ira-

moria o Abbade de Sever.

(6) Typogr. Esp. Tom. I. pag. 137. aonde se diz na nota, que
quasi nao duvida fora feita em Lisboa.
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ros daquella idade
;
porque em tempo, em que a Arle Ty-

jographica comecava de se estabelecer em Portugal ; em que

rao poucas as obras , e poucos os exemplares
,

que dellas

e estampárao , e estreito e curto o giro do seu commer-
:io exterior

;
podía muito bem acontecer, que Durrea em

mm paiz distante do nosso ignorasse a edicao , que se ti-

ma feito entre nos, ou por nao terem a inda entao éntra-

lo os seus exemplares nos Reinos de Castella , ou por el-

e os nao ter ainda visto. De mais esta edicao só he das

Ditavas sobre o desprezo das cousas do mundo , e nao de

:odas as outras poesias do Infante , e já pode ser que des-

Las, e nao ¿aquellas fosse a edicao primeira Portugueza.

Esla obra do Infante vem no Cancioneiro geral de

García de Rezende , impresso em Lisboa por Hermao de

Campos em 1516, e tambem se achao no fim do Tomo
[V. das Memorias "para a Historia de Portugal no Gover-

no do Scnhor Rci D. Joiio I. por José Soarcs da Silva. Fr.

Francisco Mendes , de quem ácima fallamos , possue hum
tomo em fol. ms. desta obra, escrito no Seculo XV, papel

grosso , e letra clara, e formosa , em que se contém 12tí

Oitavas (militas dellas com sua glosa , como no impresso

,

ainda que com alguma pequeña variedade) que fazem ao

todo mil e oito versos : a estas Oitavas precede hum Proe-

mio em prosa, que nao tem o impresso, e occupa seis fo-

ilhas: he dirigido ao Senhor Rei D. Añonso V. Depois

das Oitavas vem hum discurso de despedida , e admoesta-

coes Christaas, que ao que parece fez o dito Rei á Senho-

ra Infanta D. Joanna , estando para casar com ElRei D.

Henrique de Castella.

Estas sao as únicas obras do Seculo XV , de que po-

demos haver noticia
;

por certo que muitas outras se es-

tampariao em nossos prélos, que nao he de crer, que seus

obreíros se limitassem a estas únicas produceoes de sua Ar-

te , cruzando as maos inútilmente para ficarem ociosos , e

sem lucro no meio de. suas dispendiosas Officinas. O lem-

po , e a curiosidade dos nossos as hirá porventura deseo-

brindo ; com o que nao só se augmentará© as noticias de

Tom. FUL l
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nossa Historia Litteraria ; mas tambcm se tiara maior ex-

tencao , e luz aos Annaes , aínda muito diminutos, da Ty-

pographia Portugueza. Se alguem achar estas nossas noti-

cias muito apoucadas, já dante mao confessamos esta fal-

ta, que nem podemos, nem soubemos evitar.

Diremos tao sómente, que nao he maravilha, que tao

pouco saibamos de nossas primeiras e mais antigás edi-

les , e que tao poucas apparecao nestes tempos
,

pois que
além de outras causas que para isto concorreráo, eque fo-

rjo transcendentes a todas as edicoes daquelle seculo , he

de crer, que algumas dellas se passarao para as nossas Co-

lonias da Asia, e da África y como sabemos , que passarao

em grande quantidade os exemplares das Traduccoes da
Vida de Christo de Alcobaea , e da Imitacao de Ckristo de

Thomaz Kempis, para uso dos Indios convertidos
;
por on-

de derramando-se por tao remotos Climas e Regióes , fá-

cilmente se gastárao, e consumírao os exemplares.

Das duas antigás edicoes do Missal Bracarense de

1496, e de 1498, se sabe que dentro em sessenta annos

,

se consumírao e gastárao de maneira , que o Arcebispo D.

Balthasar Limpo vendo muito poucos exemplares , e esses

tao usados e gastados , entendeu que convinha fazer a no-

va edicao de 1558 (o). De mais alguns dos nossos Livrei-

ros, ignorando a preciosidade e estimacáo destas primeiras

edicoes ; maltratárao a muitos dos antigos exemplares ,

que achaváo, formando de seus pergaminhos, e das folhas*

que erao pelo commum de papel encorpado e forte, as ca-

pas e guardas dos nossos Livros, que encadernavao, de que
ainda hoje se acháo vestigios em encadernacoes dos Secu-

los XVI , e XVII , as quaes se vem guarnecidas de perga-

(a) Etenim Ínter ea quibus ut magis necessariis opportunius oceur-

rchdum futí, reperimus verus quoddam volumen (quod Missalc adpellant')

corruptum illud certe vetustate, ct siqua extabant erarrt pauca illa qui-

dem el inveterata et adeo legentium manibus attrita deletaque , ut ptu-

ribus i/% locis extiftetarum jam pene dictionum vestigio, sohimodo remane
fent. Pastoral que vem no principio do Mi^al.
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uiinho , e empastadas de folhas de Livros imprtssos , qua

pelo seu carácter assaz mostrao haverem sido de huma ve-

neravel anliguidade.

Nao era com tudo de esperar , que naquella idade se

imprimisse grande numero de Livros nossos , maiormente

em Lingoagem
;
porque sabido he

, que as edicoes daquel-

les lempos em Lingoas vulgares, em todos os paizes forao

poucas : a Lingoa Latina era a que entelo leva va os olhos

de todos apóz si como a única, que caracterizava e distin-

guía o homem sabio ; e seus Livros erao consequente-

mente os que mais se procuravao
; que por isso mesmo

que davao esperancas de maior consumo, e lucro , oceupa-

vao mais que os outros os trabalhos das Officinas Type-

graphicas.

CAPITULO VII.

De afguntas ediedes a que se nao deu lugar nestas

Memorias.

Reservamos para este lugar fazer memoria de algún»

Livros, os quaes porventura poderia alguem haver por

obras da Typographia Portugueza, nao o sendo, ou nao ha-

vendo razao bastante para as dar como taes : nesta conta

entrao as seguintes.

Peregrina Glossa Bon¡facíana a compilatore Bonifacio 9 ,os
f
^'

Lusitano Uli/sipo?ic?isi , sive juris legum conclusionemque

glossarum ab ipso Bonifacio 1497. fol. He obra do nosso

Jurisconsulto Bonifacio Garcez, Lisbonense, Ouvidor da Se-

renissima Rainha de Castella D. Joanna , Filha do Senhor
Rei D. Duarte, casada com Henrique IV , de que havia

hum exemplar na Livraria do Cardeal de Sousa. Foi im-

pressa fóra de Portugal , e em Castella , aonde esteve seu

Author quando acompanhou aquella Princeza , nos tempos

em que se foi despozar com Henrique IV ;
por quanto da

subscripcao, e fim da obra se vé, que foi impressa por or-

dem, e á custa de Lázaro de Gazanis, e pelos Impressore*

I ü
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Meinardo Yngut, Alemao, e Estanislao de Polonia, Socios

,

e de nenhum destes consta , que estivesse jamáis em Por-

tugal (a).

Historia Historia dos trabalhos do sem ventura Isea natural
de Isea. ^a c¡jaj€ ¿e £pf¿eso , e dos Amores de Clareo , e Florisea t

com Real Privilegio. 1. toI. em 12., sem anno, nem lu-

gar da impressao. He em carácter Gothico , e mostra ser

edicao do Seculo XV. Tem hum exemplar desta rarissima

obra a escolhida Bibliotheca do Illustrissimo e Excellentis-

simo Luiz Pinto de Sousa Coutinho, Ministro, e Secretario

de Estado dos Negocios do Reino : parece-nos obra da Ty-
pographia Portugueza , porém nao podemos haver disso

maior informacao , que nos confirmasse neste juizo : assim

nao ousamos classificalla entre as nossas produccoes Typo-

graphicas.

Commen- Aff'onsi de Albuquerque Commentaria in Parva Natu-
tanos de ra¡fa Aristotelis 1498. fol. Fazem lembranca desta obra

Albuquer- Maittaire nosAnnaes Typographicos (b), Tbuano na Biblio-

que. theca (c) , e o nosso Barbosa na Bibliotheca Lusitana id).

Nao nos attrevemos a affirmar
, que fora Portuguez , bem

que o pareca por seu appellido , como pareeeu a Barbosa r

em quanto se nao mostrar com maiores fundamentos a sua

naturalidade Portugueza , e menos aínda, que Portugal foi

o lugar da edicao desta obra.

Evange- Goncalo García de S. Marta : Evangelhos , e Episto-
ihos.e b-faf d Jnn0 traduzidas em Castelhano (e). Esta obra foi
pistolas de. r

4 ,
\ /

Gon5alo impressa em 1485 a 20 de Fevereiro , nao em Portugal,
de S. Ma- mas em £aragoca por Paulo Hurus de Constancia , como

na.

(a) De Raymundo Diosdado : De Prima Typographia HispanitüB
átate pag. 66 , e de Fr. Francisco Mendes na Typogr. Hespanh. Tom.
I. pag. 210, e222, consta que forao Impressores em Sevilha, e em Gra-
nada, e delles ha na Real Bibliotheca da Corte a obra de Synonymis de
Afíbnso Palentino, impressa em Sevilha em 14S1.

(6) Tom. I. pag. 680.

(c) Tom. II. pag. 23.

. (d) Tom. II. pag. 394. col. V.
(e) Sao escritas em Castelhano, e nao em Portugue*.
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se vé das noticias ,
que deu desta obra o erudito Acadé-

mico Francisco Leitao Ferreira em as Noticias Chronolo-

gicas da Universidade de Coimbra (a) , as quaes seguio o

mesmo Barbosa, reformando no tomo quarto , o que havia

escrito no segundo ib), e das que deu ha poucos annos Fr.

Francisco Mendes na Typographia Hespanhola (c).

CAPITULO VIII.

Do Merecimento Tijpographico das edicoes de Portugal no

Secuto XV.

Segundo o que observamos em algumas destas edicoes,

e o que de outras nos referem os que as virao e regis-

ta'rao , em todas ellas se notao as mesmas imperfeicoes e

defeitos , que erao transcendentes em quasi todas as que

se íizerao naquella idade em diversas partes da Europa

;

porque huma Arte , que acabava de sahir do berco , nao

se podia desembrulhar de todo das mantilhas em que nas-

céra ; e crescer e chegar ao cume de sua alteza e perfei-

cao em poucos annos ; com tudo em suas obras ha muitas

bondades relativamente áquelle seculo, em que os coméeos

de huma Arte nascente nao promettiao maiores apuramen-

tos e primores ; e certo que se vem nellas alguns donai-

res, e gentilezas, que ainda boje nao tem envelhecido, por-

que podem emparelhar com as edicoes modernas mais per-

feitas, e acabadas.

(«) Pag. 550 §. 1176.

(6) Pag. 152. Nos reformamos tambera aquí o que escrevemos de
passagem em outra obra , guiados pelas noticias do 2.° Tomo da Biblio-

theca Lusitana de Barbosa , sem ter consultado ainda entao nem a sua

correccao no 4.° Tomo, nem as Memorias de Leitao.

(c) Tom. I. pag. 131.
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Papel. o papel pelo commum he muito lizo , igual , corpu-

lento , e bem batido , o que o faz ser de huma forte con-

sistencia ; em algumas obras he assaz branco, como na edi-

cao da Vida de Christo , n'outras um pouco trigueiro e

basso, como na da vida do Emperador Vespaziano, e no Al-
Marca, manach de Zacuto : a marca nao he sempre a mesma em

huma obra, como se observa no mesmo Almanach , aonde

ha diversas marcas , sendo a mais frequente de huma co-

mo torre, ou gurita de que sahe huma estrella : algumas

obras nao tem marca , como se vé entre outras na edicao

da Vida do Emperador Vespaziano.

Tinta. A tinta he sempre muito preta e luzidia, e corre por

toda a parte igual e solida. Usavao em algumas obras de

imprimir de encarnado os titulos e summarios , as letras

iniciaes das Oracoes, e outras partes, como se vé no Bre-

viario Bracarense de 1492.
Carácter q caracter n0 tocante as edicoes Latinas, e Portugue-

rias edicoes , . , . r
a

* .
•

Latinas, e zas > cm algumas he rucie e informe , a que vulgarmente

Portugue- se chama Gothico , formado das depravadas letras unciaes
za3, dos Romanos , e muito usado em nossa Espanha , e seme-

lhante ao que haviao introduzido os primeiros Impressores

de Strasbourg, de que geralmente usárao os Francezes , e

Alemaes , de que pode ser bom exemplo o mesmo Brevia-

rio Bracarense ; em outras he meio Gothico , ou entre o

Romano , e o Gothico , isto he arredondado desempedido

e elegante , á maneira do que haviao appresentado os pri-

meiros Discípulos de Fausto , e de Schoifler , de que he

hum bom exemplo o Almanach de Zacuto , e ambos es-

tes géneros de carácter tanto reinárao ñas nossas Offici-

nas, que continuárao ainda muito depois até o meio do Se-

culo XVI. Em algumas obras he o carácter grado , como
na edicao da Vida de Christo de Alcobaca , em outras

miudo , como se observa no carácter da Leitura , ou tex-

to de Zacuto , e algumas vezcs minutissimo , como o do

algarismo de suas Taboas. Em todas as edicoes que vi-

mos , a forma do carácter he sempre de hum mechanismo

regular , e a lineacao igual , e recta , mostrando suas li-
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nhas bem assentadas, scm aquellas pequeñas desigualda-

des , que apparecem em muitas das primeiras edicoes de

fóra.

Pelo commum todas as iniciaes dos Capítulos , e dos

Summarios sao letras maiusculas , algumas vezes tambem
o sao as de cada Oracao, ou periodo

, que faz ponto ; fóra

•disto ha poucas maiusculas , e ainda nos nomes proprios.

Algumas vezes faltao letras capitaes, porque em lugar del-

las se deixava espaco em branco para serem feitas de pen-

na , e ¡Iluminadas da mesma sorte , que se praticava no

adorno dos antigos Ms. em pergaminho.

A escripturacao nao tem divizao de periodos, nem de Maneira de

parágrafos ; tem bastantes abbreviaturas adoptadas <]os
escri Ptura*

mesmos Mss. ; o v consoante pelo commum só se usa no
principio da palavra, no mais quasi sempre se poe o u vo-

gal, ou a letra seja vogal, ou consoante ; nao se usa de e

diphthongo , ou diphthongos unidos; nao ha accentos so-

bre as palavras agudas, nem apóstrofos.

Toda a pontuacao se reduz ao ponto final , ou a dois Pontuaeáo.

pontos , nao se achando nem virgulas , nem pontos de ad-

miracao , ou interrogaeao , e o ponto nao he redondo na

fórrna , que actualmente usamos, mas quadrado obliquo

ou á maneira de hum rombo , ou de cruz : com elle se

arremata o fecho de qualquer sentido da oracao. Sobre o

í nao se poe o nosso ponto , mas a pequeña cedilha, » e as

basteas com que no fim da regia se denota muitas vezes

nao estar acabada a palavra , sao duas linhas , ou riscos

paralellos de alto abaixo inclinados : nao ha reclamos da
ultima palavra

,
que denote a seguinte : as folbas nao es-

tao assignadas com números , nem ha em baixo o registro

táo necessai io para se reconhecer a integridade do Livro

;

o que tudo he ordinario ñas edicoes daquelle seculo.

Quanto ás edicoes Hebraicas , o carácter Rabbinico ,
Carácter

humas vezes he inflexo á maneira do que usavao os Judeos ¿Anüca»
Orientaes ; outras vezes quadrado com pontos, e accentos

,

e ora maior, ora menor, como se acha na obra Scfer-Oractt

Chaiim. A lineadlo he igual e direita, conservando sempre
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muita regularidade, e formosura, e mostrando serem obras

trabalhadas em matrizes muito perfeitas. Quasi todos os

Livros Hebraicos sao estampados em duas columnas , da

maneira que se vé no Livro Seder Tejilod , ou ordem das

Preces : as letras capitaes das Seccóes, Capítulos, e Oracoes

sao maiusculas, e quadradas, como se observa entre outros

no mesmo Livro Seder Tejilod.

Correcto. No tocante á correccao, as impressoes dos Livros La-

tinos , e Portuguezes nao tem muito apuramento e exac-

cao ; nesta parte passao por óptimas, e dignas de todos os

elogios as edicoes Hebraicas , em cuja correccao se enten-

deu sempre com muito cuidado e vigilancia ; dá boa prova

disto entre outras obras o Pentatheuco Olisiponense de

1491 , que tanto os Judeos a bouverao por correctissima ,

que mandavao , que seus impressores a ella recorresseni

ñas novas edicoes
, que houvessem de fazer , e ainda boje

lbe dao a primeira entre as antigás , como a dáo entre as

modernas ás duas Lombroziana , e Norziana de Amster-

dam.

CAPITULO IX.

Do ornato das edicoes do Seculo XV. em Portugal.

Estamparla ir\
i g a m o s alguma cousa do ornato da Cbalcographia

,

G

dura

Va
C
l
ue nac

I
ueUes tempos se unió á Arte Typographica pa-

ra mais afformosear os Livros; os nossos Impressores áimi-

tacao dos estranhos usárao em algumas edicoes de por en-

feites e ornatos de portadas, tarjas , e divizas , e tambem
estamparía de figuras, que erao como ásgalas da Typogra-

phia, com que se ella enfeitava em suas obras.

Mas cumpre confessar , que tanto o ornato , como

a figuraría era obra geralmente grosseira e rude , sendo

tuda aberto e talbado em prancbas de madeira , e grava-

do pelo ronimuní de simpliccs traeos: a Escultura, e a



deLitteratura Portugueza. 73

Gravadura nao tinha ainda entao feito progressos entre

nos , e como se desconhecia inteiramente a perfeicao do

Desenho, nao podiao estas Artes apresentar-nos Figuristas,

e Ornatistas de maior apuramento , e correccao; quanto

mais que as obras elegantes , e polidas da Entalhadura ,

ou Gravadura , erao dispendiosas para se poderem adoptar

ñas Impressoes dos Livros. Todos os ornamentos pois sao

toscos , e mal lancados , as figuras desanimadas , e vazias,

como tiradas a hum só , ou a poucos perfis de contorno ,

mostrando bem a falta de Desenho , que entao havia , e

quanto era ainda vacillante , e muito pouco destra , e as-

sentada a mao de seus artífices»

As edicoes Hebraicas trazem alguns adornos deste ge-

nero , como se acha ñas duas Lisbonenses do Pentatheu-

co de 1489, e de 1491 , em que se vé no principio re-

presentacao de varios animaes. Ha edicoes de Livros Por-

tuguezes , que tambem se apresentao com seus enfeites de

Gravadura. A obra de Vita Chrísti traz no alto da primei-

ra folha de cada um dos quatro tomos as Armas Reaes ,

is da Rainha D. Leonor , varios floreios ñas letras iniciaes

:1o titulo , no reverso a Imagem de Christo Crucificado ,

om dois Anjos recebendo em vasos o sangue
,

que lhe

rorre das maos , e de hum lado a Santa Virgem, e do ou-

tro o Evangelista , huma tarja por baixo com oito figuras

arando de joelhos; a segunda folha de cada Livro he aflbr-

moseada com hum floreio em orla, que serve como de

'.arja , ou de portada á primeira pagina da obra; vem no
im de cada Livro, ou tomo, duas tarjas , huma com hum
Pelicano ferindo o peito para alimentar com o proprio san-

ue a seus filhinhos , e com a letra Pela Lei, e pela Grei,

iiviza do Senhor Rei D. Joao II , e outra com diíTerente

liviza , que nao sabemos decifrar , e no cabo de tudo ou-

ra tarja , com hum menino no meio tendo hum Escudo
rendente de cada mao. O Livro da Vida do Emperador
Vespasiano aprésenla estampas em todos os Capítulos al-

usivas aos feitos , que alli se narrao , e no fim a esfera

,

jue depois se usou muito em edicoes do seculo seguinte.

Tom. VIII. K
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Pintura, e Usavüo aínda de outro adorno, que os Árabes haviao

rao. introduzido em nossa Hespanha, e foi adoptado em militas

partes da Europa , qual era ornar os livros rom enlace

,

e variedade de cores. Dantes era isto mui frequente nos

Códigos Ms. em pergaminbo, em que se ostentavao com
huma extrema delicadeza os primores da Caligrafía dos

Árabes
,

pintando-se de miniatura , ou illuminando-se o&

titulos , as letras capitaes , as figuras , e os floreios, e or-

natos das portadas , e tarjas dos Livros com diversidade

de vivas , e engracadas cores. Dos Códigos Ms. passou este

uso aos impressores, e posto que os nossos nao curassem

muito disto, todavía usárao algumas vezes de estampar,

pintar, ou illuminar de encarnado algumas partas de seus

Livros.

Pelo que pertence ás edicoes Hebraicas , vimos isto

practicado no Livro intitulado Avudrahan Secler Tefilod

,

que traz vistoso titulo com seus enfeiles, e realces de pin-

tura. Quanto ás edicoes de Livros Portuguezes pode servir

de exemplo o Livro da Vida ele Christo , em que nao só

os Summarios dos Proemios , mas tambem os dos Capí-

tulos , e quasi todas as suas letras iniciaes , e as das Ora-

coes , ou jaculatorias , que vem no fim de cada um del-

les , sao feitas de encarnado com todos os seus ornatos, e

floreios.

CAPITULO X.

Das Divisas , ou Marcas , e Cifras dos Impressores

do Sectdo XV. em Portugal.

Sobre as Divisas , Emblemas , ou Marcas , e Cifras

dos Impressores , pouco temos que notar nos Livros

daquelle seculo; era naquelles tempos estylo mui corrente

em outras partes marcarem os Impressores , os que es-

tampavao , com suas Insignias , e Emprezas Typographi-

cas , ou com Marcas em Cifra , em Letra , ou em figura,

como vemos na maior parte de suas obras , o que de mui-
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¿

lo pode servir para verificar as edicoes legitimas , e ver-

dadeiras , e extremallas das suppostas , e contrafeitas (<z)«

E estas Divisas , e Marcas , ou erao originaos dos Im-

pressores , isto he , de sua propria invencáo , ou horda-

das, ou tambem adoptadas das mesmas Offieinas, que com-

pravao.

Os nossos nao deixárao alguma vez de os imitar ,

usando tambem de seus enfeites , e ornamentos. Assim o

vemos no fim do 1.°, 3.° , e 4.° Livro de Vita Chis ti ,

aonde vem a empreza dos dois parceiros Nicolao de Saxo-

..nia , e Yalentim de Moravia
,
que consiste em huma tar-

. ja de figura paralellogramma , que tem no alto as duas

iniciaos N. e V. cada urna de sen lado , que denotao os

nomes de Nicolao , e de Yalentim , e hum menino no

meio , com seu escudo pendente em cada máo , que já

vem prezo do alto por filas , ou cordoes em varias voltas,

\e rodeios , e por lora da tarja em circumferencia pelos

quatro lados a letra Ne projicias me in tempere senectutis

cum deftcerit virtus mea , ne dcrelinquas me. Adjuva nos

Deus salutaris noster.

Na edicao da Vida do Emperador Vespasiano , nao

usa Yalentim de Moravia da mesma Divisa ; mas de hu-

; ma particular , pondo nella por empreza hum Leao Co-

roado , e levantado sobre os pés , com hum escudo ñas

máos , e huma Cédula no peito , que tem no meio a le-

tra inicial de seu nome; o huma Cruz com bandeira , ou
fita enleada , que sahe do ángulo da letra com esta le-

genda em roda pelos quatro lados da Cédula : Secundum
multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes

lúa: Icctificaverunt animam meam , et /actas est mihi Do-
minas in refugium (¿). No Almanach de Zacuto achamos

K ii

(a) Veja-se Orlando Or'uj. . e Pmgr. da Estamparla £48 < e Fri-
deiico Rotli. Scholtz Thesaurus Syvibolorum ac Emblemalum Bibliopo-
larum , et Typographorum 1 730.

(b) Na Glosa sobre as Coplas de Jorge Manrique impressa por el-

le em Lisboa 1501 ha no fim esta Divisa; mas com alguraa difieren-
9a, de que daremos conta ñas Memorias do Secuto XVI.



76 Memorias
depois da Subscripcao , humas armas ou sello, mas he d e

José Vizinho , Traductor dos Cañones Hebraicos , que ali

tem o seu nome , nao do Mestre Ortas , que foi o Impres-
sor daquella obra. E eisaqui o que soubemos dizer das

origens, e progressos de nossa Typographia no Seculo XV.
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MEMORIA
Para a Historia da Typographia Portugueza do

Seculo XVL

Por Antonio Ribeiro dos Santos.

CAPITULO I.

Das tres Classes de Typographia em Portugal.

Ho tj v e entre nos no Seculo XVI. tres Classes de Ty-

pographia a saber , de Livros em vulgar , de Livros

Latinos , e de Livros Gregos. E pelo que pertence á pri-

meira , he certo , que tendo ella comecado no Seculo XV.
com muito ardor , e luzimento , continuou de fazer gran- Typogra-

des progressos no Seculo XVI , accendendo-se cada vez PllIa Por -

mais entre os nossos o desejo de escrever na propria Lin- "Suez

gua ; exemplo que nos davao Italia , e Castella , que cui-

davao entao muito de enriquecer , e apurar o seu Roman-
ce com os doutos escriptos , que imprimiao. Com eííeito

nos vimos entao apparecer á porfía illustres Historiadores,

Oradores , Poetas , e Filólogos empregando nos estudos de

nossa Lingua seus trabalhos , e disvellos , e dando com as

muitas obras ,
que entao nella compozerao, uteis e honro-

sas fadigas á Typographia Portugueza.

A Typographia Latina continuou tambem entre nos
^ia^ati-

neste Seculo , e nos seguintes em Lisboa, Braga, e Evora ; na.

e de novo se estabeleceo ñas Cidades do Porto e de Coim-
bra ; e andou volante por algumas Villas deste Reino de

que adiante faremos memoria: os estudos de Latinidade que
se accendérao naquelles tempos com mais fervor, do que
nunca , e em que tivemos Escritores Latinos tao polidos

,
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que emparelháráo com os inelhores das Nacoes eslranhas

,

dérao occasiao a muitas produceoes da nossa Typographia

Latina, que ainda hoje attestao com grande crédito do nos-

so nome os progressos
, que entao fizemos na Litteratura

,

e no gosto.
Typogra-^ Quanto á Typographia Grega entrou esta de novo etn

Portugal , occupando o lugar , que nelle deixára a Typo-

graphia Hebraica , que havia espirado com o mesmo Secu-

lo XV. pelos motivos
, que já tocamos no Ensayo, ou Me-

moria para a Historia da Typographia Portugueza do Se-

cuto XV. Alguns Estrangeiros, e muitos tambem dos nos-

sos, que liaviao bebido o gosto da Lingua Grega, propagá-

rao felízmeate o amor a taes estudos neste Reino ; dándo-

se á Litteratura Grega quasí com o mesmo ardor, com que

se haviao lancado á Litteratura Romana.
Entre outros muitos se esmerarao Joao Rodrigues de

Sá e Menezes , que commentava Homero, e Pindaro; Fran-

cisco de Sá de Miranda, que traduzia o mesmo Homero;
Antonio Ferreira , que lia , e imitava a Anacreonte , a

Moscho , e a Theocrito ; M.
e

Rezende , que restituía as

obras todas de Anacreonte ; Ambrozio Nunes que esclare-

cía os Aforismos de Hipócrates ; Francisco Giraldes e

Jerónimo Lopes, que liao pelos originaes de Galeno ; Joao

Rodrigues de Castello Branco, que illustrava o texto Gre-

go da Dioscorídes ; Jorge Coelho a quem devemos a ver-

sao Latina da Deosa Syria de Luciano ; D. Fr. Antonio de

Souza , Bispo de Vizcu, que trasladava o Filosofo Epitecto;

Antonio Luiz
, que ñas Aulas explicava Aristóteles, e Ga-

leno pelo texto Grego: e traduzia a este ultimo, e os com-

mentaríos de S. Cyrillo a Isaías; e Cypriano Soares, Dio-

go Fernandes , Francisco Martins , Cosme de Magalhaes ,

e Luiz da Cruz, Sabios Jezuitas , c Mestres do Collegio

das Artes de Coimbra, que compunhao eni Grego varias

obras de muito proco (<?).

tiú E^tes Padres cráo muí sabedores da Lingua Gte^a. , do que

anula nos íicárao illustres documentos na» i^uas compoMcoes
,

que exis-

tem em Inun precioso Código M«. que fia na Real Bibliotheca de
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Os dois Portuguezes Pedro Henriques, e Goncalo Ai-

rares ,
que em 1528 \ierao de París para ensinar o Gre-

gó , e Vicente Fabricio , Jorge Bucbanam , e depois delle

o Flamengo Clenardo, Mestre desta Lingua , forao dos que

mais a propagárao ñas Escolas de Coimbra; tanto progresso

se havia feito nestes estudos , que ja quando Clenardo ali

chegou se espantou do seu adiantamento ,
parecendo-lhe

aquella Cidade outra Athenas: (a) o que tudo concorria

para que alguns prélos se provessem de caracteres Gre-

gos, e se fossem animando pouco a pouco os estabelecimen-

tos da Tvpographia Grega.

Nao nos consta em que anno se introduzio entre nos;

sabemos porém
, que ja em 1534 se achava com assento

,

e domicilio no Real Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra

,

entao luzida Escola de Litteratura Portugueza; (b) e foi

esta a primeira de caracteres Gregos quanto parece , que

se estabeleceo em Portugal. Contribuio muito para ella o

doutissimo Vicente Fabricio , que ali primeiro ensinou o

Grego ; brilhante luzeiro
, que espalhava luz por toda a

parte, e accendia amor a taes estudos.

Em Terdade tao adiantada a acbou Clenardo que es-

crevia , e aconselhava a seu amigo Vaséo , que se quería

ter prorimento de Livros Gregos , se bouvesse com Vi-

cente Fabricio
;
que daquella Officina lhos poderia man-

dar commodamente , e com isso se animariao os Conegos

Regulares a imprimir nella muitas obras (c). Desta Of-

Lisboa , em que se contém diversas obras Latinas em prosa e verso de
excellente gosto ; alli vem em Grego entre outros escritos, Epitafios do
Padre Cypriano Soares; Epigrammas dos Padres Diogo Fernandes, Fran-
cisco Martins, e Cosme de Magalhaes, e Poesias Lyricas do Padre Luiz
da Cruz.

(a) Clenardo na Epístola ad Christíanos lib. II. pag. 252. Nec
judicium ferre possum nisi de auditorio Grceco, quod me novo mir'acula
reddidit attonilum.

(6) Est Conimbrce apud Lusitanos jam proelum , non solum Lati-
narum, sed etiam Grcecorum Littcrarum . . .. Ji enim (Monachi") et

sc/iolas , et prozlum instituerunt ! Epist, lib. 11. a Vaseo pag. 154.

(c) Vidc num Consilium ediquod reperirepossis ut ¡ndc semper Grce
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ficina sahio entre outras eni 1534 a edicao de Boecio de

Divisionibus et Definüionibus : em 4.° em que já vem al-

guns lugares de caracteres Gregos perfeitamente trabalha-

dos , que mostrao bem , quanto floreciao aquelles prélos.

A outra Ofticina que tratou as letras Gregas, foi a da

Universidade , transferida de Lisboa para Coimbra : pre-

sidia nella Joao Barreira, grande norae entre os nossos Im-

pressores daquella idade: foi ella logo em seu comeco pro-

vida de caracteres Gregos , de que já fez prova em 1549
na edicao , que deo do índice das Chiliadas de Erasmo

,

por Vasco, Mestre de Latim, e na Oracao, que imprimió

de Pedro Fernandes In doctrinarum Scientiarum que com-

mendationeni em 1550, que traz muitas passagens Gregas.

Continuavao aínda os typos Gregos desta Ofíicina

por 1583 no tempo de Antonio de Mariz , outro insigne

Impressor daquelle Seculo; e della sahio entre outras obras

a pequeña Colleccao dealgumas pecas Gregas para uso das

Escolas Jesuíticas de Coimbra com o titulo= Aliquot

opuscida GrcEca ex variis Auctoribus discrepta = Nesta

Colleccao vem no Texto original a Oracao da paz , a Ora-

cao á Epístola de Filippe , e a outra da Prefectura Na-

val de Demosthenes : o Idyllio IV. de Theocrito , intitu-

lado Batios e Corydon , menos os últimos seis versos , e

o VIII. de Daphnis , e Meulcos; as Exequias de Bion de

Moscho ; a obra moral de Pythagoras, ou de seus Discípulos,

chamada Versos de ouro ; os Hymnos de Homero a Ve-

nus , a Dama , a Pallas , á Madre Terra , e ao Sol : os

Diálogos Marítimos do Cyclope , e Neptuno , os de Me-

neláo , e Protheo , o de Panopes , e Galenes , o de Nep-

tuno , e Delphim : de Iris , e Neptuno , e do Xantho , e

Mar de Luciano: varios Eprigrammas Gregos dos Antigos,

corum lihrorum justum consequaris , id quod fucile fiet , si cum Fin-

centio Fabricio per epístolas aliquid coniurclis
,

qui illie Graci doctt %

Epistol. supra.
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escolhidos dentre os mais elegantes, os quaes vem no Texto

Grego , e„ com a Traduccao Latina de Alciato , Policiano ,

Ausonio , Moro , Geraldo Lilio , Luscino , Ursino , Joao

Sleidano , Manilo , Volaterrano , e outros ; e as Fábulas

de Esopo em Grego, e com traduccao Latina 8.° (ha hum
exemplar na Real Bibliotheca de Lisboa e temos outro).

Desta mcsma Ofíicina se publicou por Antonio de Ma-

ris a Obra Grammatical intitulada= Gr&cm Nominum ac

Vcrborum Injíectiovcs in usum Tijronum Conimbriccr. Co-

nimbrierc 1594. 1. vol. 8.°, de que tambem ha hum ex-

emplar na Real Bibliotheca de Lisboa.

A terceira Ofíicina de Coimbra, aonde se tratavao as

Letras Grecas , foi a do Collegio dos Jesuítas. Estes Pa-

dres havendo recorrido a principio á Typographía Acadé-

mica para imprimir a pequeña Colleccao de Pecas Gregas,

de que ácima fallamos, e outros Livros mais; julgárao

conveniente collocar no Collegio das Artes huma Ofíicina

propria, em que podessem estampar com maior commodi-

dade as suas obras. O Magisterio que elles entao exercita-

Yao da Lingua Grega , ñas Aulas das Humanidades , fazia

necessario o uso deste genero de Typographia ; e os Padres

Cypriano Soares , Diogo Fernandes , Francisco Martins

,

Luiz da Cruz, Cosme de Magalhaes, e outros mais de que

tambem ácima fallamos , que naquelle Collegio se derao

com grande esmero aos estudos da Lingua Grega, contri-

buirao muito para fomentar naquelles tempos os progres-

sos desta Officina [a).

Em Lisboa houve tambem prélos de caracteres Gre-

gos : com elles se distinguía muito a Ofíicina de Simao Lo-

pes , em que além de outras,, se estamparao em 1595 as

Instituicoes da Lingua Grega de Clenardo em 12.° (Real

Bibliotheca de Lisboa.) Ainda no Seculo XVI. subsistía em
Tom. FUL L

(o) Della sahirao depois entre outras asedicoes da Grammatica Gre-
ga de Nicolao Clenardo para uso das suas Escolas; quaes foráo as de

1608, e no Seculo passado as de 1712, e de 1729 (de que ha exempla-
res na Real Bibliotheca de Lisboa).
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Lisboa a Typpgraphia Grega, que conservara Pedro Craas-

beeck, Impressor mu i conhecido entre nos; na qual se re-

imprimirao as mesmas Instituicoes da Lingua Grega de

Clenardo.

Com tudo devemos confessar
,
que sem embargo dos

cuidados que houve naquelles tempos , de firmar , e pro-

mover a Typographia Grega ; esta plantacao nao medrou
muito entre nos , vindo por fim a esmorecer , e quasi a

acabar de todo nos fins daquelle Seculo com grande detri-

mento dos estudos da Nacao.

CAPITULO II.

Das Cidades, Villas, e Lugares de Portugal, e de

suas Colonias , em que houve Typographia no

Seeulo XVI. por ordem alfabética.

Passemos a fazer por ordem alfabética particular me-
moria dos Lugares do Reino, e das Colonias, aonde hou-

ve Typographias , ou fixas , ou volantes , no Seculo XVI r

apontando de cada hum delles por ordem Chronologica tao

sómente as edicoes que , ou sao mais raras , ou de maior

merecimento, e estimacao principalmente de livros Portu-

guezes
;
porque nao nos propomos fazer annaes de todas as

que se publicárao
, por nem ser clp nosso assum¡)to , nem

termos todas as noticias competentes para isso.

Alcobaca.

Em Alcobaca houve por algum tempo liuma Ofíicina

Typographica, aqual teve seu assento no Real Mosteiro dos

Cisterciences. Nella se estampou a Pri/ncira parte da Mo-
narchia Lusitana

,
por Alcxandrc de Scqueira , e Antonio

Alvares em 1597. l'ol. edicao muito estimada; e no mes-

mo anno a Geografía da Antiga Lusitania ,
por Antonio

Alvares, fol.
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Almeirmu

Almcirim foi outra Villa
, que se honrou por algum

tempo com hum prélo portátil , que alli levou Hermán ,

ou Germao de Campos; delle sahio era 1516 a Edicao da

Regra, Estatutos , e Drjinicdes da Ordem de Aviz. 1. vol.

fol. (Bibliotheea Hasseana) e nelle se comecou a imprimir

o Cancioneiro de García de Rczende, que depois se acabou

de estampar em Lisboa em 1515. 1. vol. fol. pelo mesmo
Germao de Campos. (Real Bibliotheea de Lisboa , e a da

Real Casa de Nossa Senhora das Necessidades , e a Hassea-

na).

Em 1580 houve oulro prélo portátil em Almcirim,

em que se imprimió a AllegacCio de Direito na Causa da suc-

cessáo destes Reinos por parte da Senhora D. Catharina ,

por Félix Teixcira , e AJJ'onso de Luccna. 1 . vol. fol. He
obra de muita estimacao (Real Bibliotheea de Lisboa, e Has-

seana e a nossa). Nüo sabemos se esta obra he difíerente da

outra que nao podemos ainda achar, que com o mesmo ti-

tulo, e com a mesma nota da era, do lugar, e dos Impres-

sores se diz fóra composta pelos Doutores Antonio Yaz Ca-

baco, Lente de Leys, e Luiz Correa, Lente do Decreto.

Amacusa.

Veja-se verb. Japao.

Rraga*

>»'oSeculo XVI. continuou na Cidade de Braga oexer-

cieio da Arte Typographica
, que nella havia entrado no

Seculo XV. , como dissemos em seu lugar : os principaes

Impressores
, que alli a exercilárao , forao Joao Barreira ,

Joao Alvares, Antonio de Mariz, e Joao Beltrao : dos pré-

los Bracarenscs sahirao entre outras as seguintes obras, que
bem merecem, que aqui se faca dellas especial memoria, a

saber: em 1538 Nicolai Clenardi Instituciones Grammati-

L ii
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cce Latinee sumptibus Gulielmi a Trajéelo l.vol. 8.° gothi-

co (Real Bibliotheca de Lisboa}= 1539 O Sacramental de

Clemente Sanchcs de Verdal , traduzido do Castclhano em :

Portuguez
,
por ordem do Senhor Cardeal Rey , entao In-

fante, e Arcebispo de Braga, de que falla D. Nicolao An-
tonio

, D. Rodrigo da Cunha , e Antonio de Souza de Ma-
cedo ; de que havia hum exemplar na Livraria de Ignacio

de Carvalho e Souza, Académico da Academia Real da His-

toria Portugueza. = 1549 Breviario Bracárense , reforma-

do por ordem do Arcebispo D. Manoel de Souza , na Offi-

cina de Joao Alvares, e de Joao Barreira , em gothico.=
1561 Grammatica Latina de Despauterio ; e Cartilha de

Marcos Jorge, que foi a primeira obra estampada da com-
posicao dos Jesuítas neste Reino, como escreve Telles (a).=
1562 Manual conforme a Ordem da Igreja Bracarense, por

mandado do Arcebispo D. Bartholomeu dos Martyres , na

Ofíicina de Antonio deMariz.= 1 564 Catecismo, ou Dou-
trina Chista , de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres , na

mesma Ofíicina. = 1 565 Summa Caetana tresladada em
Portuguez de Fr. Diogo do Rosario por Mariz 8.°== 1568
Cartilha que ensina a lér ; em que vem o Symbolo , e o

modo de ajudar á Missa em Latim, ealgumas Oracoes em
Portuguez, em proza, e verso , com urna solfa de cantiga,

para fixar a memoria , e curiosidade dos meninos , com
dois Alfabetos, hum figurado, outro de Letras (//).

(a) Tom. I. Liv. IV. Cap. SS.

(6) Continuáráo as Typographias Bracarenses no Seculo seguinte de-

baixo da directo de Fructuoso Lourenco de Basto, ede seu Irmao Fran-

cisco Fernandez de Basto, de Goncalo de Basto, e de Manoel Cardoso ;

do primeiro he a edi<jao da Obra Antiguidades de la Ciudad y Iglesia

Cathedral de Tuy, y de los Obispos, por Sandoval 1610. l.vol. 4.° (Bi-

bliotheca Hasseana) Dicíionarium Lusitanico Latinum de Agostinho Bar-

bosa 1611. fol. Brcviarium Bracarense do Arcebispo D. Rodrigo da Cu-

nha em 1634. Missale Bracarense, impresso por mandado do Arcebispo

D. Balthezar Limpo ; e de Gongalo de Basto, he o Tom. I. dos Serrnóes

do P. M. Francisco do Amaral. fol. em 1641.
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Coimbra.

Tendo sido Coimbra huma das principaes Cidades do

Reino , todavía nao foi das que se honrárao com o recebi-

mento da Typographia no Seculo XV. Nao tardou porém

de a chamar a si , desde que os estudos comecárao de es-

pertar entre nos no Seculo XVI. O Real Mosteiro de San-

ta Cruz , aonde a principio se achava depositada quasi to-

da a Litteratura de Coimbra , foi o que hospedou os pri-

meiros prélos , que nella se erigírao : pelo que diz Fr.

Braz de Barros na Dedicatoria do Espelho de Perfeicao

,

de que logo fallaremos, e pela subscripeao que vem no fim

do Livro, em que se nota, que o imprimíráo por suas maos ;

parece que os Impressores erao Conegos do mesmo Mostei-

ro.

A Universidade trespassando para Coimbra as suas

Escolas de Lisboa, fundou outra Officina de grande nome

,

que apostou primores com as mais famosas do Reino , foi

assentada nos Pacos dEIRei ; e para ella ajustou o P. Fr.

Diogo de Murcia , Reitor da Universidade , os dois gran-

des Impressores Joáo Barreira, eJoao Alvares, por contra-

cto , e obrigacao que com elles fez por Commissao Real,

confirmada por Provisao de 21 de Marco de 1548 (a).

Estes dois homens , e Antonio de Mariz, nomes me-'

moraveis nos Fastos Typographicos de Portugal , que me-
recérao sempre as attencóes de todos os Sabios da Nacao

,

pelas muitas , e boas edicoes que nos deixárao ; forao dos

principaes que levárao a Typographia de Coimbra ao mais
alto ponto , a que ella chegou entre nos naquella idade.

Poremos aqui por sua ordem alguma das Edicoes dos Pré-

(a) As letras e matrizes desta Officina tinháo sido enviadas a Dio-
go de Teive, que quando depois entregou o Collegio das Artes aos Jesuí-

tas, as conunetteo como lhe foi mandado a Fernao Lopes de Castanhe-
da, Guarda do Cartorio da Universidade, para as ter a bom recado. De-
duce. Chronol. P. 1. <§. 58. pag. i. Por 1549 adiamos noticia de hum
Corrector com o ordenado de doze mil réis.
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los Conimbricenses , ou mais raras , ou de maior apreco

,

que temos visto, ou de que podemos ter noticia.

1519 Reportorio dos tempos por Joao Barreira. 4.°

1520 Chronica do Emperador Clarimwido , donde os

Reis de Portugal descendcm, de Joao de Barros, por Joao

Barreira. fol.

1531 Livro da Regra , e Perfeicao da Conversacao

dos Monges , escrito era Latim por S. Lourenco Justinia-

no, etraduzido era Lingoagem pela Senhora D. Catharina,

Irma do Senhor Rei D. Affonso V. no Mosteiro de Santa

Cruz por Germao Galharde 1. vol. fol. edicao rara.

1532 Lexicón Grcccum Hebraicum de Heliodoro de

Paiva no Mosteiro de S. Cruz.

1533 Espelho de Perfeicao, obra traduzida do Latim.

em Portuguez , que Fr. Braz de Barros , da Ordem de S.

Jeronymo , dedicou ao Senhor Rei D. Joao III. , em letra

meia gothica, clara, e bella; a qual tem no ñm=¿Impri-
mia-se por os Conegos de Santa Cruz : em o auno da en-

camacao de Nosso Senhor Jesu Christo 1533 anno sexto

da reformacao do dito mosteiro. 4.°. Possuia bum exemplar

desta rara obra D. Jozé 'Barboza, Chronista da Serenissima

Caza de Braganca, que vio Francisco Leitao (a) (Bibliothe-

ca Hasseana).

1535 Arte de Grammatica Latina de D. Máximo de

Souza , Conego Regrante de Santa Cruz de Coimbra , na

Ofílcina do mesmo Mosteiro (Real Bibliotbeca de Lisboa).

1536 Amtimoria et Epigrammata de Ayres Barboza

= Serenissimi et Illustrissimi Principis D. Alfonsi S. R. E.

Cardinalis , ac Portugallice Infantis co?isecratio per Geor-

gium Coelium Lusitanum : ambas estas obras apud C&no-

bium Divcc Crucis : em hum vol. de 8.° raro de que te-

mos hum exemplar (Bibliotbeca da Real Casa de Nossa

Senhora das Necessidades). = Boecio De Divisionibus , et

<i Memorias Chronologlcas 9a l'niversidadc ,
pag. 545.
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Dejinitionibus , tambem raro= Divi Hieronymi ut selectis-

simarum , ita Divinitatis plenissimarum epistolarum volu-

men in communem studiosorum utilitatem nwperrmie edi-

tum.

1541 Meditacao da Paixao , de Fr. Antonio de Por-

talegre , obra rara.

1542 Martini Ab Aspilcueta Navarri Juris consulti in

tres de poenitentia distinctiones posteriores Commentarii : ex

Officina Joannis Alvari, et Joannis Barrerii.

1544 Commento en Romance a manera de repetición

Latina , y Scholastica de Juristas , sobre el Capitulo ínter

verba XI. q. III. Compuesto por el Doctor Martim de Aspil-

cueta Navaro ; Cathcdratico deprima en Cañones de la Uni-

versidad de Coimbra, etc., 1544. Ofjlc. Johannis Barre?°ii,

e Joannis Alvari. 1. vol. fol. (Real Bibliotheca de Lisboa).

1545 Commcntarios ao Can. Scindite corda vestra de

consecrat. Dist. I. He obra do mesmo Navarro (Bibl. Has-

seana).

1546 Andr. Resendii Vincentius Levita, apud Lodov.

Rhotorig. 1. vol. 8.°= Petri Nonii Salaciensis de Arte at~

que ratione navigandi libri dúo: por Antonio Mariz, e se-

gunda vez em 1573.

1547 Prcelectio in C. Accept. de Restit. Spoliat. do

mesmo Navarro.

1548 Constituicucs Synodaes do. Rispado de Coimbra

fol.= Arnoldi Fabricii Oratio de Liberalium Artium Stu-

diis raro: vimos hum exemplar na Livraria de Xabregas

,

e outro na do Excellentissimo, e Reverendissimo Principal

Castro , = Joannis Fernandes Orationes dua; ad Joannem
III Portugallia?, et Algarbiorum Regem, de celebritate Aca-

demia; Conimbricensis , e Oratio fu?iebris habita in funerc
Eduardi Jila D. N. R. 1. vol. 8.°. Este Autbor era natu-

ral de Sevilha, e Professor de Rhetorica em Coimbra=
Belcbior Belliago. De disciplinarum omnium Siudiis : obra

(Bibliotheca de S. Francisco de Enxobregas , ou Xabregas)

= Regra , e Estatutos da Ordem de Santiago Lisboa por

Germao Galharde, Francez 4.°
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1549 Oracao ou antes Poema Latino de Pedro Men-

des em louvor do Senhor Rei D. Joao III. 4.° == Aristóte-

les de Reprehensión¿bus Sophistarum : raro (Bibliotheca de

Xabregas) = índice das Chinadas de Erasmo , dedicado a

Martim Navarro
,

por Joao Barreira = Belchior Belliago.

De Dialéctica : he huma Lógica muito abbreviada , que

Belliago publicou a instancias de seus Discípulos, dedicada

a D. Joao Affonso de Menezes = Manual de Confessores

,

por hum Religioso de S. Francisco da Provincia da Pieda-

de.

1550 Cartinha para ensinar a ler e esc?'ever, do Bis-

po D. Fr. Joao Soares : com o Tratado dos Remedios con-

tra os sette peccados 12.°, em Casa de Joao Alvares, e

Joao Barreira ===» Panegyris Alphonsi I. do Senhor D. An-
tonio Prior do Crato = Rketorica breve de Joaquim Rhin-

gelbergio= Colloquios de Erasmo ; dedicados ao Senhor Rei

D. Joao III. , e ao Senhor Cardeal Infante , por Joao Fer-

nandes de Sevilha= Chronica geral de Marco Antonio Coe-

cio Sabellico , des no comeco do mundo atee nosso lempo

,

traduzida em lingoagem por D. Leonor de Noronha. fol. I.

Part.

1551 Historia do descobrimc?ito, e conquista da Lidia

pelos Portuguezes , de Fernao Lopes de Castanheda ,
4.°

por Joao Barreira, e Joao Alvares; que he huma das obras

mais notaveis que naquelle tempo se publicárao = Lógica

de Trapezuncio ; com as notas de Diogo Contréras= Cons-

tituicües do Bispado de Coimbra de D. Afíbnso de Castello

Branco por Antonio Mariz.

1552 Arte de Rketorica de Cypriano Soares Valen-

ciano = Carmen Heroico-Latino , do Jurisconsulto Ma-

noel da Costa , nos Despozorios do Infante D. Duarte

,

e D. Izabel. = As vidas de alguns Santos da Ordem dos

Fregadores , tiradas da 3.
a parte Historial de S. An-

tonino em linguagem de Fr. Antonio de S. Domingos ,

por Barreira, e Alvares fol. = Historia do Descobrimen-

to e conquista da India de Castanheda fol. por Barreira t

contém sete livros , em 1552, 1553, e 1 5 5 4 = Segunda
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parle da Chro?iica geral de Marco Antonio Coecio Sabellico

D. Leonor de Noronha. fol.

1553 Rudimenta Grammaticce (Bibliotheca) de Xa-

bregas)= Livro das Constituicues , e eosturnes que se guar-

dao em os Mosttiros da Congregacao da Santa Cruz de

Coimbra dos Canónicos Regulares da Ordem de Santo A&os-

tinho : na Officina do mesrao Mosteiro de Coimbra anno

da Reformacao XXYI , em 4.°

155 4 Historia de Ensebio de Cesárea, traduzida por

Fr. Joao da Cruz da Ordem dos Pregadores da Provincia

de Portugal : por Joao Alvares= Historia do comeco de.

nossa Redcmpcáo
,

publicada por mandado de D. Leonor

de Noronha: por Joao Barreira 1554. 4.° (Real Bibliothe-

ca de Lisboa , e das Necessidades)= Historia da vida , e

martyrio de Santo Thomaz , Arcebispo de Cantuaria : por

Joao Alvares í.°

1555 Grammatica Despautej'ii.= Arte da Guerra de

Fernao de Oliveira 4.°

1556 Constituicues Synodaes do Rispado de Viseux

por Joao Alvares, fol. Houve outra edicao de Constitui-

coes deste Bispado por mandado de D. Miguel da Silva de

16 de Outubro de 1527;sem anno nem lugar 4.°gothico.

1557 Dois Compendios de Grammatica de Fernando
Soares , Mestre da Serenissima Casa de Draganca.

1559. L. Annes Senecce Cordubcnsit Tragoedice duce

por Mariz 8.° (sao o Thyestes , e Troas para o uzo das

Escolas Jesuíticas.)

1560 Hercules Furioso, e Mede'a do mesmo Séneca

=Cartinha com ofalimento de Granas do Bispo D. Fr.

Joao Soares por Joao Barreira= Comedia de Filhalpandos

de Francisco de Sá de Miranda por Antonio de Mariz ==
Tractado notavel de huma pratica, que hum Lavrador leve

com hum Rci da Persia , traduzido em Portuguez por Fr.

Jeronijmo , Monge de Alcobaca, estando em París. Coim-
bra por Joao Barreira, em gothico. 1 vol. 4.° raríssimo.

= Historia Relli Hydruntini de García de Menezes. — Iti-

nerario de Antonio Tenreiro por Mariz 4."

Tonu FUL M
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1561 lio octavo Livro da Historia (h Fernao Lopes

de Castanheda ful. 3 vol. por Joao Barreira , obra que sa-

bio posthuma dedicada pelos filhos ao Senhor Kei D. Se-

basliáo= Chorographia de alguns lugares , que estrío em
hum caminho quefez Gaspar Barreiros , por Joao Alvares,

4.°, e bem assim as suas Censuras sobre M. Portio Ca-

tam , Beroso Chaldeo , Manethon Egypcio, e Q. Fabio Pi-

ctor Romano; pelo mesmo Impressor. 4.°== Os seus Com-
mentarios Latinos de Ophira Regione.= Oracao Latina de

García de Menezcs
, que comeca =-- Si ita ab immortali

Deo , <y que tudo' vem com a sobredita Chorographia 1

.

vol. 4.°= Commentarii in Mathceum de D. Fr. Joao Soa-

res Bispo de Coimbra in ccdibus Calcografiéis Regís: por

Joao Barreira.

1562 Oratio habita ab Joa?ine Teixeira, cum Marchio-

natus Dignitas collata tr¿butaque fuit illustri magnifico Do-
mino Petro Menesio , Villce Regallis Marchioni , Comitique

Ura?iuc anno 1489. Begice : per Joan. Alvar. Conimb. K
vol. 4.° rarissimo de que temos um exemplar.

1564 Decretos, e Determinacdes do Concilio Triden-

tino ; tirados em Linguagem vulgar : por Joao Barreira 8.°

= Cartas que os PP^da Companhia escreveráo do Japao 4.°

1565 Itinerario de Antonio Tenreiro por Barreira 8.°

1567 Memorial das Proezas da segunda Tavola re-

donda, por Barreira. 4.°= be obra de Jorge Ferreira de

Vasconcellos= I'critatis Rcportorium per Fratrem Fran-
ciscum Securim Doctorem Parisiensem apud Joan. Barrer.

1557. 1 vol. 4.°

1568 Julularía, Captivi Stichus, et Trinwnus Plauti

(Real Bibliotbeca de Lisboa.)

1568 Tractado da vida, e martyrio dos cinco Mat^
¿//res de Marróeos em gothico.

1569 Comedia dos Estrangeiros de Francisco de Sá

Miranda. (Joao Barreira) 8/W= Summario das Chronicas

dos Rcis de Portugal de Christovao Roiz Azinheiro.

1750 Falla que se fez a EIRei D. Scbastiao na en-

trada de Coimbra aos 1 3 de Outubro : por Joao Alvares
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1. vol. 4.°== Cartas que os PP. da Companhia de Jesús

cscrevérao do Japáo 8.°

1571 Petri Nonii Salaciensis de crepusculis por An-
tonio Mariz.= De crratis Orontii . . . Petri Nonii Sala-

ciensis liber unus , pelo mesmo Mariz.= As datas vem
em alguns exemplares emendadas á penna para 15 73 , de

que já demos a razao em outra obra.

1584 Tratado del Consejo >/ de los Consejeros de los

Principes por Doutor Bartholomé Felivpe. 1. vol. 4.°

1588 Sylvce illustriorum Aut/ioru)?i.= iie huma Se-

lecta Grega para uso das Aulas Jesuíticas. Na I. Part.

vem algumas Epístolas de Cicero, pedacos de Quinto Cur-

cio, e das Epístolas de S. Jeronymo ; de Lactancio dos Mys-

terios da Cruz de Christo ; de Osorio de Justitia, c de Re-

gis Institutione ; da Oracao de Joao de Perpinhao ao San-

to Padre Pió IV. quando visitou o Collegio Romano; e de

huma Carta de Ayres Sanches , Jesuíta, escrita em Bun-

go no Japao. Na II. Parte achao-se lugares das Metamor-

foses , das Heroides , de Nuce , de Arte e Remedio Amo-
ris , das Elegías de Ovidio : a Andria , Eunucho , e Heau-
tontimorumenos de Terencio : Captivi, et Etichus de Plan-

to: alguns versos de Tibullo , e Propercio; e alguns de

Sanazaro , de Jeronymo Vida , de Ausonio , e de Boecio.

1589 Primeiro Cerco de Dio de Francisco de Andra-

de : 1 . vol. raro.

1591 Martyrologio Romano, traduzido 1. vol. (Real

Bibliotheca de Lisboa , e Hasseana).

1594 Manual de Epictecto Filosofo, traduzido do Gre-

gó em linguage?n, por Mariz : he obra do Bispo D. Fr.

Antonio de Souza.

1595 Obras de Francisco de Sá de Miranda: edicao

rara = Comedia dos Estrangeiros , do mesmo em 4.° edi-

cao igualmente rara,

Em anno incerto. Ad Serenissimum Lusitania? Prin-

cipem Joannem Filium D. N. Regis Joannis III.jam felici-

ter Regem designatum Elementa Grámmatices cum adnota-

tionibus m eadem per Joannem Fernandum Hispalenscm

M ii
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Rhetorcm Regum inchjta Conimbr'we. 8.° Existía hum ex-

emplar na Real Bibliotheca d'Ajuda , que vio , e cónsul-

ton o Padre Manoel Monteiro , da Congregacao do Orato-

rio
, para a composicao do seu Novo Methodo de Gram-

matica Latina (a).

Evora.

A Cidade de Evora comecou de ter Officinas Typo-
graphicas logo desde os principios do Seculo XVI. Houve
huma no Convento de S. Domingos, e foi muito afamada
a de André de Burgos , Impressor do Senhor Cardeal In-

fante , e hum dos mais assignalados Typographos daquella

idade. Imprimindo M. e Rezende em 1553 a Historia da
Antiguidade de Evora falla no Prologo ao mesmo Infante

daquella Typographia, dizendo : Off'erecendo-se hora nova
impressam haqui , quisme anticipar com dar primeiro a V.
A. este gosto

, que sei
, que ha de teer da antiguidade da

sua patria. E se os caracteres da Impressam ¡hes paresce-

rem bdos , e de dúo talho , saiba que ainda teemos cinquo

ou sex diferencias deltes
, para quefavoresca ho impressor

com EIRey nosso Senhor vosso pae.

Entre as edicoes de mais raridade , e estimacao que
se produzírao dos prélos Eborenses

,
podem contar-se as

seguintes := Meditacdes e Homilías de D. Henrique Car-

deal Rei 1.
a
edicao sem anno , nem nome de Impressor.

1512 Itinerario da Terra Santa, de Fr. Pantaleao

de Aveiro. 1. vol. 4.°

1533 Historia da Antiguidade de Evora M.
e
Re-

zende.

1554 Homilía do Santissimo Sacramento com huma
Elegía da alma devota a seu Esposo. \ . vol. em gothico ,

que he obra de Jorge da Silva (Bibliotheca Hasseana).

'») Prefacio.
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1557 Primara parte da Menina, e Moca de Bernar-

dim Ribeiro 8.°, que se repelió em 1578.

1565 Constitukoes Sijnodaes do Arcebispado de Evora

por André de Burgos, fol.

1568 Decretos do Concilio Provincial Eborense. 8.°

impresso em Casa de André de Burgos.

1569 Tratado em que se contáo as cousas da China,

por Fr. Gaspar da Cruz, Dominicano. 4.°

1572 Grammatica de Fernando Soares Ho?nem: por

André de Burgos.

1574 Reportorio dos tcmpos em Linguagem Portu-

gueza pelo mesmo ímpressor 4.°

1576 André de Reséñele Historia da antiguidade da

Cidade de Evora por André de Burgos 8.° vem juntas as

Fallas á Princesa D. Joanna e a ElRei D. Sebastiao.

1597 Nova edicao de Camoes.

1598 Cartas que os PP. da Compan/üa de Jesús es-

crevcráo do Japáo : por Manoel de Lyra 2. yol. fol.

Em anno incerlo , mas inda no Seculo XVI. o Fio-

rifel de Nique'a. fol. em gothico, livro rarissimo, e já im-

presso pelos herdeiros de André de Burgos , que conti-

nuárao a sustentar a Officina
, que elle havia estabelecida

com muito crédito de seu nome.

Goa.

Em Goa, Cabeca do Imperio Lusitano na Asia, hou-

ve Otíicinas Typographicas, que se devérao em grande par-

te á industria dos dois celebres Impressores Joao de Edem,
e Joao Quinquennio de Campania, e ao cuidado dos Jezui-

tas ; dellas sahirao entre outras obras as seguintes:

1561 Compendio Espiritual da vida Christaa , tirada

\pelo primeiro Arcebispo de Goa D. Gaspar de Leao: por

Joao Quinquenio 12.°

1563 Colloquios dos simples, e cousas medicinaes da

India de Garcia de Orta 4.° por Joao de Edem.
1565 Carta do primeiro Arcebispo de Goa ao Poro
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de Israel , com a Traduccao dos dois Tratados co?itra os

Judeos de Mestre Jcrowjmo de Santa Fe'. 1. vol. 4.°

1568 O Primeiro Co?icüio Provincial celebrado em

Goa em o anno de 1567, trasladado de Latim em Lin-

guagem , em casa de Joao de Edem por ordem do Arce-

bispo D. Jorge Themudo, 4.°

Constituicoes Synodaes do Arcebispado de Goa , pelo

Arcebispo D. Gaspar, pelo mesmo Edem. fol. (Real Biblio-

theca de Lisboa).

1571 Mappa do mundo de Fernando Días Dourado.

1573 Dcsenga?ios de perdidos do mesmo Arcebispo

D. Gaspar.

Aínda no Seculo XVII. continuava em Goa huma Of-

(Icina Typographica ; he prova disto a rara obra dos Dis-

cursos sobre a vida do Apostólo S. Pedro , em que se re-

futrió os principaes erros do Oriente , compostos em verso

em Lingua Bramana Marasta pelo Padre Estevao da Cruz,

impressos na casa Profcssa de Jesús em 1634. 2 vol. fol.

(Real Bibliotheca de Lisboa).

Discurso ou Falla que fez o Padre Fr. Manoel da

Cruz , Mestre em Santa Theologia , no Acto solemne , em
que o Conde Joao da Silva Tello e Menezes , Viso-Rci da

India, jurou o Principe D. Theodosio aos 20 de Outubro

de 1641. Impressa em Dezembro do mesmo anno 1. fo-

lheto em 4.° sem nome de Impressor (Real Bibliotheca de

Lisboa).

Magseph assetat , ou flagcllo das Mentiras : no Gol-

legio de S. Paulo em 1642 ; obra do Padre Antonio Fer-

nandes , Jesuíta, impressa em caracteres Abexins , que ha-

viao sido mandados ao Patriarcha D. AAbuso Mendes, pelo

Papa Urbano VIII. (Real Bibliotheca de Lisboa).

Vida da Santa Virgcm em 1652 4.° Obra do mes-

mo Padre.

Rclacam do que succedeo na Cidade de Goa c cm to-

das as mais Cidades , e Fortalezas do Estado da India, na

felice Acclamacao delñci D. Jotio IF. de Portugal , e ?io

juramento do Principe D. Theodosio , conforme a ordem

,
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que a huma , c outra cousa deo o Conde de Aveiras Joáo

da Silva Tello e Menezes , Vice-Rei , e Capitao geral do

mesmo Estado : dedicada ao Principe D. Theodosio
, por

Manoel Jacome de Mesquita , morados na Cidade de Goa,

no Collegio de S.Paulo novo daCompanhia de Jesús. 1643..

Tratado dos 3/ilagres, que pelos merecimentos do glo-

rioso Santo Antonio , assim em vida do Santo , corno de-

pois de sua morte , Jai nosso Scnkor servido obrar : com a
vida do mesmo Santo ; traduzido , e composto na Lhigua
da térra corrente (que he a Bramana) para serení de to-

dos mais fácilmente entendido, pelo Padre Antonio de Salda-

nha, da Companhia de Jesús , natural de Marrocos 1655. 4.°

Esta obra foi impressa em Goa, como se vé pela data da

Commissao para a Revisao , e da licenca para a estampa.

(Real Bibliotheca de Lisboa\

Japao , ou Amacusa.

Facamos tambem memoria do Japao , aonde os nos-

sos estabelecérao Ofíicinas Typographicas : os Jesuítas eri-

gírao huma no seu Collegio Amacusence , aonde fizerao

estampar nos fins do Secuto XVI. algumas obras ; he di-

gna de se por aquí , por nao ser vulgar esta noticia , a

edicao que ali derao em 1593 dos tres livros das Insti-

tuicoes da Grammatica Latina do Padre Manoel Alvares

,

com a traduccao em Japao : em papel de seda, de que exis-

te um precioso exemplar na Bibliotheca Angélica de Roma,
de que attesta Francisco Xavier Laire na sua obra Speci-

mcn Histories Typograjice Romance Seculi XV', cap. I.

pag. 14 Not. edicao que se deve accrescentar na Biblio-

theca Lusitana de Barbosa. Podemos por aqui outra , que

tem estimadlo , qual he a do Dictionarium Latifio-Lusi-

tanicum ac Japonicum : Amacusa , no Collegio da Com-
panhia 1595.
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Let/ria.

Parece que a Arte Typographica , que havia come-

cado em Leyria no Seculo XV. com grande brio , e lu-

zimento, ainda continuara no Segulo XVI por alguns tem-

pos : teve porem de se apagar por finí, e extinguir de to-

do naquelle mesmo seculo : por quanto vemos, que o Dou-

tor Pedro Affonso de Vasconcellos , natural daquella Cida-

de , na sua Prefacio á Rubrica de Renuntiatione a suppoe

inteiramente extincta , mostrando pensamentos de a sus-

citar : Neo mirurn , diz elle , si homo Leyriensis Leyrice a

mulbis annis extinctam Ltiterarwn impressionem iterum ex-

citem (a).

Mas nem por isso se entenda , que elle levou ^o fim

tao louvavel , e patriótico projecto
,

porque nao consta,

que aquella Gidade chegasse a ver ainda entao resuscita-

dos os seus prélos, como seu filho tao ardentemente dese-

java. Ella com tudo nao deixou de os ter nos últimos tem-

pos ; constando-nos por tradicao de seus naturaes, que hou-

vera huma Officina ñas faldas do Monte , a que hoje cha-

mao o Moinho de Papel : até agora porém nao podemos
ver produccao alguma destes prélos.

Lisboa.

Lisboa continuou no Seculo XVI. os seus trabalhos

Typographicos , fazendo grandiosos progressos nesta Arte,

pela quantidade de Ofticinas que erigió. Foi huma dellas

a de S. Vicente de Fóra
,
que já houve naquelle Seculo

,

e forao das mais famosas, e de mais trato as de Valentim

Fernandes , de Jacob Combreger , de Hermán de Campos,

de Joao de Kempis , de Joao Blavio ; todos Alemaes ; de

Joao Pedro Bonhomini , Italiano de Cremona , e de Ger-

mao Galharde , Franccz ; e as dos Nacionaes Luis Ro-

(a) P. 104 Ja Edi^ao de Madrid.
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driguez, e Luiz Correa. Destas Officinas publicárao-se na-

queüa idade innumeraveis obras, que aínda hoje formáo a

preeiosidade das Livrarias mais distinctas deste Reino. Fa-

remos mencao tao sómente de algumas, ou mais raras, ou
mais notaveis.

1500 Obras de Cataldo Aquila Seculo; hum dos va-

róes mais sabios do seu seculo , que tinba vindo a estes

Reinos ensinar Rhetorica na Universidade de Lisboa. O
Titulo primeiro do Livro he Epístola Catalcli: na 2.

a
fo-

lha diz: Epistolce et Orationes qucedam Catalcli Siculi.

Consta de duas partes , e no fim da segunda diz : Impres-

sum Ulysbone anno a parta Virginis MD mensis Februa-
rii die XXI. fol. obra rara , de que só sabemos haver tres

exemplares, hum na Livraria do Collegio da Graca , ou-

tro na do Real Collegio de S. Paulo da Universidade, e ou-

tro na Bibliotheca Corsiniana em Roma ; estas obras forao

das primeiras que honrárao nossos prélos naquelle seculo
;

na Part. II. destas Epistolas , e Oracoes vetn a Oraeao La-

tina do Márquez D. Pedro de Menezes , que recitou na

Universidade de Lisboa perante o Senhor Rei D. Ma-
noel.

1501 Thesaurus Pauperum sive specutum puerorum
em 4.° e em gothico

;
por Joao Pedro de Bonis hominibus,

ou Bonhomini edicao rarissima. Tinba antes sido impresso

em Salamanca aínda no seculo XV , quanto parece : he
obra do Mestre Joao Pastrana : vem no fim o Tratado do
Báculo dos cegos de Antonio Martins , primeiro Mestre

que houve na Universidade de Lisboa ; e feito tudo , emen-
dado , e correcto por Joao Vaz , Bacharel : traz estampado
no frontespicio á direita as Armas Reaes de Portugal, e á

esquerda em proporcao igual huma Esfera com seu pe , e

por baixo em letra Gothica maiuscula= Grammatica Pas-
tra?ice. Possuia hum exemplar desta edicao Ignacio de Car-

valho e Souza , Académico da Academia Real de Historia

Portugueza ,
= Glosa famosissima sobre las Coplas de Don

Jorge Manrique etc. por Valentim Fernandes, tambem ra-

ro.

rom. FUL N
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1502 Sacramental, o qual copilou , e lirón das Sa-

gradas Scripturas Crimente Sanches Verdal . . . Arccdiago

de Yaldeiras em a Igreja de Liao, traduzido em Portuguez

fol. gothico. Obra de muita raridade= Livro das Viagens

de Marco Paulo Véneto a India con o de Nicolao Véneto

,

e huma Carta de hum Genovez sobre o mesmo assumpto

:

tirado do Latina em Portuguez por Valentina Fernandes

Alemao. í. vol. fol. (Real Bibliotheca de Lisboa {Traduc-

cao da Reíanlo da Viagcm , que Nicolao Conti fez ao 0-

riente , dedicada ao Senlior Reí D. Manoel : edicoes todas

de raridade.

1504 Catecismo Pequeño da Doutrina einstruteno de

D. Diogo Ortis , Bispo de Ceuta , e depois de Vizeu fol.

por Valentim Fernandes, carácter meio gothico, e elegan-

te. Rarissimo (Real Bibliotheca de Lisboa).

1505 Epístola Sei^enissimi Emmanuelis primi Dei gra-
tia Portugallicc Regís... ad Summum Romcinum Pontifi-

can (Julium II.) Ulixbona XII. Julii, anuo 1505 4.° deque
temos hum exemplar : parece ter sido impressa em Lis-

boa, e neste mesmo auno.

1509 Todas as Obras de Cataldo Siculo , cori'igidas

por Antonio de Castro segunda edicao, e tambem rara=
Missal Eborense, cuja reformadlo foi commettida aos Cone-
gos Lopo Fernandes, e Luiz Martins ; na Officina de Ger-
mao Galharde. fol. raro (Real Bibliotheca de Lisboa).

1510 Chronica do triumpho dos nove da Jama, evida de

Beltrao Cloquim Condestabre de Franca , de Antonio Ro-
drigues Portugal por Germao Galharde. fol.

1513 Arte da Grammatica de Mestre Joáo Pastra-
na 2.

a
edicao (Real Bibliotheca da Ajuda , entre as Obras

da Colleccao do douto Abbade Baihoza)= Epístola Emma-
nuelis Portugallice Regís ad Leonem X. Ponlijicem. Ulyx-
bonce pridie K. Octobris 1513. 1. vol. 4.°

1516 Cancioneiro gcral , ordenado , e emendado de

Garcia de Rezende , por Hermán de Campos : fol. (Real

Bibliotheca de Lisboa, Real Casa de Nossa Senhora das Ne-
cessidades , e Bibliotheca Hasseana) = Ars Virginis Ma-
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rice: que he huma nova Grammatica Latina, dividida em
5 Livros, e impressa em Lisboa por Valentim Fernandes

:

fol. raro.= Regimentó, e Ordenacues da Fazenda. Lisboa

por Germao de Campos, Bombardeiro delRei. 1. vol. fol.

(Real Bibliotheca de Lisboa).

1520 Ordcnacoes da India de 8.° de Sotembro fol.

(Livraria do Illustrissimo Monsenhor Ferreira).

1521 Breve Memorial dos peceados, e cousas que per

-

iencem á Co?ifissao : ordenado por García do Rezende, (Real

Bibliotheca de Lisboa) = Ordcnacoes delRei D. Manoel:
2.

a
compiladlo Livro II. III. e V. [a)

1522 Arte de Pastrana 3." edicao= Traduccao de

huma Epístola de S. Joao Chrysostomo : 1 . vol. 4.° (Tem
hum exemplar a Livraria de Enxobregas, e he o único que
sabemos que haja em Portugal , e nem desta Obra encon-

tramos noticia alguma entre os nossos, ou estranhos).

1523 Contra o Juizo dos Astrólogos de Fr. Antonio

de Beja por Germao Galharde 8.°= Traduccao (do mes-

mo) da Epístola de S. Joáo Chrysostomo : Nenio leeditur ni-

si a seipso : pelo mesmo Impressor 8.° = Methodo breve c

útil para fazer bem a Confissao : de Fr. André Dias
;
por

Galharde; e em 1529 pelo mesmo.

1525 Breve Doutrina , e enseñanca de Principes de

Fr. Antonio de Beja, por Galharde S.°= ffo livro da vida

do Padre S. Domingos por Galharde 8.° de Fr. Diogo de

Lemos.

1529 Psalterio de David eni Lenguaje Castellano^

impresso com Ucencia y mandado DelRey nuestro Senhor

con privilegio de su Alteza = Tem no írontespicio por ci-

N ii

(a) Chamamos segunda compiladlo, porque he diversa da de 15l£
ou 1513 por Joao de Kempis; e he mais huma nova compiladlo, que
repetMjao da primeira

; por quanto I.° inclue muitas Leis e Ordenares
posteriores; 2.° differe no numero dos Titulos ; S.° tem difTerenca na sub-

stancia da Legislacáo ; -4.° e a tem tambem na ordem , e disposicao das

materias; e até he differente no Prologo.
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ma do titulo de hum lado as Armas Reaes de Portugal, e

de outro a Esfera : e no fim do Titulo por baixo huma
Cruz pequeña ; no reverso vem o privilegio datado de tres

de Setembro de 1529 ; na segunda folha a Dedicatoria ao

Rei. Segue-se o Reportorio dos Psalmos , e depois os trez

Prólogos de S. Jeronymo ; logo o Livro dos Hymnos, Psal-

mos, e Soliloquios, em que seguio a ordem de Santo Atha-

nazio , e a interpretadlo de Angelo Policiano. Do Privile-

gio, e Dedicatoria se vé, que Gomes de Santo-Firaia, Gas-

telhano , fez imprimir esta obra por licenca que para isso

houve dEIPvei. Na primeira folha tem por letra de mao
esta nota Lisboa 1529. Jnonymo: foi mandada imprimir

por ElRey de Portugal. Com tudo do mesmo privilegio

,

e dedicatoria parece , que o seu Author foi o mesmo Go-
mes de Santo-Fimia. He obra rarissima , de que só vimos
hum exemplar na Livraria de Enxobregas.

1532 Tratado da Scholastica Disciplina do Padre An-
dré da Veiga, por Germao Galharde : raro.

1534 Constituicdes do Bispado de Evora do Car-
deal Infante D. Affonso : por Germao Galharde 1 . vol.

foi. raro.

1536 Grammatica da Lingua Portugteáza de Fernant
de Oliveira: por Galharde 8.°

1537 Tratado da Spkera com a Theorica do Sol, e

da Lúa , e o 1 .° Livro da Geographia de Ptolomeo tira-

dos do Latim em Linguagem por Pedro Nunes
;
por Ger-

mao Galharde foi. o 1.° tratado he o do Inglez Joao de
Halifax , conhecido pelo nome de Sacrobosco : o 2.° de
Jorge Purbachio, e o 3.° sómente de Ptolomeo. (a)= Cons-

ta) Por aquí se pode supprir e reformar o lugar de nossa Me-
moria sobre Pedro Nunes no tom. VIL das Memorias de Litteratura
a pag. 257 em que se preterio huma regra intermedia do original ,

entre a enunciacao da Theorica do Sol e a do primeiro Livro de
Ptolomeo , unindo-se assim ambas estas obras diversas como se

fossem huma só contra a enunciacao do seu titulo geral a pag. 256.

* fazendo-se parecer, que a Theorica do Sol se attribuia a Ptolomeo,
e era a mesma que a do primeiro livro da sua Geografía. Tambem
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Utuicoes Si/nodaes do Arcebispado de 'Lisboa por Germao

Galharde fol.

1538 Constituicoes Sijnodaes do Jrcebispado de Bra-

va
;
por Germao Galharde. 1 . rol. fol. gothico raro.

1539 Antonii Ludovicii Medici Olisiponensis Proble-

natum libri quinqué Olisipone. 1. vol. fol. comecado em
1539, e acabado de imprimir em 1540= Cartinha para
iprender a Ler de Joáo de Barros por Luiz Rodrigues

L°= Capítulos de Cortes e Leis que se sobre alguuas del-

es Jizcrao por Germao Galharde fol.= Ordem do Juizo, e

tutras Leis : fol. pelo mesmo.

1540 Grammatica da Lingua Portugueza deJoao de

Sarros por Luiz Rodrigues 4.°
'
= Dialogo dos preceitos Mo-

aes do mesmo A.°-=Da viciosa vergonha: do mesmo 4.°

= Tratado de verborum Conjugatione de M. André de Re-

ende : por Luiz Rodrigues 1. vol. 4.° raro. = Verdadeir

a

'vformacao das térras do Preste Joáo do Padre Francisco

Uvares fol. raro. = Pratica da Arithmetica de Rodrigo

lendes. 4.° por Galharde.

1542 Petri Nonii Salaciensis de crepusculis por Luiz

xodrigues 4.°= Paixao de Christo tirada dos quatro Evan-
relistas , de Joao de La?icastre Duque de Aveiro por Luiz

Rodrigues 4.°= Medidas del Romano enadidas de piceas u

fguras necessarias a los Officiales que quieren seguir las

ormatiojics de las bassas Colunas y Capiteles 4.° (Livraria

e Monsenhor Ferreira).

1543 Estatutos e constituicues dos PP. Conejos Azuix

>or Galharde fol.

1544 Dcclaracáo brevemente trazida sobre os sete

^salmos da Penitencia de Fr. Antonio Hermitao da Ser/a

'Ossa por Germao Galharde 8.° vid. V. Germao Galhar-
raro. = Trovas de Luiz Brochado em louvor do Gallo

or Antonio Alvares 4.°

or este lugar se pode supprir a falta que houve em declarar os

ornes dos Authores originaes dos dois Tratados da Esfera , e da Theo-
ca.
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1 5 í 5 Espejo del Principe Christiano de Francisco de

Monson natural de Madrid , e Lente de Prima de Theolo-

gia ñas Universidades de Lisboa, e de Coimbra ; fol. dedi-

cado ao Senhor Rey D. Joao III.

1348 Regra e Estatuios da. Ordem de Santiago por

Galharde 4.°= Regimentó , e Orden ardes da'Fazenda por

Galharde fol. = Ceremonial da Missa por Avies da Costa

4.°

1330 Livro chamado Stimulo de Amor divino , tirada

do que fez S. Boaventura em Latim por Galharde em 8.°

1331 Summario em que se contení algumas cousas

assim Ecclesiasticas como Seculares , que ha na Cidade de

Lisboa por Galharde 4.° = Tresladacao dos Ossos delRey

D. Manoel, e da Rainlia D. Marta. 4.°= Summario da

Pregacao fúnebre de D. Antonio Pinheiro no dia da tres-

ladacao dos ossos dos Reis D. Manoel e D. Maria por Ga
lharde 4.°

1332 Asia... Primcira Decada de Joao de Barros poi

Galharde fol.= Ad Joannem, et Joannam Principes Lusi

tani& Serenissimos Protheus , Aut/i. Emm. Costa. 1 . vol

4.°= Tratado da Creacao do Mundo de Jorge da Silv;

por Galharde 8.°

1353 Segunda Decada de Barros por Galharde fol

1334 Tratado das Excellencias de S. Joan Evange
lista de Fr. Diogo Estella 4.° (Bibliotheca Hasseana) =
Constituicoes Sijnodaes do Bispado do Algarve, por Galhar

de fol. = Chronica do Condcstabre de Portugal D. Nun
Alvares Pereira Principiador da Casa de Braganca po

Galharde. fol. gothico raro : (Real Bibliotheca de Lisboa

c Hasseana , e de que temos hum exemplar. = Proveí

¿ios de Salomao de Nuno Fernando do Cano 8.°== Medí

tardes da Paixao de Christo com quatorze exercicios d

Nicolao Eschio 4.° attribuida a Fr. Bernardino de Ave¡

ro.

1556 Directorio de Confessores traduzido do Lalit

de Joao Polanco : por Joao Blavio 8.°

1557 Compendio da Grammatica de Diogo Soarcs =

;.
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Commentarios de Affonso de Albuquerque : por Joao Bar-

reira fol.

1560 Reportorio dos cinco livros das Ordenacües com

addicues de Duarte Nunes de Ledo fol.

1561 Copilacdo de todas las obras de Gil Vice?itc em
cinco Livros por Joao Alvares fol.

1562 Dialogo da Perftkdo , e partes ?icccssarias ao

\bom Medico. 1. vol. 8.° (Bibliotheca Hasseana , e a nossa),

= Coustituicues Synodacs do Bispado de Mira?ida : por Fran-

cisco Correa fol.

1563 Terceira Decada de Joño de Barros: por Joao

Barreira fol.= Oracao , que fez D. Sandio de Noronha
/tas Cortes clEIRei D. Joao III. em Almeirim de 1544:
por Joao Alvares. 4.°= Falla que fez ñas Cortes , que ce-

lebrou EIRci D. Joao III. na Villa de Torres Novas , D.
Francisco de Mello: por Antonio Alvares 4.° = Reposta

de Lopo Vaz pelo povo de Lisboa ñas Cortes de Almeirim"

de 1554 : por Joao Alvares 4.°= Reposta do Doutor Es-

teváo Preto Procurador de Lisboa : por Antonio Alvares

4 ,° = Tratado dos diversos caminhos de Antonio Galvao

:

por Barreira 8.°= Oracao que fez , e disse o Doutor An-
tonio Pinheiro , na Sala dos Pacos da Ribeira , ñas pri-

maras Cortes que fez EIRei D. Sebastiáo : por Joao Alva-

res. 1. vol. 4.° = e Oracao que fez para o juramento do

Principe D. Joao 4.°

1564 Summa da Doutrina de Fr. Francisco Victo-

ria, por Fr. Thomaz de Chaves : por Joao Barreira : raro.

1565 Per'fraze ao Livro IV de Constructione de Ne-
Irissa

,
por Cadaval Gravio : isto he, Antonio de Cadaval

Valladares e Sotto Maior [a)= Vincentius Levita, et Mar-
ti/r , de M.e André de Rezende : por Luiz Rodrigues. 1

.

vol. 4.°== Reposta do Doutor Goncalo Vaz por opovo: por

Joao Alvares 4.°= Chronica ¿EIRei D. Manoel , de Da
mido de Goes : por Francisco Correa fol. I. II. III. IV. Part.

1565 1567.

(a) Vejase D. Rodrigo da Cunha , Caíal. dos Bispos do Porto, P.

II. cap. S6Í.
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1566 Filomena de Francisco de Andrádc. 12. raro.

=== Católica c religiosa Ammoestacaon aa *subjetar o homcm
scu cntendimcnto aa obediencia da Fe', pelo Senhor de Bo-

lez , eom a exposicao do Symbolo dirigido á Senhora D.

jlaria , Princcza de Parma e de Placencia 4.° de que te-

mos hum exemplar. =* Oracao que Fr. Sebastifio Toseano

fez em Santa Alaria da Grara de Lisboa aos deza?iove dias

do mez de Maio , ?ia trasladacao dos ossos da India a

Portugal de Affonso de Albuquerque. 1. vol. 8.° rarissi-

mo.

1567 Chronica do Principe D. Joao de Damiáo de

Goes : por Francisco Correa foí.

1568 Ceremonial e Ordinario da Missa traduzido do

Latim em Portuguez por Antonio Nabo : por Francisco

Correa 4.°

1569 Constituicoes Extravagantes do Arcebispado de

'Lisboa : por Antonio Goncalves 8.°

1570 Regra geral para. apre?idcr a tirar pela máo
as /estas mudaveis : por Francisco Correa 4.° = Leis c

Provisdes d'EIRei D. Sebastiáo : por Francisco Correa 8.°

1571 Espejo de Principes de, Francisco de Moncon.

He segunda edicao , dedicada ao Senhor Rei D. Sebastiáo

por Antonio Goncalves.

1572 Lusiadas de Laiz de Camoes 4.°
,
por Antonio

Goncalves, primeira ed ¡cao : rara (R.eal Bibliotheca de Lis-

boa e a nossa).= Primeira Parte do Compendio das Chr'o-

>>iras do Carmo de Fr. Simao Coelho fol.

1573 Commcntarios do cerco de Goa , e C/iaid em

15? 0; de Antonio de Castiiho : por Antonio Goncalves 8."

1574 Regras que cnsinao a mancira de escrever a

Orlhogra/ia da Lingua Portugueza , com hum Dialogo em

<lrfe)isdo da mes?na , de Pedro de Magalhaes de Ganduvo.
= Mediiacocs , e Homilías sobre alguns Mijst crios da vida

de nosso Rcdemptor : do Cardeal Infante D. Anrique, por

Antonio Ribeiro. 1. vol. 8.° == Successo do Segundo Ceno
de Dio de Jeronvmo Corle Real . por Antonio Goncalves

í
."
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1575 Condones de tcmpore : Sermoes do sabio e vir-

tuoso varao Fr. Luiz de Granada.

1576 Orthografia da Lwgua Portugueza, por Joao

Barreira. 4.°

157 7 Varias Rimas ao Bom Jesús , de Diogo Ber-

nardes : por Simao Lopes. 4.°

1579 Voz do Amado de D. Hilario Brandáo, por Joao

Fernandes no Mosleiro de S. Vicente de Fóra S.°= Livro

insigne das flores, e perfeicoes das vidas dos Sanbos do Ve-

Iho, e Novo Tesbamenbo de Fr. Marcos de Lisboa, por Fran-

cisco Correa fol.

1580 Tratado da Paixao de Fr. Nicolao Dias , por

Antonio Ribeiro, 8.°= Litro do Rosario : do mesmo Au-
thor , por Marcos Jorge (sem nota de anno}.

1581 Das Festas que se Jizerao cm Lisboa 7ia enbra-

da de Filippe I. de Afíbnso Guerreiro 4.°

1582 Regras da Companlúa de Jesús. 16.°

1585 Historia dos Cercos que ern tempo de Antonio

Mariz Barreto poserao A fortaleza de Malaca de Jorge de

Lemos , por Manoel de Lyra 4.°

1586 Bucólica de' dez Éclogas de Antonio Ribei-

ro 8.° rarissimo..*==> Segunda Parte dos Diálogos da ima-

gcm da vida christa de Fr. Heitor Pinto. Por Antonio Ri-

beiro 8.°

1587 Tcrceira e quarta parte da Chronica de Pal-

meirim de Inglaterra por Marcos Jorge fol.

1588 Constituicdes do Arcebispado de Lisboa , Extra-

vagantes primeiras e segundas : por Belchior Rodrigues=
Algu?is capítulos das Cartas de 1588. dos Padres da Com-
panhia , por Antonio Ribeiro 8 .°= Elegiada de Luis Pe-

reira. Poema por Manoel de Lyra I
2.° =*= Regra do Pa-

triarcha S. Bento : Por Antonio Ribeiro 4.°= Relacáo do

Solemne Recebimento das Reliquias que se levarao para a
Igreja de S. Roque do Padre Manoel de Campos, por An-
tonio Ribeiro 8.°

1589 Sacrum Provinciale Concilium Olisiponense se-

cundum anno a Christo nato 1574. celebratum: por An-
Tom. VIH. O
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Ionio Alvares. 8.° (Real Bibliotheca de Lisboa
)

1590 Exemplares de diversas sorLes de Letras de Ma-
noel Barata por Antonio Alvares 4.°= Catecismo Romano
do Papa Pió V. tresladado do Latim em Portuguez : por
Antonio Alvares 4.°

1591 Regras de escrever a Ortografía da Lingua
Portugueza , com hum discurso em defensión da mesma
Lingua , de Pedro de Magalhaes Gandavo : por Melchior

Rodríguez: segunda edicao 4.°

= Constítuicues e, Regras do Convento de Santa Mar-
tha de Jesús, por D. Marianna de Luna 4.°== Isagoge

P/iilosop/iica , do Padre Pedro da Fonseca por Antonio Al-

vares 8.°

1593 Itenerario da Terra Santa de Fr. Pantaliao de
Aveiro , por Simüo Lopes 4.°= Deffinicdes da Ordem de

Cister : por Antonio Alvares. 4.°= Alvaro Valasco Con-

sultationcs ac rerum Judicatarum in Reguo Lusitania?. fol.

1594 Livro da perdicao de Manoel de Souza de Sepul-

veda
, por Lopo de Souza Coutinho : por Simao Lopes 4.°

= Naufragio e lastimoso successo da perdicao de Manoel
de Sousa de Sepulveda

,
por Jeronymo Corte Real : pelo

mesms 4.° ^=Vida da Princeza D. Joanna de Fr. Nicolao

Dias : por Antonio Alvares. 8.°
'

= Varias Rimas ao Rom
Jesús e á Virgem sua Mea e a particulares de Diogo Ber-

nardos , por Simao Lopes 4.°= Manual do Epitecto tra-

duzido do Grego em Portuguez : he obra do D. Fr. Anto-

nio de Souza : 12.°

1595 Regimentó Náutico , de Joao Baptista Lavanha,

por Simao Lopes 4.°

159G Rimas varias', flores do Lima de Diogo Ber-

nardes , por Manoel de Lyra 8.°=^ O Lima em o qual se

contcm as Éclogas e cartas, por Simao Lopes 4.°=
Summaria recapitulando da Jntiguidade da Se de Lame-

go do Padre Manoel Fernandes , por Manoel de Lyra 4
.°

-= Discurso sobre a vida e morte de Santa Izabel , e ou-

iras R/if/tmas de Vasco Mousinho de Qucbedo ,
pelo mes-

mo 4.°
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1597 Diálogos Selectos de Jacob Pontano\ edicfio para

uso das Aulas de Rlictoriea. = Sijlvia de Lizardo 1.2.°=
Relaeao do succcdido ?ia Ilha de S. Miguel sendo Govcrna-

dor Gonralo Vat Coutinho , com a Armada Real de In-

glaterra, General Roberto de Borcos Conde de Essexia 4.°

1598 Compendio de algumas Cartas que vieráo em
1597. pelo Padre Amador Rebello 8.°

'= Poemas Lusita-

nos do Doutor Antonio Ferreira por Pedro Craesbeeeh

i: {a).

Macáo.

Macáo -no Japao tambem se honrou no Secuío XVI.

•com produccdes da Arte Typographica. Ali se imprimió

além de outras a seguinte obra :

De Missione Legatorum Japonensium ad Romanam
Curiam , rebusque in Europa ac toto itincrc animadver-

sis Dialogus , In Macacnsi portu Sinici Rcgni in domo So-

cietatis .ksu 1590. 1. vol. í.° Barboza falla de hum Iti-

nerario de quatro Principes Japonezes etc. , escrito pelo

Padre Duarte de Sande no mesmo anno , e impresso tam-

bem em Macáo em Portuguez , e diz sahira traduzido em
Latim em Antuerpia em 1553, nao o vimos, e nao sa-

bemos se he a mesma obra.

Porto.

Já advertimos ñas Memorias do Seculo XV , que a

Cidade do Porto , sem embargo do seu grande trato , e

Commercio , nos nao ofFerecia documento algum, por que
entendessemos com seguranca, que nella havia entrado na-

fjuelle Seculo a Typographia fixa, e permanente, sendo prelo

O ii

(a) Algumas outras edicoes dos Prelos de Lisboa ,
que sao de me-

recimento, ou de raridade
, podem vér-se adiante no cap, III. dos Im-

wessores.
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portátil, e volante, o que ali imprimió a Ley, ou Orde-

nanza de que se diz ter existido hum exemplar na curiosa

Livraria de Gregorio de Freitas , Escrivao da Correicao de

Setubal. Nao se pode porém duvidar
,
que já pelo meado

do Seculo XVI. havia a Typographia assentado nesta Cida-

de huma Officina , a que presidia Vasco Dias Tanquo Fre-

xenal
, que nos parece haver sido Hespanhol de Nacao.

As primeiras obras que sabemos sahírao dos seus prc-

los , forao

:

1540 Espelho de Casados do Doutor Joao de Barros

por Vasco Dias do Frexenal 4.° gothico.

1541 Cojistüukues Synodaes do Bispado do Porto;

ordenadas pelo Bispo D. Balthasar Limpo. 1. vol. pelo mes-

mo= í a Arte de Arithmetica de Bento Fernandes fol. de-

dicada ao Infante D. Luiz (a).

Salsete.

Em Salsete Península de Goa, em que os Jesuítas ti-

verao a Missao dos Canaris , houve no seu Collegio do Ra-

chol huma Officina de impressao no Seculo XVI. Entre

outros escritos que estampárao , merece particular lem-

branca o seguinte : == Explicacao da Doutrina Christaa

Collegida do Cardeal Bcllarmino , e de outros Authores ,

composta na Lingua Bramana vulgar pelo Padre Diogo

Ribeiro , Jesuíta , natural de Lisboa: 1532. 4.° (Real Bi-

bliotheca de Lisboa).

Sarnache dos Alhos.

.

í\a Ribeira de Sarnacha dos Alhos , em os Moinhos

do Acipreste, lugar distante duas Leguas de Coimbra, es-

(«) A Typographia Portuense continuou no Seculo XVII. em que

se estampárao os Privilegios dos Cidadaos da Cidade do Porto, conce-

didos, e confirmados pelos Rds (lestes Reinos. 1611. 4." e outras obras.
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tevc nos fins do Seculo XVI. hum prelo portátil de An-
tonio de Mariz, famoso Iaipressor da Universidade de Coim-

bra , que para ali lhe mudou o domicilio , qnando toda a

Cidade ardia em peste no anno de 1597. Ali acabou elle

de imprimir a obra de scu filho Pedro Mariz , que havia

já comecado a estampar em Coimbra naquelle mesmo anno,

intitulada Diálogos de varia Historia= (a).

Setubal.

Setubal entra na conta das Villas de Portugal
, que

tiverao prelo portátil , qual foi o que lá Ievou Hermán de

Kempis , Alemao. Os Livros mais antigos que ali impri-

mió
,
quanto nos podemos saber , forao a Regra, e Esta-

tutos da Ordem Militar de S. Tiago
, que se acabárao de

estampar a 13 de Dezembro de 1509. 1. vol. fol. (Real

Bibliotheca de Lisboa , Livrarias da Real Casa de Nossa

Senbora das Xecessidades , e do Convento de S. Francisco

da Provincia de Portugal , e Hasseana)= Confesional da

mantira que os Cavallciros da Ordem de Santiago se de-

vem aecusar de García de Rezende. 1509. 4.° Obra ra-

rissima (Real Bibliotheca de Lisboa).

/Illa Ferde.

Villa Verde foi tambem um dos Lugares , em que a

Arte Typographica teve exercicio por algum tempo ali a Ie-

vou o celebre Impressor Antonio Ribeiro por 1581 a

instancias de Paulo de Palacios Salazar , Prior daquella

Villa , que para ella o chamou, a fim de lhe imprimir a

seguinte obra= In Ecclesiasticum Cominentarius pius et

doctus per Paulum de Palacios Granatensem D. Henrici

(a) Da Epístola Latina
, que pos o mesmo Mariz no principio da

obra escrita ao Doutor Diogo Mendes de Vasconcellos, se vé, que entao

se achava trabalhando coni seus prélos em Sarnache ,
pois que a data

com as seguintes palavras=iJ Molaulinis Cupressi in Hipa Oppidi
Sarnache alliorum.
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Lusitauice Regís , et S. Romance Eecltsuc Cardinalis Con-

cionatorem et D. Cathcrincc Lusitanarum Regince Eleemo-

sinariwn, et S. Litterarum in incbjta Conimbricencium Aca-

demia e?iarratorcm : apud Villam Viridem Francorum. Ex-

cudebal Antonius Riberius Typographus anno D. 1581.

1. vol. fol. (Livraria do Convento de S. Francisco de En-

xobregas).

Viseu.

Em Viseu tambem entrou a Typographia no Seculo

XVI ; e ali teve huma officina Manoel Joao , Impressor

do Bispo D. Jorge de Attaide, que a estabeleceo ícelos an-

nos de 1565. As únicas obras que temos visto della, sao

o Compendio e Summario de Confessorcs de 1569.= /te-

gulce Cancellarice SS. Pii Papre J
r
. cjusque Motus pro-

prii, Bullce , et alia Decreta, que mandou imprimir o

mesmo Bispo em 1570 (Real Bibliotheca de Lisboa.)=
Ejercicios de D. Fr. Marcos de Lisboa 1571. 8.°= e Flos-

culus Sacramcjitorum\ 1572. 1. vol. obra de Pedro Fer-

nandes Vilhegas. (Real Bibliotheca de Lisboa no volume.

que tem por titulo= Censura in Glossas , et Additiones

Juris Capionici. Olisiponc 1575. 12.°) Levantou ali ou-

tro prélo o Impressor Marcos Jorge em que estampou por

1566 a Chronica de D. Florisel de Niquea de Feliciano

da Sylva. Acaso se imprimirao em Viseu as Constituicoes

Synodaes daquella Diocese , fcitas pelo Bispo D. Miguel

da Sylva em 1572 sem nota de anno nem lugar 4.° em
gothico.

CAPITULO III.

Dos Impressores do Seculo XVI. em Portugal.

FA c a m o s memoria dos Impressores do Seculo XVI.

de que podemos haver noticia, de alguns dos quaes ja'

temos fallado no Cap. II. na relacao das edicoes das Ty-
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pographias das Cidades , Villas , c lugares ; que posto nao

fossem todos dotados de grandes partes para tratarem esta

Arte com a devida applicacao, e cuidado; todavía alguns

houve que trabalhárao com bastante apuramento , e per-

feicao , deixando de si á posteridade hum nome honroso

;

Joao de Barreira , Antonio Alvares , Luiz Rodrigues , e

Antonio de Mariz , nomes consagrados em nossa Historia

Typographica , forao os nossos Aldos , Estevaos , Juntas ,

Frobenios , Plantinos , e Elzeviros , os quaes nao só pela

grande quantidade de obras que estamparao, mas tambem
pela limpeza , elegancia , e exaccao de suas edicoes mere-

cem ainda boje a nossa estimacao , e louvor ; e o haveráo

dos vindouros em quanto se der honra ás Letras : em ge-

ral o merecem todos os bens operarios desta nobre Arte

,

pois que elles fazem parte da Historia Litteraria das Bel-

las Artes , e pelas produccoes de seus prélos , concorrem

para estender e propagar os conhecimentos humanos em
todas as classes, e com ellas instruir e illustrar fácilmente

os povos. Poremos aqui por ordem alfabética o Catalogo

de todos elles , indicando de alguns as obras , ou de mais

nome , ou de maior raridade, além das outras, que já no-

tamos no Cap. II. das Cidades , Villas e Lugares etc.

Jffonso Fernandes.

Consta-nos que este Impressor trabalhava em seus pré-

los por 1592.

dflonso Lopes.

Ha poucas noticias deste Impressor ; e apenas sabe-

mos , que floreceo pelos annos de 1587, tempo em que
publicou de sua Officina o Livro intitulado : Lymarte de

Crecía, Libro Séptimo do Amadis. Lisboa 1. vol. ib). (Bi-

blioihcca HasseamO.
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Alexandre de Sequeira.

Exercitou a Arte Typographica em Lisboa , e Aleo-

baoa ; e delle achamos memorias desde os anuos de 1592,

em que estampou o Diccionarium Latino-Lusitanicum , de

Jeronymo Cardoso : Lisboa 4.°, que traz no fim a obra

Varii loquendi modi. Olisipone ; que lie hum Diccionario de

pretoria nominibus. Entre outras obras que imprimió sao

raras , e de estimacao,= Naufragio da Nao Santo Alber-

to , e Itinerario da gente que delle se salvou , escrito por

Joao Baptista Lavanba. Lisboa 1597. %.°= Compendio de

algumas Cartas do ajino de 1597 , que vieráo dos Padres

da Companhia de Jesús , que residem na India , pelo Pa-
dre Amador Rebello: Lisboa 1598. 8.°

Andre de Avellar.

Sabemos deste Impressor , posto que nos nao recor-

damos de haver vista obra alguma de seus prélos.

Andre de JBrugos.

Foi Impressor em Evora, e Cavalleiro da casa do Car-

deal Infante , como elle mesmo se intitula : exercitou de

maneira a sua Arte
, que direitos teve para pretender

hum lugar distincto entre os bons Impressores do seu tem-

po. Delle sao entre outras as obras seguintes , que mere-

cem ter aqui particular memoria= Exercicios Espirituaes

de Nicolao Eschio , traduzidos do Latim em Romance Por-

tuguez por hum Frade Menor 1554. 8.° (Real Bibliothe-

ca de Lisboa)= Decretos do Concilio Provincial Eborense

:

1568 em 8.° (Real Bibliotheca de Lisboa)= Responsio ad
Epistolam Ambrosii Morales de M. Andre de Rcsende 1570
= Ad Philippum Regem Cohortatio do mesmo Author

1570.

Continuou a Ofíicina em seus herdeiros, que impri-
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mirao entre outros Livros a III. Parte de D. Florjfcl de

Niquéa em fol. gothico sem anno , de que já fallamos=
e a Ch'oñica do Palmeirim 1.

a
e 2." parte Evora 1567.

Andró Lobato.

Foi Impressor em Lisboa, e florecía por 1583, tem-

po em que estampou a Reformacao da Justica de Filippe

II. Lisboa A cusía de Isabel de Mendonca , multer de

Luiz Martil , Livreiro que/ora d'EIRei 1853 fol. Con-
tinuava aínda em 1857 em que imprimió a. primeira par-
te dos Autos , e Comedias Portuguezas de Antonio Prestes

Lisboa 4.°

Antonio Alvares.

Foi hum Impressor de grande nomo em Lisboa , e

digno de collocar-se nos prímeiros assentos dos Typogra-

phos daquella idade ; estampou infinitas obras que muito o

acreditárao. Delle he entre outras a cdieao da= Histo-

ria Ecclesiastica del Scisma de Inglaterra pelo Padre Pe-

dro de Ribadaneira 2. vol. em 8.°, o 1.° em 1588, o 2.°

em 1594.== a da Imagem da vida Christaa , ordenada
cm Diálogos, por Fr. Heitor Pinto 1592. 8.°= ca dasCon-
sideraciones sobre todos los Evangelltos por Fr. Hernando
de S. Tiago 1. vol. em 4.° (Bibliotheea Hasseana). Continuou
no Seculo seguinte , e estampou a Relacao do caminho ,

que fez de Persia o Embaixador do Grao Sofi , e as honras

|

que l/te fizcrao nos Reinos , e Senhorios por onde passou
' até ctegar a este Reino de Portugal. Lisboa 1602. em 8.°

i obra rara.

Foi honrado com o titulo de Impressor Regio, de que
• usa ñas edicoes que vimos de 1641 , 1643 , e 1644 e na
; = Chronica dEIRci D. Joáo I. de Fernam Lopes , e de
i Gomes Annes de Azurara de 1649, e em outras,

Tonu FUL P
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Antonia Barríira.

Foi Impressor da Universídade de Coimbra, e ganbou

pelo cuidado , e aceio com que trabalhava as suas edicoes^-

grandiozo nome naquellcs tempos ,
que aínda nao perdeo

em nossos dias. Florecía muito por 1579 , até 1590 anno

em que imprimió a Relacao das grandes alteracdcs, eniu-

dancas que houi'e em os Reinos do Japao, pelo Padre Luiz

Froes. Coimbra 1. vol. em 4.° (Bibliotheca Hasseana)==e

em 1593 fez sahir de sua Officina o Livro da Esfera de

Andrc de Avellar , Lisbonense ; Professor de Mathematica

na Universidade 8.°

Antonio Goncalves.

Este Impressor foi hum dos que mais figurárao em
Lisboa naquelle Seculo , de que apparecem muitos Livros

impressos desde 1569 em que estampou a obra das Lcis

Extravagantes, colligidas, e relatadas pelo Licenciado Duar-

te IVuncs do Ledo etc. Delle lie a edicao da Descripcao da

Quinta de Santa Cruz de Cadabal Gravio.= 1568.= do

Espejo del Principe Christiano o de Francisco rMoncon de

1571 em foi.= a De rebus gestis Emmanuclis Regis Lu-

sitanicc , do Bispo Osorio, do mesmo anno fol.= a dos.

Lusiadas de Camdcs de 1572. 4.° primeíra edicao de que

já fallamos == e a da Historia da Provincia de Santa Cruz

de Pero de Magalbaes Gandavo 1576 em 4
.°

Antonio Maris.

Foi esle Impressor pai de Pedro Mariz ambos bem
conhecidos em nossa Historia Litlcraria , e Typograpbi-

ca , em que deixárao illuslre memoria de seus nomes.

Tinba já OOlcina cm 1557, e por 1567 se acbava com
ella na Gidade de Braga, aonde foi Impressor do Arcebis-

po , como se vé da edicao do Catecismo de Fr. Bartbolo-
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nieu dos Mar ty res , e do íim do Compendio, c Summario
de Coníessores, impresso em Viseu em 1550 por Manoel

Joao. Tinha em seus prélos caracteres muito claros, c for-

niosos , como apparece de suas bellas edicoes. Passou de-

pois a Coirubra , e ficou Impressor da Universidade.

Forao dislinctas produceoes de seus trabalhos entre

outras raras edicoes= a da Comedia de- F-iütalpandos ,JVi-

ta pelo Doutor Francisco de SA de Miran da. Coimhra 1560.

1. vol. em 8.°== a dos Diálogos de D. Fr. Amador Ar-

raes 158.2= a da Historia das vidas, c Jeitos heroicos...

dos Santos , de Fr. Diogo do Rosario: em 157 7.= a do

Synodo Pvrtucnse , que eclebrou D. Fr. Marcos de Lis-

boa em 1585.= a <lo . LÍYro de IJarmoma Rubricarum
Juris Canoniei de Pedro Aílbnso de Vascellos em 1588.

1. yoI. 4.° (Pveal Bibliotbeca de Lisboa)= e a do Synodo

Conimhricense de D. Aílbnso de Castello Branco , Bispo

de Coinibra em 1591. Adiamos delle memoria até 1597.

Antonio Ribciro.

Foi Impressor Regio , e exercitou esta Arte em Lis-

boa ; delle adiamos memorias desde os annos de 1574 até

1624. Sao da sua Typographia , e de milita estimacao en-

tre outras as obras segu hites : Mcditacocs , <? Jtomilias do

Cardcal Infante. Lisboa em 177 \ em 8.° 2.
a
edicao.=

Chronica do Infante D. Fernando. 157 7'.= Genealogía dos

Reis de Portugal de Duarte Nunes do Leao 1585= Dc-
fe?isio Tridentince Fidci Catholiccc de Diogo de Paiva de

Andrade, na Qffiema do Convento de Sa?ita Maria da Gra-
ca dos Eremitas de S. Agostinho. Lisboa 1578. 1. yoI. 4.°

= Patente das Mercés, Gracas, e Privilegios , de que El-

Rei D. Philippefcz merce a estes Reinos. Lisboa 1584 foi.

=Ccnsura in Libellum de Regum Portugallice origine Obj-

sipone 1585 de Duarte Nunes 1. vol. 4.°, aonde se diz

€x Offieina Antonii Riparii , que se deve entender Ri-

bciro.=
P ii
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Balthazar Ribeiro.

Poueo temos visto das produccoes deste Impressor; a

principal he a edicao do Discurso e relacao do Cerco da

Cidade de París , e dtfensao della pelo Duque de Ncmurs

contra o Vandoma, ?io a?ino de 1590 , traduzido do Fran-

cez para Portuguez por Joao Fogaca. Lisboa 1591. 8.°

Belchior Ribeiro.

Adiamos noticia deste Impressor, mas nao temos vis-

to obra alguma de seu prélo.

Belchior Rodrigues.

Teve este Impressor sua OíGcina Typographica em
Lisboa, aonde além de outras obras imprimió em 1589.

El Pastor de Phuida por Luiz Goncalves de Montalvo^ 1

vol. 12.° (Bibliotheca Hasseana) em 1588 Synodo de Lis-

boa, sendo Arcebispo o Senlwr Cardeal Infante D. Ajffon-

so; e em 1588 as Constituicoes Extravagantes do Arce-

bispado de Lisboa por mandado do Arcebispo D. Miguel

de. Castro,

Francisco Correa.

Este Impressor teve seus prélos era Lisboa , e traba-

lhou nesta Arte com grande crédito de seu nome : foi Im-

pressor do Collegio Real das Artes em Coimbra , e do

Senhor Cardeal Infante D. Henrique. Imprimió em Lis-

boa além de outras obras= Livro do Rosario de Fr. Ni-

colao Dias em 1 5 3 7 .= Tratado Moral de Louvores , e

perigos de alguns estados seculares , c das obrigacues que

nelles ha , com exortacao em cada estado de que se tra-

ta ; composto por D. Sancho de Noronha Coimbra em 1549.

= as Constituicoes Synodaes do Rispado de Miranda em
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1562= a obra de Cadabal Gravio Calydonio na morte de

ElRci D. Joao III. em lb6b=Jacobi Tevii Epodon lib.

III. Lisboa em 1574= a Obra de Jeronymo Osorio De
Regís Institutione em 1572 =De vera sapie?itia do mesmo
Author em 1578 4.°= Meditacoes e Homilías em Latim

do Senhor Cardeal D. Henrique em 1581 (Real Bibliothe-

ca de Lisboa)= Colleccao das Leis Extravagantes ; (a mes-

ma Real Bibliotheca).

Francisco García ou Garcao.

Foi Impressor , hoje menos conhecido por seu nome :

delle he a edieao de alguns Opúsculos de M. André de

Resende , a saber= Endecasyllabon ad Sebastianum Re-

&em= Pro Sanctis Christi Martyribus= Epist. ad Bar-

tholamceum Kebedum , e algumas Poesías Latinas. Lisboa

1567 1. vol. 4.°

Germáo de Campos.

Hermán , Hermam , ou Germao de Campos, foi Ale-

nao de Nacao , e Bombardeiro d'ElRei , e hum dos anti-

j^os Impressores , que vierao exercitar entre nos a Arte

jfypographica : he delle a edieao das duas obras seguintes

= Regimentó e Ordenacáo da Fazenda. Lisboa 1512 (Real

3ibliotheca de Lisboa)= Artigos das Sizas destes Reinos

Lbl.= Espelho de Christina , a qualfalla dos tres Estados

Was mulheres. Lisboa 1518. foi. Obra rarissima de que te-

Énos hum exemplar. Este foi o que imprimió em Setubal

Regra, Estatutos, e Deünicóes da Ordem de S. Tiago.

Germílo Galharde.

Germao Galharde (que diversamente se acha escrito

ijailharde , Galharde , Galhard , e Ga ¡llardo) foi Francez

e Nacao , e veio a ser Impressor Regio desde o anno de
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153G, ou talvez antes: a sua Ofílcina se acreditou por

huma das mais illustres do seü tempo. Della saliirao en-

tre outras obras de prcco , as que aqui aprescntamos:

Carta que Jeromjmo Montano Alemao escreveo de No-

rimberga a ElReí D. Joáo II. a 14 de Julho de 1493 ti-

rada do Latir» por M. e
Fr. Alvaro da Torre Dominicano

(seu Pregador) rarissimo.= Of/icios dos Santos de Portu-

gal, em 1525. ==- Brcviarium secundum morcm, ct consue-

tudinem Romana? Curicc. Olisipone 1529. 1. vol. 8.° (Real

Bibliotheea de Lisboa , e Hasseana).

Scholastica Disciplina de André da Yeiga , da Ordem
Terceira de S. Francisco 1 5 3 2= Dois Tratados, hum. do

Cantocháo , e outro do Contra ponto de Mallheus Ararida,

Mestre da Capclla da Sé de Lisboa , dedicados ao Senhor

Cardeal Infante, e Arcebispo de Braga D. AÍTonso em 1533.

= Ordena/ira para os Estudantcs da Universidade de Coim-

bra , sobre os Criados , ¿estas , trajos , e outras cousas,

1539.= .£<?/, que declara o comprimen to que fulo de tc¡

as espadas , e a pena que haveráo as pessoas , que dou-

tra maneira as trouverem.= Declaracao brevemente tra-

duzida sobre os sete Psalmos da Penitencia , onde qual-

quer pessoa devota pode ver o caminho da Penitencia , e

ser ensinado a perservar nella
;
por onde pode alcancar

a vida etcriia, ojf'erecida ao virtuoso, e devoto pobre Tris-

trio , Provincial de todas as Provincias dos pobres da Sen
va dOssa, e vida heremitica de S. Paulo, primeiro hem
mitao , por Antonio hermitao , seu Irmao em Jesu Cliris~

to ; e dedicada depois a D. Guiomar de Vilhena, Condes-

sa da Yidigueira
, por Germao Galharde em 1544 8.°

obra muito rara , de que vimos hum cxemplar que era

do Padre Mestre Fr. Manoel de S. Damazo, da mesma Or-

dem= Dois Breves Tratados sobre duas perguntas de Ati-

tonio Maldonado 1548 \°=Ccrcmo?iial daMissa, por Ay-
res da Costa no mesmo anno 4.°

1550 Chronica do Triumpho dos nove da fama. fol.

= Comeco da. Historia da nossa Redempcao , de D. Leo- •

ñor de Noronha. 1552. í.°~Constituirocs do Rispado do
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• Algarve 1554. 1. vol. em 4.° (Real Bibliotlieca de Lis-

: boa)= Tragedia da Vinganca , que foi /bita sohre a mor-

te delRci Agamem?io?i, novamentc tirada do Grego em Lin-

guagem trovada por Anriqucs Ayrcs Victoria , cujo argu-

mento he de Sop/iocles , Poeta Grego ; agora segunda vez

impressa , e emendada , e anhadida pelo mesmo Author.

Lisboa 1555. 4.° gothieo.= Lei de D. Sebastiáo sobre se

nao 'fazer execucao pelas sentencas dos Corregidores dos

ftitos Civeis da Corte 1557.== a outra sobre os que com-

prao pao para tornarem a vender e a outra sobre se nao
tirar para Jora do Reino prata , nem ouro amoedado, nem
para amoedar ; todas trez em 1557 .= Co?istituicdes do Ar-
eebispado de Evora do Cardeal Infatite D. yiff'onso ; 1565

i fol. Naquelle mesmo armo falleeeo Galharde
, pois que as

Coplas do Cavalleiro Fernao Peres de Gusmao , se dizem

impressas em Lisboa nesse armo , em casa da viuva de

Germao Galharde.

Hermán de Campos.

Veja-se Germao de Campos.

Jacob Combrcgcr , oa Combcrger.

Era Alemao , e foi mandado vir a estes Reinos nos

principios do Seculo XVI. pelo Senhor Reí D. Manoel

,

que lhe fez grande honra , e agasalhado , e lhe deu huma
Carta de Privilegios

,
passada em Santarem aos víate de

Fevereiro de 1508, pela qual lhe concedeo as honras de

Cavalleiro de sua Casa. Teve Officina em Lisboa , e em
Evora , com grande crédito de seu nome ; elle foi o que

fez a piimeira edicao da Segunda compilacao das Ordena-
rües do Senhor Reí D. Manoel de 1521 , da qual publi-

cou o primeiro e quarto volume em Evora , e o segun-

do , terceiro, e quinto em Lisboa ; esteve em Sevilha aon-

de imprimió em 1539 os quatro livros das mesmas Or-

denaeoes de 1521 estampando o quinto em Lisboa: ter-

cena edicao da segunda compilacao.
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Jeronymo de Miranda.

Existe memoria deste Impressor por 1562 em Lis-

boa ; nao alcancamos porém até agora ver obra alguma de

sua Typographia.

Jeronymo de Oleastro , ou de Azambuja.

Foi Impressor em Lisboa por 1556, e tambem nada

temos visto das produccoes da sua Officina Typographica.

Joao Alvares.

Este Impressor exercitou a Arte Typographica em
Lisboa , Coimbra , e Braga , de parceria com Joáo Bar-

reira , e foi com elle Impressor da Universidade. Tambem
o foi d'EIRei , como se vé no fim das Cartas dos Jesuítas

impressas em 1562. Delle sao entre outras obras de esti-

madlo= Dialogo da Perfticao, e partes que sao necessa-

?ias ao bom Medico 1562. l.vol. 4.° <=Orafilio Latina que

teve o Doutor Jolio Teixeira , Chancheller Mor delRei D.
Joao II, quando D. Pedro de Menezesfoi Jeito Márquez
de Villa Real ; e a tresladacao della em Portugucz por

Miguel Soares : Coimbra no mesrno anno : 1 . vol. 4.° mili-

to raro , de que temos hum exemplar= Tratado da vida,

e Martyrio dos chico Martyres de Marrocos , enviados por

S. Francisco-. Coimbra em 1568. 1. vol. 4.° raro.

Joao Barreirá.

Foi este hum dos Impressores
, que deixárao de si

honroso nome á posteridade, e que mais conhccidos se fize*

rao em nossa Historia Typographica : trabalhava de com-
panhia com Joao Alvares, de quem ácima fallamos, em Lis-

boa , Coimbra , e Braga. Morou na Rúa de S. Mainede
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€in Lisboa , como consta da edicao do Tratado dos di-

versos caminhos de Antonio Galváo : melhorou muito a

Arte, esmerando-se ern fazer edicoes recommendaveis pela

bondadc do papel , pela belleza do carácter, e pela corree-

cao , e aceio. Foi Impressor Pxegio , e da Universidade de

Coimbra.

Já fallamos no Cap. XI. de muitas edicoes de sua

officina , e entre ellas de tres muito notaveis , e muito

raras , de que vimos exemplar.es na Bibliotheca de Enxo-

bregas quaes sao= Arislotdis de RepreJiensionibus Sophis-

tarum líber unus : Nicolao Grouckio Rhotomagensi inter-

prete. Conimbriccc 1549. 1. vol. 4.° impresso por cuidado,

e á custa de Belchior Belliago= Arnoldi Fabricii Aquí-

tani de Liberalium Arlium Studiis Oratio , Conimbricce

habita in Gymnasio Regio pridie quam ludus aperiretur

IX. Cal. Martii 1547. Coninérice 1548. 1. vol. 4.°=
Mtlchioris Belliago Portuensis de Disciplinarum omnium
Studiis Oratio ad universam Academiam Conimbricensem

habita Cal. Octobris 1548. Conimbr. 1. vol. 4.° (que se

acha na mesma Bibliotbeca em hum volume , em que es-

tao as obras Grammatieaes de Thomaz Linacro , de Luiz

Vives , e de outros). A estas produccoes accrescentaremos

agora outras, quaes sao as seguintes := Monosthicon depri-

mís Hispanorum Regibus= Chronologia seu Ratio Tem-

p>orum (duas obras de Fr. Nicolao Coelho de Amaral

,

da Ordem da Santissima Trindade) Coimbra 1. vol. 1554.

Ignatii Moralis in Interitu Principis Joannis : Co?iimbr.

1554. 4.°= Historia de Nossa Redempcáo , que se fez
para consolacdo dos que nao sabem Latim. Coimbra 1554
4.°= Hieronymus : Opera 1556 fol. == Tratado notavel de,

huma pratica que hum Lavrador leve com hum Rei da

. Pcrsia , que se chamava Arsano
; Jeito por hum Persio

por nome Codio Rufo , reduzido em Portuguez por Fr.

Jeronymo da Ordem de S. Bernardo do Conve?ito de Al-

cobaea. Coimbra 1560. 1. vol. 4.° obra rara == Mortis

Meditatio: A: Jacobo Tevio Olisip. 1563.= Imagem da

vid-a Christáa de Fr. Heitor Pinto : por o mesmo= Ex<°

Tom. VUL Q
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posicües de Paulo de Palacio ao Evangclho de S. Mattheus,

Coimbra 1564 fol.= Historia das cousas que o Capitdo

D. Christováo da Gama fez no Reino do Preste Joao 1564
4.° *=* Andreae Resendii Carmen Endecassyllabum ad Se-

bastianum Regeni 1567.= Veritatis Reportorium per Fran-

trem Frahciscum Securim (isto he, Machado) 1. vol. 4.°

«=»= Leis de como háo de ir armadas os Navios : sobre o pec-

cado de Sodomía i e sobre os Livros de/esos. Lisboa 1572.

1. Vol. 8.°= Regimentó , e Estatutos sobre a Reforma-
cao das tres Ordens Militares : no mesmo anno 1 . vol.

8.°, que costumao andar juntos com a Colleceao das Leis

por Francisco Correa -= Memorial para os perdues : Olisi-

ponz 4.°, sem era ; obra rara (Real Bibliotheca de Lisboa).

Joño Beltriio da Rocha.

Tinha officina Typographica na Cidade de Braga, aon-

de imprimió= Reportorio dos tempos em 1519. Este foí

o que de parceria com Pedro da Rocha estampou em Bra-

ga em 1539 a rara obra do Sacramental de Clemente San-

ches , de que já fallamos.

Joao Blavio.

Foi natural de Colonia Aggripina , e Impressor Re-
gio ; florecía em Lisboa pelos annos de 1555, e correo

parelhas com os melhores Impressores da sua idade : delle

sao entre outras edicoes as seguintes := Tratado de como S-

Fra?icisco busco
, y hallo a su muy querida Señora la

Santa Pobresa , mandado transladar per el Duque de Bra-
ganca D. James. Lisboa 1555. 1. vol. \2."= Ley so-

bre os Arcabuzes delReí D. Sebastiao de 1557= T?*e>/n-

//2L, y dos Sermones del Padre Fr. Juan de la Cruz

ÍSffiP \'2.° :

(Real Bibliotheca de Lisboa )= Treze Ser-

mones fh Fr. Luiz de Granada Lisboa 1559. 1. vol. 4.°

(Bibliotheca de Ehxobregas= Summa Caetana del Pa-
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dre Paulo de Palacio 1560. 1. vol. 8.° (Real Bibliotheca

\
de Lisboa)= Resej/dii Epístola? tres carmine ad Lupum
Scintillam et c. Olisipone 1 5 u 1 .= Escola Espiritual de

S. Juan Climaco. Lisboa 1562. 8.° Edicao 3.
a

(Real Bi-

bliotheca de Lisboa, e Hasseana)= Avisos Espirituales, que

enseñan como el sueño corporal sea provechoso al spiritu ,

dedicados aoSenhor Cardeal Infante D. Henrique 1563. 8.°

Joño de Borgo , ou Borges.

Poucas edicoes temos visto deste Impressor ; he esti-

I
mavel a do Livro do Mestre Resende , intitulada= Ludo-

\ ticce Segece Tumulus. Olisip. 1561.

Joao de Endem.

Foi Impressor em Goa , bem conhecido por militas

i obras que estampou, de que se podem ver algumas no ar-

í ligo da Typographia de Goa no Capitulo II. das Cidades

,

\ e Villas etc. , he muita estimada entre todas a edicao dos

l Colloquios dos Simples , e Drogas , e cousas medicittaes da

I India y pelo Doutor García d'Orta: Goa 1563. 1. vol. 4.
a

Joao Fernandes.

Nao temos visto produccoes da Typographia deste Im-

pressor , senao a do Livro= Ordo Ofjiciorum Ca?io?iico-

rum Regularium: Olisipone 1579 in monasterio S.Vincen-

tii. 4.°

Joao Zopes.

Tambera nao temos visto edicoes deste Impressor ;
de

que aquí devamos fazer memoria.

Qii
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Joao de Kewpis.

Era alemao de Nacao , e tinha em Lisboa huma fa-

mosa officina que estampou muitas obras ; elle foi o que

fez a primeira edicao das Ordenacdes do Reino do Senhor

Reí D. Manoel , da primeira Compilacao ; fol. que níio po-

demos até agora ver (a)^

Joham Pedro Bonhomini.

.

Joham Pedro de Boos homcns, ou Bonhomini, ou Bon-,

homyni , ou Bognonino , em Latim de bonis hominibus

,

(que assim diversamente se acha escrito) foi Milanez de Cre-

njona : parece que já tinha Officina Typographica em Lis-

boa no fím do Seculo XV. como já notamos ñas Memorias
daquelle Seculo (b). No segumte estampou elle varias obras,

e algumas de parceria com Yalentim Fernandes , de quem
adiante fallaremos :

1 501 Este foi o que imprimió o Livro Grammatical de
Joao Pastrana e de Antonio Martins de 1 50 1 , de que se usava

ñas Escolas de Lisboa, que se chamava Thesouro de pobres c

Espelho de meninos (a). Fez delle outra edicao em 151 3, de-

(a) N5o se pode d'uvidar da existencia desta primeira edicao, que
algnns negao ; porque vemos, que na de 1514, se diz= Novamcnte ties-

ta segunda Imprcssáo , e qua della se íaz men-jria no. Regimentó da Al-

fandega do Porto, que existe na Cámara daquella Cidade.

(o) Maittair.e faz menc.ao deste Impresor nos seus Annaes Typogra-
phicos.

(c) Naquelles tempos foi costume em alguns Reinos compór e im-
primir algumas obras a bbre viadas para uso das pessoas pobres ,

que as

podessem fácilmente comprar, como foi a obra de Nicolao de Hanape.
intitulada: Biblia pauperum ; a outra com o mesmo titulo de Antonio de
Bapegollis, e outra similhante em Alemao.

Esta obra do Thesouro dos pobres saino com este titulo =4/?-
tonii Martini guondam hujus Jrtis Pastranoa inahna Univcrsitate Ulix-
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que hahum exemplar na Real Bibliotheca d'Ajuda, o qual

foi da Livraria do Abbade Barbosa, que vio, e examinou o

Padre Manoel Monteiro , da Congregaeao do Oratorio de

Lisboa* para o seu Novo Methodo da Grammatica La-

tina. Estampou ma'is= Flos Sanctovum, .untigo Portuguez,

ñor ordem do Senhor Rei D. Manoel 1513= Livro 'pri-

mevo das Ordenacues corrí sua taboada, que assina os titu-

las , e folhas : e tratase nclle dos Officios de nossa Corte,,

e da Casa da Supplicacáo , e do Civel , e daqutlle que per

nos te carrego de ministrar Direito, e Justica : novamente

corregido nesta segunda impressam per especial man-
dado do muy alto y muy poderoso Senhor Rey D. Ma-
noel Nosso Senhor , imprimido com privilegio de sua Al-

teza. Traz no fim a subscripeao seguinte= Aeaboti-se de

emprimir ho 1 .° Livro das Ordenacues corrígido , e emen-

dado por o Doutor Ruy Botto , do Consclho Del Rey N.
Senhor , e Cltanccller moor dest€s Regtíos , e Senhorios

per authoridade , e privilegio de S. A. em Lisboa per
Joham Pedro de Bonhomini aos 30 (lias de Octobro de

1514. O segundo Livro estampado em Dezembro ; o ter-

ceiro em Marco , o quarto em Maio , e o quinto em Ju-

nho pelo dito Bonhomini , com rostos differentcs 2. vol.

rol. (a)= Regimentó de como os Contadores das Comar-
cas háo de prover sobre as Capellas , Hospitaes , Alber-

garías , Confrarias , Gafarías , Obras , Tercas , e Resi-

dos novamente ordenado , e copulado peló muyto alto , e

muito poderoso Rey D. Manoel. Lisboa 1514. 1. vol. fol.

gothieo (Real Bibliotheca de Lisboa e Hasseana)= Bre*

bonensis prceceptoris materiarum editio a báculo cazlorum breviter colecta

tnciptt : e acaba= Mayistri Johannis de, Pasirana cum conjug.ationibus

tempor moviter innentis cum materiebus Anton'ú Martini etc., per rene-
rabilem Jo/iannem Petri de bonis hominibus de Crtmona in splendissitna

Ulixbona Civiíute quarto Kalcndas Dcccmbris impressum auno Dun&
millesitno quingenttssimo primo felici sydere explict.

(a) Estes exemplaies foiao assignados por dois dos quatro o Doutor.

Joáo Cotry, o Doutor Joao de Faria , o Doutor Pero Jorge, e o Licen-
eudo Christováo Esteves. *
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ve Memorial dos peccados : de García de Rescndé. Lisboa

em 1512. 1. vol. 8.° raro (Real Bibliotheca de Lisboa)

= Ordenacam da Ordcm do Juizo : tambem em Lisboa

em 1526.*

Joao Quinquenio de Campania.

Foi Impressor em Goa , e estrangeiro : e de algumas

de suas edicoes fizemos mencao no cap. II. das Cidades

,

e Villas v. Goa.

Joao de Ribeira.

Sabemos deste Impressor pela edicao do Dkcionariwu

Latino-Lusitanicum \ Ollsiponc anno 1592.

Jorge Rodrigues.

Ha noticia deste Impressor desde os annos de 15.46,

em que publicou de sua Officina= Norte de Confessores t

Lisboa 1. vol. de 8.° obra dedicada ao Senhor Reí D.
Joao III. De seus prélos sabio o Livro Sente?icas genera-

les de Francisco de Gusman. Lisboa 1598. 1. vol. em
16. (Bibliotheca Hasseana)= e Triunfo del Monarcha Fe-

lippe III. 4.° Continuou no Secólo XVII. , e sao desse

tempo= Sentencas de D. Francisco de Portugal, Pri-

meiro Conde de Fimioso 1605. 1. vol. 8.°= e Decada III.

de Joao de Barros ; segunda edicao de Lisboa 1628.

Luiz Rodrigues.

Este illustre Impressor
,
que residió em Lisboa, tem

ñas obras que publicou os titulos mais incontestaveis para

ser qualiíicado entre os bons Typographos do seu tempo:

ainda boje se estimao as suas edicoes, entre as quaes se

destinguem muito as seguintes= Oratío Panegyrica de ¡

Antonio Luiz a EIRey f). Joao III , que cstampou em
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1539, em 4.° (Real Bibliotheca d'Ajuda naColleccao que

tem por titulo =¡ Elogios Oratorios , e Poéticos dos Sere-

nissimos Reis , e Rainhas)= Commentarios de Bartho-

lomeu Filippe ao Canon : Scindite corda vesbra : no mes-

mo anno= Livro de Patientia Christiana , e outras obras

de Jorge Coelho em Lisboa em 1540. I. vol. 4.° (Real

Bibliotheca de Lisboa , e a nossa) Obras de Antonio Luiz

= De Occultis proprictatibus. De Ernpyricis. De Pudore.

H Problcmat. fol. -=- Verdadeira Informacáo do Preste Joáo

das Indias por Francisco Alvares em 1540 fol. («)==
Fiammeta de Bocado. Lisboa 1541. 1. vol. gothico (Bi-

bliotheca Hasseana)= 2:7 Deceoso : em 4.° tambem em
potinco, no mesmo armo, com só cinco partes= Libro de

la verdad de la Fe' , composto por Fr. Joáo Soares , da Or-

dem de Santo Jgostinho , Confessor , e Fregador DelRei

D. Joáo III. Lisboa 1543. 1. vol. fol. gothico. ^-Bre-
viario Eborense. Lisboa 1548. 1. vol. 8.° he reformado

por M.
e And re de Resende= Ordenacucs sobre /ios Ca-

ballos , e armas delRei D. Joáo III. , e sobre os Lobos em
1549. Cbm estas, e outras muitas Impressoes fez elle es-

pecial beneficio á Litteratura Nacional, (b)

(a) Nao vimos edicto anterior a esta de 1540, que corre como pri-

nneira, sendo que parece ser segunda, por nella se dizer: Agora nova-
nente impressa . Barbosa fallón da Impressao desta obra, mas sem no-
;ar nem o anno, nem o lugar; o que daría motivo a conjectnrar , que
Tallava de primeira edic,ao , em que nao haveria esta nota : por outra

jarte nao se faz verosímil, que elle ignorarse esta de 1540.
(b) Nesta Typograpliía he

,
que o Padre Francisco Alvares , Ca-

jelláo d'ElRei , collocou , as estampas, e caracteres de letras de nao me-
íos primor , e qualidade, que as de Italia, Alemanha , e Franca, aon-
le mais esta Arfe florecia

, que elle diz haver trazilo de París para a im-
jressao de sua obra do Preste Joáo, segundo se tiraderas palavras deseu
Prologo a EIRei : Como V. Alteza pode ver pela obra que tenho assen-
!ada em Lisboa ; e nao com pequeño contentamento por me parecer , que
y. Alteza insto leva gosto. Com eífeíto o Carácter da officina de Luiz
Rodrigues he mais regular, e aceado

,
que o commnm das outras offici-

las daquelle tempo ; e de seus prelos sanio a edigáo que corre da obra
le Francisco Alvares.
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Manoel Jotío.

Este Impressor teve sua Officina Typographica na Ci-

<lade de Lisboa, em que estampou em 1565 na menor i-

ilade do Senhor D. Sebastiao as Ordenacdes do Senhor D.

Manoel I. vol. fol. que he a quarta edicao da segunda com-

piladlo de 1521 cujos exemplares forao assignados pelo De-

sembargador Matheus Esteves , Juiz dos Feitos da Fazen-

<Ia. Depois passou seus prélos para Vizeu , aonde foi Im-

pressor do Bispo daquella Diocese , e ali estampou algu-

mas obras ; veja-se Viscu no cap. II. das Cidades e Villas.

Manoel de Lyra.

Foi este Impressor muí nomeado entre nos pelas mili-

tas edicoes que produzírao seus prélos. Entre outras mere-

cem aquí particular memoria a da Entrada que em Por-

tugal fez D. Philippe I. de Portugal por Isidoro Velas-

ques em 1583. 4.° 1. vol. em Castelhano (Bibliotheca Has-

seana) =a dos Cercos de Malaca de Jorge de Lemos 1585
4.°= a da Tragedia, muy sentida, e elegante de Ignes de

Castro em 1587 12.°, que he a mesma de Ferreira com
alguma alteracao , sem nota de lugar; edicao rarissima de

que temos um exemplar= a da Elegiada de Luiz Perei-

ra de 1588 em 8.°= a do Discurso sobre a vida e morte

de Santa Isabel Rainha de Poi'tugal , com outras varias

Rimas em 151)0, em 4.° 1. vol.= a do Reportorio dos

tempos de Andró de Avellar 4.° tambem em 1590 sem

nota de lugar= Obras de Francisco de Sáde Miranda 1595.

1. vol. 8.°= Regimentó do Auditorio de Evora 1598.

Marcos Borges,

Era Impressor Regio em Lisboa por 1566, tempe -.,,

em que imprimió Paradoxo de Joao Cointha == Chronica di

Scandeberg. em 1587 —Regimentó de 10 de Dezembn

i
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\de 1570 dos Capitaes mores , e mais Capitaes , e Ofjiciaes

das Companhias de gente de cavallo, c de pe' 1571 = Ter-

ceira e quarta Parte da Chronica do Palmeirim de Ingla-

terra 1587. Este foi oque imprimió a Chronica do Flori-

zel em 1560.

Martim de Burgos.

Foi Impressor em Evora , e alli deo á luz entre ou-

tros os quatro livros de M.
e
Resende = De Antiqíiitalibus

Lusitania? em 1593. foi.

Pedro Craesbeeck.

Nos fins do Seculo XVI. comeeou de figurar o Im-

pressor Pedro Craesbeeck, com as edicoes que deo de seus

prélos. Em 1597 estampou nelles= Index Librorum prohi-

bitorum de mandato D. Jntonii de Mattos de Norogna, Epis-

copi Helvensis, Inquisit. Gcneralis Lusit. 1. \ol. 4.° e em
1598 = Doctrina militar por Bartholomeu Searion de Pa-

ria 1. vol. 4.° (Bibliotheca Hasseana). Continuou no Secu-

lo seguinte, e delle se conservao memorias ñas edicoes que

temos visto de 1603 até 1625. He rara a do Opúsculo in-

titulado : Chori Tragedia? qu& inscribitur D. Antonius XJH-

sipone 1604. com os Summarios dos Actos desta Trage-

dia {a). Esta Officina durou mais de hum Seculo em seus

descendentes.

Pedro da Rocha.

Foi parceiro de Joao Beltrao, com quem imprimió em
Braga o Sacramental de Clemente Sanches em 1539, de

que já fallamos.

Tom. VIII. R

(a) V. Faria na Europa P. III. O Senhor Rei D. Pedro II. fez

mercés grandiosas a seu filho Antonio Craesbeeck só pelos inuitos Livro*

que imprimió das Historias do Reino , dando-lhe tenca de 40 mil rei»

com o Habito para seu filho.
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Simao Lopes.

Foi Impressor em Lisboa nos íins do Seculo XVI.
Delle sao entre outras as edieoes= do Itinerario da Terra

Santa de Fr. Pantaleao de Aveiro. Lisboa 1593. 4.°== do

Naufragio e Lastimoso Successo da perdicáo de Manoel de

Souza em 1594 4.° = Dos valorosos feitos de Pimaleon

1598.= do Regimentó Náutico de Joáo Baptista Lavanha,

Cosmographo mor. Lisboa 1595. 1. vol. 4.°

Thomé Carval]io.

Consta-nos que fóra Impressor em Coimbra por 1569,
nao nos recordamos porém de ter visto edieoes suas.

Valentim Fernandes.

De Valentim Fernandes já fallamos ñas Memorias do

Seculo XV. (a) foi Alemao, da Provincia de Moravia , (¿)

e Escudeiro da Casa da Bamba D. Leonor, terceira n\u-

(a) Dissemos em nossa Memoria da Typographia do Seculo XV.
que suspeitavamos , que este Impressor fora o mesmo que Valentim de
Moravia, que imprimirá com Nicolao de Saxonia o livro de Fita C/iris~

ti: agora o afürmamos sobre as combinacoes que depois fizemos; prin-

cipalmente sobre a edicao das Coplas de Jorge Manrique, em que elle

se diz Valentim Fernandes da Provincia de Moravia: Leitao ñas Me-
morias Chronologicas da-lhe o sobrenome de Morao, pag. 467 §. 1000,

e com effeito o Márquez de Villa Real D. Pedro de Menezes na epís-

tola que lhe escreveo, llie chamou Moranum : com tudo ñas duas edieoes

da Grammatica de Estevao Cavalleiro, e na das obras de Marco Pau-

lo e de Nicolao Véneto, e na das Coplas de Jorge Manrique, só se

chama Valentim Fernandes: donde suspeitamos que houve equivocado,
e que Moranum, que deu occasiao ao sobrenome de Moráo , se deve-

ria 1er Moravum, nome de sua térra; sendo fácil na impressao por >i

por v.

(¿) Elle mesmo se chama Alemao na Prefacio á Tresladacjío do

Livro de Nicolao Véneto, que vem com os Livros de Marco Paulo: don-

de se ha de corrigir o lugar da iíibliotheca Lusitana, que o deo por Por-

tugués.
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lher do Senhor Reí D. Manoel («), he o primciro , e

mais antigo que apparece na frente cleste Seculo , continu-

ando em Lisboa com sua Officina Typographica por 1500:

nesse anuo escreveo elle a D. Pedro de Menezes , terceiro

Márquez de Villa Real
,

pedindo-lhe suas obras para as

imprimir ; a quena o Márquez respondeo por sua carta de

21 de Fevcreiro, que tem por titulo: Epístola ad J'alen-

linum Fcrdinanditm Morauwn Tt/pographiuit data 21 de

Vebruariy anno aparta Fiyginis 1500.

Este foi o que estampou as = Oracdcs , c Epístolas

de Cata/do Águila Sieulo, de que já fallamos, com as obras

do Márquez em Lisboa em 1500; de que ha exemplares

ñas Bibliothccas do Collcgio da Graca de Coimbra , e do

Real Collegio de S. Paulo da Uni.versidade, e na Corsinia-

na em Roma , como já notamos no Cap. II. das Cidades e

Villas etc. (5).

Teve parceria com Joáo Pedro Bonhomini de Cremo-

na , com quem imprimió = Catecismo piqueno da Doutri-

11a, e Instituieáo, que os Christáos lulo de crer, cobrar pa-

ra conseguir a Bcniaventuranca eterna : /cito por Diogo

Ortiz, Bispo de Ceuta. Lisboa 1504. 1. vol. fol. gothico

de que tambem já íizemos íueneao (Bibliotheca de Lisboa).

Outras edieoes suas podem ver-se no Cap. II.

Vasco Dias Tfyuco de Frexenaf.

Este Impressor asscntou sua Officina na Cidade do Porto,

e parece, que foi o primciro que alli exercitou a Arte Ty-

pograplúca naquelle Seculo [c, : forao parios de seus prélos

R ii

a Ássim se intitula na Prefacio dos Livros de Marco Paulo, que

imprimió em Lisboa.

(6) Pelo que se deve corrigir o lugar do erudito Espanhol Raymun-
do Diosdat no Spccimcn de prima origine Ti/porj. Hisp. átate, que diz

a pag. 7C. que nao consta do Impressor.

c Acaso seria párente de Freixenal, Meslie de Grammatica em Lis-

boa no Bairro das Escolas, de quem falla Leitao ñas Memorias da Uni-

versidade §. 1000. fol. 466, e 467.
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= o Espelho de Casados , era 1 5 4 = e as Conslitukucs

Sy/iodacs do Bispado do Porto , ordenadas pelo Bispo D.

Fr. Balthezar Limpo era 1541. fol. das quaes obras já de-

mos noticia no Cap. II. Yerb. Porto.

Vicente Alvares.

ÍVáo temos visto obras da Typographia deste Impres-
sor para darmos aqui maior noticia delle.

Vicente Fernandes Peres.

Este foi liura dos mais antigos Impressores
, que leve

Lisboa naquelle Seculo ; foi de sua Officina a rara edicao

dos Autos dos Apostólos era 1505.

CAPITULO IV.

Do merccimetito Typograplúco das Edicoes de Portugal

no Seculo XVL

I.

Dos caracteres.

Digamos alguma cousa dos caracteres de que a Typo-

graphia usou naquella idade , e do mais que pertence

á perfeicao desta Arte.

O carácter, que dominou era nossas Ofíicinas no prin-

cipio do Seculo XVI. foi o mesrao que já dclles se havia

senhoreado no Seculo antecedente , isto be , o golhico , ou

semi-gothico , ou entre o gotbico , e o redondo , que pro-

cedeo das depravadas letras Unciaes R.omanas, e particular-

mente da letra Toledana do Seculo XII. introduzida em
Toledo nos tempos de D. AíTonso IV. que imitárao os pri-

meiros Impressores Alemaes no Seculo XV {a).

(o) He huma especie de carácter ou letra
,

que em toda a parte
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Este carácter era militas obras era ainda tortuoso, in-

forme, falhado, e pouco claro como o fora no principio da

Typographia : com tudo em outras comecou de apparecer

com mais algum primor , e apuramento , formando-se as

letras de um modo mais claro, distincto, aceado, e elegan-

te , como se vé já ñas Edicóes da Regra , e Definicoes da

Ordem de Christo de 1504, do Catecismo pequeño do Bis-

po D. Diogo de Ortiz, do mesmo anno ; das Ordenacoes do

Reino de 1514, do Confessionario de Rezende de 1521
,

das Constituicoes de Braga de 1538, dos Capítulos de Cor-

tes, e Leis de 1539, e da verdadeira Informadlo das Tér-

ras do Preste Joáo , de Francisco Alvares de 1540, e de

outras. Depois andando o Seculo entrou a ter maior lim-

peza, e elegancia; e ficou mais direito, regular, desempe-

dido e claro , como já se acha na edicao da Fiammeta de

Boccacio de 1541, e nos Commentarios de Navarro ástres

ultimas Distinccoes de Penitencia de 1542, e em outras

obras.

Desta sorte continuou a estar de posse dos nossos pré-

los o carácter gothico ou semi-gothico ao meio do Seculo

XVI, e ainda até mais tarde ; humas vezes solitario , como
no principio ; outras alterado com o Romano , que se lhe

foi substituindo pouco a pouco. Com effeito ainda elle ap-

parece ñas Officinas de Lisboa por 1553 ñas Decadas de

Joao de Barros, e mais adiante em outras obras. Em Coim-

bra reinou ainda pelo mesmo tempo na Officina de Joao

Barreira , como se vé no Opúsculo de Alberto Magno De
adhccrendo Deo de 1553, na Historia de nossa Redempcao,

impressa por mandado de D. Leonor deNoronha em 1554 ;

na Traduccao da Historia de Eusebio de Cesárea por Fr.

Joao da Cruz no inesmo anno , e no Tratado Notavel de

se usou até ruáis do meio do Seculo XVI a que dáo varios nomes cha-

mando-lhe Bulla, Antigo e Gothico, sem mais motivo que o de sua con-

fusáo , e abbreviaturas, e tambem Venesiano ,
porque Nicolao Sansón o

levou a Venesa , e imprimió nelle muitos livros desde 1470 até 1482, e

finalmente teve tambem nome de Cakleirílha, ede Torlis ImpressoT Ve-

nesiano.
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huma pratica , que leve lium Lavrador com hum Reí da

Persia, de 15 GO ; e na Ofíieina de Joao Alvares no Trata-

do da Vida , c Martyrio dos cinco Martyres de Marrocos ,

de 1568. Em Evora estava elle em uso pelos mesmos an-

nos de 1554 , e aínda depois, como se m ostra da Homilía

de Jorge da Silva, e da Terceíra Parte de las grandes Ha-

zañas de los Principes D. Rogel de Grecia etc. O mesmo
succedia em Braga , como o prova a edicao do Breviario

Bracarense de 1549, reformado, e mandado imprimir pe-

lo Arcebispo D. 3Ianoel de Souza.

Além do gothico , ou meio gothico houve tambem o

Romano , o qual entrou ñas Ofíicinas de Portugal
,
pouco

depois que se espalhou pelas de Italia , e Franca. Já elle

havia comecado a apparecer em Coimbra por 1536 na ra-

rissima edicao de Antimoria, e outras obras Poéticas de

Ayres Barbosa ; na de Boecio de Divisiombtis , ambas edí-

eoes da OHicina do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e

no Tratado Moral dos Louvores , e Perigos por D. Sancho

de Xoronha de 1549, e em mais algumas outras daquelles

lempos : mas nao chegou a predominar, e a excluir a ru-

deza do carácter gothico , senao na declinacao já daquelle

Seculo.

Este carácter foi de duas~ castas , o Itálico, que pro- U

priamente se chamou Romano, e o Veneziano. A principio

usou-se muito em nossas Officinas do Itálico , ou Cursivo ,

que havia inventado Aldo Manucio no principio do Seculo

XVI á semelbanca da Escritura Manual, ou letra bastardi-

lla, o qual se tinha espalhado em toda a Italia, e em ou-

tras partes da Europa. Com estes caracteres, e de milita.

elegancia, já trabalhava em 1536 a Ofiicina de Santa Cruz

de Coimbra , como se ve da bella edicao da mesma Anti-

moria de Ayres Barbosa, e na das Poesías Latinas de Jor-

ge Coelho ao Cardcal Infante D. Aflbnso : trabalhava tam-

bem Luiz Rodrigues ñas suas edicoes , sendo huma boa

peca e amostra dellas a dos cinco Lívros. dos Problemas

de Antonio Luiz de 1550: trabalhava igualmente com o

mesmo apuramenlo Francisco Correa, de (pie deo boas pro-
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vas na edicao das Homilías do Cardcal Infante D. Henri-

quc de 1570. O mesmo fazia Pedro Craesbeek, por nao re-

íerirmos outros mais, o qnal o einpregou com muito aceio

ñas edicoes de Laüm de Diogo Bernardes de 1596, e das

Odes, Elogias, Ecólogas, e Cartas do Doutor Antonio Fer-

reira de 1598.

Os nossos nao contentes com o carácter Itálico , ou
Cursivo introduzirao tambem o Veneziano, ou carácter re-

dondo , e grosso, que Joao, e Yadelim de Spira haviao a-

presentado desde 1 i 69, e que muito úsáráo depois os mais

habéis Impressores de Veneza, que lhe íizerao dar o nome
de Veneziano. Este carácter se estabeleceo á maneira de le-

tra redonda, que corria , e era mais bem formada, que a

Itálica, e mais fácil de lér ; e se foi adoptando pelo tempo
¿diante em todas as Ofíicinas com preferencia ao Itálico

,

que por ser mais delgado , e miudo , se fazia molesto aos

olhos ; e se foi reservando para citacoes de menos exten-

sao, ou para obras mais pequeñas (#).

Deste carácter Romano bavia boa copia entre nos , e

muita parte delle assás limpo , claro , e aceado , e de bas-

tante elegancia, e formosura. Delle abundavao as Officinas

de Lisboa, principalmente a de Antonio Goncalves, de que
deo provas ñas edicoes das Leis extravagantes de 1569 , e

de Osorio de Pvebus Emmanuelis de 1571. Em Coimbra
liavia tambem primoroso carácter ñas Typographias de San-

ta Cruz , e de Joao Barreira , e Joao Alvares, de que po-

dem servir de amostra as Epístolas Selectas de S. Jerony-

mo, e os Commentarios de Navarro ao C. inter Verba X.
em 1544, e á Dist. de Poenitentia de 1562 a Chorografia

de Barreiros e as suas Censuras , e a Oracao Latina de D.
García de Menezes.

a Este carácter chegou a pór-se era desuso ainda entre os mesmos
Venezianos; mas depois de huma longa intermpcao veio a ser dominante
em Veneza, e em toda a Europa.
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II.

Do ornato Ti/pographico.

Continuavao no Seculo XVI os ornatos , e figurarías
,

que a Typographia havia herdado do Seculo antecedente

;

mas estes ornamentos com que ella costumava de relevar

as suas obras, erao pelo commum defeituosos , porque ha-

via pouca invencao , pouca ordem , nenhuma arte de con-

tornar na forma mais regular e agradavel o Desenho tao

necessario para a Gravadura, e Estamparía nao tinha feito

progressos consideraveís entre nos para poder dirigir os

Imaginarios, e Gravadores : elle era tosco, e a sua grava-

dura grosseira e rude : o capricho era a única regra , que

guiava a fantasía , e a mao dos Artifices. Nao havia gosto

para discernir o que convinha ñas fachadas, e frontispicios

dos Livros : entravao adornos que nao tinhao relacao com
a peca ; ornatos extravagantes , columnas com demasiados

floreios
,
pedestaes caprichosos , frisos cheios de mascaras ,

grifos, animalejos , e caricaturas ; ou arvores militas vezes

carregadas de cascos, escudos, capacetes, e córpos d'armas

pendentes , Satyros , e figuras humanas sem proporcao , e

outras rematando em peixes, e mais arabescos deste genero.

Com tudo em alg urnas edicoes apparece hum gosto

mais sao e depurado, como ñas de Antonio Luiz, que tra-

zem as suas portadas com maior elegancia , as columnas

com mais simplícidade , e as figuras com mais regularida-

de , e airoso lancamento, ainda que com varios arabescos

,

como na portada do Poema Vincentius de Resende. Os or-

namentos sao muitas vezes allusivos a cousas daquelle Se-

culo, e podem servir para espalhar luz sobre a sciencia do

Brazao, e Armería, sobre os hábitos, trajes, armas, etrem

de guerra, e sobre outros costumes do Seculo , e particu-

laridades da antiga Historia , em que tem que aproveitar

os Pintores , Gravadores, Imaginarios, Historiadores, Poe-

tas, e os mesmos Críticos.



DE LlITEK ATURA P O R T U G U E Z A. 137

III.

Das divisas dos Impressores*

O uso das divisas , ou insignias Typographicas no fim

das Obras, ornamento de que muito se serviáo os Impres-

sores de outras Nacoes, nao entrou muito pelo Seculo XVI

em Portugal. A Arte de Gravad ura nao tendo aínda feito

progressos entre nos , nao despertava nos nossos Impres-

sores a curiosidade , e timbre de mandar abrir emprezas

,

e assinalar as suas edicoes pelo ornamento e expressao das

divisas. Com tudo alguns liouve que se nao descuidáráo

de marcar com ellas suas obras , para mais se darem a

conhecer ao publico.

Valentim Fernandes conservou aínda neste Seculo a

mesma divisa de que havia usado no antecente , na edi-

cao da Historia do Emperador Vespasiano de 1496, ainda

que com alguma variedade-, e difíerenca , como se vé no

fim da Glossa sobre as Coplas de Jorge Manrique impres-

sa em Lisboa em 1501 a saber: em hum galhardo escu-

do hum Leao coroado , e em pe , e com grande cauda le-

vantada , com huma cédula ñas maos , que tem hum V
letra inicial de seu nome , e no meio della. huma bastea

ao alto com fita volteada ,
que remata em cruz , com a

letra por baixo Jsvwiy.
Luiz Rodrigues, insigne Impressor de Lisboa, usava

de por no fim de suas edicoes huma Serpente, ou Drago

com azas estendidas, vibrando a lingua farpada, com par-

te da cauda enroscada no tronco de huma arvore em que

se enlacava huma fita ou facha presa , e pendente do mes-

ino tronco, que se alargava, e estendia para os lados, com

a letra=Salus vitce=e junto da raiz do tronco , huma
pequeña cédula que dizia= Luduvicus Rudurici.= As-

sim se vé na edicao dos cinco Livros dos Problemas de

Antonio Luiz , do Livro de Patientia de Jorge Coelho ,

da obra verdad de la Fe, de Fr. Joao Soarcs ; do Commen-
Tom. FUL S
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torio de Verborum conjugationc de M.

e
Resende , c de ou-

tras mais
, que sahíráo de seus prélos.

Joao Alvares algumas vezes poz como divisa a Esfe-

ra , com a legenda em baixo : Spera in Deo, et fac boni-

tatem , como vem na edicao das Censuras de Gaspar Bar-

reiras de 1561 e mesmo usava seu parceiro Joao Barreira,

como no principio do Memorial dos perdoes , impresso em
Lisboa e em outras obras.

Pedro Craesbeeck, outro impressor de grande nome
entre nos , tomava por armas hum escudo , e hum gyra-

sol voltado para o Sol, que do alto o attrahia , tendo na

orla esta letra= Trahit sua quemque voluptas= como
se acha entre outras na edicao dos Poemas de Antonio Fer-

reira.

IV.

Do papel das Edicdes.

Quanto á materia sobre que estampárao os Livros no
principio do Seculo XVI , ainda se empregou alguma vez

o pergaminho : ainda boje sao testemunbas disto os dois ra-

rissimos exemplares , que existem na Real Bibliotbeca de

Lisboa da edicao do Confessionario de Resende de 1521 por

Germao Galbarde , e da Chronica do Condestabre D. Ñu-
ño Alvares Pereira de 1526 fol. pelo mesmo Galharde, a

edicao segunda das Ordenacoes do Senbor Rei D. Manoel

de 1514, por Joao Pedro Bonhomini em pergaminbo fino;

hum exemplar tambem rarissimo das Ordenacoes da India

pelo Senhor Rei D. Manoel de 1520, que possue a esco-

Ihida Bibliotbeca do Illm. Monsenhor Fcrreira ; a Epísto-

la Latina do Senbor Rei D. Manoel ao Papa Leao X. De
victoriis nuper in Jfrica habilis datada de Lisboa de Outu-

bro de 1513 em pergaminbo, de que temos hum exem-

plar : edicao que se deveaccrescentar em Barbosa ; e o tomo
I, da Vida de Christo de Alcobaca , que se conserva na

Livraria de S. Francisco da Cidade.
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O papel porém foi mais usado , e o que logo conti-

nuou a servir com exclusao quasi total do pergaminho fora

dos Livros Coraes, ou Rituaes
;
porque se bem era de me-

nos consistencia , e duraeao, era com tudo menos dispen-

dioso para a economía dos trabalhos Typogra piucos. O pa-

pel tendo entáo muito consumo, comecou de se apurar, e

tomar huma cor mais branca , no que se excedía ao do

Seculo antecedente
,

que era um pouco baco ; mas fiea-

va-lhe inferior em oulras cousas
;
porque pela maior par-

te era mal fabricado , e o seu corpo nao tinha a consis-

tencia e textura, do que havia no Seculo XV.

APPENDÍCE I.

Dos Privilegios , e ko?iras dos Impressorcs de

Portugal.

RE s t a dizer alguma cousa dos Privilegios , e hon-

ras dos Impressores naquellc Seculo : a Arte Typo-

graphica , ou da Impressao havendo sido hum feliz inven-

to , que muito concorreo para facilitar as grandes despe-

zas e incommodos da escritura manual, e a acquisicao das

produccoes litterarias , e promover e propagar os eonheci-

mentos humanos em todo o genero , nao podía deixar de

merecer as attencoes dos povos civilisados, e dos Principes

para lhe darem bom recebi mentó e honra em seus Esta-

dos. Assim que foi ella havida entre nos por muito nobre

Arte e por mui dignos de distinecao e estimacao os seus

Obreiros. Bem o mostrou o Senhor Rei D. Manoel, gran-

dioso Protector das Letras , e das Artes
;
por quanto ain-

da antes que Luiz XII. de Franca privilegiasse os Impresso-

res reconhecendo as militas vantagens, que delles nos podiáo

vir com tao preciosa Arte : comecou de os contemplar e

animar neste Reino fazendo-lhes mereé e graea
;
porque

a Jacob Combreger Alemao , e a todos os mais Impresso-

res Christáos concedeo os Privilegios, liberdades'; e hon-

ras, que haviáo , e deviao haver os Cavalleiros de sua

S ii
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Casa Real

,
por elle confirmados

,
posto que nao tivessem

armas , nem cavallos segundo as Ordenaeóes ; determinan-

do que por taes fossem tidos e havidos em toda a parte

,

com tanto que possuissem de cabedal duas mil dobras de

ouro, e fossem Christaos velhos, sem raca de Mouro, nem
de Judeo (a)..

APPENDICE II.

Breve noticia das Cidades , Villas , e longares em
que tem havido Typographia Portugueza nos

Seeulos XFII , e XFIII.

AS noticias das Cidades , Villas , e Lugares , em que*

houve Typographia permanente , ou só portátil no Se-

cuto XVI. julgamos curioso e útil accrescentar em resu-

mo , e como por digressao no fim destas Memorias por or-

dem alfabética , as que tocao aos Seeulos XVII. e XVIII..

sobre as térras de Portugal, e defóra, aonde houve estampa

de.Livros Portuguezes. Além de Lisboa, Evora, Coimbra

,

(a) Luiz XII. privilegiou os I mpressores , e Livreiros da Univer-

sidade de Park em 1515 , v. Dicción, de Trevoux tom. III. Col. 910
in fine; e o Senhor Rei D. Manoel já em 1508 os havia comtemplado
como consta de sua Carta dada na Villa de Santarem a 20 de Feverei-

io daquelle anno; a qual existe na Torre do Tombo, donde a requerí»

mentó de Miguel Deslandes, Impressor, se tirou hum traslado por man-
dado do Senlior Rei D. Pedro 11 , e Sellado com as Armas de seu Sello

Real, em Lisboa a 27 de M«tio de 1 (586 . o que referen! Leitao ñas

Memor. Chronol. da Universidade § 288. fol. 118, e 119. e Souza na
Hist. Geneal. Tom. IV. pa^. 134. Póue vér-se o Privilegio por inteiro

no I. Tomo da Synopsis C/ironologica do erudito escritor José Anastacio

de Figueiredo a pag. 164 e 165.

Da nobre.-a dos Impresores em geral pódeconsultarse Otalora, Joáo
García, e Tiraquello de Nobilitate , e os Authores que e>creverao das

Leis de Hespanha , ñas qnaes se trata da Nobresa , e requesitos necessa-

ríos para ella, Matheus Tamborini in Decálogo lib. IV. cap. III. n. 7.

e D. 5. Esteváo Tórculo Liv. IV. de Imperio ct Philosophia Gallorum:
• Torrecilha tom. II. de Consultas cap. 5 fol. £25. Entre nos nao pa-

decen) duvida na nobresa, os que tem dois I mpressores.
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Porlo , e Braga ,
que eontinuárao com seus antigos pré-

los, figurárao com produccoes Typographicas os seguintes

lugares (a).

Alenquer.

No termo de Alenquer entrou hum prélo portátil ,

que para lá transferio Vicente Alvares , levando-o de Lis-

boa para a Quinta chamada do Mascóte , no qual estam-

pou em 1612a Arte Militar de Luiz Mendes de Vascon-

cellos , obra ja de raridade.

Bemjica.

O Lugar de Bemfica ñas abas de Lisboa teve tam =

bem por algum tempo hum prélo portátil , que ali pos

Geraldo da Vinha no Convento dos Religiosos Dominica-

nos : nelle se estampou a. primeira parte da Historia de S.

Domingos de Fr. Luiz de Sousa 1623. 1. vol. fol.

Benavente.

Tambem para Benavente se traspassou hum prélo por-

tátil de Lisboa ,
qual foi o de Matheus Donato , que ali

imprimió a. segulnte obra= Sanctissimi D. N. Papa e Pau-

li V. statuto ?iuper emisso in confessariosfcerninas sollici-

tantes in co?ifessione mota? soluta? quastiones aliquot Au-
ctore Domino Roderico á Cunha Juris Canonici Conimb.

Doctore. Benavente apud Matheum Donatum Anno Do-

mini 1611. 1. vol. i.° (Real Bibliotheca de Lisboa e Li-

vraria de Enxobregas).

(a) As edicoes de Livros Portuguezes em Amesterdao, Hamburgo,
Oxford, Trangambar, ou Tranquebar , e Batavia , e em outros paizea

estranhos pódem procurar-se em nossas Memorias de Litteratura Sagrada
dos Judeos Portuguezes dos Seculos XVII, e XVIII, e na outra sobre

algumas Tradúceles, e edicoes Bíblicas nos tom das Memoriai
de Litteratura Portugueza.
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Buctllas.

Bucellas , Lugar ñas vizinhancas de Lisboa", hospedou

por alguns mezes hum prélo volante, que foi o de Pedro

Craesbeeck , Impressor de grande nome ; no qual se im-

primió em 1644 a Arte de Reinar de Antonio de Carva-

lho de Parada, Prior da mesma Igreja de Bucellas 1. vol.

fot.

Cantao.

Em Cantao , térra do Imperio da China , houve tam-

bera Typographia dos nossos : della porém nao temos vis-

to outra obra senáo a seguinte : Considerarles proveitosas

para qualquer Christao viver bem , e alcancar a bemave?i-

turanca, por hum Padre da Companhia de Jesús 1681.

1. vol. 8.° em papel Chinez (Real Bibliotheca de Lisboa).

Camota.

Na Camota houve hum prélo portátil por algum tem-

po , que mandou ir de Lisboa o Guardiáo do Convento

dos Capuchos, que ali ha, o qual fez imprimir em 1627

por Antonio Alvares o Livro da obrigacao do Frade me-

nor , em que se tratáo as cousas ,
que está obrigado a

guardar. Author Fr. Dámaso da Presentacdo Jilho da Ca-

sa de N. Senhora da Insua, da Provincia de S. Antonio

de Portugal 1. vol. 8.° (Livraria de Enxobregas).

Goa.

Ainda no Seculo XVII. continuava em Goa huma of-

ficina Typographica. Veja-se o que notamos sobre a Typo-

graphia no Seculo XVI. no cap. II. v. Goa.
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Iliang Xa/2.

Em Hiang Xan , ou Hanchen no Imperio da China,

em que os Jesuítas tinháo urna casa de Residencia, hou-

ve huma oíficina Typographica na qual se imprimió= o

Livro da Relación sincera, y vcrdadeira de la justa defen-

sión de las regalías y Privilegios de la Corona de Portu-

gal en la Ciudad de Macáo. . . . escrita por el Doctor D.
Félix Leal de Castro , en la misma Ciudad a 4 de Febre-

ro de 1712 fol. He impressa em papel Chinez. (Real Bi-

bliotheca de Lisboa).

Lordétto.

No Mosteiro de Lordéllo na Provincia de Traz os

Montes esteve por algum tempo hum prélo portátil , em
que se estampou a obra do Doutor Luiz Correa , Abbade
de Lordéllo , e Lente da Faculdade de Cañones na Univer-

sidade de Coimbra , intitulada= Relectio ad Cap. ínter

alia de immunitate Ecclesiarum In Monasterio de Lordéllo

per Joannem Rodericum. Anno de 1626. 4.° (Real Bibiio-

theca de Lisboa).

Macáo.

No Seculo XVII. continuou a Typographja de Macáo,

de que sabio entre outras aseguinte edicao da= Arte Bre-

ve da Lingua Japóa tirada da Arte grande da mesma
LJnguG. Macáo no Collegio da Madre de Déos 1624. 1.

vol. 4.° He obra do Padre Joao Rodrigues Girao, Jesuíta,

natural da Villa de Alcochete (Bibliotheca da Real Caga

de Nossa Senhora das Necessidades) c he esta huma das

obras ,
que se bao de accrescentar na Bibliotheca Lusitana

de Barbosa.

Continuou no Seculo XVIII. a mesma Typographia, e

nella se estampou= Jornada de Joao Tarares por Vel-
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les Guerreiro em 1718 fol.= Jornada que Antoiiio Al-

buquerque Coelho , Governador , e Capitao General da Ci-

dade do Nome de Déos de Macáo na China , fez de Goa
até chegar á dita Cidade de Macáo. = Nao tem nome de

Impressor , nem anno de edieao; foi porém impressa de-

pois de 1718, como se collige da mesma obra ; he em
papel Chinez , e em folhas dobradas , segundo o uso das

Impressoes da China (Real Bibliotheca de Lisboa e a nossa).

Nangazachi.

Em Nangazachi , térra e Cidade Episcopal do Japáo,

e porto , aonde desembarcavao os Navios Portuguezes , ti-

verao os Jesuitas no seu Collegio , e Seminario huma of-

ficina Typographiea : della foi produccao entre outras a

edieao da obra intitulada = Flosculi de Virtutibus , et

vitiis ex veteris et novi Testamenti , et Sanctorum Docto-

rum , et Philosophorum Jloribus selecti 1610. 1. vol. He
composicáo do Padre Manoel Barreto Jesuíta, (a)

Rio de Janeiro.

O trato da Arte Typographiea
, que havia penetrado

na Azia , nao teve a mesma entrada no Brazil: só no raeio

do Seculo XVIII levanten Antonio da Fonseca huma of-

ficina na Cidade do Rio de Janeiro; mas foi ella de muí
curta duracao

, porque se mandou logo desfazer , e abolir

por ordem da Corte. Apenas sabemos que nella se impri-

mió em 1747 a Relacíio da entrada ,
quefez o Bispo D.

Fr. Antonio do Desterro Malhciro , escrita por Luiz An-
tonio Rosado da Cunha. 4.°

(a) Deve corrigir-se o lugar da Bibliotheca Lusitana, em que por

descuido do Amanuense, ou do Impressor, se poz o anno de 1510,
por ÍClO.
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Salsete , em Rachol.

Aínda no Seculo XVII. permaneceu a Typographia de

Rachol, de que sao testemunhas duas obras, que aqui po-

mos de raridade e estimacuo= Doutrina Christd em Lin-

gua Bramafia Canarim pelo Padre Thomas Estevao Je-

suíta no Collegio de Rachol 1622 8.° (Real Bibliotheca de

Lisboa) ===== Arte da Lingua Canarina do raesmo Author ,

accrescentada pelo Padre Diogo Ribeiro 1640.

Viana.

Viana do Minho , Villa em oulro lempo de grande

trato , e granjearía , entre as mais Artes , que chamou a

si , convidou tambem a Typographia. Para ali foi Nicolao

de Carvalho
, que imprimió em 1619 a Vida de D. Fr.

Bavtholomeu dos Mart¡/res, escripta por Fr. Luiz de Souza.

Filia Virosa.

Villa Vicosa vio tambem hum prelo naquelle Seculo

que parece, que ali haviao mandado erigir os Serenissimos

Duques de Braganca , pelo seu Impressor Manoel de Car-

valho. Sabemos de dois Livros que ali se estampárao, quaes

íbrao == Desmayos de Maio de Diogo Ferreira de Figuei-

róa , em 1635. 1. vol. 8.° impresso no Paco Ducal. =Os
Tres tratados de Andrc Antonio de Castro. De Febrium
curdtione ; de simplicium Medicamcntorum facúltate ; e De
qualitatibus alimentorum em 1636. 1. vol. fol.

Lista dos Imprcssores no Seculo XVIII.

Accrescentamos aqui a Lista dos Impressores do Se-

culo XVIII. de que podemos haver noticia; porque fíqucm
seus nomes em mais viva memoria, como de Artiíices de tuo

Tom. VIH. T



HG Memoria s

útil, e nobre Arte; c se veja ao mcsmo tempo o grande nu-
mero dos que nella se occuparao naquella idade (a).

Antonio Alvares , que continuou com sua Typographia nes-

te Seculo.

Antonio Craasbeeck,

Antonio Pedroso Galrao,

Antonio Pinheiro,

Antonio Rodrigues de Abreu,
Bernardo da Costa de Carvalho,

Diogo Gomes Loureiro,

Diogo Soares de Bulhoes,

Domingos Carneiro,

Domingos Lopes Rosa,

Francisco Yillella,

Fructuoso Lourenco de Basto,

Gerardo de la Vinha,

Goncalo de Basto,

Henrique Tálente de Oliveira,

Joao da Costa o Velbo,

Joao da Costa o Moco,
Joao Galrao,

Joao Rodrigues,

Jorge Rodrigues,

José Antunes,

José Ferreira,

Lourenco de Anveres,

Lourenco Craasbeeck de Mello.

Luiz Estupinhao, ou Estupinan,

Manoel de Araujo,

Manoel de Carvalho,

Manoel Dias,

(a) O curioso escritor Fr. Nicolao de Oliveira no Livro das Gran-
dezas de Lisboa Trat. VI. Cap. VIII. dos officiaes que nella ha a pag.
9t>. so numera tres Impresores no lempo em que escreveo que foi por

ll)19, e 1G-20 em que ja devia liaver muitos dos que aqui vao apun-
tados.
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Manocl Gomes de Carvalho,

Manoel Lopes Ferreíra,

Manoel Roiz de Almeida,

Manoel da Silva,

Mattheus Dónalo,

Matlheus Pinheiro,

Mattheus Ribeiro,

Matlheus Rodrigues,

Mathias Rodrigues,

Miguel Deslandcs,

Miguel Manescal,

Nicolao de Carvalho,

Paulo Craasbeeck

,

Pedro Craasbeck

Pedro Gracia de Paredes,

Theotonio Dámaso Craasbeeck de Mello,

Theotonfo Dámaso de Mello,

Vicente Alvares.

Lista dos ImprcssQi'es Regios no Sccnlo XVII.

Forao honrados com titulo de Tynographos Regios

os seguintes

:

Antonio Alvares,

Antonio Craasbeeck,

Diogo Gomes Loureiro,

Henrique Valente de Oliveira,

Joao da Costa o Velho,

Joáo da Costa o Moco,

Lourenco Craasbeeck,

Manoel Gomes de Carvalho,

Miguel Deslandes,

Nicolao de Carvalho,

Theotonio Craasbeeck,

Theotonio Dámaso de Mello,

T ii
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MEMORIAS HISTÓRICAS

Sobré alguns Mat/temáticos Portuguezes, c Estrangeiros

Domiciliarios em Portugal, ou ñas Conquistas.

Por Antonio Ribeiro dos Santos.

CAPITULO I.

Da Natureza dos Estudos das Silencias Matemáticas

,

c da sua utilidade.

Entre as Sciencias Naturaes, que mais podem contri-

buir para dar vigor e claridade á Razao do Homem ,

tem por certo o priraeiro e mais honroso assento as Ma-

thematicas, sublimes produccoes da mais exacta Filosofía:

ellas se apoiao sobre um pequeño numero de principios

evidentes
,

que nao tem ambiguidade nenliuma nos seus

termos, isto he, sobre objectos, de que todos temos ideas

claras
,
quaes os números, e as dimensoes da exlensao, cm

(¡ue se demostra tudo , o que se prelende, nao se servindo,

senao de axiomas , ou de proposicoes
,

que delles imme-
diatamente se deduzem , e se tornao outros tantos princi-

pios para o conhecimento das verdades simples.

Xiío entenda porem
,
que seus trabalhos se empregao

tao sómente na indagacao de verdades simples ; oceupao-se

tambero na averiguaeao de verdades compostas , e depen-

dentes entre si humas das outras ; ajudando-se em tudo

dos dous Mcthodos
, já da Si/nthcse ou Composieao , que

forma o corpo de huma sciencia inteira , já da Analyse,

ou Rcsolucáo
, que resolve as questoes particulares. As-

sim esta Sciencia conduz o homem , como pela mao , e
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dirige com facilidade e firmeza os progressos do seu enten-

dimento na investigacao das verdades Fysicas da natureza;

e o que muito importa , em toda a carreira das Artes , e

das ¿ciencias
;

por quanto ella faz , que pelo habito de

se seguir constantemente os seus principios , venha o nos-

so espirito a adquirir em geral huma grande sagacidade

,

clareza, exaccao, e ordem para toda a averiguacao da ver-

dade em qualquér genero , isto he , huma lógica lumino-

sa ,
para melhor se poder discernir o verdadeiro e o falso,

o bom e o máo , o justo e o injusto.

Pelo que bem se alcanca , quanto o estudo da Mathe-

matica além de seus objectos proprios e primarios , a que

dirige as suas operacoes, pode servir para facilitar, e aper-

léicoar as mais Sciencias Fysicas , e todas as Artes Me-

chanicas , e Liberaes , que dependem dellas ; e para aju-

dar por seus Methodos e Hábitos constantes de discorrer

exacta , c ordenadamente , as mesmas Sciencias Moraes ,

Civis , e Políticas, as quaes pela multiplicidade , e com-

plicacao mui frequente de seus principios , máximas e di-

ctados ; e pela falla geral de evidencia Fysica , necessitao

de ser tratadas com a exaccao, que sua natureza pode per-

mittir , e com a ordem , distinccao e arranjamento , que

mais possa por os seus resultados em clareza , certeza e

seguranca. Tal foi , e he a natureza , destino e influencia

das Mathematicas.

Conhecérao os Antigos estas vantagens ; e Egypcios

Gregos e Árabes cultivárao estes estudos com muito ar-

dor. As nacoes modernas , mais civilisadas , aproveitando

a doutrina , que elles nos tinhao deixado , adrantárao ma-
ravilhosamente por suas novas observacóes e meditacoes os

progressos desta Sciencia ; e applieárao as suas regras , e

os seus methodos a todas as Sciencias Fysicas, com o que

sobremaneira alargárao a esfera dos conhecimentos hu-

manos.

Portugal foi um dos Reinos , que amou as Mathe-

maticas, e Ibes dco as suas allencóes , ora mais, ora me-
nos, segundo as diversas condiedes dos tempos; e muito
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particularmente as dirigió para uso da ¡N'avegacao , por ser

o que muito convinha a huma Nacao Marítima , e de tao

bella posicao no Occidente; que tenipo houve já , em que

foi a primeira Potencia Marítima de toda a Europa , e

aínda o podéra ser hoje , se fossemos tao activos , e cuida-

dosos era conservar nossa Marrana, como o fomos de prin-

cipio em a crear com tanta gloria.

Do que fizerao , ou escreverao nestas Sciencias alguns

nossos , e ainda os estranhos , domiciliarios entre nos

,

maiormente em relacao as Sciencias Náuticas , fallaremos

nesta Memoria , tendo por fim compilar noticias varias e

dispersas, que aqui unidas em hum só corpo
,
possao me-

lhor servir , se for possivel
, para huma parte da Historia

Litteraria destes Reinos: limitando-nos a fallar nao de to-

dos os Mathematicos , o que demandaría maior obra , do

que huma simples Memoria , mas só de alguns delles ; e

assim mesmo nao de tudo , o que escreverao , ou fizerao ,

mas só de huma parte de seus feitos , e das obras , que

podemos ver . ou de que houvemos maior informacáo e

noticia.

CAPITULO II.

Dos Eslucíos Matlicmaticos nos primaros Lempos da

Monarchia até os fais do Reinado do Scnhor

D. Affonso ir.

s primeiros Seculos da nossa Monarchia , mais guer-

reiros que litlcrarios , nao nos apresentao noticias de

cstudos Mathematicos entre os nossos. Ainda em tempos

do Senhor Rei D. Diniz, tao amador das boas Letras , e

fundador das Escolas Geraes , nao houve lembranca de as

contemplar , como bem mereciáo , entre as sciencias , que
entao se mandarao ensinar ñas Escolas de Lisboa , e de-

pois na Universidade de Coimbra
, para onde forao tras-

ladadas ; descuido
, que entao foi geral em quasi todas as

Escolas das Nacocs Europeas, porém mais notavel naquel-

le Príncipe, a (jiiem o cxcmplo de sen Avó D. AlTonso
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de Castella , que muito amou as Sciencias Mathematicas
,

e protegeo seus Sabedores, podia ter excitado para lhes dar

assento , e domicilio em Portugal , quando nao bastassem

os exempíos do Imperador Frederico II. , que fez tradu-

zir -as Taboas de Ptolomeo no Seculo XII. , e os do He-
breo Hazan , e do Árabe Alboacen , e doutros

, que mui-

to figurárao dentro da mesina Hespanha e no mesmo Se-

culo.

No Reinado de seu filho o Senhor D. Alfonso IV. ,

he que o estudo das Mathematicas comecou de se intro-

duzir neste Reino: consta
, que aquelle Principe era muí

dado ás especulacoes desta Sciencia , e particularmente ás

de Astronomía ; e que por esta causa nao só alguns 3Na-

cionaes , mas tambem estrangeiros, assim Mouros , co-

mo Judeos , que viviao em Portugal , cuidavao disvelada-

mente desta Sciencia , como coizas , de que tao grande

Principe levava contentamento. Comtudo parece , que a

maior parte dos cuidados dos estudiosos se encaminhava a

Astrologia Judiciaria , como succedia em outras partes

;

em que se fazia applicacao dos conhecimentos das Esferas,

para se formarem conjecturas, e prognosticos sobre os tem-

pos , e as pessoas pela observadlo do aspecto dos Plane-

tas , e conjunccao dos astros predominantes, e influencia

das estrellas ; estudo
, que muito se propagou ñas Hespa-

nhas pelas obras Astrológicas dos Hebreos, e dos Árabes:

maiormente de Sohalda Ben Baschar Ben Hanni , escritor

do Seculo oitavo , ou nono, que grande applauso teve em
toda a Europa.
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CAPITULO III.

De alsruns Mabhematicos nos Reinados (los Senhores

D. Duarte , e D. Aff'onso V.

Os verdadeiros Estudos das Matheraaticas nao tomárao

maior vóo senao no Seculo XV. , e mais do que se

poclia esperar da condicao daquelles tempos , em que es-

tas Sciencias se achavao desprezadas , ou esquecidas em
quasi toda a Europa , apenas cultivadas dos Árabes e dos

Hebreos , e muí pouco dos Christaos : verdaderamente no

Reinado do Senhor D. Duarte , he que comeeou de appa-

reeer com dignidade e hizimento a primeira scena destas

Sciencias
,
que continuou no do Senhor D. AíTonso V. A

JXavegacao
, que naquelles tempos se dirigía para as Cos-

tas de África por causa de nossas guerras e conquistas ,

deo occasiao a se promoverem os Estudos Mathematicos

,

principalmente os da Cosmografía , e Astronomía , bazes

da Sciencia Náutica. O Senhor D. Duarte, Rei filosofo, que

magoa foi, que nao reinassc por mais tempo , e com me-
llior ventura, amou muito estas Sciencias, e lhes deo soc-

corro , quanto o permittirao os tristes acontecimentos de

seu tempo. Foi mostra de seu interesse nestes estudos o

discurso da observacao , que elle fez , da lúa
,

que com
outros saino irapresso no Tom. I. das Provas da Historia

Genealógica da Real Casa Portugueza de D. Antonio Cae-

tano de Sousa de pag. 529. até 558;

O Senhor D. Affonso V. seu filho nao deixou de ter

luzes desta sciencia , como se pode inferir , sabendo-se ,

que escreveo hum Discurso , em que pretendeo mostrar

,

que a Constcllacao chamada Cao Celeste constava de vinte

c nove estrellas , e a menor de duas.

Na época destes dous Principes parece se erigió a

Cadeira de Mathematica , que houve entre nos: ella já ÍI-.

gura em 1435 na Universidade, que o Senhor D. Fernán-
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do , bisncto do primeiro Instituidor della , havia já antes

transferido de Coimbra para Lisboa por 1375 (a).

Entao florecerao alguns homens nestas Sciencias.» e en-

tre elles figurou o Agostiniano Fr. Joáo Gallo Lente de

Mathemalica na nova Universidadc pelos annos de 1435 (b).

Distinguio-se com brado de grande nome M.
e
Abra-

ham Guedelba ou Gadelba , Hebreo Astrónomo , e Cos- Abraham

mografo do Senbor D. Duarte , homem versado na histo-

ria das cousas da Geografía de África, e milito dado parti-

cularmente á Astronomía , mas grandemente affeicoado á

Astrologia Judiciaria : este foi , o que aconselhou aquelle

Principe em razao de melhor agoiro, que dilatasse a hora

da sua Acclamacao (c). O que porém leva todas as nossas

attencoes nesta época he hum de nossos Principes, que, se

nao foi Monarcha, digno era de o ser , e de presidir a to-

das as Nacoes do mundo ; Principe Filosofo, que empregou

toda a sua vida , e toda a sua Filosofía em fazer bem á

sua Patria.

O Infante D. Henrique , filho do Senhor Rei D. q i n fante

Joao I., e da Senhora D. Filippa , irma de Henrique IV. D. Henri-

de Inglaterra , e Duque de Viseo foi o que primeiro vol- <l
ue -

,tou as especulacoes na Mathematica até allí esteréis para

a practica, e as fez servir com grande fructo á Marinha ,

e Navegacao destes Reinos. As Mathematicas até entao nao

haviao medrado, como convinha, ñera dellas se havia feito

applicacao aos objectos uteis das Sciencias Fysicas , e das

Artes , a que podiáo servir de illustracao , e apoio, prin-

cipalmente á Cosmografía , e á Náutica
,

que muito im-

Tom. FUL V

(o) Acaso foi ella instituigao do Infante D. Henrique , que tendo

feito em 1 43 1 doacao das proprias casas, em que vivia, á Universidade

de Lisboa , dotando-a de grandes rendas; e ennobrecendo-a com grandes

Mestres , lhe estabeleceria Cadeira de Mathematica, que até allí nao
tinha , pois que elle amou e aproveitou muito esta Sciencia.

(b) Fr. Antonio da Puriíicacao na Chroniea dos Agostinhos P. II.

u
L. VII. Tit. I. §. III. foi. 215. Col. I. Leitáo ñas Notic. da Uni-

* versidade ao anno 1435. §.7-44. f. 338 e do anno 1521 §.996 f. 645.

(c) Rui de Pina na Chroniea do Senhor D. Duarte. Cap. II.
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portaváo a hum Reino marítimo , como o nosso. Faltara

pois ainda hum Genio Creador , que as fizesse mudar de

face
, que lhes desse direccao , e as aproveitasse ; e esta

gloria estava reservada para o Infante D. Henrique.

Este Principe , dotado de sabedoria , de zelo , e de

constancia verdaderamente Real , tao famoso ñas Artes

da paz , como ñas da guerra , foi verdaderamente o que

deo azas aos Estudos Mathematicos, para voarem á rcaior

altura , do que até allí tinhao subido. Erao estes estudos

até allí raros, mais o erao ainda nos Principes; e elle os

cultivou com hum ardor extraordinario , como se nao ti-

vesse nascido para outro íim.

Depois que por suas accoes militares em África illus-

trou o nome de Principe com o de valeroso Soldado, abrin-

do novas portas a victorias de nossa gente ; voltou seus

magnánimos pensamentos a fazer o mar hum theatro de

suas conquistas. Versado nos conhecimentos das Mathe-

maticas , e entendendo bem , de quanto elles podiao ser-

vir para os progressos da Náutica , concebeo o grandioso

projecto do descobrimento de novos mares e Costas de Áfri-

ca , com que se abrisse caminho para a India , e muito

se accrescentasse a grandeza e opulencia da Coróa destes

Reinos.

Para este flm comecou por buscar noticias por via dos

Mouros de Barbería de todas as coisas , que pertenciáo á

Geografía daquelle continente , e suas gentes já convizi-

nhas
, já remotas: e procurou haver padroes de Mappas e

Cartas , de que muito se ajudasse ; sendo huma dellas , a

que trouxera seu irmao o Infante D. Pedro, quando se re-

colheo a Portugal de suas peregrinacoes , e viagens ; na

qual estava delineada a Costa marítima de África com o

Cabo da Boa Esperanca (a).

As noticias
, que diligentemente procurava , unia a

licao de alguns escritos antigos de Carthaginezes, Gregos,

e Romanos , a que muito se deu , em que achava opi-

nioes e factos
, que serviao a seu proposito ; e aproveitou

(a) Peja-se a Nota A no Jim desta Memoria.
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a leitura das viagens modernas de Marco Polo , e de ou-

tros ,
que muito o excitavao (a) ; e de todos estes conhe-

cimentos ; e das combinaeocs e induccocs , que delles ti-

rava , vcio a perceber a redondeza do Orbe , a unidade e

immensidade do Océano, e a junccao , oti livre communi-

caoao do Mar Atlántico com o Mar Indico ; e por conse-

guinte a possibilidade da circumnavegacao de África, e dos

descobri méritos marítimos de suas térras.

Demovido destas altas ideas , deixou a Corte , c foi

assentar a sua residencia no Reino do Algarve no lugar de

Sagres junto ao Promontorio Sacro , ou Cabo de Sao Vi-

cente á vista do Océano Atlántico, dispertador continuo

do seu espirito
, que o animara a por era pratica os seus

projeclos. Ali erigió hum observatorio Astronómico, o pri-

meiro
,
que tiremos : chamou a si muitos homens sabios,

Capitaes animosos , Pilotos experimentados , e Mestres da

Navegacao , convidando-lbe sua fama estrangeiros ¡Ilustres

de quasi todas as Nacoes da Europa, que vierao ofTerecer-

se em seu servieo : fez com elles o seu Paco huma escola

de estudos e applicacoes Mathematicas , e hum Seminario

de Geógrafos , dé Astrónomos , e de Náuticos , que davao

luz aquellos tempos : adiantou alguns dos instrumentos

Náuticos : inventou , ou pelo menos aperfeicoou o Astro-

labio para se acliar por elle a altura dos astros , e o No-

cturlabio , para se saber
,

quanto a estrella do Norte es-

lava mais alta , ou mais baixa que o Polo , e que hora

era da noite : e fez applicar eficazmente o uso da Bussola

ás navegaeoes do Océano (b).

Próvidos destes auxilios e soccorros , e com sabias in-

struccoes e regi montos enviou seus Argonautas a tentar no-

vos mares e acommetter etraspassar o temeroso Cabo Boja-

dor, que por lancar e bojar muitas legoas para a Loeste ,

V_u

(a) Vejase a Nota B no finí desta Memoria.
(b) Fallamos tanibeui disto eni outra Memoria, que temos prom-

eta sobre a Novidade e Resultados da Navegacao Portugueza no Se-
cuto XV.
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entrando pelo Océano dentro , e pelos tnedonhos baixos e

restingas ,
pelo novo movimento das agrias , e pelas em-

polas e fervedouro das ondas , era a todos pavor e medo ,

como padrasto allí posto pela Natureza, para fechar aquel-

Íes mares incógnitos , e vedar a passagem a todos os nave-

gantes da Europa.

Quebrado este encanto formidavel ,
proseguio entáo

com novo ardor nos mais descobrimentos para o Sul ,
pe-

las Costas da JXumidia e Nigricia , e por toda a de Guiñé

até a Serra Leoa , ena que ella acaba 15 graos da linha

equinocial ; no que avancou muito mais longe, do que foi

em nosso conceito , a viagem e descobrimento do Almi-

rante Carthasúnez Hannon , tao celebrado na anti¿a His-

toria [a).

Nesta empreza
,
que tao bem Ihe succcdeo em muita

honra da IVacao e grande accrescentamento desta Coróa ,

com nao ser Rei , nem ter filhos , trabalhou pelo largo

espaco de 40 annos ; em que teve de fazer immensas des-

pezas , combater opinioes, que contrariavao os seus desig-

nios , e sobremontar com incrivel perseveranca preocupa-

coes , que se oppunhao fortemcnte aos seus projectos.

Elles parecerao aos espirilos fracos de seu seculo te-

(a) Floriáo d'Ocampo, Bochart, Joao Alberto Fabricio , Campo-
manes, Bougainville e outros nao coucertáo entre si em demarcar o ter-

mo da viagem de Hannon : huns a leváo até a Serra Leoa, ou até o
Cabo de Santa Anua no Golfo de Guiñé; outros ao Cabo das Palmas,
ao Cabo das Tres Pontas , ou ao Cabo Lopo, e ainda até o Seio Ará-
bico, ou Golfo no Mar Roxo. Nós-comtiulo, bem combinado o Periplo,

que escreveo o mesmo Almirante Carthuginez, persua ¿' mo-nos, que a
sua navegado nao passou do Cabo de Nam; terminando por conseguim-

te, aonde depois comec/m a expedicao do nosso Infante: no que haven-
do ausentado em lempo» passados. boje mais nos confirmamos, depois que
vimos ser esta a opimao do douto e moderno Gosselim, que largamente
a comprova na sua Obra da Geografía dos Antigos. Disto fallamos era

hum Opúsculo particular, ou Memoria em que pomos a Tradúcelo e

lllustracjio do Periplo para cortejo da sua expedicao com a do Infante ,

que já apresentámos á Academia.
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merarios, e dispendiosos, e até imitéis ; mas o Infante era

Filosofo , e empregava toda a sua Filosofía em fazer bem.

aos homens , havendo tomado por sua honradissima divi-

sa a letra TaJknt de bien /aire , lencao , ou vontade de

bem fazer ; e com esta vista levou avante a sua empreza

sem embargo de todos os estorvos, que lhe oppozer^o: que

só os grandes homens podem formar vastos projectos, posto

que para chegar a executalos tenhao sempre , ou de ven-

cer a imbecillidade do vulgo , ou de combater os falsos

raciocinios dos máos Políticos.

A mais ainda se adiantariao as suas expedicoes , se-

nao fosse anticipado com a morte (que para Vaiao tao su-

blime viria sempre cedo , por mais tarde que viesse) aca-

bando seus uteis dias no mesmo lugar , donde seu espi-

rito talhára as emprezas marítimas, com a gloria immor-

tal de ter sido o primeiro dos Mathematicos ;

, que procu-

rou submetter a navegacao a principios e regras; de dei-

xar descuberto 370 legoas de Costa marítima, e térras de

varia gente e produccoes , de que entao a Europa nao sa-

bía : e de preparar pela luz de seus methodos, e operacoes

espantosas sobre o mar a passagem famosa para as Indias

Orientaes e Occidentaes , que depois delle se descobrirao
;

e de se tornar finalmente o primeiro fundador da nova

grandeza de nosso Imperio , e da riqueza da Coróa de

nossos Reis (a).

O Genio da Navegacao deveria elevar á gloría deste

Principe hum sublime monumento público , e ofierecer á

sua estatua hum Astrolabio e huma Bussola , formando-

lhe o pedestal hum Globo com a sua divisa Talent de bien

/'aire ; ao que satisfez em parte a que o Senhor Reí D.

Manoel mandou levantar no frontispicio do Templo de

Belém , a única que teve ,
que talvez acensa mais o es-

quecimento dos outros Reis , que recommenda a gratidao

deste Monarcha. Tal foi pois
,

pelo dizer com as palavra*

de Pero de Andrade Caminha:

(a) Feja-se a Nota C no fim desta Memoria.
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Aqucllc alto Infante, de qucm escrito

Mil maravilhas acho , a quem se deve

Hum alto Canto , hum raro e grave escrito

;

Em que principio teve delle diño

Nossa Navcgacao , que o mundo espanta ,

Que tantos a?inos escondida estere.

(Epist. II. ao Senhor D. Duarte pag. 30.)

Verdadeiramente era materia, que devia disvelar muí-

toa engenhos
,
para a iratarem na linguagem das Musas;

mas nao houve entre nos Lyra, a cu jo som harmonioso se

entoasse em largo Canto todo o seu elogio, e sublimasse por

cima das estrellas o seu nome , amado entre os nossos, in-

vejado entre os estranhos. O claro Cantor dos Lusiadas ,

que tinha occasiao muito opportuna de fallar delle , e de

fazer de seus descobrimentos hum necessario e indispensa-

vel episodio , mais ligado com a accao do seu Poema ,

que o que fez do desafio dos doze de Inglaterra , conten-

tou-se de o nomear simplesmente, e de passagem em pou-

cos versos, o que bem podéra ser objecto de hum Poema.

Nos em satisfacao da divida , em que lhe estamos ,
pre-

tendemos em outro tempo bosquejar-Hie ao menos em hu>

nía pequeña Cancao o seu louvor , nao tendo forcas para

tentar maior poema : aquí a poremos como em somma do

muito que quizeramos dizer, para rematar com mais algu-

ma variedade de estylo tao formoso artigo da nossa Historia.

Pois que o grande Cantor do excelso Gama ,

De ti deA'endo urdir a rica teia

Da Lusa gloria na carreira undosa ,

Te deo louvor escasso

,

Eu , que sou menos que elle , mor aínda

Serei só por cantar teu nome illustre

;

O' Claro Henrique , ó resplandor de Lysia

;

Ouve tu lá do Olympo

,
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Donde refulges nova estrella aos nautas

,

Este Carme por ti soberbo : aínda

Yira Cantor maior , de ti só digno

,

Que em largo metro altivo

,

A ti sómente consagrado , leve

Desde as ondas do Tejo ao mar da Aurora

Teu espVito , em acedes sublimes grande

,

Sabio , constante , invicto.

Era o mundo , que a Europa conhecia

,

Pequeño espaco ao generoso peito

:

Sólta as azas do genio , longe voa

,

Presente haver mais mundos.

Tu , ó Tercenabál , o viste hum dia

C'o sagaz instrumento , que inventara

,

Desde a torre ,
que alcou aos Ceos vizinhos

,

Medir a Esfera , e os astros.

D'ali quantos segredos proveitosos

,

Desde a origem do mundo recatados

,

Descobrio aos mortaes ? quantos arcanos

Da Celeste Urania ?

C'o a vasta idea , que a natura abrange

Do orbe inteiro , tallia a empreza augusta

De abrir novos Limites do Universo

Em treva escura envoltos.

Seu immortal compasso a rota marca ,

Que hade correr a cortadora proa

;

A Bussola polar outra energía

Adquire , e o curso rege.
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Da sabia mao novo Astrolabio , novo

Demonstrador nocturno á luz da Estrella ,

Novo Tridente , que subjugue os mares

,

Recebe o Luso Nauta.

Eis accendes , Henrique , a facha ardente ,

Claro farol de Sagres , que allumia

Esse esquadrao de Héroes , que se abalane.a

A undívagos caminhos

Nunca abertos té entao : que entre os horrores

Da solidao das ondas , das procellas

,

Sem medo rasga pelagos iinmensos
,

Varias nacoes descobre.

Sem ti inda hoje Europa nao soubera

Os novos Ceos e mares , novos climas

,

Novas Gentes de vario gesto e lingua ,

Que outro Hemisferio parte.

Assim do alto Liceo da illustre Sagres

A Marinha Sciencia nasce ao Orbe ,

E a esfera alarga as náuticas derrotas

O novo Déos dos mares.

D'ali , d'ali raiárao novas luzes
,

Brilhantes mais
,
que o lume das Estrellas,

Que guiárao depois a novos mundos
Colom , e o invicto Gama.
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CAPITULO IV.

De alguris Matliematicos no Reinado do Senhor

D. Joño II.

Reinado do Senhor D. Joao II. nao foi menos glorio*

so para as Sciencias Mathematieas
,
que os dous an-

tecedentes, maiormenlc para a Navegacao. Este Principe,

acceso era desejos de adiantar os descobrimentos de seu

Tío o Infante D. Henrique, tentón descobrir o novo cami-

nho
,

que aínda restava para a India , e que ja comecava

de apparecer mais possivel aos nossos ousados navegantes

,

desde que arrostárao os mares muito avante do temeroso

Cabo do Bojador. Elle tinha em vista por este descobri-

mento chamar todo o Commercio de levante a Portugal ,

como a geral Emporio de toda a Europa.

Para isto proinoveo muito os estudos da Cosmogra-

fía , e da Astronomía , fundamentos de toda a Navegacao

;

e tanto amou estes estudos, que parece os quiz vincular e

deixar em heranca ao Senhor D. Manoel , que havia ser

seu Successor. Este Príncipe nao tinha tomado divisa , se-

gundo ocostume dos Principes, eElRei lhe deo huma, que

era a figura da Esfera , por que os Mathematicos repre-

sentao a forma de toda a maquina do Ceo, e térra ; cousa

por certo de espantar, porque por ella demostrava ao mes-

mo tempo a entrega e cessao, que ja lhe fazia da empreza

do descobrimentó da India
,
para elle a proseguir por sua

morte ; como querendo, que assim como elle havia de ser

seu herdeiro na Coróa, assim o fosse na accao da Conquis-

ta e dominios de África, e Asia.

Em verdade a Navegacao protegida por elle com to-

do o ardor de seu animo Real , e dirigida pelas luzes das

Mathematieas , deo entao grandes passos : elle fez de novo

aperfeicoar a Bussola, formar Cartas Marítimas que guias-

sem as rotas , e descobrir a maneira , para que a Navega-

cao, que até alli se fazia pelo longo da Costa, cozida com
rom, VIH X
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a térra, levando-a semprc , como rumo, de que bavia no-

ticias por sinaes , de que se formavao roteiros, se podesse

já fazer pela altura do Sol , engolfando-se no mais alto , e

largo do Océano.

Este invento eommetteo elle a tres Mathematicos de

grande nome, dos quaes logo faremos particular memoria.

Estes depois de varias consideracoes e especulacoes Mathe-

maticas, em que muito trabalhárao, vierao a achar as ta-

boadas da Declinacao do Sol,, o que foi invencao admiravel

e proveitosa. que muito animou os nossos, e abrió mais o
caminho do Descobrimento da India , em que por isso lhe

está em grande divida Portugal* e toda a Europa.

Assim pois mandou o Principe proseguir as viagens ,

que o Infante já bavia adiantado, edescobrio por suas fro-

tas o Reino de Congo. A maior difficuldade estava no achar

do Cabo da Boa Esperanca, e passa-lo ; e isto foi o que com
grande trabalho, e despeza da sua Real Fazenda se fez em
seu tempo

;
porque navegando entao com incrivel ousadia

chegárao os nossos ao Ilbeo de Cruz , aondc pozerao hum
padrao ; e reconhecerao o Cabo situado na extremidade de
África Meridional, que charaárao Cabo de Tormenta , ou

Tormentorio , e depois da Boa Esperanca pela muita que
dava, de se assegurar pela volta delle a passagem, que se

pertendia abrir para as Indias Orientaes. Animados com
este pasmoso descobrimento correrao mais além do Cabo>

j»ela Costa , até chegarem quasi aos limites de ^ofala , e

Mocambique. Deste Principe cantou com razao Gabriel Pe-

reira na Ulyssea :

Logo Joño Segundo bcllieoso

Fará escura toda a fama alhea,

Veiido levar seu nome glorioso

Té onde o ardente Solferve na área,

Descobrindo o gríw Cabo.

(Canto IV. Est. 101.)
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Facamos honrosa memoria de alguns dos illustres Ma-

thematicos desta Época. Distinguio-se entre elles com gran-

des créditos de seu nome o Licenciado Calcadilha , Bispo O Bispo

que foi de Viseo, aqtiem a Antiga Historia apregoava p0r
Calcadilha.

muito sabio, e mui particularmente por grande Cosmógra-

fo. Debaixo de seus olhos se fez em casa de Pero de Álca-

cova a Carta, ou Mappamundo, que leváráo os nossos via-

jantes Pero da Covilha, e AAbuso de Paiva natural de Cas-

tello Branco ,
quando o Scnhor D. Joíio II. os mandou a

descobrir as térras do Preste Joao da India (a).

Merecem entrar na classe dos grandes Mathematicos

daquelle tempo os tres Hebreos M.
e
Moyses, M.

c
José Me- M.'Moy-

dico do Senhor Rei D. Joao II., e M." Rodrigo tambem s¥ *^T
Fysico do mesmo Principe (¿) : os dois últimos trabalhárao Rodrigo.

na invencao das Taboas da Declinacao do Sol , de que áci-

ma fallamos (c), e forao tambem prezentes ao fazer a Car-

ta, ou Mappamundo para a viagem de Pero da Covilha , e

Alfonso de Paiva (*/).

Figurou muito nesla Época D. Diogo Ortiz, Castelha- D- Diogo

no, pió edouto Bispo de Ceuta, que grande reputacao gran- ° rt,z *

geou por sua muita Litteratura , e conhecimentos ñas Ma-

thematicas, principalmente na Cosmografía , a quem o Se-

nhor Rei D. Joao II. costumava tratar e consultar. Este

foi hum daquelles, que lhe aconselhárao a tentativa da Na-

vegacao da India, e hum dos que depois examinárao o pla-

no de Christováo Colom , quando este o apresentou áquel-

le Principe para o descobrimento do Novo Mundo (e),

X ii

(a) Isto lhe fez tanta honra, quáo pouca o ter sido hum dos que se

oppozeráo á propoala de Christováo Colom nesta Corte, para a empreza
do descobrimento do Novo Mundo. Delle falla entre os nossos Francisco

Alvares no Preste Joao das Indias; e entre os estranhos Witfliet na Obra
intitulada Descriptionis Ptolomaicce augmenta pag. SO.

(6) Diz-se morador em Lisboa ás Pedras Negras.

(c) Barros Dec. 1. Liv. IV. Cap. II. foi. 64.

(d) Mariz Dial. IV. Cap. X. pag. SI 5.

(e) Elle o reprovou tambem com o Licenciado Calcadilha , ou fos-

se por opiuioes erradas , em que estava , ou fosse por systema ,
pois que
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. Com esle pode ajuntar-se outro grande Mathemalico,

que entre nos viveo, e nos foi útil e proveitoso para o uso
Martimdeda Navegacao, qual foi o Alemao Martina deBehaim, ou de

Boemia, que variamente se escreve. Era elle de huma no-

bre familia de Noremberg [a), homem, dequem pouco dis-

serao os nossos, e por quem se nao deve passar sem maior

commemoracao de sua pessoa e nome.

Foi este discípulo do famoso Mathematico Joao de

Monte Regio , Professor de Astronomía (ó) , e applicou-se

com muí particular cuidado á Cosmografía , e á Náutica,

Elle veio ao servico de Portugal , e foi bem recebido dos

Reis D. AíTonso Y. , e D. Joao II. pela nobreza de sua pes-

soa , e por attencoes á sua Profissao , e pratica. Este ulti-

mo Principe lhe deo as honras de seu Escudeiro a 18 de

Fevereiro de 1485, e delle se aproveitou para os progres-

sos da Navegacao Portugueza.

Delle dizem os seus, que foi o primeiro que applicou

a invencao da Bussola ao grande uso da Navegacao, o que
bastaria para dar immortalidade a seu nome, e muita hon-

ra á Alemanha sua patria (c) : sobre este louvor ainda lhe

dao outro, que, a lhe ser devido, elle sóo podéra consa-

grar, e ennobrecer em todas as idades; por quanto lhe at-

tribuem a primeira idea do descobrimento da America , e

até a gloria de ter achado huma parte della, a saber oBra-
zil , e o Estreito, que depois se chamou Magcllanico (rl).

Com effeito conta-se, que elle contrahio amizade com

havia antes aconselhado a Navegado para a India Oriental por caminho-
contrario ao de Colom, o que justamente se lhe nao louvou, par nos pri-

var da gloria e utilidade do descobrimento e aequisi^oes
,

que entáo po-

deramos fazer.

(a) Vtja-st a Nota D no fim dcsia Memoria.
(6) Joao Pedro Maffei na Historia Indica Liv. I. juntamente com

os nossos o fazem Discípulo deste grande Mathematico.
(c) O Senhor Rei D. Joao 11. fez npplicar de novo a Bussola ao uso

da Navegacao , como ácima dissemos, e o fez por direccao deste sabio

Mathematico e de outros, que com elle concorrérao.

(d) Dizem que obtivera em H60 de D. Isabel Duqueza, e Regente
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o nosso Fernando de Magalhaes (a) , e lhe dera hum Glo-

bo terrestre, em que havia tragado a rota, que suppunha,

se podia seguir, para se demandaren! pelo Occidente as In-

dias Orientaes (5). Accrescenta-se , que em huma Carta

Marítima desenliada por sua mao, que o mesmo Magalhaes

tinha visto no Gabinete do Senhor Rei D. Joao II., demar-

cara distinctamente o mesmo Estreito , da qual affirmao

,

que Magalhaes se servio para a Navegacao, que fez aquel-

las partes, e a que deo seu nome (c). Dizem tambem, que
elle fora grande amigo de Christovao Colom (ct), e que es-

te igualmente se aproveitára de outra Carta, que delle acha-

ra na Ilha da Madeira (V). O que parece certo he que el-

le foi o que descobrio a Ilha do Faial, chamada assim pe-

las militas faias, de que abundava (y*), ou pelo menos hum
de seus primeiros povoadores (g).

de Borgonha , mulher do Duque Filippe II. por sobrenome o Pió, que
lhe mandasse apparelhar hum navio para ir ao descobrimento da Ameri-
ca. A elle attribuem os Alemaes o l.° projecto desta empreza , e a sua
execucao, como sao entre outros Joao Frederico Stuvenio em huma Dis-

sertacao : De vero novi orbis inventare , Mr. Vangeinseil fundado nos
Documentos dos Archivos de Noremberg , Mr. Doppolmayer na Relagao
citada, e Otto na Memoria acerca do verdadeiro descobridor da America,
que apresentou na Sociedade de Filadelfia, e vem inserta no Tom. II.

n. 55. pag. 263. das Transaccoes Filosóficas.

(a) Moreri.

(ó) Gomera Hist. Cap. 19.

(c) Doppolmayer.

(í/) Herrera Dec. I. Liv. I. Cap. II.

(e) Joao Baptista Riccioli, e Moreri.

(/) Consta de hum pergaminho em antigo Alemao do Archivo da
Familia de Martina, que traz Bielfeld na obra dos Progressos dos Ale-
maes ñas Artes, e ñas Sciencias. Doppolmayer diz elle

, que povoando-
se esta Ilha recebeo ordem del-Rei (o Senhor D. AíTonso V.) em 1466
para ir estabelecer-se nella

; que Iá passou huma grande parte de sua
vida; e que dali vindo depois a Lisboa falleceo a 29 de Julho de 1500,
tres mezes antes de Colom. Moreri accrescenta, que deixou hum filho de
seu mesmo nome, que teve de D. Joanna de Macedo, filha do Almi-
Tante de Portugal, ou antes, como outros dizem, de hum Capitao Jorge
de Ultra, Fidalgo Flamengo , e Senhor de térras em Flandres, primeiro
Donatario da Ilha do Faial, e de sua mulher D. Brites de Macedo, Da-
ma do Pago.

(jO O Padre Cordeiro na Historia Insulana.
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Foi delle ham globo de 20 polegadas de diámetro

,

feito em 1492, em que desenliara toda a Ierra, segundo o

systema de Ptolomeo, ajuntando-lhe os novos descobrimen-

tos, que fizera (ft) , globo, que ainda conservava a familia

de Behaim em tempo de Doppolmayer , que o reduzio a

hum Mappámundo , e o mandou gravar no fim de seu li-

vro ; . acaso o fez nos tempos , em que foi do Faial a sua

patria (ó).

A este, como aos M.
e3

José, e Rodrigo Hebreos ácima

nomeados foi encommendada a empreza de descobrir ma-
neira, para que a Navegaeao, que até allí se fazia ao longo

da Costa , se podesse fazer pela altura do Sol , e no largo

mar, de que já fallamos ; e com effeito elle teve parte ñas

consideracoes , e especulacoes Mathematicas , que a achá-

rao, e por que se fizerao as taboadas da declinacao do Sol

(c).

Abraham. Floreceo tambem por estes tempos hum Rabi , cha-

mado Abraham, que por sua Sciencia Mathematica teve o

dictado de Astrólogo (Y/),

Diogo Parece tocar a este Seculo Diogo Rodrigues Cacuto

:

Rodrigues Conta-se que fora Astrónomo de reputaeao , e compozera
* ' humas Taboas Astronómicas (e).

(a) O que prova Otlo com Documentos extrahidos do Archivo de

Noremberg.

(6) Doppolmayer na Relacao Histórica dos Mathematicos, e Artis-

tas de Norember?.
(c) Barros Dec. I. Liv. IV. fo!. 64. Mariz Dial. IV. Cap. 10. pag.

315. Veja-se a Historia Diplomática de Martim Behaim por Christovao

Gotlieb Murr traduzida do Alemao por Christovao Cladera : Investiga-

ciones Históricas Madrid 1748.

(d) Nos Documentos, que vimos, nao tem mais que o simples no-

me de Abraham. He chamado Estrolico , isto he, Astrólogo no Alvará

original do Senhor Kei D. Joao II., por que lhe mandou dar dez espa-

dins de ouro ; feito em Torres Ved ras a 9 de Junho de 1493. (Torre do

Tombo Corp. Chron. Part. I. Ma^. II. Doc. XVIII.)
(e) Porque tem occorrido duvida sobre a existencia deste Autlior , e

suas Taboas, reservamos para o fim desta Memoria fallar mais por exlen-

so desta materia. Veja-se a Nota E.
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CAPITULO V.

De algúns Mathematicos no Reinado do Senhor

D. Manoel.
V

No Reinado do Senhor D. Manoel, Principe de gru ven-

tura , que tao glorioso foi a Portugal , nao se abrió

mao dos estudos Mathcmaticos , antes se cuidou muito de

os promover. Continuando este Monarcha no sublime pro-

jecto de seus illustres Antecessores para o descobrimento

da India, e querendo bem realizar o prognostico da divisa

da Esfera , que o Senhor Rei D. Joao II. lhe havia dado

,

entendeo , de quanta conveniencia erao para este fim os

Cosmógrafos, Astrónomos e Náuticos, que com seus estu-

dos e pratica podessem presidir a esta grande obra ; e por

esta causa cuidou muito em fomentar os progressos das

Mathematicas , maiormente os de Cosmografía , da Astro-

nomia e da Náutica.

E quanto as duas primeiras , que erao as bases da

Sciencia da Navegacao , tanto as amou e promoveo
, que

com muita honra e mercé recebia e agazalhava a todos os

que se davao a taes estudos ; e da Astronomia creou na

Universidade de Lisboa huma Cadeira particular para suas

Licoes ; donde muito se espalhou por todo o Reino a luz

desta Sciencia ,
que certo allumiou e abrió caminho aos

grandes homens, que depois brilhárao no Reinado seguin-

te.

Nao deixaremos comtudo de confessar
, que a Astro- Astrologia

logia Judiciaria, que pretendía prognosticar o futuro pelos Junciana,

sinaes e conjuncoes dos astros, reinava imperiosamente na-

quelles tempos, occupando os talentos de muitos, que bem
se houverao de empregar nos cuidados da verdadeira As-

tronomia : o mesmo Rei foi dado a ella em tanto , que no

partir das naos para a India , ou no tempo , que se espe-

ravao , mandava tirar juizo por hum afamado Astrólogo

Portuguez Diogo Mendes Vizinho , de quem adiajite falla-
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mos ; e depois deste fallecer , por Thomaz de Torres , seu

Fysico, homem muí acreditado assim na Astrologia , c'omo

em outras Sciencias, de queni igualmente faremos adiante

memoria (a).

Táo valida andava entao a Astrologia por toda a par-

te , que chegou o seu estudo a ser galhardia entre os Le-

trados
; que deo occasiao as galantarias do Cómico Gil Vi-

cente, que
,
qual outro Aristófanes escarnecedor , motejou

dos Astrónomos no Liv. I. das suas obras de Devacao, pos-

toque confundió a Astronomía verdadeira com a Astrono-

mía Judiciaria.

E porque estronomia

Anda agora muí maneira
,

Mal sabida e lisongeira
;

Eu á honra deste dia

Muitos presumem saber
f

As operacoes dos Ceos

,

E que morte hao de morrer

:

E cada hum sabe, o que monta
Ñas estrellas, que olhou,

E ao moco, que mandou
,

Nao lhe sabe tomar conta

D'ura vintem que lhe entregou (¿).

Contra esta especie de Astrologia declamou com gran-

de zelo o pió , e douto Fr. Antonio de Beja da Ordem de

S. Jeronymo, refutando os prognosticos e juizos de alguns

Astrólogos, que haviao annunciado hum grande diluvio na

térra no mez de Fevereiro de 1524, e com isso consterna-

do a todo o povo de Lisboa.

Náutica. Quanto á Náutica , levou este Principe muito longe

as nossas Navegacoes , como herdeiro universal de toda a

(o) Accrescenta Damiao de Goes, que postoque désse crédito á As-

trologia, nunca o dava aagouros, masantes í'óra muiinimigo delles, e lhe

pesava de saber, que era alguem dado a isso. IV. Part. Cap. 84.

(¿0 Pag. 36. vers.
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maquina e pezo dellas ; nao contente do que ja era descu-

bcrto ; mas antes muito desejoso de passar adianto , logo

no coméco do seu Reinado cuidou de abrir caminho pa-

ra as Indias Orientaes pelo Cabo da Boa Esperanea , como

huma das coisas , que elle mais tinha nos olhos , e de que

mais se quería honrar : e a este fim tendo em Monte Mor
o Novo sobre isso Conselho (sem embargo que alguns fo-

rao de opiniáo, que se nao proseguisse mais nestas viagens)

seguio constantemente o voto daquellcs, a quem isto pare-

ceo ao contrario, e em Julho de 1491 fez partir a famosa

esquadra dos Argonautas Portuguezes , Capitao D. Vasco

da Gama, natural da Villa de Sines,

Esta armada heroica , animada pelos estímulos da

honra de seu Rei , e de sua Patria , depois de ter corrido

a Costa Occidental da África, já descuberta, chegou a do-

brar o temeroso Cabo da Boa Esperanea, descubrió a Cos-

ta Oriental do mesino Continente : passando o Cabo das

Correntes , e a grande Ilha de S. Lourenco , entrou no

Rio dos Bons Sinaes ; chegou a Mozambique ; correo a Cos-

, ta de Melinde : atravessou o Mar Indico pelas portas do

Estreito do Mar Roxo ; abordou no Indostan , ancorando

i no porto famoso de Calecut o mais rico emporio do Orien-

Ite.

Assim rematou este Rei venturoso a maior empreza

marítima
, que até entao fizerao os nossos

;
que espantou

a toda a Europa, e cubrió de gloria a Portugal , Navega-

cao foi esta verdaderamente maravilhosa, e toda filha das

Mathematicas , nao emprehendida ao acertó e á fortuna

,

mas sabiamente calculada sobre profundas combinacoes e

altissimas conjecturas
;

guiada pelos principios da Cosmo-
grafía e Geografía , apoios da Náutica ; talhada sobre hum
piano luminoso constante e regular ; e dirigida por novos

instrumentos e applicacao das regras da Astronomía e Geo-
metría ; sendo tudo isto por conseguinte eíleito dos conhe-

cimentos , que entre nos espalhárao as Sciencias Mathema-
ticas, suscitadas nos tempos do immortal Infante D. Hen-
rique , e constantemente cultivadas nos dos Senhorcs Reis

Tom. VIH. Y



170 Memorias.
D. Joao II. , c D. Manoel , gloriosos Succcssores do grande-

espirito e empreza daquelle Principe (a).

Por eerto podemos sem duvida alguma asseverar, que

tamanha Navegacao ou foi nova, e feita, pelo dizer com a
Poeta :

Por mares nunca dantes navegados
,

ou pelo menos em si tal, que commettida depois de tantos

seculos de inteiro desuso, e esquecimento das antigás Nave-

gacoes , se algumas houve , como esta , veio a ser nova e

original , como se nunca antes houvesse sido praticada (b).

Se esta Navegacao porém foi maravilhosa pelo espi-

rito sublime de grandeza, actividade e perseveranca , que
lhe presidio , e pela sabedoria , e felicidade , com que foi

projectada e executada debaixo dos auspicios dos Estudos

Mathematicos ; nao o foi menos pela sua influencia ern Por-

tugal , e na ordem política e scientifica de toda a Europa
;

por quanto, quebrando nos por nossa Navegacao as barréi-

ras
,
que pareciao oppostas , pela Natureza entre os dous

Hemisferios ; e descobrindo novos mares e Costas e térras

e gentes e produccoes daquella vasta porcao do globo , até-

entao a nos cerradas e desconhecidas ; e alargando assim

os limites e balizas do Universo , viemos por ella a unir

(a) Já notou isto o sabio Mathematico Pero Nunes no seu raro Tra-

tado da Defensam da Arte de Marear na 1.
a

foi. vers. ora manifestó

he (diz elle) que estts dcscobrimentos de Costas, il/tas e térras firmes

nao se fizerdo indo a acertar, mas partiam os nossos mareantes muy en-

sinados c próvidos de estromentos , e regras de astrologia, e geometría,

que sam-as cousas, de que os Cosmógrafos ham d'andar apercebidos se-

gundo diz Ptolomeo no 1." litro da sua Geografía, e levavam cartas muy,

particularmente runtadas.

(6) Fallamos disto na Memoria sobre a novidade e resultados da

Navegacao Portugueza : assumpto acerca do qual se pode 1er com parti-

cular satisfacao a sabia e erudita Memoria de nosso Socio o Senhor Fran-

cisco de Borja Garcao Stock I er sobre a Originalidade dos Dcscobri'

mentos Marítimos dos Portuguezes no Tomo 1. de suas Obras pag. 34S,

e seguintes.
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entre si os dous mundos , e a avizinhar as Nacoes da Eu-

ropa a outras Nacoes remotas, por tantos seculos separadas

da communicacao do nosso continente.

Por ella facilitamos a nos e a todos os Europeos o

trato de recíprocos interesses com os povos Africanos e

Asiáticos : por ella fízemos mudar o curso do Commercio

dos preciosos géneros e especiarías da India , estancando o

monopolio e Senhorio do Commercio de Levante, que ti-

nhao feito e com que tanto se enriqueeiao os Venezianos e

Genovezes ; e o que mais era, as Nacoes Turcas e Arabes-

cas , com enorme desigualdade na balanea mercantil ; tra-

zendo-nos em direitura ao Tejo as riquezas do Indo ; e con-

vertendo a Capital deste Reino em huma nova Alexandria

e emporio, ou feira universal de todo o Occidente.

Por ella consequentemente abatemos a potencia dos

Soldóes do Egypto, e as forcas da Coroa da Casa Ottoma-

na , sangrados e diminuidos os grossos mananciaes de seus

rendimentos e opulencia : salvando a ¡inminente e temero-

sa invasao e servida© , de que toda a Europa Christa se

íichava altamente ameacada ; e abrimos ao mesmo tempo

caminho para estendermos nosso Imperio no Oriente ; tor-

nando assim o nosso Reino mais opulento em fama e mais

rico em seus dominios. Com ella despertamos a nobre emu-
lacao das Potencias Estranhas para as emprezas maritimas,

e estabelecimentos Coloniaes , e demos occasiao ao desco-

brimento do Novo Mundo.

E quanto nao concorremos com esta mesma Navegaeao

para os adiantamentos scientificos, que desde entao se fize-

rao? Nos demos á Europa notaveis conhecimentos do glo-

bo babitavel , que nao tinha , nem tiverao antigos Gregos

e Romanos : tiramos umitas ignorancias e erros em mate-

rias Scientificas : ¡Ilustramos a Cosmografía , a Geografía ,

e a Corografía , e reformamos muitas noticias falsas e er-

róneas dos antigos , incautamente adoptadas dos modernos

até á época dos nossos descobrimentos. Explicamos muitos

fenómenos portentosos : apresentamos aos Astrónomos no-

vas estrellas e Ceos : patenteamos aos Filósofos pelos des-

Y ii
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coberlos de África o Asia espaeosos campos <la Na tu reza r

para enriquecer a sua Historia , e todas as Artes e Scien-

cias Fysicas, que della dependiao : abrimos sobre tudo no-

va esfera ás Sciencias Náuticas, que íizemos mudar de sem-

blante, adiantando a Architectura Naval, acertando os cal-

culos e as alturas , formando Cartas mais bem ruinadas

que as dos antigos , e aperfeicoando os methodos , e os

instrumentos da Navegacao , e todos os conliecimentos do

mar [a).

Florecerao neste Reinado alguns bons Mathematicos

,

huns nossos , outros estrangeiros , estantes nestes Reinos

:

de huns e outros faremos agora memoria. Hum delles foi

o grande homem , de quem sempre se fallará com muito

espanto em Portugal , e em todo o mundo , o Portugués
Femando Fernando de Magalhaes , Cavalheiro de qualidade e valor

;

e

nJg

a
* e de tanto espirito r e experiencia na Arte de navegar t

quanto tinha na da guerra y como mostrou na Conquista

de Malaca pelo grande Albuquerque em 1510 (¿). Desat-

tendido pelo Senhor Rei D. Manoel na supplica , que lhe

íizera para accrescentamento da moradia por seus servicos.

na Asia, e na África ; mercé tao proporcionada á qualida-

de de sua pessoa, coma inferior ao seu merecimento ; des-

contente da Corte se ausentou da Patria, para ir dar a Cas-

tella a immensa utilidade e gloria , que podera ficar em
nossa casa, e lá se desnaturalizou solemnemente ; e buscan-

do ao Imperador Carlos V. lhe prometteo o descobrimen-

to de hum novo caminho para as Ilhas Malucas , de cuja

navegaoío , e conquista receberiáo os Hcspanhoes opulenta

riqueza, e grande nome e poderío.

Em verdade elle formou o maior projecto ,
que ho-

mem alguní imaginou ; e foi este de buscar huma rota pa-

ra as Indias Orientaes navegando pelo Poente, ou Sudoeste :

(a) Uestes efíeitos e resultados fallamos mais largamente na Memo-
ria, que já annunciamos, sobre a novidade , e resultados da Navegado
Portugueza.

(¡i) Os estranhos chamáo-lhe commummente Mogelhn.
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Que hum Portuguez fúgido e desconteiitc

Bastará a revolver o mar profundo ,

E abrir nelle caminho a hum novo mundo.

(Gabriel Per. de Castro Ulyssea no C. VII. Est. 129.)

Escolhendo dous Cántabros Joao Sebastiao de Elcano de

juipuscoa, e Joao de Elurriaga Biscainho, que regia a se-

cunda nao, e levando comsigo o seu cunhado Duarte Bar-

bosa, Alvaro de Mesquita , Estevao Gomes , e Joao Rodri-

gues de Carvalho , todos Porluguezes (a) ; commetteo os

nares nunca vistos , cora incrivel audacia , e descubrió o

Cabo, que chamou das Yirgens , situado em 52 graos, e

Dassadas 1 2 legoas o Estreito , que depois se chamou de

Vlagalhaes, depois de ter navegado por elle 50 legoas achou

nitro maior
,
que desembocava nos mares do Poente

,
que

tomou o seu nome : e atravessadas mais 1500 legoas des-

le a boca deste Estreito, descubrió diversas Ilhas de gen-

tío, e cbegou á de Zabo, aonde foi a principio bem hospe-

lado de Hamabar, Senhor da Ilha, e lhe foi muí útil por

[he haver conseguido em 1521 duas victorias contra Cal-

pulupo , Senhor da liba de Mathan , seu inimigo , e confi-

íante. Teve a desgraca por fim de ser morto por elle com
oeríidia e cilada ; mas o seu navio fez a viagem á volta do

nundo pela primeira vez , mostrando-se entao pela expe-

'iencia, que a térra era hum globo. Dcixou ms. hum Ro-

eiro de sua navegacao (t>).

Houve naquella idade outro nosso Mathematico de es-

clarecida fama, qual foi D. Francisco de Mello, Fidalgo da D
-
Fran *

^asa Real, primeiro Bispo nomeado de Goa, Varao de mui-
¿q¡¿°\i

as letras humanas, e divinas, excellente Latino, bom Ora-

lor, e Poeta : foi mui particularmente instruido ñas Scien-

nas Mathcmaticas , que com grande applicacao estudara

(a) Marianna, Garibay, Silva, Henao.

(¿) Sobre o projecto , e viagens de Magalhaes. Veja-se a Historia

a America do ¡nelez Robertson no Liv. V.
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era Pariz por ordem , e liberal assislepcia do Senhor Rei

D. Manoel. Deixou-nos ¡Ilustres testemunhos de seus estu-

dos nos dous Tratados Latinos. Mss. que compoz , e dedi-

cou ao mesmo Senhor por amostras do aproveitamento de

seus estudos ; hum sobre a Theoria da Óptica e Perspecti-

va, attribuido a Euclides ; e outro a respeito do Livro da

Incidencia dos Corpos sobre os líquidos de Archimedes
;

obras, que existem hoje na Real Bibliotheca de Lisboa, que

forao da magnifica doacao, que lhe fez o muito douto, e pió

Bispo de Béja, hoje Arcebispo de Evora D. Fr. Manoel do

Cenáculo Villasboas.

Delle e de seus escritos mais poderamos dizer ; mas
o Leitor se baja por satisfeito , com o que já dissemos , e

compilamos ñas Memorias , que escrevemos de sua vida , e

obras
, que correm ja' impressas no Tom. VII. das Memo-

rias de Litteratura Portugueza da Real Academia das Scien-

cias de Lisboa. Bastará, que aqui lancemos por seu louvor

o honroso tcstemunho de M. e Rezende na Oraeao de 1534,

recitada na Universidade de Lisboa : Non (transibo) Fran-

eiscum Mellum summa elegeintia , summa in scribendo faci-

lítate, summa sapientia virum , qui Christiance Philosoplúcc

non contentus lingual nitorem addere , Matliematicis Scri-

ptis jam ciarus nomen suum ab oblivionis injuria vindicavit

Com estes se deve aqui por outro grande Mathemati-

Simao co daquella idade , Simao Fernandes, que vivía no Algar-
Femandes. ve pe ios annos de Í519. Este foi o que disputou em Lis-

Filippe boa com Filippe Guilhem, Castelhano, grande Lógico, mui-

to eloquente , e de muito boa practica , e com estudos deGuilhem.

(a) Faz tambem memoria delle , e de sua Sciencia entre outros o

Cómico Gil Vicente.

Esse Francisco de Mello

,

Que sabe Sciencia a bondo ,

Diz que o Ceo he redondo ,

(Liv. I. das Obras de Deva^áo. A. Feira pag. S6. vers.) elhe cha

mi grande Astrólogo, e ñas Obras do Liv. V. pag. 276. o melhor Ma-
thematico, que entáo /itzvia no Reino.
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3fathematiea , e grande trovador , a quem os nossos entre

muitos sabedores folgavao entao de ouvir (a). Este se of-

fereceo a ElRei para dar a Arte , que dizia ter adiado de

navegar de Leste a Oeste , affirmando haver feito muitos

instrumentos para dar mostras desta Arte , e entre el les

hum Astrolabio de tomar o Sol a toda a hora. Praticou el-

le a Arte perante Francisco de Mello , e outros , que para

isso se ajuntarao por mandado de ElRei , e todos a appro-

varao por boa, e ElRei lhe fez por isso mercé de cem mil

réis de tenca com Habito , e a Carretagem da Casa da In-

dia
, que valia muito. Com este pois travou urna grande

conversacao , e disputa Simao Fernandes , a quem ElRei

mandara vir do Algarve , o qual ou por mais alta Scien-

cia, que a dos outros, ou por systema lhe fez de tudo fal-

so (¿>).

Luzio com muito esplendor do seu nome neste mes-

mo seculo M. e
Filippe , Medico > a quem o Senhor Rei D. M.

9
Filip-

Manoel conferio a nova Cadeira de Astronomía, que creara pe "

no Estudo de Lisboa , de que já fallamos ; ordenando-lhe

,

que a Iesse huma vez na semana no dia , e hora, que pe-

lo seu Reitor lhe fosse consignada (e),

O outro Mathematico, que entao houve muito nomea-

do, foi Thomaz de Torres Castelhano , Bacharel em Medi- Thomaz

ciña (rf) ; foi tambem Fysico do Senhor Rei D. Manoel , e de Torles -

(a) FaHa delle Gil Vicente ñas Obras do Liv. V. p. 276.

(6) Guilhem , ou estimulado, ou temeroso, poz se em retirada pa-

ra Castella , e hindo já em Aldea Gallega, era hum cavallo de posta,

foi prezo por Ordem del-Rei. Gil Vicente pag. 271.

(c) Consta da Carta testemunhavel de dous AI varas do Senhor Reí

D. Manoel hum feito na Azambuja a 29 de Outubro de 1513, que he
Lente ; e outro , que he de seus privilegios , feito em Lisboa a 20 de

Outubro de 1522 referendado na Carta do Senhor D. Joao III. da-

da em Lisboa a 5 de Janeiro de 1523. (Chañe, de D. Joao III. Liv. I.

foi.)

Fallao de M-* Filippe as Memorias Chronologicas de Leitao ao ati-

no 1518. §. 983. foi. 459 4(50.

(cf A sua naturalidade secollige da linguagem Castelhana, em que
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Lente da Cadeira , que se intitulava de Astrologia e Ma-
thematica na Universidade , na qual succedeo a M. e Filip-

pe , de que tomou posse em 19 de Outubro de 1521 ; e

a leo até se mudar a Universidade para Coimbra no de

1537 (a). Teve cargo de dar algumas licúes dos principios

de Astronomía ao Senhor D. Joao III. sendo ainda Princi-

pe, a quem explicou a Theorica dos Planetas, e outras coi-

sas da Astronomía. Mereceo ser contemplado pelos Senho-

res Rei D. Manoel, e D. Joao com algumas honras e mer-

cés (¿).

Diogo Accrescentemos a estes Diogo Mendes Vizínho, natu-
Mendes

raj (ja QQyjj^g
}

¿ G alcunha o Coxo ,
porque o era de ale-

jao
; que foi hum Mathematico de crédito nao vulgar na-

quelle seculo , e havido por grande Astrólogo , a quem o

Senhor Rei D. Manoel consultava muito ñas coisas tocan-

tes á Astrologia , de quem ja ácima fallamos (c).

Facamos tambem honrosa lembranca de hum , que

postoque nao nosso, entre nos esteve e servio ; do qual to-

mou nome todo o Continente da America. Foi este Ame-
Americo r ¡co Vespucio , Florentino, grande Mathematico e Cosmo-
esP utl0#

grafo. Deste se disse , que tirara huma copia do Mappa
dos Descobrimentos do Infante D. Henríque , feito pelo

Malhorquino Gabriel de Valscca , em 1439, que depois

teve em Florenca D. Antonio Dezpuig , Conego da Cathe-

dral de Malhorca, e Auditor da Rota [d). Tendo este vin-

do a servico deste Reino , logo que soárao as primeíras

noticias do descobrimentó das térras tao espacosas e fer-

clle passou hum recibo da quantia , que lhe mandón dar a Rainha , co-

mo a Porteiro da sua Cámara pela ProvisSo datada de Almeirim a 18

de Janeiro de 1528 (Torre do Tombo Corpo Cliron. Part. I. Ma^o
XXXVIII. Doc. 96.)

(a) Informadlo do Reformador, que cita Leitao a e«te anno de 1521.

§. 998. foi. 466.

(6) Veja-se a Nota F no Jim destas Memorias.

(c) Delle fazem memoria Damiao de Goes na Chronica del-Rei D.

Manoel, e Leitao ñas Memorias Clironolopicus aos anuos de 1521.

(d) Veja-se Antonio Raimundo Pascal, Descobrimento de L'Aguya
Náutica pag. 87.
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teis do Brasil , que o General Pedro Alvares Cabral , seu

primeiro Descubridor , mandou pelo Capitao Gaspar de

Lemos , o enviou o Senhor Rei D. Manoel com a brevi-

dade possivel a reconhecer o mar, e a demarcar a térra e

Costa marítima do Novo Mundo : elle o fez , experimen-

tando varias fortunas e moncoes , vencendo as correntes

das aguas e as tormentas , entrando portos, metiendo ba-

lizas , e voltando a Portugal com as informacoes , do que

vio e obrou (a).

Fechemos a serie dos Escriptores Mathematicos deste

Reinado com a memoria de outro estranho , de mui alta

sabedoria e fama , que para nos veio , e entre nos luzio

com grandes créditos, qual Rabi Abraham Zacuto, ou Rabí Abra-

macuto , Salmaticense , terceiro avó do nosso celebre Me-
am

dico Zacuto Lusitano. Foi Professor de Astronomía em Sa-

lamanca. Passou elle em 1492 de Castella a Portugal,

aonde mereceo , pela voz
,
que corría de seus estudos, que

o Senhor D. Manoel o nomeasse seu Astrónomo. Muito co-

nhecido e estimado se fez este Rabi pela eomposicao da fa-

mosa Obra Mathematica , intitulada Almanacli perpetuum
telestium motuum . . . Leyree 1496 1. vol, 4.°: foi dedi-

cada esta Obra ao Bispo de Salamanca , e impressa pelo

M. e
Ortas. IXella nos deo elle as primeiras Taboadas Qua-

driennaes , que tivemos do movimento do Sol, que lhe fa-

zem honra a elle e a seu seculo. Correría aquí mais lar-

gamente a nossa penna, senao tivessemos fallado delle ñas

Memorias da Typographia Portugueza do Seculo XV., que

já se achao impressas (¿).

Tom. FUI. Z

(a) Vasconcellos Noticias do Bras. Liv. I. §. 18. pag. 24.

(6) Feja-se a Nota G no Jim desta Memoria , em que se iliustráo

algumas das cousas, que aqui se dizeni.
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CAPITULO vr.

De oj^ims Mathematicos no Reblado do Senhor

D. Joño III.

Se laucamos os olhos pelo Reinado do Scnhor D. Joao

IIL vemos , que este Principe formando o glorioso pro-

jecto de reformar , e promover as Letras
,

quiz dar-lhe

hum domicilio mais aceommodado á tranqtiillidade
, que

pediao seus estudos > e o transferio por isso de Lisboa pa-

ra Coimbra , cidade de mais commodidade , e quietaeao ,.

e cuidou de adiantar naquella nava Academia a Scieneia

Mathematica.

Era seu tempo üa-se Euciides , o Tratado da Esfe-

ra,, e a Tbeorica dos Planetas. O estudo da Geometría pa-

receo. entao táo fundamental para todas as Sciencias , que
se mandou , que elle precedesse ao da Lógica , como se

collige da Oradlo Latina de Belchior Belliago, o que mili-

to acredita a sabedoria da reforma litteraria daquelles,

tempos.

Comtudo assim mesmo fei aínda muí desigual , e

apoucado o estabeleci mentó das Mathematicas em compa-

rado das outras Sciencias , a que se deráo grandiosos fo-

ros e liberdades : porgue estabeleccndo-se nove Cadeiras r

e Cathedrilhas de Theologia , sete de Cañones, outo de
Leis ,. seis de Medicina , cinco de Linguas ,. e quatro de
Cursos de Artes ; só huma coube em pequeña sorte ás Ma-
thematicas , sendo que nos mesmos Estatutos Académicos-

se reconhecia serení Sciencias importantes ao bem com-
mum deste Reino, e á sua Navegacuo ,. e de muito orna-

mento á Universidade. (Liv. III. Tit. V. §.. 27. pag~

144.) pelo (jue íicarüo estas Sciencias mettidas ainda

em estreiteza e acanhamento , limitando-se tudo ao sim-

ples conhccimento da Cosmografía , á Geometria de Eu-
ciides , e á Theoria dos Planetas, devendo os Opposito-

res daquella Faculdadc ler duas licúes de ponto sómcntc
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naquellas duas ultimas (§.23. do Liv. XIV. Tit.V. pag. 150.)

A falta , que houve de hum ampio estabelecimento

na Universidade para estas Seiencias sublimes, que o bem
merecía©, emendaran os grandes bomens , que entao tire-

mos ; os quaes levados de seu natural se derao com incri-

vel ardor a estes bons estudos.

Foi hum delles, e o primeiro, que deve apparecer á

frente de todos nesta Época , o iinmortal varao Pero Nu- Pero Nu-

iles , natural de Alcacer do Sal (a). Foi o maior Ma- nes *

thematico , que produzio Portugal naquelle tempo, e o pri-

meiro Professor da Mathematica na nova Universidade
;

iiomem de genio profundo , "grande Geómetra , insigne

Cosmógrafo , Astrónomo sabio , nascido verdaderamente

para as Seiencias Exactas : elle foi hum novo astro , que

nellas espalhou brilhante luz , e alumiou a todos os ou-

tros, que figuraran naquelle seculo. A sua Escola foi a se-

gunda depois da do claro Infante D. Henrique.

Deste seu merecimento nos deixou elle eterna memo-
ria nos tres tratados , que traduzio em linguagem Portu-

gueza,.a saber: o da Esfera de Sacrobosco ; o da Theo-

rica do Sol e da Lúa de Jorge Purbachio ; e o do pri-

meiro Livro da Geografía de Ptolomeo ; e mais particu-

larmente ainda ñas suas obras originaes da defensao da

Carta de marear , da Arte da Navegacao ; dos erros de

Oroncio Finé ; dos Crepúsculos; dos Climas; da Algebra,

e em outros mais , em que desencerrou a sua mui alta

sabedoria e doutrina ; e em que disse muitas cousas , que

ninguem até entao havia dito ; e geralmente corrigio quan-

tidade de erros , em que outros haviao cabido , como no-

tou Vossio ( de Mathematicis ) com o que subió ácima

<la inveja, e poz seu nome em muita alteza. A mais aquí

Zii

(a) Delle, e de sua patria se lembra M. e Resende : Salada est ,

-quee a Saracenis nomine mvtato nunc Alcassar salis vocatur : urbs nos-

tro temporc non admodum clara; nisi civem haberet Petrum Nonium cum-
primis nobilcm M'ilkematiciim. (In Vincent. Aimot. in libro posterior!

íiuni. 41.)



180 Memorias
se alargara nossa perma por crédito seu e de todo o Rei-

no , se já nao tivessemos satisfeito a este officio , da ma-

neira que nos foi possivel, na Memoria Histórica, que es-

crevemos deste insigne Mathematico, já impressa no Tom.
VII. das Memorias de Litteratura Portugueza da Academia

Real das Sciencias de Lisboa.

Nao podem deixar de lembrar fallando deste homem
alguns de seus discípulos ; e primeiro dous Principes nos-

sos , que figurárao nesta classe com luzimento , os quaes

requerem de nos neste lugar hum testemunho de nossa at-

tencao e respeito , nao menos pela sua litteratura e sabe-

doria , que por suas altas personagens.

O Infante foi hum o Senhor Infante D. Henrique Irmao do
D enr " Senhor D. Joao III. , depois Cardeal e Rei, Principe mili-

to dado ás Sciencias Mathematicas. Elle com summa di-

ligencia e aproveitamento aprendeo de Pero Nunes a Ari-

thmetica e a Geometría dos Elementos de Euclides ; o

Tratado da Esfera ; as Theoricas dos Planetas
;

parte da

grande composicao dos Astros de Ptolomeo ; e a Mecha-

nica de Aristóteles ; toda a Cosmografía, o uso dos instru-

mentos antigos , e de alguns , que o mcsmo Mestre havia

inventado para a pratica da Navcgacao. (a) Os estudos o

indagacoes, que sobre tudo o desvelavao, como os de seu

maior gosto , e propensao , forao os da Astronomía, e tan-

to folgava com elles
, que ainda depois de achar de to-

do entregue aos estudos e coisas Ecclesiasticas , costumava

quasi todos os días propor a Nunes algum Problema ar-

(a) Consta do que escreveo o mesmo Nunes na Dedicatoria ao Se-

nhor Rei D. Joáo III. do Tratado de Crcpusculis , de que porei aquí o

lugar :

' Incidit nuper de Crcpusculis Coram Principe integcr-

rimo Infante Henrico illustrissimo , eum tu, Rcc humanissivte ,

decem abhinc annis *Mathematicis Scicntüs instilucndum a me curasli.

Dicidit Ule diligentissime Arithmctica: et üeometricce Euclides

elementa, Spherce tractatum , Theoricas Planctarum . ct partes magote

Astrorum compositionis Ptolomoei; Aristotclis Meehanica Cosmographica

omnia priscorum quorundam instrumcntorum usum ; et nonnulorum etiank*

queje ego ad navigandi artem excogitazeram.
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dúo , e pedir-lhe , que o resolvesse por demonstracoes de

Mathematica (a).

Nao he de calar o outro Principe , que grandemente

se applicou naquelle tempo ás Mathematicas , qual o In- ° ufante

fante D. Luiz: das licoes de. Pero Nunes tomou elle, com '

uls"

seu irmíío, os conhecimenlos ,
que teve , de Filosofía , de

Arithmetica, de Geometría, de Música, e de Astronomía;

e de seus progressos nestas Sciencias falla o Mestre muito

a seu louvor na Epístola ao mesmo Infante no Tratado da

Esfera , e na outra ao Senhor Rei D. Joao III. , que vem no

Tratado dos Crepúsculos , em que o exalta. Compoz huní

livro de modos, proporcoes , e medidas; e hum tratado

sobre a quadratura do Circulo (b).

(a) Veja-se o que diz o mesmo Nunes na data Dedicatoria; donde
menos razáo fica de duvidar , se elle foi Mestre do Senhor D. Henri-

que , do que já fallamos em nossa Memoria sobre Pedro Nunes impressa

no Toin. Vil. das Memorias de Litteratura da Academia Real das Scien-

cias de Lisboa. O douto Flamengo Clenardo falla deste Principe em va-

rios lugares de suas Epístolas Latinas , e na que dirigió ad Christianos

omnes no Liv. II. pag. 244-. se lembra de seus estudos Mathematicos :

:Vo7t numerabo Mathematicos, quas didicit fyc. , e este Author e lugar

pode accrescentar-se aos que o douto Barbosa referió no Artigo deste Prin-

cipe.

(6) Poremos aqui em seu abono o lugar do Mestre na dedicacao
,

que Ihe fez, da sua Traduccao dos tres Tratados da Esfera, da Theo-
rica do Sol e da Lúa, e do primeiro Livro da Geografía de Ptolomeo

,

poisque tambem o erudito Barbosa transcrevendo o da Epistola ao Se-

nhor Rei D. Joao III. na Obra de Crepuscnlis , se esqueceo de compi-
lar este da Epistola ao mesmo Infante : E duvidando muito comigo ,

diz Nunes, se dirigiría isto a P'. A. , a materia da Obra me convida-

ña ao fazer : que pois A
r
. A. tem tanto primor na Cosmografia , e na

parte instrumental , e tem tdo cdto e tdo claro entendimiento e imagi-

nando , que pjóde fácilmente inventar multas cousas, que os antigos

ignoraráo, parece que de direyto Ihe pertencia : de outra parte punha-
me grande recco ser a Obra tdo pequeña e nao aver nella cousa que

a V. A. seja noca.

Accresuentaremos aínda outro testemunho honroso
,

que tambem se

nao acha transcripto em Barbosa, tirado do antigo e insigne Rhetorico,

e Orador Joao Fernandes na rarissima Oracao Latina ,
que recitou na

Universidade de Coimbra , quando a foi visitar o Infante D. Luiz; na
qual fallando de Pero Nunes, da-I he por somma do seu louvor o ter

elle dirigido o¡ estudos Mathematicos deste Principe : Uno verbo omnia
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Com estes dous ¡Ilustres Principes ajunlcmos o insí-

D.Joao de
gne Capitao e Viso-Rei da India D. Joao de Castro, ou-

tro discípulo do mesmo Nunes, com quem estudou as

Mathematicas , como se as houvesse de ensinar , maior-

mente a Geografía e a Cosmografía , sendo lao eminente

Cosmógrafo , e Geógrafo , como era Capitao.

Acompanhando a D. Estevao da Gama na jornada

do Estreito do Mar Roxo, descreveo esta viagem até Suez;

por quanto em todas as angras e enseadas desde a boca

do Estreito ate alli foi tomando o Sol, e fazendo roteiro,

formando nelle juizo ja' de Filosofo natural , já de Piloto.

Aqui especulou todas as cousas notaveis do Mar íloxo , c

discursou doutamente sobre as causas da cor de suas aguas,

e do nome , que se lhe impoz , dos impulsos e movimen-
tos naturaes, e das crescentes do Nilo ñas moncoes do Es-

tio (a).

Ñas horas , que lhe perdoavao os cuidados da guer-

ra , descreveo tambem em copioso Tratado toda a Costa ,

que jaz entre Goa e Dio ; sinalando os baixos e recifes

;

a altura da elevacao do Polo , em que eslao as Cidades

;

as angras e enseadas , que formao os portos , as moncoes
dos ventos, e condicoes dos mares ; e a forca das correntes,

e impeto dos ríos ; arrumando as linhas em taboas diffe-

rentes , tudo com tao miuda e acertada Geografía, que o

pode'ra esta só obra fazer conhecido, se já o nao fora tanto

pelo seu valor militar. Ambas estas obras dedicou ao In-

fante D. Luiz, a quem já desde a Escola de Nunes se ha-

via feito familiar pela qualidade , e pelo engenho.

complectar : per te factura est , ut Princeps noster Ludovicits , cui térra

punctus est, latissimos tilos mundi orbes cont empletur , dignam prefecto
Principe contemplationem Sfc. Orat. ad Principem Ludovicum de cele-

britate Academice Conimbricencis Conirnbr. ann. 1548. Veja-se tambem
sobre seus estudos, o que escreveo D. José Miguel Joao de Portugal,
Conde de Vimioso, na vida deste Principe pag. 111.

(a) Vide Jacinto Freiré de Andrade na sua vida Liv. I V. , e Ma-
noel Correa nos Commentos aos Lusiadas de Camoes Cap. X. est. 98.
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Feche a lustrosa companhia dos clarissimos vaioes

Discípulos do grande Mestre Pero Nimes, o que entre to-

dos elles muito se afamou, c distinguió, Fr. Nicolao Coe- ^ r - Nicolao

Iho de Ama ral , Pveligioso da Santissima Trindade , e »;
AuiaTa i

e

primeiro Reitor do sen Collegio de Coimbra , tao acredi-

tado nestas Sciencias, que na ausencia de Pero Nunes era

mandado substituir a sua Cadeira de Mathematica (a).

Com muita honra nossa collocamos nesta classe de

sabios o insigne Historiador Joao de Barros, instruido ñas "í?a0 **
• • • i ^ o /-i

Bario*.
Uathematicas ,

principalmente na Cosmografía , e Geo-

grafía , a que muito se deo para escrever a sua Historia

ia India : nesta se houve elle com tanta curiosidade, que

nao contente de haver resolvido a Plolomeo , e a outros

jeografos antigos , c ainda modernos, e de seu tempo;

>assou a 1er hum Livro de Geografía da Persia , e varios

nitros da China com suas taboas , comprando para isso

mm Chin douto , que lhos podesse devidamente inter-

pretar (¿A.

Para acertar em tudo, o que pertencia á pratica da

(¿ciencia Náutica, tratou de se instruir profundamente dos

•iossos Pilotos , que haviao navegado todos os mares da

ndia com o Astrolabio, e a Sonda ñas maos ; e com to-

fos estes conhecimentos escrevia a sua Geografía Univer-

ü , que hia compondo em Latim , e dejxou imperfeita ,

m que tralava do Astrolabio r e mais Instrumentos da Na-

jegacao (c).

Ñas suas Decadas vemos nos a grande provisao de

jstudos , que tinha feito para graduar as provincias, e pa-

(d) Veja-se a sua Obra de Chronologia pag. 85.. quando falla de

ílacia
,

patria de Pero Nunes „ a quem cbama seu Mestre.

(b) Decad. II. Liv. V. Cap. I.

(c) Elle annunciou esta Obra no Liv. IV. II. e VI , e niagoa lis-

ie desapparecesse ou exista acaso, aonde se nao estime, e aproveite,

íe de tamanlio liomeni nada se deveria perder, ou ficar sepultado em
rpe esquecimento. Quantas cousas curiosas , e uteis por elles nao sa-

ciamos da nossa Navegado, e Pilotagem .

J
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ra saber reprovar muitas das opinioes dos Gregos 8 e Ro-
manos

, que fallarao das cousas do Oriente com pouca no-

ticia ; e fazer as emendas e correccoes, de que estao cheias

as suas Decadas , sobre Ptolomeo , Arriano , e outros Geó-
grafos antigos

, que escreverao da India , no que sao por

extremo uteis e proveitosas.

Nao nos havemos de esquecer de hum sabio Portu-

guez
,

que tendo florecido neste reinado em muitos ra-

mos de Litteratura Civil , e Sagrada , estendeo tambera
seus estudos a huma parte das Sciencias Mathematicas

:

t , foi este M.° André de Resende , nome esclarecido e prin-

de Eesen- cipal nos fastos litterarios da Nacao : era perito na Theo-
de. rica da Architectura, e por esta razao lhe deo cargo o Se-

nhor Rei D. Joao III. de traduzir o livro, que della com-
posera Leao Baptista , de que elle mesmo fez mencao no
Prologo das Antiguidades de Evora

;
por sua morte o dei-

xou por legado a seu filho Bernabé de Resende, de que
falla Gaspar Estaco ñas Antiguidades Cap. 44. §. 44. (a).

. Pertence a esta Época Martim Aífonso de Sousa, Se-,

fonso de nnor do Prado e Alcoentre , Alcaide Mor de Braganca
,

Sousa. e de Rio Maior , conhecido por suas grandes Navegacoes ,

e victorias na Asia: leve estudos de Mathematica ; e mos-
trou sua pericia ñas curiosas observacoes , que fez na sua

primeira Navegacao para o Sul , que propoz ao illustre

Mestre Pero Nunes , as quaes vem por este expostas no
Tratado em defensam da Carta de Marear,

Facamos memoria de Diogo Botelho Pereira , india-

telho Pe-
t *co ' e so^a(lo valeroso

, que para o immortalisar basta-

reirá, ria a accao atrevida , mas sublime , de vir desde Dio até

(a) Escreveo dous Livros dos Aqueductos, que offereceu ao mesmo
Principe na occasiáo, em que este havia feito conduzir a Evora a agua
da Fonte da Prata pelo antigo Aqueducto de Sertorio; os quaes livros

escritos de sua propria máo entregou ao Senado daquella Cidade , da
que tambem faz memoria no Cap. das mesmas Antiguidades de Evora.
Nao sabemos se esta Obra era puramente histórica, ou didáctica e tra-

balhada sobre os principios, e conhecimentos da Hydraulica.

'
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o Tejo cm urna muí pequeña fusta , que fabricara em Co-

chim ,
passando nella a Almeirim a dar ao Senhor Reí D.

Joao III. a nova de estar fundada contra todo o poder do

inimigo a fortaleza de Dio , chave do conimercio da Ara-

bia , e Persia , e freio do Reino de Cambaia. Ao valor de

soldado ajuntou a Sciencia de Geógrafo e de Náutico , de

que deo boas mostras na Carta de Marear , que compoz ,

em que descreveo o mundo até entao descuberto, que apre-

sentou ao mesmo Principe ,
quando veio da India a pri-

meira vez a Portugal. (Barr. Dec. I. Liv. VI. Cap
)

Figurou tambem neste Reinado o P. Antonio de Cas- p -
Antonio

tcllo Branco , Jesuita : leo Mathematica, de que tinha mui ¿n^
largos conhecimentos, particularmente da Astronomía : es-

creveo em Latim hum Tratado sobre os Cometas em 2 vol.

de fol., e tres Livros de Astronomía tambem de fol. (a).

Tem direito a ser nomeado neste seculo Diogo de Sá, Diogo de

varao digno de muito louvor , nao menos por sua pericia Sá.

ñas Disciplinas Mathematicas , que por suas accoes milita-

res na Asia : foi sobre tudo eminente na ¡Xautica, da qual

Ihe ensinou a experiencia múitos segredos, que outros an-

tes nao souberao : escreveo hum Tratado de Navigabionc em
tres Livros, impressos em Pariz em 1549. 8.°, em que

pertendeo refutar algumas cousas, que tinha dito Pero Nu-

iles ñas Respostas a Martina AÍTonso , e na sua Hidrogra-

fía , que certo bastava a empreza de contrariar doutrinas

daquelle primeiro Mathematico do seu seculo, para lhe dar

hum grande brado.

Pede tambem o nosso reconhecimento Fernando Al- Fernando

vares Seco , hum dos maiores Geógrafos do seu tempo :
AlvaresSe-

deixou hum monumento da sua applicacao e estudo no seu
co"

cxcellente Mappa de Portugal , que passou pelo mais exa-

cto de todos , e tal foi elle, qne o doutissimo varao Achu-

les Estaco, a quem as letras tanto deverao em Portngal e

na Italia , o fez estampar em Roma em 1560 , e o dedi-

cou ao Cardeal Sforcia.

•Tom. VIII. _kz
{a) Franco na Iinag. do Nov. de Lisboa Liv. II. Cap. 14.
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CAPITULO Vil.

De alguns Mathematicos ?w Reinado do Stn/ior

D. Sebastiao.

O
s tempos do Reinado do Senhor D. Sebastiao , funes-

tos a Portugal ñas cousas políticas e militares , nao

lhe podiáo ser mui favoraveis ñas litterarias. As Artes e

Sciencias r e todos os ramos de Litteratura Nacional , que

até entao haviáo florecido , eomecárao de desmedrar e es-

morecer. Entao quebrou o ardor de nossos estudos tao bem
vingados ; e com elles a Mathematica , que se tinha culti-

vado nos tempos de seu Avó o Senhor Rei D. Joao IIL

promettendo grandes e perdurareis fructos da luzida Es-

cola, e plantacao do immortal Professor Pero Aunes: com-

tudo assim mesmo naquella idade se estabeleceo no Colle-

gio dos Jesuitas de Santo Antao de Lisboa huma Aula da

Esfera , a qual permanece© com muita utilidade ; manten-

do sempre hum tao importante estudo , ainda na deca-

dencia das outras Aulas.

Entaa mesmo florecerao ainda alguns varoes de me-

recimento nestes estudos
, que tem direito a ser aqui no-

meados com a bem merecida distinccao de louvor e honra.

Fr. Pedro Foi hum delles Fr. Pedro do Espirito Santo da Or-
do Espirito

íjem ferceira de S. Francisco , que passou por bom Ma-

thematico; de sua letra se conservava hum fragmento de

obra sua sobre a Esfera , que existia no seu Collegio de

Coimbra (a).

Isidoro de p ¡ outro Mathematico de nome Isidoro de Almei-
Almeida. ^

^ de ^uem ^ Lu¡s pereira m sua Eieg Cap. ¡J. pa^
37.

Novo Arquimedes

,

Era Néstor , e ás vezes Palamedes.

(o) Memorias Históricas para os estudos da Ordem Terceira de S.

Francisco Tom. II. pag. 8 2.
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Deve ter nesta Época lugar honroso Fernando Vaz Fernando
Vaz '

rado.
Dourado , homem de nao vulgares estudos na Cosmogra-
fía ; aínda hoje se estima a rara Obra das suas Cartas Hy-
drographicas , e o Mappamundo , em que tratou de todos

os Reinos, térras e ilhas, com suas derrotas e alturas por

csquadria , o qual se cstampou em Goa 1571 fol. o ori-

ginal conserva-se na livraria dos Monges Cartuxos do Con-

vento de Scala Cccli de Evora : ouvimos dizer , que está

hoje na Academia Real da Marinha de Lisboa ; e que cons-

ta de regras e principios de Hydrografia com Mappas de

todo o mundo, ¡Iluminados primorosamente de cores e ouro.

Nao deixemos de lembrar nesta idade a Francisco San- Francisco

ches , bem conhecido pelas Obras de Medicina
, que pu- Sanches.

blieárao seus filhos , homem versado na Sciencia Mathe-
matica

;
porque , postoque esludou e ensinou fóra de Por-

tugal , nelle primeiro aprendeo,. e por Portuguez nos cabe

parte da gloria de seu nome : foi Cathedratico de Medi-

cina em Mompilher ; e ensinou Filosofía por vinte annos:

escreveo e dirigió ao grande Professor de Mathematica
Christovao Clavio huma Obra intitulada Erotemata super

Geométricas Euclidcs demonstraliones ad Christophorum Cla-

vium , em que lhe propoz varias duvidas e argumentos,
a que o mesmo Clavio respondeo : escreveo mais hum Dis-

curso sobre o Cometa ,
que appareeeo no anno de 1577,

CAPITULO VIIL

De alguns Mathematicos nos Reinados dos Filippes.

Reinado dos Filippes nao foi estéril nestes estudos :

abatendo a liberdade Portugueza , nem por isso foi

estorvo á carreira das Mathematicas : e houve alguns ho-

mens sabios, que as tratárao com mais intelligencia e cui-

dado do que se podía esperar da decadencia , em que en-

táo estavao nossas letras : elles parlicipárao ainda das ins-

Aa ii
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truccoes dos dous Reinados antecedentes , donde trouxe"

rao o cabedal , com que entao luzirao : dcmos-lhe honra ,

que a bem merecem.

Entre estes podem apparecer em primeiro lugar os

que se derao aos estudos theoreticos, ou praticos da Náu-

tica em beneficio de nossa Navegacao. A esta classe per-

Christovao tence o Padre Christováo Borro , Jesuíta , varao muí cu-
Borro, rioso , e amigo de indagar as verdades da Natureza : leo

Mathematica em Lisboa , e imprimió huma Obra de As-

tronomía por encommenda do Conde de Villa Nova Gre-

gorio de Castel Branco , que fora seu discípulo ñas Ma-

thematicas.

Trabalhou sobre o conhecimento das variacoes da Agu-
Iha Magnética , e com este intento navegou á India, para

observar, quanto a Agulha variava nos Meridianos, por que

elle passava ,
para dahi formar hum Mappa,- que em dian-

te servisse de regra e methodo para os navegantes. O seu

modo foi annotar e demarcar em cada altura o Meridiano,

em que se achava , e quanto variava a Agulha Magnética.

Depois fabricou hum Mappamundo, lancando humas
linhas tortuosas de Polo a Polo , as quaes vinhao a ser

as variacoes
, que tinha demarcado, a que chamou Linhas

Magnéticas , e se chamou tambem Tratus Chalybochj-

ticus : por meio destas Linhas affirmava , que logo se sa-

beria a longitude , e as paragens , em que se achassem os

navegantes ; de sorte que , se tomando a altura , e a va-

riacao da Agulha , achassem no seu Mappa na mesma
altura a mesma variacao, forzosamente haviao de estar tam-

bem debaixo do mesmo Meridiano
, que o Mappa apon-

tava.

Este foi o invento e traca , que apresentou na Cor-

te de Madrid , aonde foi pretender o premio de cincoen-

ta mil cruzados
,
promettido a quem primeiro desenvol-

vesse este nó Gordiano , e postoque lhe fosse rejeitado na-

quella Corte o seu invento por pouco seguro e solido ; e

havido e refutado depois pelo Padre Valentim Estancel

no seu Discurso sobre a Navegacao de Leste a Oeste :
to-
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lavia mostrou por estes seus trabalhos o ardor , com que

e havia dado aos Estudos Mathcmaticos.

Nomeemos lambem a Francisco da Costa, Jesuíta, Pro- Francisco

essor , que foi de Mathematica , que passou em seus días
os a *

;>or um dos melhores Mestres : e se bem nao vimos seus

scritos nestas materias, sabemos todavía, que bouve, pois

)[ue atiesta Simao de Oliveira, de quem abaixo fallaremos,

er-se ajudado delles para a composicao da sua arte de Na-
vegar (a).

Pode entrar na companbia dos Mathematícos desta

:Lpoca Pedro de Moura
,
que passou por homem grande- p , ,

nente instruido na Astronomía, e na Sciencia Náutica : Moura.

I íim de experimentar praticamente a doutrina do Padre

,bristovao Borro , e se certificar melhor della , correo

íuma e outra vez todo o Océano Atlántico até chegar

o Indico com bastante successo , segundo se contara-

elle (¿).

Merece distincto assento nesta mesma classe Simao de Simao de

)liveira Lisbonense ; foi homem sabio na Arte Náutica :
ollveira -

lie vio , que os Authores , que tinbao tratado desta ma-
teria , o haviao feito sem ordem, por nenhum delles a re-

kizir a methodo, de modo que se podesse ensinar e apren-

der , salvo hum ou outro , que escreveo em Latim, e nao

jodia aproveitar a todos. Peloque tomou a seu cargo sup-

Lrir esta falta , e escrever a arte de Navegar.

Dedicou a sua Obra a D. Pedro de Castilbo , Bispo

le Leiria , Inquisidor Mor , e Viso-Reí em os Reinos de

^rtugal; e foi impressa em Lisboa por Pedro Craesbeeck
im 1G06. 1. vol. em 4.Escreveo-a em Portuguez, vendo que
íproveitaria pouco , como elle diz , se a escrevesse em La-

im , como todos até alli tinbao feito , menos Pero Nunes;

(a) Elle o nomea entre os Authores modernos, de que tirou dou-

rina para a sua Obra (Lista que vem no principio della).

(6) Falla del le Esíancel no Discurso sobre a Navega cao de Leste a

)este,
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e porque esta Obra he de grande merecimenlo e já rara

,

daremos aquí o Summario dos seus Artigos.

Trata no Liv. I. dos Circuios da Esfera Artificial

,

por ella ser o fundamento e alicerce , em que estriba a

Cosmographia , a Astronomia , e a Navegacao , e de cuja

noticia depende a Arte de JNavegar : nelle falla de seu in-

ventor , e fim da invencao : dá as definicoes da Esfera ,

e das suas partes , e as nocoes dos seus Vocabulos ; a di-

visao da Esfera , os no mes, definicoes e divisoes do Hori-

zonte , do Meridiano , da Equinocial , do Zodiaco , dos

dous Coluros , dos dous Trópicos , e dos dous Circuios

Polares.

No Liv. II. falla dos Officios , dos Circuios, da Es-

fera Artificial , isto he , do Horizonte , do Meridiano , da

Equinocial , do Zodiaco , dos Coluros , dos Trópicos , e

dos Circuios Polares ; e isto assim para maior clareza, como
para escuzar em outra parte repeticoes.

No Liv. III. trata da fabrica dos Instrumentos Náu-

ticos , como do Astrolabio , da Armilla Náutica , do Qua-

drante , da Agulha de Marear , da Pedra de Cevar , da

Rosa da Agulha, e do Instrumento para Nordestear, e No-

roestar das Agulhas ; e de tudo o que até o seu tempo se

tinha achado.

No Liv. IV. explica , o que toca ao uso dos sobredi-

tos Instrumentos e preceitos de Navegar ; do Astrolabio
;

da altura e da declinacao do Sol ; da altura das estrellas

,

e do Polo Septentrional ; dos usos da Agulha de Marear

;

dos ventos ; do uso da Carta da Navegacao de Leste a Oes-

te ; do Mar Mediterráneo ; das legoas ; das Lúas ; dos ma-
res ; das aguas vivas, e mortas ; dos sinaes , que appa-

recem no mar ; e de outros avisos uteis aos navegantes

;

e traz depois no fim deste IV. Livro a Rota de Portugal

para a India.

Servio-se para as doutrinas desta Obra de Aristóteles,

e Ptolomco entre os antigos ; e quanto aos modernos dos

dous Árabes Alphragano , e Albategnio , de Gemma-
Plirysio , de Oroncio , de Joao de Monte Rei , de Joao
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de Sacro-Bosco , de Molino , de Tlryco Brahe , de Pero

Nunes , de Joao Baptisla Lavanha , e do P. Francisco da

Costa Jesuíta , e Mestre de Mathematica. Por certo
, que

tratou esta Sciencia com mais ordem do que o haviao fei-

to os outros
, para que bem se podesse ensinar , e apren-

der; porque antes delle ncnhum a havia reduzido a me-

thodo.

Facamos honrada memoria de Manoel<-de Figueiredo ,
Manoel de

natural da Villa de Torres Novas, Discipulo do grande
d(J

gue!re"

Mathematíco Pero Nunes , e Cosmógrafo Mor do Rei. Es-

creveo huma Chronograíia ou reportorio dos tempos , em
que trata da Esfera Cosmografa , Arte de Navegacao, As-

trologia Rustica , tempos e prognosticos dos Eclypses, Co-

metas e sementeiras , uso e fabrica da Ballestilha , e Qua-

drante Geométrico, com hum tratado dos relogios, que se

estampou cm Lisboa em 1603. 4.° Escreveo tambem a

Hvdrografia , ou exame de Pilotos , com roteiros para o

Brasil , Rio da Prata , Guiñé , S. Thomé , e Angola , e

Indias de Portugal e Castella , Lisboa 1608. e 1614. 4.°

R.oteiro e Navegacao das Indias Occidentaes , e libas An-

tilhas do Mar Océano Occidental, Lisboa 1609. 4.° Pro-

gnostico do Cometa ,
que appareceo em 1 5 de Septembro

de 1604. Lisboa 1605 4.° Tratado da Pratica da Arith-

metiea, composta por Gaspar Nicolao, emendada e accres-

centada, Lisboa 1679. 8.° e 1716. 8.°

Nao deve íicar sem quinhao de honra e gloria neste

logar o P. Joao Duarte da Costa, douto Mathematico, es-j aoDuar-

colhido com Manoel de Figueiredo para demarcar os do- te da Costa,

minios da Colonia do Sacramento.

Nao deve tambem esquecer Joao Pereira Corte Real, joáo Pe-

General do Mar , varao muito experimentado na Arte de reilíl Corte

Navegar ,
que passou oito vezes á India Oriental e Occi-

ea
'

dental : elle inventou hum novo instrumento da demarca-

cao ; compoz em Castelbano Discursos sobre a Navegacao

das Naos da India de Portugal, Madrid. 1622. 4.°

Com este se ha de ajuntar Yalentim de Sá Lisbonen- Valentínv

se, Cosmógrafo Mor do Reino, o qual escreveo hum Re-
de Si'.
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Antonio de

Naxara.

Ignacio

Stafford.

gimento da Navegacao
, que se estampou em Lisboa por

Pedro Craesbeeck em 1624. em 4.° e fez doutas notas,

ou advertencias sobre o Instrumento de demarcar do re-

ferido General da Armada Joao Pereira Corte Real, de que

acabamos de fallar.

Tem lugar nesta classe Antonio de Naxara , ou Ná-

xera Castelhano por nascimento , porém por educacao

e moradia Otísiponense : estudou Mathematicas , e foi

havido por varao eminente ñas Sciencias da Cosmogra-

fía e da Astronomia. Forao Obras suas as seguintes

:

Navegacao especulativa e pratica , reformadas suas re-

gras e taboas pelas observacues de Ticho Brahe
, que se

estampou em Lisboa por Pedro Craesbeeck em 1628. 4.°

em Castelhano : Discursos Astrológicos sobre o Cometa
,

que appareceo em 25 de Novembro de 1618. Lisboa por

Craesbeeck 1619. 4.° Summa Astrológica, e Arte para
ciisinar afazer prognosticos dos tempos , obra , em que
vem muitas cousas uteis á Agricultura , e á Astronomia

,

em que se achao assomadas varias observacoes e experien-

cias Meteorológicas curiosas ; e recopiladas as doutrinas de

Ptolomeo , e de outros Astrónomos Gregos , e Árabes , a

qual se publicou em Lisboa por Antonio Alvares em
1632. 4.°

Devenios prestar tributo de louvor e reconhecimento

ao P. Ignacio Stafford , Inglez de nacao , e Jesuíta : este

grande Mestre tomou a Cadeira de Mathcmatica no Col-

legio de Santo Antao em Lisboa, por querer acudir prom-
ptamente á nccessidade , em que entao estava aquella Au-
la , e escreveo c imprimió na Lingua Castelhana Elemen-

tos Mathematicos , dedicados á Nobreza Lusitana na Real

Academia Mathematica do mesmo Collegio de Santo An-
tao

, que sahirao em Lisboa por Mathias Rodrigues em
1634. 1. vol. 8.°, de que temos hum exemplar. Este Li-

vro comprehende os Elementos da Geometría c Astrono-

mia ; e he breve , claro , e methodico ; o que entao foi

de muita utilidadc pela grande falta, que havia neste Rei-

no de livros desta Faculdade , o que notava o Qualificador
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ríe muita utilidade pela grande falta
, que havia neste

Reino de Livros desta Faculdade , o que notava o Quali-

íicador do Santo Ofíicio Fr. Francisco de Paiva , Religio-

so do Convento de N. Senhora de Jesús , na Censura da

obra.

Merece boa Memoria e fama Fr. Lucas, Religioso deFr. Lucas.

S. Francisco, Mathematico distincto no seu tempo, o qual

compoz hum Livro de Arithmetica, e Geometría, em que

declarou os onze Livros de Geometría , e o IV. de Ari-

thmetica de Euclides («).

Floreceo na mesma idade Manoel Godinho de Here- ^
íanoel

dia , que depois assistio em Malaca , e em Goa pelos fins ¿e Here-
deste seculo, vivendo até 11 de Novembro de 1615. Além dia.

da Historia do Martyrio de Luiz Monteiro Coutinho no an-

no de 1588, dedicada a D. Aleixo de Menezes , Arcebispo

de Braga , escreveo como Cosmógrafo no tempo do Conde
D. Francisco da Gama Almirante , e Yice-Rei das Indias

hum Livro, que intitulou Informacao da Áurea Chersone-

so , ou Península , e das IIhas Auríferas , Carbiniculas , e.

Aromáticas (5). O seu intento nesta Obra foi tratar das mi-

nas de ouro, 'prata, estanho, ou calayn, e pimenta da Áu-
rea Chersoneso , e Ilhas , e seus mineraes para informacao

dos Principes da Europa ; e tamben) para se poderem ac-

crescentar novos patrimonios á Coroa de Portugal , e faci-

litar-lhe o descobrimento do ouro , do carbúnculo, e mais

preciosa pedraria ; e das especiarías, e aromas do Mar Orien-

tal , e das Ilhas Austraes , com que ella sobremaneira se

podesse enriquecer.

Deve-se fazer memoria de D. Basilio de Faria, Chan-D. Basilio

tre de Evora, e depois Monge Cartuxo, instruido ñas Dis- de Fana -

ciplinas Mathematicas , escreveo hum Tratado, que ficou

Tom. VIII. Bb

(a) Delle faz mencao Gaspar Nicolao em sua Arithmetica fol. 5.*

da 3.
a
Impressáo de 1551.

(6) Inédito, que publicou Antonio Louren^o Caminha, Lisboa era
1807. 8.°
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ms. , cm que pretendía mostrar ter achado a Quadratura

do Circulo.

Luz Muito se ennobreceo nesta Época Luiz Teixeira ; foí

homem de grande saber ñas Sciencias Mathematicas , e

muito versado ñas cousas náuticas pelas muitas navegacoes,

que fez: "teve o cargo de Cosmógrafo Mor; por sua peri-

cia se llie deo commissao , estando na Bahía de todos os

Santos era tempo do Governador Luiz de Brito de Almei-

da , de ir ver , e emendar a Costa do Brasil ; o que elle

executou sondando , e vendo todos os baixos, e descobrin-

do a Ilha da Ascensao , de que houve vista. Delle faz me-
moria Antonio de Maris no Roteiro da India pag. 85. Es-

creveo as Descripcoes das Ilhas Terceiras, e da Ilha do Ja-

pao , que sahirao impressas em Latim : a 1.
a no Theatro

do Mundo de Abraham Ortelio Antuerpia , ou Anvers em
\ 1584, a 2.

a tambem em Antuerpia em 1595, e compoz
huma grande Taboa nova Geográfica de todo o Mundo em
forma maior, que se estampou em Amsterdam 1604 foL

em Latim.

Leáo Com todos estes entra de companhia Leao Camello ,

Camello, hum dos valentes soldados , que perderao a liberdade na

infausta batalha de Alcacer : era muito perito na Ari-

thmetica , e na Algebra; e nesta ultima teve fama de ser

o maior homem, que entre nos se conhecia. (Delle faz me-

moria D. Francisco Manoel na Ccnlur. IV. Cart. I. pag.

492.)
Vicente Tambem tem parte na gloria destes estudos Vicente

olz
' Roiz, que com o Vice-l\ei Mathias de Albuquerque passou

á India em 1591 ; o qual deo muito a conhecer a sua ap-

plicacao com hum Roteiro , que escreveo , com que costu-

ma allegar o doutor Cosmógrafo Antonio de Maris Carneiro.

Gaspar Juntemos-lhc Gaspar Ferreira Reimao, Piloto Mor do
f erren-a Re ¡no

? q Lie ieve créditos de muito perito na pratica : he

delle hum Roteiro da. Navcgacao, e carreira da India com
, seus caminhos, e derrotas , impresso em 1612, o qual te-

ve acceitagao no seu tempo.

Coiaro P^e contar-se neste numero Ignacio Colaco de Bri-

He BiitO
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to , nascido na Villa de Coruche , Desembargador da Casa

da Supplicacao , Presidente da Junta da Agricultura do

Reino ; escrevendo varios Tratados de Direito estendeo

tambem seus estudos á Seiencia Mathematica, de que com-

poz hum Livro de cousas a ella pertencentes ,
que deixou

ms. com varias figuras primorosamente debuxadas por sua

mao.

Dé-se aquí honra ao nome de André de Avellar Lis- André

bonense. Foi Mestre em Artes, e Tercenario na Se de Coim- Avellar -

bra, e Professor de Mathematica na Universidade : (a) leo

por espaco de vinte annos , e houve Jubilacao na Faculda-

de (b). Deo mostras de seus estudos na Obra , que publi-

cou intitulada Sphacrae utriusque Tabella, ad Sphacrae hu-

jus mundifaciliorem enucleationem. Conimbricae apud Ant.

Barrer. 1593 8.° com figuras, de que temos hum exem-
plar. He dedicada a D. Fernando Martins Mascarenhas

,

Reitor da Universidades e foi Obra, que postillou para seus

discipulos, como se vé da Prefacio, que lhe fez. Compoz
mais dpostillae , seu expositio in Theorias septem Pla-

netarum , et octavac Sphaera Purbackii. Parece, que tam-

bem foi Tratado, que elle dictou na mesma Universidade c .

Cabe aquí lugar ao P. Joao Delgado , Jesuíta natural P. Joao

Bb ii
Delgado.

(a) Foi nomeado pela Universidade para huma Tercenaria affecta a

Mestre em Artes, que havia na Sé de Coimbra , vaga por fallecimento

do M. e Miguel Vaz Pinto, a qual elle levou por opposicao em concurso

com os Mestres em Artes Joao Galvao , e Manoel Correa: EIRei Filip-

pe II. lhe deo Carta de Confirmado, e Apresentacao feita em Lisboa
aos 22 de Novembro de 1603 , e dirigida a D. Alfonso de Castello Bran-
co, Bispo de Coimbra, e Vice Rei deste Reino. (Torre do Tombo, Chan-
cellaría de Filippe II. Liv. X. foi. 2S9.)

(6) Passou-se-lhe Carta de Jubilacao , datada de Lisboa de 28 de
Seplembro de 1612. (Torre do Tombo, Chancellaría de Filippe II. Liv.

XXXI. foi. 21.)

(c) Existe hum ms. desta Obra em 4.° na Bibliotheca do Escurial

,

escrito por 1650 pouco mais ou menos, de que temos noticia pelo Cata-
logo dos mss. do mesmo Escurial, feiio por nosso amigo D. Francisco Pe-
res Bayer Liv. I. vers. et Plut. IV. n. 9. pag.- 230, que nos communi-
cou o outro nosso amigo Collega, e honrador o lllustrissimo Monsenhor
Ferreira, sabio e muito indagador de nossas anisas.
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de Lagos. Foi discípulo do P. Christovao Claudio , illustre

Mathematico, e regeo a Cadeira de Malhematica no Colle-

gio de Santo Antao de Lisboa.

D.Manoel Com elle deve ir seu discípulo D. Manoel de Mene-
de Menezes.zes ^ Capitao Mor das naos da India, e General da nossa

Armada para a recuperacao da Babia ; e hum dos vaiocs ,

que melbor juntárao no seu tempo a profissao de Letras, e

a das Armas. Este foi Chronista Mor do Reino , e nmito
instruido ñas Mathematicas , e na pratica de navegar

, por

onde veio a ser Cosmógrafo Mor destes Reinos ; tal era o

ardor e affeicao, que tinha á Cosmografía
, que determina-

va abrir em S. Vicente de Fóra huma Aula desta Sciencia,

o que comtudo nao teve elTeito (a). Escreveo Astroíogia

Pratica , ou Judiciaria , na qual se continhao 4 Tratados,

ern que fallava

1.° Dos principios da Astroíogia:

2.° Dos juizos dos tempos

:

3.° Dos nascimentos

:

4.
a Dos juizos da Medicina: existirao ms. na Livraria

dos Theatinos.

Joao Ba- ]\ao queiramos passar com ingratidao a Joao Baptis-
ptista La-

ta Lavanna qUe estudou Malhematica em Roma , e foi
vanha. ,,

l
f ' .;

,

Cosmógrafo Mor no Remado de Filippe o I. , e Chronista

Mor de Portugal, nomeado por Filippe III. em 1618: es-

creveo hum Regimentó Náutico
,
que sabio em Lisboa por

Simao Lopes eml595 4.°. Compoz mais huma Obra mui-

to notavel pelas Taboas do lugar do Sol, e largura de Les-

te a Oeste com hum instrumento de duas laminas huma
sobre outra , representando nellas duas Agulhas, gradua-

das de graos com hum amostrador , e Agulha , Obra que
ficou ms.

Disto faz memoria honrosa o outro Cosmógrafo Mor

(a) D. Francisco .Vlanoel. Epanaf. II. pag. 268, e Epanaf. V. pag.

576. Accrescentemos aqui que elle íbra consultado para a Cadeira de Ala-

themalica da Universidade de Coimbra, como consta do Livros das Con-
sultas da Meza da Consciencia de 1621 foi. vers.
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Antonio Maris Carneiro no Roteiro da India pag. 78 , di-

zendo ,
que com hum mostrador, e a Agulha debaixo re-

presenta ir sempre flxa, e a de cima ser sempre a que va-

ría, e nao ha necessidade de ver o Sol mais, que pela ma-

nila , ou qnando elle se poe , porque com huma só demar-

cacao se faz logo a conta , e se sabe a dille-renca , que ha.

He este instrumento, accrescenta Maris, muito neces-

sario para estas difTereneas de Agulha , e demarcacóes do

Sol, porque sao embarazadas nao táo sómente para os mo-

dernos , senao para os velhos ,
que se enleao militas vezes

ao fazer da conta. Elle deo estas Taboas e Laminas , an-

tesque fosse para Castella , ao mesmo Antonio de Maris, e

a Manoel Monteiro, paraque as veriücassem , e Maris as

continuou , e achou muito boas , e certas , e as leve por

muito necessarias á Navegacao. Deixou mais dous Livros

ms. hum de Architectura Náutica , e outro da Esfera do

Mundo.

Segue-se dizer alsruma cousa do mesmo Antonio de Ma- Antonio

ris Carneiro. Foi elle Lisbonense filho do Licenciado Pedro n
e ans

.
Carneiro.

de Maris, evarao bem conhecido em nossa Historia por suas

grandes partes, que muito o recommendavao, e lhe houve-

rao o Officio de Cosmógrafo Mor do Reino , vago por fal-

lecimento de D. Manoel de Menezes. Publicou o Regimen-

tó de Pilotos, e Roteiro de Navegacoes da India Oriental
,

que se estampou em Lisboa em 1G42 4.°; he huma das

Obras boas, que se tem feito neste genero : nella fez emen-

das ao alitigo R.egimento, ePvoteiro, de que necessitava as-

sim ñas derrotas, e alturas das térras, que mais ajustadas

experiencias descobrírao, como ñas declinacoes do Sol, que

pela variedade do movimento da trepidacáo principalmen-

te haviáo variado com sensibilidade , reformando as que

traziao os R.oteiros antecedentes. Accrescentou-o com o Ro-

teiro de Mocambique, e com os portos , e barras do Cabo

de Finis terree até o Estreito de Gibraltar com suas altu-

ras, sondas, e demonstracoes.

Trabalhou por descobrir o segredo de íixar a Agulha

de Marear
,
que por isso lhe chamavao a Agulha fixa ; e
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para este descobrimento navegou á India por ordem d'el-

Rei , e fez curiosas especulacoes ,
postoqne o successo nao

eorrespondesse ás suas esperancas (a).

Luiz da Com Maris se pode ajuntar Luiz da Fonseca Coutinbo,
Fonsecá qUe Se esmerou nesta mesma indagaeáo, e escreveo da Ar-
üutm o.

te j a ^gU |}]a fj:<a j c c] nioc|o de saber por ella a longi-

tude : Obra que offereeeo ao Conselho Real de Espanha, e

ficou ras.

CAPITULO IX.

De cdguns Mathemalicos no Reinado de D. Joao IV.

O Reinado do Senhor D. Joao IY. , tao glorioso para

Portugal , continuárao os Estudos das Mathematieas ,

em que se distinguirlo alguns varoes, muí sabedores des-

tas Sciencias. Deve ter entre outros assignalado lugar bum
Filho sen , Principe de grande engenbo , e agudeza , que

muito as honrou e ennobreceo ; digno por seus raros dotes

de ter mais larga vida , e de succeder no Tbrono de seus

Pais para levar estas Sciencias á maior alteza.

O Principe D. Tbcodosio o primogénito daquelle feliz Monarcba,
D. Iheo-

c|eo-se desde a tenra idade de 9 annos ás Disciplinas I»Ia-

tnematicas
;

pnmciro nao levando outro guia
, que a si

p. Joao mesmo ; depois dirigido por seu Mestrc o P. Joao Pascba-
Pasthíisio s ¡ ciermans deFlandres Jesuíta, que entre nos se cbamou

Cosmander, que se esmerou cm desenvolver o seu talento,

e aperfeicoar os seus estudos maiormente os de Geometria.

Forao seus Condiscípulos nesta illustre carreira Joao Ro-

drigues de Sá, Conde que foi de Penaguiao, e Joíio Nunes
da Cunha , aos quaes na retirada do Mcstre para Alem te-

jo explicava a maior parte dos seis Livros de Euelides, se-

gundo a exposicao do P. Clavio.

(a) D. Francisco Manoel Epanaf. Trágica 1125. Tambem consta
,

que Maris fora consultado para a Cadeira de Mnthcmr.tica da Universida-

<ie juntamente com D. Manoel de Menezcs. Liv. das Consultas da Meza
da CoiHciencia de 16 21 a íbl. 73. vers.
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Applicou-se á Gcogralia, á Statica, e á Hvdrograíia,

e Náutica, e milito particularmente á Astronomía, cui que

teve por Mestre a D. Pecho Puéros ; e com tanto ardor se

clava elle a esta ultima Sciencia, que para por ella se nao

distrahir de todo dos outros estudos , se vio obligado o

Mestre a fechar-lhe os Livros Astronómicos, e a lhos nao

permittir , senao em ceitos dias. Estava próvido de todos

os instrumentes Mathematiéos , com que sobremaneira se

entretinha : e folgava de fazer pelo Astrolabio observacoes,

em que gastava multo tempo. Escreveo hum Compendio

de Astronomía, e outro de Geografía, á maneira do (pie fi-

zera Cluvier, e hum outro de Astronomía, que existia no

Archivo P».eal com o titulo Summa Astronómica in daos di-

visa tomos : prinius de Astronomía : secundas de Astroloqia

:

"
De todas as Disciplinas Mathematicas

,
que se culti-

váiao nesta Epocha a Sciencia da Fortificacao , c Archile- Fortifim-

ctura Militar foi a que levantou roaiores vóos. Conhecen-^' *
e Ar "

'

. cmtectura
do o Senhor Reí D. Joao IV. quao necessanos erao para a Militar,

boa defensao de nossos Reinos os conhecimentos Mathema-
tiéos desta Arte , maiormente em huns tempos , em que

nossos visinhos nos ameacavao , mandou erigir na Ribeira

(a) Foi destas cousas illustre e familiar testimunha D. Luiz de Son-

za , filho do Conde de Miranda, Cardeal, e Arcebispo de Lisboa, o qual

na Obra, que lhe consagrou intitulada Tumulus Sereníssimi Theodosii

Lusitaniw Principia , no resumo de sua vida, dá este breve mas expres-

sivo elogio de seus estudo?, Mat héseos artibus claruit .... Orbes Ma-
thematicos ver&abat, qui de Orbe virtutibus illustrando cogitabat.

De seus espantosos progresóos ñas Sciencias Mathematicas lallárao

dignamente os seus dous Condiscípulos Joáo Nur.o da Cuulia . Conde de

S. Vicente sen Camareiro Mor, na vida que delle escreveo, e D. Joao

Rodrigues de Sá, Conde de Penaguiao, no Elogio Fúnebre, que lhe iVz.

Pode consultar-se o 1». Manoel Luiz, Jesuita, que no seu
r
J'/icodosius Lu-

sitanus no Liv. I. ib}. 25. e seguinte compilou, e o que os dous antece-

dentes haviao escrito sobre a Sciencia Mathematica deste Principe. Elle

attesta do Compendio de Astronomia
,
que diz , existia no Real Archivo,

e que o vira, e tivera em sua mao ,
quando eserevia a Historia de sua

vida foi. 52. vers.
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das Naos huma Aula tiesta Sciencia , que depois se trans

ferio para o Terreiro do Paco , aonde existió com o titule

de Academia Militar. Aqui se instruírao muitos Engenhei-

ros
, que com grande utilidade servírao o Reino , e suaj

Conquistas.

Luiz Ser- Foi oprimeiro Mestre desta Aula Luiz Serrao Pimen-

tel , natural de Lisboa, que foi o que inspirou ao Senhor

Rei D. Joao IV. o feliz pensa mentó da ereceáo daquella

Escola. Tinha sido Discípulo por espaco de 10 annos dos

Mestres do Collegio de Santo Antao, e de Yalentim de Sá,

Cosmógrafo Mor do Reino: era 1641 entrou a exercitar

aquelle Offlcio por impedimento do Proprietario Antonio

de Maris Carneiro, do qual tinha approvado o Regimentó,

que compozera de Pilotos; e por falecimento deste tivera

seu cargo de propriedade, e foi Engenheiro Mor, e Tenen-

te General de Artilheria com exercicio era todas as Pro-

vincias do Reino.

Mostrou tanto a sua pericia, como o seu valor no si-

tio da Praca de Badajoz ; no desenlio da maior parte das h

trincheiras, com que se cobrio o nosso exercito ; no recon-

tro sobre a ribeira de Digebe ; na memoravel batalha do

Amexial ; e nos ataques, e aproches na restauracao da Ci-

dade de Evora ; e na reforma , que foi mandado fazer das

fortificacucs das Pracas do Reino.

Leo licoes de Mathematica na Academia dos Genero-

sos, instituida era casa de D.Antonio Alvares da Cimba ; e

leo tambera por 32 annos diversas materias dcsta Sciencia

na nova Escola de Fortiflcacao, e de Architectura Militar..

Escreveo hura Tratado pequeño da Pratica da Ari-

thmetica Decimal , c com elle a Obra da Trigonometría,

Pratica , Rectilínea , como subsidios para os Estudos da

Architectura 31 ilitar ; sobre esta publicou huma Obra, que

jntitulou ñlethodo Lusüanico de desenliar as Forlificacües

das Pracas Regulares , e Irregulares , Fortes de Campa-

nha , c outras Obras 'pertaiccntes A Architectura Militar.

Dedicou-a ao Principe D. Pedro, enlao Regente. Estam-

pou-se era Lisboa era 1680. foi.
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Foi a primeira obra, que appareceo em npssa lingua,

e de grande merecimento para aquelle tcmpo : he dividida

em duas partes ; a primeira trata das operacoes ; a segun-

da das provas demonstrativas, com que se verificao asope-
1 racoes da prijheira. Para esta obra vio elle os melhores

Authores Latinos , Italianos , Castelhanos , e Francczes até

o seu tempo ; e cuidou de aproveitar o bom que elles ti-

nhao , e de melhorar com algumas novas regras sua dou-

trina no que* faltavao, ou erravao.

Como o Systema de Fortificacao do Conde de Pagun
corría naquelle tempo com grande acolhimento em toda a

Europa, sendo o mais famoso, que houve antes do do Ma-
rechal de Yauban , fez hum resumo de todo elle, que poz

aor appendix, com huma censura sobre as faltas
, que lhe

ichou , o qual vem no fim do Compendio de alguns Pro-

teínas de Geometría Practica , e Theoremas de Especulan

;iva.

Desta obra havia elle feito , antes de a publicar

,

lum Opúsculo , que intitulou Extracto Ichnogra/ico do

Lethodo Lusitano, o qual dedicou a Cosmo III. de Me-
icis , Grao Duque de Toscafia , com quem teve pratica ,

uando esteve neste R.eino ; e de quem recebeo tanta mer-

é , ¡qu/a havendo-lhc esle Principe promettido hum Li-

¡ro, que elle nao tinha , lhe mandou huma selecta Livra-

ia (fi).

Compoz mais Hercotectonia Militar, que ficou ms. de

ue elle faz mencao no Proemio do Methodo Lusitano,

'lojamc?ito dos Excrcitos. Poliorcetica, em que se trata da

pepugnacao das Pracas.

Nao só a Architectura , e Fortificacao Militar ; mas
,a

' imbem a Náutica mereceo neste Reinado a particular at- Náutica,

k ncáo de alguns dos nossps. Faltava cntao , e ainda lioje

e Ita huma cousa capital para a perfeicáo desta Arte ,

!« Tom.VUI. Ce
a-

ii-

y

(a) Desta obra possue nossa Livraria hum elegante ejemplar em
com figuras, quanto parece, Origina!.
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qual era lium methodo para conliecer continuada , e suc-

eessivamente , quanto caminho se tinha anclado no mar ao

Oeste do lugar, donde o navio sahira , isto he, o metho-

do , e a maneira de calcular e fixar a longitude na nave-

gacao de Leste a Oeste ; assim como se calculara , e co-

nhecia pela observadlo das alturas , quanto se havia decli-

nado ao IXorte , ou ao Sul. Este Problema era entao obje-

cto
,
que desvelava os engenhos de grandes homens na Eu-

ropa , por ser com eíTeito huma parte muito importante^

da Navegacao, de que dependía a perfeicao desta Sciencia ;

pois que para o marinheiro saber no mar , aonde se acha-

va, nccessitava saber a longitude, e latitude do lugar, aon-

de estava.

Pelos differentes instrumentos, que excogitarlo os Ma-
thematicos para observar os astros, conhecia-se bem a lati-

tude ; estes eomtudo nao serviao para determinar a longi- 1

lude. Cuidou-se pois de supprir a isto por diversos meios,

já da medida do caminho
, que faz o navio por relogios ;

já pela variaoao da Agulha tocada com a pedra Imán
; já

pelo conhecimenlo perfeito do movimento da Lúa
; já por

oiitros modos, a que nunca correspondeo o successo. Isto<|

que entao occupava a todos os Mathematicos dos palzes ma-
rítimos da Europa ,. excitou tambetn entre os nossos louva-

veis desejos decommetter tao difíicil descuberta : assim que-

alguns entrárao nesta empreza com altos bríos
,
posto que

com a mcsiiia pouca fortuna do P. Borro, de Maris, e de
outros nossos , e estranhos, que já antes se haviao abalan-

zado á mesma especuladlo.

Jeronymo Foí bUm delles Jeronymo Osorio da Fonseca , Mathe-

r.'

SOno

\

A matico de nome, c particularmente dado aos estudos, e pra-

tica da Sciencia náutica, que por fim de muitas fadigas,

e tentativas julgava ler adiado a Navegacao de Leste a Oes-

te, sendo por isso chamado da India pelo Senhor l\ei D-
Joáo IV. para realizar o seu descobrimento. •

Joíe de q 0L1 tro foi José de Moura Lobo ,
que créditos tcve-

MüUra LO- | ^ . . , o •
:

• mr - II

bo de varao ínmto instruido na Sciencia Náutica : elle se per-

suadió tambem haver feito o mesmo descobrimento , ha-
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vendo a seu favor a approvacao dos Eruditos de Roma , e

do Collegío Imperial de Madrid. Postoque o doulo Cosmó-

grafo Luiz Serráo Pimenlel mostrou depois na presenea dos

Védores da Fazenda Real, e de outros graves Ministros , a

fallencia de Navegacao de Leste a Oeste ,
cp-ie elle, e Jero-

nymo Osoiio julgavao ter achado ; todavía nao desdoirou

isto o seu merecimento , e noiue ; assím como nao deslus-

tro u a Wiston, a Dilton, e alguns outros Sabios, que tra-

balhando muito nesta empreza , excitados pelo premio

,

que os Inglezes ofíerecérao em 1713 ; e depois os Hollan-

dezes, e Hespanhoes, nao poderao com seus mclhodos pro-

duzir o effeito
, que se quería , apparecendo sempre gran-

des homens por seus estudos , aínda quando nao chegavao

ao fim louvavcl
, que nelles se propunhao. Por certo , que

Osorio, e Moura mostrárao bem haver feito traba lhosas ob-

servacoes, eserem ambos de mui largos estudos nesta Scien-

cia.

CAPITULO X.

' De alguns Mathematicos nos Reinados dos Senhorcs

D. Jff'onso VL , e D. Redro II.

Nos tempos dos doís Reinados dos Senhores I). Alfonso

VI. e D. Pedro II. seu Irmao, continuárao com alguns

alentos os estudos Mathematicos. Entre os Professorcs mui-
to se ennobreceo o P. Bartholomeo Duarte

,
que leo Ma- O P. Bar-

thematíca nesta Corte com grande reputacao e nome. Al- tl)olomeo

gumas partes destas Sciencias, e principalmente a Archite-

ctura , e Fortificaeao Militar, e a Sciencia Náutica tiverao

«ntao particulares Escritores, que merecem figurar nestas

Memorias.

Foi hum delles Manoel Pimentel , filho segundo do Manod

grande Cosmógrafo , e Engenheiro Luiz Serrad Pimentel ,
1>lmenteI -

e herdeiro de sua doutrina : foi tambem Cosmógrafo Mor,
e Engenheiro Mor do Reino , e Tenente General de Ar-
tilheria

; era homem de mullas Letras, e grandemente ins-

Cc i i
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truido ñas Malbematicas ; substituio a Cadeira de Fortí-

íicaceío por ausencia de seu Irmao Francisco Pimentel em
1683,

Foi nomeado cora o P. Joao Duarte da Costa para a

decisao sobre a demarcaeao dos dominios da Colonia do Sa-

cramento , e escreveo doutos Tratados sobre isto. Compoz
Arte Pratica de Navegar, e Roteiro das Viagéns , e Costas

Marítimas do Brasil, Guiñé, Angola, Indias Orientaes , e

Occidentaes &c. accrescentando o Ptoteiro da Costa de Hes-

panha, e Mar Mediterráneo, que sahio em Lisboa por Ber-

nardo da Costa em 1 69 . . fol. , e segunda vez por Deslan-

des em 1712 fol.

Com o nome de Manoel Pimentel , deve aqui unir-se
Francisco de Francisco Pimentel seu irmao, e filho terceiro de Luiz
ímeu

serr2 pimentel. Foi muito perito ñas Disciplinas Mathe-

maticas , maiormente em Geometría , e Fortificacao, e co-

mo tal nomeado pelo Senhor Reí D. Pedro II. em 1677
por Capitao Ajudante de seu Pai Engenheiro Mor, a quem
substituio na Cadeira de Fortificacao : grandes créditos

conseguio por seus- estudos, e experiencia.

Foi á Polonia, e á Hungría ; achou-se na expugnacao

da Praca de Newhaudel pelos Imperiaes contra o Turco, e

ñas operacoes militares á vista da Praca de Buda. Esteve

na Beira em 1 70 i com o poeto de Quartel Mcstre Gene-
ral , e se acbou na rccuperacao do Castcllo de Monsanto

contra os Castelbanos ; no Trem de Artilheria , que mar-
chou da Praca de Penamacor para a Praca de Almeida ; na

recuperaeao da Praca de Salvaterra , e no sitio de Badajoz.

Deixou em prova de suas applicacoes litterarias os mss. se-

guintes : Elementos de Geometría : Geometría Pratica :

Tratado da oJJ'ensa e defensa das Pracas : Fortificacao

moderna.
O P. Fr. Ajuntemos com este o P. Fr. Valentim de Alpoem ,

Valentim Rei¡g¡oso (ja Ordem Terceira de S. Francisco : cultivou as
de Alpoem. °

. . ^
Malhematicas nao so ueste Reino ; mas tambem em boa r

onde foi Confessor do Vice-Rei Antonio de Mello de Cas-

tro, e donde depois voltou para este Reino : escreveo Sup-
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plemenlos, e Addicoes ás Taboas Astronómicas de Filippe,

de Lansberg , e á Obra Ingleza dos Cañones dos Triángu-

los (a).

A Astrologia foi hum grande objecto de seus estudos :

compoz a Obra Sci/phus Nestoris , seu sumnice Astrologia?

practica?, que deixou em tres vol. mss. em que se restrin-

gio á Astrologia Natural, deixando a Judiciaria (b) , e es-

creveo mais tres Tratados, que vem no ñm daquella Obra,

e se intitulao Ars Navigandi comrminis. Computas Eccle-

siasticus. Ars con/icicndi horologia tam horizoiilalia , quam
veriicalia , declinantiuque.

INáo deixemos de fazer memoria de José Homem de José Ho-

Menezes , Lisbonense , que foi dado a estudos Mathemati- niem de

eos : sendo Almoxarife das Armas escreveo Breve Retra-

to (Ja Arte de Artilhcria , e Geometría , e Artificio de

fogo , que se estampou em Lisboa em 1676 8.°, o qual

he traduecáo da Obra Italiana de Lázaro da 'Isla Geno-

vez.

Nem deve íicar em esqueci mentó o grande Soldado

Leoniz de Pina e Mendoea , Alumno da Sociedade Real de Leoniz de

Londres
, que toda a sua vida empregou nos estudos Ma- .. ,

a e

thematicos. Forao Obras suas, que deixou mss. hum Tra-

tado Cosmográfico , Tres Centurias de Problemas , e T¡teo-

remas Geométricos.

Menos deve esqueeer o P. Antonio P¡ menta , ou de O P. An-

Lessa, natural da Villa de Torres Novas, Doulor em Theo- tonl°

logia , e Direilo Canónico : desde a idade de sete annos se

sentio com particular inclinacao para os estudos de Mathe-

(a) Deve accrescentar-se na Bibliotheca Lusitana de Barbosa.

(6). Assim se collige do que elle diz em hum dos seus Tratados:

Hce suiit Astrológica partes, de quibus a vitis separantes , selecta et na-
turalia eliejentes tractandum erit ; ct demultis auctoribus pretiosum a vi"

li separantes, selecta et naturalia eligtntes, svperstitiosa damnantes fyc.

Vid. Memorias Históricas para os Estudos da Congregacáo da Ordem
Terceira de S. Francisco: Tom. II. pag, 134. n.° 119.
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matica, e nelles sahio tao douto, que ensinou em Coimbra

alguns annos esta Faculdacle , e com tanto credilo de sen

nome , que passou pelo maior Mathematico
, que havia no

seu tempo : escreveo em 1685 Epiphania, ou Demonstra-

cao Geométrica em Latim e Hespanhol, em que tratou da

quadratura do Circulo.

Feche toda esta companhia , e com gloria superior á

O P. Va- de todos oP. Yalentim Estancel, Jesuita eslrangeiro, gran-
lentim ¿Q amjg (| olltro Mathematico o P. Bartholomeu Duar-

tej Professor em Lisboa, de quera ácima fallamos. Foi

Lente de Mathematica em varias Universidades , e ultima-

mente o foi tambera no Collegio de Santo Antao desla

Corte. Escreveo huma obra intitulada Orbe dff'onsino ,

ou Horóscopo Universal , dedicado ao Senhor Rei D. Al-

fonso VI. estampado em Evora em 1658 na impressao da

Universidade era 12.°, em que trata de ensinar , como se

pode saber*, que hora seja em qualquer lugar de todo o

mundo: o Circulo Meridional; o Oriente e Poente do Sol;

a quantidade dos dias : e a altura do Polo, e Equador , ou

Linha.

Prometteo tres Livros deGnomonica Universal, deque

já tinha dous acabados : na 1 ,

a
parte tratava da explicacao,

e composicao do Relogio Universal ; na 2.
a

dos muitos c

insignes usos delle ; com varias outras curiosidades , e ex-

periencias da virtude da Magnete , com huma nova Taboa

das longitudes , fiel e útil para os que navegavao para hu-

ma e outra India.

Ha delle na Real Bibliotheca de Lisboa hum Código

ras. de huma Obra sua intitulada Tiphijs Lusitano, ou Re-

gimentó Náutico Novo , no qual ensina a tomar as alturas,

e descobrir os meridianos, e demarcar as variacoes da Agu-

Iha a qualquer hora do dia e noitc, com hum discurso pra-

tico sobre a Navegaeao de Leste a Oeste ; composto era

Lisboa , e oflerecido ao Senhor D. Pedro II. Como he obra

inédita , e de materia muito importante , era que nao te-

mos muita abundancia de Escritores , e nesta se acha en-

tre ínuitas cousas , já vulgares , algumas , que o nao sao ;
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julgamos, que o Leitor soffrerá com boa sombra, que aquí

facamos della mais larga cxposicao.

Tem no principio dous elogios poéticos; hum que lhe

fez o P. André de Figueiredo ; e outro, que lhe eonsagrou

o Jurisconsulto AJanoel de Oliveira ; e mais dous Epigra ol-

mas Latinos , com que o louvou Francisco Garandino da

Companhia.

Comeca o Proemio ao Leitor sobre a Fabrica de hum
novo instrumento : segue-se a forma do instrumento pri-

meiro que chama Polimctro , que vem desenliado: depois

os Elementos Gcocosmicos, ou noticias necessarias da fabri-

ca, e construccao dos circuios imaginados ñas duas Esferas

do mundo,- a saber, na do Ceo, e na da térra e mar; en-

tendeo cm tratar disto
, porque todo o Piloto , como elle

diz, para andar acertado e seguro no seu governo, e Regi-

mentó Náutico , ha de ter alguma noticia da Fabrica , e

construccao da Esfera do mundo assim Celeste, como Ter-

restre, edos circuios nellas imaginados; e maiormente que-

rendo-se servir ao diante daquelle seu instrumento Polime-

íro , o qual por novo, universal, e extraordinario necessi-

ta tambem de meios novos, e extraordinarios para ordenar

a sua Astronómica derrota ao fim, que pertende.

A Obra he dividida em tres partes : na primeira , e

no primeiro capitulo trata 1
.°

: da fabrica e construccao

do Instrumento primeiro , de cuja intelligencia depende a

pratica e uso del le , com huma estampa : 2.° da fabrica

deste Instrumento primeiro, lavrado em forma de hum da-

do circularmente vasado.

No Gap. II. explica os muitos, e agradaveis usos des-

te Instrumento
; sendo o primeiro tomar a qualquer hora

a altura do Polo, e da linha, fazendo por esta occasiao hu-

ma advertencia acerca das variacoes da Agulha : o segun-

do, conhecer a qualquer tempo a hora corrente.

Por occasiao disto trata da regra geral para saber, que

signo corresponde a cada hum dos mezes, e em que dia en-

tra o Sol em cada hum delle ; c pee a Taboa Geral , que

mostra os signos, e os graos do Zodiaco, em que o Sol an-
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da todos os dias do armo ; e depois huma declaraeao desta

Taboa : o terceiro , tomar e saber a altura do Sol a qual-

quer hora : o quarto, sabendo-se a altura, e a hora , logo

tambem saber-se o Leste e Oeste, e por conseguinte todos

os mais rumos : quinto , saber pelo mesmo Instrumento

,

era que signo e grao anda o Sol : sexto , saber a sua de^

clinacao da linha pelo dito Instrumento : séptimo , conhe-

cer-se a qualquer hora da noite a altura do Polo, ou da li-

nha por algumas estrellas fixas de maior grandeza ; sobre

o que accrescenta tres regras , e cora suas decía racoes ; e

remata com huma Taboa das declinaeoes de algumas es-

trellas de marca maior, que ficao da banda do Sul.

Entra depois na Parte II. , que se diz Theorico-Prati-

ca ; e no Cap. I. dá huma breve noticia das cousas pertcn-

centes ao segundo modo de tomar as alturas , a que cha-

ma Especulativo-Pratico : comeca pela descripcao da Bos-

seta Magnética com estampa; epela outra da esquadra, ou

Gnomon para tomar as sombras juntamente , quando se

tomao as alturas do Sol , tambem com estampa. No Cap.

II. trata, de como sabida a declinadlo, ou lugar do Sol no

Zodiaco pelas regras antecedentes por via de duas sombras,

e duas alturas do mesmo Sol, se descobre a altura do Po-

lo, ou da linha fora do meio día.

No Cap. III. como adiada a altura do Polo , logo se

sabe tambem a Linha Meridional, e pelo conseguinte a va-

riacao da Agulha, e poe depois huma demonstradlo, e re-

solucao Geométrica desta Theoria. Segue-se a isto , como
adiada a altura de Polo , se hade buscar a Linha Meridio-

nal, e a variacao da Agulha, em que aponía tres regras ,

e conclue com huma Taboa abbreviada para o conhecimen-

lo das declinaeoes, e a explica ; sobre o que faz quatro ad-

vertencias.

Passa á Parte III. tambem pratica , e o Cap. I. des-

creve a fabrica do Instrumento segundo : no Cap. II. , co-

mo se ha de tomar a altura da linha , ou do Polo por via

deste Instrumento a qualquer tempo : no III. como se ha

de marcar o Meridiano , e a variacao da Agulha : no IV.
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á a conhecer a altura do Polo de noile a qualquer tempo

ielas estrellas ; e traz tres advertencias , ou regras para

sto com huma Taboa dos graos da altura do Sol , levan-

ido sobTe o Horizonte com suas refraceoes.

No V. ve m a dclaracao de algumas cousas , que to-

lo ao Regimentó Náutico , e aqui se falla do Áureo Nu-

íero , das Epactas , da Letra Dominical, dos Novilunios
,

vem a Taboa dos Interlunios , dos Novilunios de todo o

uno , segundo a Igreja , e Taboas perpetuas dos mares,

o VI. trata das variacoes da Agulha, que os Pilotos mo-

tarnos Portuguezes, Inglezes, e Hollandezes, e os PP. Mis-

onarios, e Mathematicos da Companhia de Jesús tinhao

bservado era varias alturas ; e aqui corrige alguns erros,

i faltas de Manoel de Figueiredo na sua Arte de Nave-

ir. Segue-se um índice geral das variacoes da Agulha ,

bservadas pelos sobreditos Pilotos Portuguezes , Inglezes ,

Hollandezes , e Missionarios.

O Cap. VIL expoe o Problema curioso , sabida a va-

acao da Agulha, ou nao a havendo , como se ha de co-

liecer a elevacao do Polo ao nascer , ou ao por do Sol

•ra da linha. O Cap. VIII. contení lium discurso tambem
irioso e útil sobre a Navegacao de Leste a Oeste , e dos

»rios modos, que os curiosos inventárao nesta materia;

aqui falla da traca de Gemma Trisio Mathematico no

u Radius Astronomicus ; de Oroncio Delfinas Astrónomo
Geómetra; de Miguel Baptista Langreno , Cosmógrafo,

Mathematico dos Reis Catholicos ; e do Padre Christo-

¡o Borro , Lente , que foi de Mathematicas era Lisboa,

3e huma Taboa , que mostra , quantos graos , ou minu-
s de grao corresponden! aos minutos das horas: e de-

)is a declaracáo, e uso desla Taboa ; e conclue com al-

unas advertencias necessarias.

Seguem-se Questoes, ou Problemas pertencentes á Nau-
2a , cuja noticia diz ser útil aos Pilotos , e a todo o na-

dante curioso: na Questao I. expoe, quantas legoas mon-
o por cada grao por rumo direito de Norte e SuL ou

Leste e Oeste : na II. o que responde por Cada grao

Tom. FUL • Dd
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de differenca de altura , segundo o rumo obliquo, por que ]

se navega : na III. como se saberá a longitude , ou quan-

tos graos ha entre o Meridiano do rumo de Norte e Sul

,

que passa pelo lugar , donde partimos ; e o que passa pe-

lo , em que nos achamos , medidos pelo rumo de Leste a

Oeste : na IV. como poderá saber-se pouco mais ou me-
|

nos , quantas legoas dista por linha direita o lugar , em
que nos adiamos, do Meridiano, donde partimos; ou quan-

t

tos graos , ou legoas tem o arco representado por huma !

ILnha parallela da Equinocial : na V. finalmente , como se '

conhecerá a altura da linha , sabendo-se o rumo da nossa

derrota , e as legoas , que temos andado.

CAPITULO IX.

De alguns Malflemáticos no Reinado do Scnhor

D. Joao V.

OSeculo XVIII. nao deixou de nos apresentar alguns.

zelosos cultivadores das Sciencias Mathematicas aín-

da, antes da nova Reformacao dos Estudos da Universida-

de de Coimbra , que sao os de que sómente aqui fallare-

mos ; deixando para maior Obra , e mais aparada penna
de engenhos sublimes a Historia da renovaeao , e. esta be-

lecimento das Sciencias Mathematicas, e de seus mais dis-

tinctos Professores depois daquella Época.

O Senhor Rei D. Joao V. teve por estes estudos es-

pecial inclinacao , que podéra subir a mais alto ponto a

favor delles , se a educacáo tivesse promovido o seu espi-

rito para esta parte. Elle mandou buscar primorosos ins-

trumentos para as operaeoes Mathematicas, e até feí vir.

de Italia tres insignes Professores desta Sciencia , que fo-

rao os Padres Francisco Musarra , natural de Sicilia, Do-
mingos Capacce , e Joao Baptista Carboni , Jesuitas , que
espalháráo luz.es, e concorréráo a exercitar o estudo dos

nossos.

cisco Mu- Destes tres Padres o primeiro, que ja havia mostrado

sarta.
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ser dístincto Mathematico na Obra da Astronomía, que pu-

blicara em Messana em 1702 eni 1. yol. de fol. foi Pro-

fessor de Mathematica no Coüegío do» Jesuítas de Evora

,

de quem os nossos inuito se aproveitárao.

Luzio nestes lempos coin grandes créditos de seu no-

nie o P. Ignacio Vieira , Lisbonense Jesuíta, Confessor do 9 p<
r.°"

a "

Senbor Infante D. Pedro, filho do Senhor Reí D. Joao V.

Foi Lente de Mathematica no Real Collegio de Santo Antao

de Lisboa , e homem de largos conhccinientos nesta Scien-

Icia , como se mostrou no seu Tratado de Astronomía, que

compóz em 1709. He dividido em tres partes: na I. tra-

ta da Astronomía Elementar, ou Esfera : na II. da Astro-

nomía Pratica , em que falla do uso do Globo material,

|e de outras cousas a ella pertencentes : na III. da Astro-

nomía Theorica
, que comprebende as hypotbeses dos Pla-

netas , e como se salváo as apparencias
, que nelles ha.

Vem no finí delineadas muitas figuras para illustraeao da.

doutrina deste Tratado (a).

Compoz mais tres Tratados em 4.°, que deixou pri-

:inorosamente escritos com figuras, a saber; hum da Dio-

.ptriea , hum da Captotrica , e outro da Pyrotechnia: to-

ldos em i.°, que existíao na Livraria de Joao de Sonsa
(Coutinho , irmao do Correio Mor do Reino , os quaes vio

o" erudito Barbosa.

Pertence a estes tempos José Sanches da Silva , Sar- José San-

;ento Mor de Infantería , e com exercicio de Engenheiro
c es a

na Corte: cultivou com bom nome as Disciplinas Mathe-
maticas, e compoz huma Obra Pyrotecbnica, dividida em
tres Tratados

, que comprebendia Aritbmetica, e parte de
Geometría especulativa e pratica , e o uso dos fogos mili-

tares por mar e térra, e dos fogos festivos; hum Tomo
í?m 4.° com figuras ms. ; e tambem huma Arte de deitar

jBombas, em que tratava do seu uso e movimentó , com
fcrum Appendix do Petardo em 4.° tambem ms.

a PossniniOá huma copia desta Obra, que tiruu stu Discípulo Joao
iBarbosa da Silva; esta obra pode accrescentar-jie na Bibliotlieca Lusi-

ana de Barbosa.

I Dd ii
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Manoel An- Nao dcve esquecer neste lugar Manoel Antonio de

Meirelle

6 ^e ' re^es » natural de Villa Flor, o qual foi Capitao En-

genheiro , que assistio ñas Conquistas de varias Pracas da

India, sendo Vice-Rei D.Pedro de Alroeida primeiro Már-
quez de Castello Novo , e Conde de Assumar. Foi fructó

de seus estudos huma Obra , que deixou ms. , intitulada

Thesouro Mathematico , dividida em diversos tomos, que
estavao já aparelhados para a impressao nos tempos de Dio-

go Barbosa.

Lui2Fran- Dé-se aquí lugar a Luiz. Francisca Pimentel natural

cisco pi- Je Lisboa , e filho de Manoel Pimentel , Cosmógrafo Mor
mentei.

(jQ Re ¡n0 ? a quem succedeo no cargo
,
que era como he*

reditario na sua Casa. Foi Académico da Academia Real

da Historia Portugueza , e a fama delle apregoava , que

era muito versado ñas Disciplinas Mathematicas , tendo

para taes estudos os bons exemplos de seu avó, de seu pai,

e de seus tios Jorge Pimentel , e Francisco Pimentel , do

ultimo dos quaes se fez ácima mencao-

,, k , , Houve tambem distincto nome de Mathematico na
m r. Andró'

daConcei-Q,ueMa idade Fr. André da Conceicao , Lisbonense, coo-

cáo. verso de Santa Cruz de Coimbra. Escreveo varios Trata-

dos de Arithmetica Inferior e Superior , de Algebra , de

Architectura , de Perspectiva , e de Hydrostatica ; doí

quaes deixou ornados de tao bellas estampas os tres últi-

mos , feitas á penna , que pareciao abertas pelo mais pri-

moroso buril , como attesta Diogo Barbosa na sua Biblia»

theca Lusitana
Duarte de ^Q desmerece perpetua memoria Duarte de Abrcr

eirá. Vieira , Lisbonense , Capitao Tenente da Torre de Outao

elle deo huma parte de seus estudos ás Disciplinas Ma-

thematicas , e particularmente á Náutica, sobre que escre-

veo hum livro
,
que ficou ms. , a que chamou : Thcsouri,

Universal T breve Tratado da Navegamo de Leste para c

Oeste , novamente achado felá regra das dccünacdcs (k

Sol , e pedra de Cevar ; com exposkáo da variarao da Jgu-

Iha de Marear. Constava de dez capítulos e quatro Ta-

boas , e hum Globo.
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Com esle pode ir de companhia Antonio de Carvalho Antonio de

da Costa, Lisbonense, que passou por instruido ñas Scien- ,

ar
i,

a
.

10

eias Mathematicas: compoz alguns tratados de Geogra-

fía , e de Astronomía , do que além dos nossos faz me-
moria Lenglet no Metliodo para estudar (a).

D. Lui'z Caetano de Lima , Clérigo Regular Theati- D- H»*"*

no , foi varao de largos e apurados estudos , com que (

j

,ae

^

ano e

abrangeo militas Scieneias. A Mathematica, ealgumas Ar-
tes dependentes della, forao objecto de seos entretenimen-

tos: deo proras da sua curiosidade na Cnomonia Univer-

sal
, que escreveo , e no Methodo para toda a easta de Re-

log-ios regulares e irregulares, Astronómicos, Judaicos,

Babilónicos, e Itálicos, com figuras 4.°

Pede aqui nossa lembianca o P. D. Thomaz Beeck- o P. D.

man, natural de Lisboa, e Clérigo Theatino: teve muí- Thorraz

tos conhecimentos das Mathematicas
, particularmente da

Beeckuian -

Óptica , Dioptrica , e Captotrica , havendo tratado muito
ein Florenca hum hábil Piofessor destas Scieneias: foi emi-

nente em fazer instrumentos Mathematicos, e fabricar ocu-

los de ver ao perto , e de longa vista ; o Infante D. Fran-

cisco , que estimava as Mathematicas, e tinha em seu Pa-

lacio huma boa colleecao de instrumentos, o mandava mui-
tas vezas chamar para o ver manejar.

Entre todos deve ler o mais honroso assento oP.Ma- O P. Ma-

noel de Campos Jesuíta , Lisbonense , hum dos primeiros
"oel de

i • i i • t. i i TT - • Campos.
cincoenta Académicos da Academia Real da Historia Por-
tugueza ; varao muí erudito e sabio ñas Mathematicas : leo

no Collegio Imperial de Madrid , e no nosso Collegio de
Santo Antao de Lisboa : e vendo

, que a Aula da Esfera

,

que havia neste ultimo , tinha numeroso concurso de ou-
vinles , enecessitava de Livros Classicos e manuaes; e con-

siderando , que os do P. Staííord tinhao sido Obra feita

com muita pressa , e estes mesinos com os do P. Tacquet,

de que se usava , nao estavao em Lingua Portugueza , re-

solveo-se a formar hum Curso Mathcmatico, manual, e ex-

pedito
, para servir com elle aos naturaes.

(a) No Tom. IV. pag. 357.
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Para isso publicou este Padre a sua Obra dos Ele-

mentos de Geometría Plana e Solida, segundo a ordem.de

Euclides : accrescentada cora tres uteis Appendices , o 1.°

da Logística das Proposicoes : o 2.° dos Theoremas Sele-

ctos de Archimedes : e o 3.° da Quadratura do Dinostra-

to , para quadrar o circulo , e tri-secar o Ángulo. Sahio

eni Lisboa na Officina Rita Casseana em 17 35 4.°

Esta obra he traduccao do Original de Tacquet, por

ser muito usado ñas Aulas da Companhia , e em muitos

Estudos públicos ; e estimado por ser methodo breve, claro

e solido; na qual fez alguma alteracao , e mudanca em al-

gumas Demonstracoes ; e accrescentou o Liv. XIII. , que

o dito Author supprimira , e hum Appendix ultimo, com
que lhe pareceo , que ficaAa a obra mais completa. Com-
poz tambem para uso da mesma Aula da Esfera do Colle-

gio de Santo Antao a outra obra da Trigonometria Plana

e Esférica com o Canon Trigonométrico Linear , e Loga-

rithmico , tirado dos Authores mais celebres , que escre-

verao nesta materia : impressa em Lisboa por Antonio Isi-

doro da Fonseca 1737 4.° Além desta escreveo huma Sy-

nopse Trigonométrica dos casos
,
que commumente occor-

rem em huma e outra Trigonometria Plana , e Esférica

com as analogías respectivas, que lhe correspondem. Lis-

boa, pela mesma impressíio em 1737 4.°

Honremos ainda mais aquelle seculo com a memoria

de hum Fidalgo de mui alta jerarchia , o terceiro Mar-

O Márquez
qUez de Alégrete Manoel Telles da Silva: os nossos mui-

T "n d
t0 ° exa l t£*rao de ™rao dotado de muitas prendas , e ins-

gilva. truido nos Estudos de Mathematica : delles deo provas ,

que por extremo o abonáráo ñas Licoes ,
que fez na Aca-

demia Portugueza , instituida no Palacio do sabio Conde

de Ericeira , em que leo huma parte da sua obra da Es-

fera , que havia composto em forma de Dialogo ,
dividi-

do em 1 2 Tratados
,
que deixou mss.
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NOTAS
Ás memorias Históricas de alguns Mathematicos Portu-

guezes , e Estrangeiros Domiciliarios em Portugal.

NOTA (a)

Sobre a Inquirieao de Noticias /oí. 154.

O Infante foi por extremo curioso na inquirieao das tér-

ras e póvos , e de todas as cousas , que pertenciáo á

Geografía ma tormente da África « assim que na tomada de

« Ceuta ^como nota Barros) e em outras vezes que lá pas-

« sou , sempre inquirió dos Mouros as cousas de dentro

« do Sertáo da térra ,
principalmente das paites remotas

« aos Reinos de Fez e de Marrocos porque veio a

« saber por elles nao sómente das térras dos Alarves, que

« sao visinhos aos desertos de África a que elles chamáo
« Cahara , mas ainda das que habitáo os povos Azenegues

«que coníinao com Negros de Jalof, onde se comeca a

« Regiáo de Guiñé : e por isso accrescenta Barros : « an-

te que annasse os primeiros navios estava informado das

cousas de toda a Costa da tena , que os Mouros habita-

váo per nieio delles (Dec. I. L¡v. I. Cap, II. pag. 5.)

Além destas noticias procurava o Infante haver nl-

guns Mappas , ou Cartas , de que se ajudasse para suas

expedicóes : hum dos que houve á mao foi o que trouxe

de suas peregrinacoes o Infante D. Pedro seu irmao ; so-

bre o qual nao alargamos a penna, porque delle mais par-

ticularmente fallamos em huma Memoria
,
que temos es-

crito sobre este Mappa , e o outro de Alcobaca , de que

fizeráo lembranca alguns de nossos Escritores.

Elle conseguio tambem hum grande Planisferio , co-

piado de outro
, que existia nos Conventos dos Camaldu-
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lenses de S. Miguel de Murano junto de Veneza, por Fr.

Mauro , famoso Cosmógrafo e Astrónomo , de ordem do

Senhor Rei D. AíTonso V. , e provavelmente á instancia

do mesmo Infante; o qual em 1459 enviou para esta Cor-

te Estevao Trevisano , que disso fora encarregado. Goh-

serva-se ainda na Bibliotheca daquella Casa hum Livro

de Registro de Receita e Despesa daquelle Convento, que

he da mao do P. MafTei Gerard, Abbade, que foi delle em
1448 (depois Patriarcha de Veneza em 1466, e Cardeal

em 1489) aonde vem laneada a nota do custo desta Car-

ta. Pode ver-se o Conde Carli no Tom. IX. desuas obras,

pag. 9 , e no XII. Part. II. pag. 2 1 2 , e o Extracto da

Carta que Villoison lhe éscreveo (aonde se le AíTonso IV.

em lugar de AíTonso V.

NOTA (b)

Sobre a Leitura dos Livros de f^iagens fol. 155.

Muito excitou os desejos do Infante a Leitura das

Viagens de Marco Polo , ou Paulo á Asia. He provavel

,

que houvesse esta obra da mao do Infante D. Pedro , seu

irmao : porque consta , que estando este em Veneza, aon-

de com muitas e grandes festas e honras o recebérao tan-

to por sua pessoa , e porque elle as merecía , como pelas

liberdades , e franquezas , que tinhao os Venezianos em
Portugal, lhe deráo em grande prezente o Livro das Via-

gens de Marco Polo á Asia , que elles tinhao guardado na

Casa de sen Thesouro , como obra de grande preco, para

por ella se reger o Infante, pois desejava de ver, e andar

pelo mundo. Consta isto por fé de Valentim Fernandes
,

que assim o diz na Introduccao á Trasladacao do dito Li-

vro de Marco Polo, impresso em 1502 dirigindo-se ao

Senhor Rei D. Manoel , a quem a dedicou ; e affirma ou-

vira dizer
, que existia na Torre do Tombo.

Accrescentaremos
, que tambem o excitariao ás suas
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empresas as Viagens de Tibet, pai de Marco Polo, á Chi-

na , ao Japao , ás Filippinas , e ás Molucas , e as dos ir-

maos Zeni á Noruega , e á Groelandia.

NOTA [c)

Sobre as Noticias dos Descobrimentos do In-

fante fol. 157.

Destes descobrimentos deixou o mesmo Infante humas
noticias , que nao sabemos , se aínda hoje existem , dig-

nas de serem depositadas nos Archivos desta Coróa, e tra-

zidas na memoria dos Principes , a que podiao servir de

despertador de cousas grandes.

Francisco .Alca forado, Escudeiro do Infante, fez huma
relacao de todo o successo do descobrimento da Ilha da

Madeirá , que offereceo ao mesmo Infante , cujo original

tinha D. Francisco Manoel de Mello (Epanáfora Amorosa
III. pag. 278), que diz ser tao cheia de singeleza, como
de verdade.

De todos os descobrimentos do Infante até antes de

1439 fez o Malhorquino Gabriel de Valseca huma Carta

marítima em Malhorca no mesmo anno de 1439, em que

nomeou e demarcou as Costas de África , descrevendo pal-

mo a palmo os cabos , e enseadas , e tudo o mais que os

nossos haviao descuberto ; e affirma-se, que o fez com tan-

ta exaccao , que ou fóra pessoalmente a estas Viagens , e

registrara tudo com seus olhos , ou pelo menos houvera

de algum testemunho oceultar e intelligente , a relacao e

noticia destas cousas.

Esta Carta era em pergaminho de 5 palmos de lar-

go e 4 de comprido ; o qual comprou em Florenca D. An-
tonio Dezpuiq , Conego da Cathedral de Malhorca, e Au-
ditor da Rota , do que falla Antonio Raymundo Pascal na

obra do Descubrimiento de la Aguja Náutica (pag. 87).

Foi ella vista e examinada pelo Abbade Betinelli , e

Tom. FUL Ee
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pelo Abbade Lampillas , e por oulros mais ; e a houverSo

por legitima ^ibi pag. 87.)

Desta Carta se diz, que tirara Americo Vcspucio Flo-

rentino huma copia , que lhe custára 1 30 ducados de ouro

de marca (ibi pag. 87).

NOTA (ff)

Acerca de Martim de Beliaim fol. 164,

Os nossos , como Barros (Dec. I. Liv. IV. Cap. III.)

e Maris nos Dial., Fr. Fructuoso na Obra das Saudades da

Terra , c o P. Cordeiro na Historia Insulana chamao-lhe

Martim de Boemia : os estranhos, Behaim , e Moreri, da-o

por Portuguez , e nascido na Ilha do Fayal , huma das

Acores ; e Robertson na sua Historia da America XVIII.

pag. 220. Tom. I. na nota , entende ser provavel , que o

seu norae levasse os Alemaes a fazello nascido em Bohe-

mia : comtudo Barros mais antigo e mais classico, do que

Pvobertson , expressamente o reconhece natural daquellas

térras Dec. I. Liv. IV. Cap. III. pag. 64, e com elle Maris

no Dial. IV. Cap. X. pag. 315., Fr. Fructuoso na Obra

ms. das Delicias da Terra , o P. Cordeiro na Historia In-

sulana na P. Liv. VIII. Cap. III. pag. 457. e Liv. IX. Cap.

8. pag. 494 : dos estranhos o tem por Alemíio o compila-

dor do Grande Diccionario Universal Hollandez ; Wangins-

cil in Paneg. Bohcm. Riccidi na Geog. Reform. Liv. III.

Frecher in Thealro ; e Mr. Doppolmaycr na sua Relacao

Histórica dos Mathematicos , e dos Artistas de Norem-

Lerg, o qual o faz daquella Cidade, e nascido de huma an-

tiga familia da Alemanha
, que ainda em seu tempo sub-

sistía , que , como diz Moreri , tirara sua origem de Bo-

hemia.
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N O T A (r)

Acerca de Diogo Rodrigues Cacuto fol. 166.

Puzemos entre os Mathcmatieos do Reinado do Se-

nhor D. Joao II. a Diogo Rodrigues Cacuto , ou Zacu-

to , Astrónomo. O Padre Francisco da Fonseca Jesuíta ,

varao douto , e grave , faz mencao deste Escritor no Ca-

talogo dos Authorcs Eboicnses , que vem na sua Evora

Gloriosa (Evora Douta pag". 411.') dizcndo que era Ebo-

rense , e fóra Medico de lama nos Reinados dos Senho-

res D. Joao Ií. , e D. Manoel. Barbosa tambem delle faz

mencao.

O Douto Padre D. Antonio da Visitacao Freiré, Cor-

respondente , que íb¡ do numero da Academia Real das

Sciencias de Lisboa , em a nota 32 , que poz á Vida de

Fr. Bernardo de Brito na Nova Edicao Académica da 31o-

narcliia Lusitana pag. XIII. , censurou a Fonseca , e a

Barbosa , e a nos
,
que os seguimos por admittirmos este

Author. Nao desculpemos os erros , que em quanto a nos

em muitos por certo teremos ja cabido ; mas tambem nao

consintamos, que tao fácilmente no-Ios imputem sem maior

prova. Pelo que somos aqui obrigados a dizer alguma coli-

sa por nossa parle, e mais ainda pela destes dous illustres

Escritores.

Diz-se , que Fonseca he Escritor muito moderno, pa-

ra atlestar da existencia de hum Author tao antigo co-

mo este , nao allegando authoridade
,

que o apoie ; mas
em que implica

, que a noticia deste Author , a podesse

Fonseca haver , ou da tradicao vulgar dos Eborenses, que

bem se podia conservar por espaco de duzentos e quaren-

ta e sete annos , que tantos vao do principio do Reinado

do Senhor D. Joao II. até o anno , em que se imprimió

a Obra de Fonseca , o que nao era tamanha antiguidade

;

ou ainda dos antigos mss., que havia no Collegio de Evo-

ra , aonde elle escrevia esta Obra ? Alli tinha elle á mao
Ee ii
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entre outros os do P. Francisco da Cruz , tartibem Jesuí-

ta , que empregou toda a sua vida era ajuntar mu i tos pa-

péis , e documentos ; e escreveo huma ampia Bibliotheca

Portugueza
,
que por sua morte se entregóu com os mes-

mos papéis ao douto Conde da Ericeira D. Francisco Xa-

vier de Menezes ,
que se offerecera para a imprimir ; a

qual obra vio , e consultou o laborioso e erudito Barbosa

por via do mesmo Conde.

Postoque Fonseca nao allegue especificamente com Au-
thor antigo , que fallasse deste Zacuto , preven i o elle o re-

paro , que se lhe poder i a fazer sobre esta , e outras noti-

cias , dizendo em geral na sua Prefacao , que lhe occore-

ra
,
para dar maior crédito á Historia , allegar senvpre os

Authores ; mas que só o fizera ñas materias , ou novas ,

ou controversas, deixando de o fazer ñas correntcs, e sabi-

das (Not. Prelim.) e por ventura a noticia dest§ Author

,

e de sua obra era urna das vulgares naquelles tempos : De-

pois disto a Relacao , que elle ajunta para ornamento da

sua obra nao he huma Bibliotheca discursada , mas huma
simples lista dos Escritores Eborenses, em que se nao pro-

poz mais , doque apontar seus nomes, e indicar succinta-

mente os títulos de suas obras.

Demais Fonseca referindo este Author , ou se hade

dizer y que inventou , e forjou a seu alvedrio esta noticia,

ou que a achou em Escritor , ou Documento antigo ,
que

a annunciava : se o primeiro
, que razao se dá para se lhe

imputar huma tal falsidade , nem ainda para se lhe sus-

peitar algum interesse em tal ficcao? se o segundo, por-

que senao ha de acreditar o que antigos nos deixárao em
tradicao , nao havendo , como nao ha , motivo algum para

se suppor a existencia de hum Author , que nunca bou-

vera ?

Accrescentaremos agora para maior desengaño , que

posloque n3o saibamos de que Escritor, ou Documento usou

Fonseca para fallar deste Cacuto , adiamos todavía no

antigo Tratado de Hispania do douto , e erudito Damiao

de Goes a memoria de hum £acuto , Astrólogo Portu-
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guez : Cabutus Judceus Lusitanus magnus Asbrologus

:

e porque nao será este o de Fonseca , por certo nao po-

! dia ser o Abraham Zacuto, Author do Almanach, que nao

i
era Portuguez , mas Castelhano ? Eisaqui hum Author an-

tígo , que podemos offerecer em resposta ao escrúpulo do
' Padre Freiré : e isto basta quanto a esta parte

, pois ao

Padre Freiré he que tocaría , que nao a nos, allegar pro-

[
vas de impossíbilidade , ou inverosemelhanca da existencia

deste Author.

Dissemos mais , que este Cacuto compozera humas
I Taboas Astronómicas ; dellas faz memoria o mesmo Padre
' Fonseca na sua Evora Gloriosa : donde se vé , quao inad-

i vertidamente escreveo o Padre Freiré na nota ácima ci-

tada quando arguio ao Padre Fonseca , de que sendo elle

hum Escritor do Seculo XVII. , que pela primeira vez ci-

tava hum Author notavel do Seculo XV. nao nomeava as

I suas obras
;
porque como nao leo elle, que Fonseca havia

tlexpressadamente mencionado estas Taboas?

Barbosa tambem as cita f. Diogo Rodrigues Zacu-

\to; e he por tanto outra falta taxar a este ultimo e bene-

¡ mérito Escritor Bibliographo de haver imaginado estas Ta-

i boas quando se achao muito antes referidas em Fonseca
;

inem Barbosa se fundaría só neste Author , com quem al-

flega , mas em algum outro , e talvez na Bibliotheca Lusi-

i tana ms. e Documentos do Padre Francisco da Cruz , que

jivio em poder do Conde de Ericeira ; e na outra Bibliothe-

Ica Portugueza do Licenciado Francisco Galvao de Menda-

Jnha, Beneficiado da Igreja de S. Pedro de Evora, cujo ori-

ginal igualmente vio , e teve o mesmo Barbosa da Biblio-

jitheca do Conde de Vimieiro ; e com eíleito parece , que

¡elle se servio para isto de memorias diversas das de Fon-

Iseca ,
pois que dando este as Taboas de Cacuto por im-

Iprcssas ; todavía Barbosa as poz por mss., o que ajuda a

jerer, que usara de outras noticias, que nao das únicas de

Fonseca , e do Addicionador da Bibliotheca de Pinello, que

o «eguia.

E isto , que acabamos de escrever nesta nota sobre
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Diogo Rodrigues Cacillo , e com o mais que diremos ñas

notas a Rabí Abraham Zacuto , bastará para satisfazer aos

reparos , e censura , que fez o P. Freiré a Fonseca , e a

Barbosa , e a nos que o seguimos ; e pelo que distmos ,

se poderáo tambem corrigir alguns descuidos
, que esca-

parlo naquella nota.

Nao se deve confundir este Cacuto com o Hebreo do

inesmo appellido , e Filosofo
,
que se diz haver composto

hum Tratado do Clima da Lusitania
, que existia ms. no

Cartorio de Alcobaca , de que dao fe o Licenciado Hie-

ronymo do Souto , Ouvidor da Comarca , e Correicao dos

Coutos de Alcobaca , e o D. Abbade Fr. Francisco de San-

ta Clara ñas attestacoes, que destas, e de outras obras pas-

sárao , o qual ms. cita Fr. Bernardo de Brito, nao huma
só vez, como se disse na nota do P. Freiré, mas duas

vezes , fallando elle dos rios Zezere e Tavora no Cap. III.

do seu Livro da Geographia da antiga Lusitania : o douto

Abbade Barbosa , ou talvez o Amanuense , ou Impressor

inadvertidamente póz Liv. III. em lugar de Cap. III. o

que bem se lhe poderá perdoar sem lhe fazer arruido nes-

le genero de faltas, tao ordinario nos mclhores escrito-

res , e ñas muito apuradas e correctas eclieocs. Este be o

inesmo
,
que elle cita na Monarcbia Lusitana no Liv. I.

Cap. 30., e em outros lugares; autbor , com qucm igual-

mente allega Manoel de Faria e Souza no Tom. III. da

Europa Portugueza , trazendo ambos elles hum troco do

Prologo da obra , e porque o P. Freiré tambem nos cen-

sura a nos e a Brito , a quem seguimos em admitlirmos

este Escritor no tempo do Senhor Rei D. Alfonso V. Será

necessario lcinbrar
, que a respeito da sua idade Faria o

remonta ao Reinado do Senhor D. Alfonso III., e o Ab-
bade Barbosa ao Senhor D. Affonso V. que talvez em se

apartar de Fonseca teria documento , que o guiasse, muito

mais citando elle o Theatro Lusitano ms. de Joao Soares

de Brito, que possuia além dos dous Authores; e de ca-

minho se note , que foráo tres , os que elle allegou , e

nao dous como se disse em a nota do P. Freiré.
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Seguimos nesta parte a data de Barbosa, por verni os,

que pela maneira da linguagem parece ser o fragmento

obra de idade mais moderna , que a do Senhor Rei D. Af-

fonso III. , em que a lingua era ainda muito mais rude ,

e mais ainda chegada ao antigo Dialecto Portuguez-Galli-

ziano , que muito dominou nos primeiros tempos da Mo-
narchia.

Ignoramos se este Abraham foi o mesmo, que se cha-

ma Abram Juden fisyquo , e peliguem , morador em El-

vas , e próvido em Rabí da Communa dos Judeos daquel-

la Cidade pelo Alvará do Senhor D. Alfonso V. dado na

Cidade de Touro aos 27 de Julho de 14 75. (Torre do

Tombo Chancell. do Senhor D. AíTonso V. Liv. XXX.
fol. 48.)

Apparece hum Hebreo do mesmo nome por 1482 mo-
rador em Braganca, hum outro mais, próvido por 1484
na Cadeira da Synagoga dos Judeos de Lisboa , que vaga-

ra de Yssaque Chananell cora foro de tres alqueires de azei-

te em cada mu anno ; outro , que houve Carta de Fysico,

morador já em Braganca , já em Aveiro , ja em Setubal

,

se por ventura nao sao diversos, e outro feito Rabi dos Ju-

deos de Cafim. Para todos os quaes havia Provisoes, e Car-

tas dos SenhoresReis D. Joao II. D. Manoel, e D. Joao IIL

NOTA (/)

Acerca de Thomaz de Torres fol. 176.

Este Medico , e Mathematico parece ser diverso do

outro , denominado tao sómente Thomaz morador em La-

gos , que foi examinado por Antonio de Lucena , Fysi-

co Mor , a quem se lhe deo faculdade para poder usar

da Arte Fysica, e que nao he nenhum dos outros do mes-

mo nome , moradores em Evora , em Santarem , em Vi-

seu , e em Lisboa , aos quaes se passárao Cartas de Fysi-

cos , e Médicos. (Torre do Tombo. Chancellaría do Se-
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nhor Rei D. Manoel Liv. XII. fol. 29. Liv. XIV. fol. 92.

Liv. XII. fol. 9. Liv. 35. fol. 75, e Liv. XXXIX. fol.

107). Tambem parece ser diverso de hum do mesmo no-

rne , que se diz Porteiro da Cámara da Rainha , que Ihe

fez mercé de 2000 réis , que lhe mandou dar pelo seu

Thesoureiro Diogo Salema. (Mandado assignado pela mes-

ma Senhora em Almeirim a. 18 de Janeiro de 1 528 , e

vem por baixo o Recibo delle de 20 de Janeiro Corp. Chro-

nol. Part. I. Maco XXXXIII. Doc. 36.)

Te ve Morad ia com alqueire de sevada por dia , e a

2000 réis por cada hum mez , e vestiarias ordenadas a

razao de 4240 réis por anno ; ib. Maco I. Liv. VII.

fol. 133 das Moradias da Casa Real) que se lhe manda-
rao pagar , ainda quando nao havia servido na Corte, que
estava em Evora , por ficar com o Secretario Antonio Car-

neiro em Lisboa. (Provisoes datadas em Evora a 4 de Ju-

Iho de 1534, e de 16 de Janeiro de 1535 no Corpo

Chronol. Part. II. Maco CXCI. Doc. 113. e Maco CXCVII.
Doc. 63.)

Houve finalmente Padrao de 6000 réis de tenca pas-

sado em Evora a 19 de Junbo de 1537 , que se lhe deu,

depois que acabou de ser Lente de Astrologia na Univer-

sidade de Lisboa , quando ella se mudou para Coimbra
com todos os privilegios , honras , e liberdades , que ti-

nha , como Lente , salvo o de se poder chamar á Ju-

risdiccao do Conservador dos Estudos , (Chancellaría do
Senhor Rei D. Joao III. Liv. XXXIV , ou XXIV. Vid.

fol. 126 a qual Carta se reporta allí á que se acha im-

mediatamente antes della, dada ao Licenciado Antao Soares.)

Consta , que Thomaz de Torres houve mercé de hum
chao junto á serra da Alhandra por Alvará de 26 de Maio

de 1523 dado em Almeirim, (Torre do Tombo no Corpo

Chronol. Part. I. Maco XXIX. Doc. 71.) e mais 10000
de tenca , que ti vera Simao Sousa , filho de Duarte Gal-

vao , por Carta dada em Evora a 26 de Outubro de 1524
(Chancell. do Senhor Rei D. Joao III. Liv. XXXVII.
fol. 182).
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NOTA (g)

Acerca (te Rabbi Abraham Zacuto fol. 177.

Wolfio chama a Zacuto Sacut ; os Hespanhoes Zacu¿
r

e Zccut ; a edicao de seu Almanach de Leiria, Zacut
; Rabbi

Damiao de Goes, e Fr. Bernardo de Brito fallando de ou- Abraham

tros Hebreos deste appellido , escrevem Cacuto. Ha varié-
acu °'

dade em assinalar a sua patria : Román de la Higuera

o faz Toletano ; outros de Saragoca ; mas Alfonso Hispa-

lense de Cordova ao Almanach, Nicolao Antonio na Biblio-

theca , Pedro Símelo na Prefacao ao Curso Mathematico

Salmaticense , Pedro Cuneo no Tratado da República dos

Hebreos , Wolfio na Bibliotheca Hebraica , D. José Ro-

drigues de Castro na Bibliotheca Hespanhola , e outros

mais o houverao por natural de Salamanca ; e he esta a

opiniáo corrente.

Folgáramos a bom prazer , se elle fosse nosso , como
cntenderao alguns , havendo-o por natural de Béja, e tai-

vez com apoio sobre algum antigo documento, que por tal

o declarasse , nos porém o nao sabemos. He verdade, que

Castanheda , Barros , Mariz , Faria e alguns outros fazem

mencao de hum Rabbi Abraham de Béja
,
(postoque Cas-

tanheda só me chama morador em Béja)e Basnage no Tom.
IX. da Historia dos Judeos Cap. 25. pag. 729 , que na

nota cita a este mesmo Rabbi Abraham de Béja , mandado
pelo Senhor D. Joao II. a Ormuz, e ao Mar Roxo : mas he

tambem certo , que nenhum destes Escritores o appellida

Zacuto , e que nem as viagens do Rabbi Abraham por

varias térras do Oriente quadrao no tempo ao Zacuto , de

que tratamos, que os Historiadores dao por vindo de Hes-

panha a nosso Reino em tempos do Senhor D. Manoel por

1492, nem consta, que sahisse jamáis de Portugal para

outras partes.

Foi Zacuto hum dos ascendentes de Zacuto Lusitano

Medico , como afíirma D. Luiz de Lemos Lisbonense, Medi-

Tom. FUL Ff
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co do Paco , que escreveo a vida deste ultimo antes de

1667 , dizendo , que era terceiro neto do famoso Astro-

nomo Zacuto , a quem o Senhor Rei D. Manoel íizera

muita mercé , e honra : Conscius est universus , ac Litte-

ratorum orbis ,
quantum nominis famam Zacutus , quon-

dam Mathematicus (qui nostrum agnoscit trinepotem) si-

bimet peperit ob singularem Mathescos scientice peritiam ,

propíer quaní summum gratice locum obtinuit apud Rcgem
Emmanuelenu (In vita Zacuti §. L. no Tom. I. edicao de

Leáo de Franca de 1667 fol.)

Foi Professor de Astronomía na Universidade de Sa-

lamanca , do que dá testemunho hum de seus Discípulos

o P. Agostinho Ricci , que confessa ter ouvido naquella

Academia as licoes deste Mestre : Abraham Zacuth ,
qucm

prccceptovum in Astronomía habuimus in Cuítate Salaman-

cha. [De Motu Octavee Sphcercc, da edicao de Pariz de

1521. 1. vol. 4.°) Diz-se ,
que tambera fóra Mestre de

Astronomía em Saragoca, e Carthagena, do que nao acha^

mos noticia certa.

O titulo da obra , que compoz , pertencente a este

lugar, he este: Almanach perpetuum Ccclestium moluum
Astronomi Zacuti. 1496. 1. vol. 4.° Consta de duas obras,

huma menor
, que contera 1 3 Cañones das Taboas Celes-

tes , ou Astronómicas , outra maior, que contera o Alma-
nach perpetuo , que he todo de Taboas (a). A primeira

obra foi traduzida da Lingua Hebraica em Latim por seu

Discípulo José Yizinho : se traduzio tambera a outra obra,

nao o sabemos.

A primeira edicao , quanto apparece , foi a de Lei-

ria em 1496 na Officina , que allí tinha a Comrauna dos

Judeos ; o que he assaz notavel , por ser ainda entao muí

(a) Se o douto P. D. Antonio da Visitacao Freiré houvesse con-

sultado alguní exemplar desta obra, de que ha hnm na Real Bibliotbe-

ca de Lisboa, acbaria
, que se nao podia duvidar , se as Taboas, e a

Almanach erao esencialmente a mesma obra; nem allegaría coni Nico-

lao' Antonio
, que assim o presumía, como faz na sua nota 52, no finv

-la vida de Fr. Bernardo de Brito.
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raro achar hum Impressor , que soubesse haver-se com a

estampa deste genero de escritos Mathematicos, contando-se

por maravilha haver hum em Veneza, e algum outro por

aquelles tempos.

Nicolao Antonio ignorou o Jugar desta edicao, eWol-
fio a fez Venesiana. D. Francisco Peres Bayer a demarcou

em Leiria na Addicao e Emenda , que poz no Tom. II,

da Bibliotheca Vetus de Nicolao Antonio pag. 380, e com
ílle o P. Fr. Francisco Mendes na Tvpographia Hespa-

phola no Tom. I. pag. 340. Ha della hum estimavel exem-

plar na Real Bibliotheca de Lisboa. Havia outro exemplar,

jue vimos , na Livraria do Collegio da Graca de Coim-

hra. Foi esta edicao de todo desconhecida de Bartholocio,

i:rudito Author da Bibliotheca Rabbinica , e de D. José

ilodrigues de Castro , Author da Bibliotheca Rabbinica

Kespanhola.

A segunda edicao , quanto sabemos , foi a de Mi-

uel Germano Budorense em 1499 em Veneza, já corre-

ta , e emendada ; de que falla Semlero na sua Bibliothe-

a , e com elle Wolíio. Da Prefacao parece ter havido ou-

ra Venesiana ; senao he , que ha equivocacao com a de

eiria.

Houve mais outra em 1500 tambem Venesiana da

•fficina de Lucas Antonio de Florenca , em que vem os

heoremas de Joao Miguel Budorense , e as emendas , e

Drreccoes do Doutor Lucas Guarino , de que tambem ha

um exemplar na Real Bibliotheca de Lisboa.

Houve ainda outra de Pedro Licchtenstein de Colo-

ia em 1502 com as correccoes de Alfonso Hispalense de

ordova , dedicada a D. Alfonso , Bispo de Evora , por

jum Aífonso Doutor em Artes , e Medicina , de que te-

ios hum exemplar : e esta edicao he a única, de que faz

iemor¡a D. José Rodrigues de Castro na sua Bibliotheca

abbinico-Hespanhola.

Falla-se de hum Código ras. no Catalogo dos mss.

i Inglaterra no Tom. II. n. 6142 ; e de outro em Hes-

tnhol na Bibliotheca do Escuria 1 com o titulo : Abrah

Ff ii
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Zacut Almanach de Tablas Astronómicas a ajuntamcnto

motor, que diz Wolfio o vira apontado em o Catalogo ms.

da mesma Bibliotheca , de que todavía nao falla D. José

Rodrigues de Castro.

O mais que poderamos aquí dizer desta obra, larga-

mente o tratamos já em nossas Memorias ,
para a Histo-

ria da Typographia Portugueza do Seculo XV. , que já

apresentámos a esta Academia Real das Sciencias.
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APPENDIX.

A respeito de hura Mathematico por -nome Bartholomco

Crescendo que se diz Portuguez.

s Averin na Historia dos Progressos do Espirito Huma-
no pag. 213. faz meneao de hum Portuguez Bartholomeo

Crescencio ,
que nao conhecemos em nossa Historia : delle

diz ,
que tratou de substituir á maquina dos antigos para

medir a sillage , ou singradura do navio, hum meio mais

exacto , que o antigo : este tinha-se feito impracticavel de-

pois da invencao das relias , por quanto as rodas da ma-
quina a ntiga , com que se media e calculara a sillage, nao

recebiáo o impulso da rota do navio, e nao podiao por

consequencia marcar a sua celeridade e presteza, sem fal-

lar das oscillacoes perpetuas do mesmo navio, que impediao

quasi sempre , que esta roda girasse.

Estas reflexoes lhe ensinárao , que nao era possivel

medir a velocidade ou singradura do navio pelo movimien-

to da agua , que elle despejava ; e entendeo, que a alcanza-

ría tendo conta com o esforco do vento , que fazia avan-

car o navio. Com esta idea imaginou huma especie de co-

fre ou caxa , na qual eslava encastoado ou eneaxilhado

hum pao ou halestilha mobil guarnecida de azas , em tor-

no da qual estava preza huma corda : o vento feria estas

azas , e segundo era mais ou menos forte puxava mais ou
menos pela corda : esta corda estava enrolada sobre hum
cylindro de pao de mancira , que este girava ao mesmo
tempo , que a halestilha : dividindo-se assim a corda pas-

sava do cylindro á halestilha
;

pela quantidade das cor-

das divididas e enroscadas em roda da halestilha he que se

julgava da velocidade e singradura do navio. Postoque esta

invencao era muito defeituosa , foi comtudo de utilidade

,

emquanto o Inglez Loc/c nao imaginou outro meio melhor,

de que se entrou a uzar, sem comtudo ainda ser em si

perfeito.
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DAS ORIGENS , e PROGRESSQS
D A

poesía portugueza
Por Antonio Ribeíro dos Santos.

Introducao do uso da Poesía na Uespanha primitiva , e

particularmente na Lusitania.

Ji\ Poesía , amavel filha do Prazer , e produccao do
Rhythmo , eda Harmonía, para que todos os homens tem
huma notavel inclinacao , foi huma Arte de todos os tem-

pes , c de todas as na (¿oes \ e os Hespanhoes nao podiao

deixar de a ter entre si , como os outros povos : elles com
eíFeito a cultiváráo , e desde táo alta antiguidade que hom-
breavíio com as mais antigás nagoes nos eftudos Poéticos.

Descendentes dos Celtas
, ( a ) que muito amaváo as Mu-

sas, nao podiao deixar de exercitar como elles a Poesía , e

de ter seus Poetas , e Trovadores como tinhao os Gallos

Celtas os seús Bardas , os quaes escreviao , e cantavao em
seus poemas as máximas da Religiáo , e da Moral , as suas

Leis Civis , e as facanhas , e proezas de seus maiores ; e

eílas suas trovas , e rimances passavao em heranca de país

a filhos , como brazóes de seus avoenges , e annaes da
sua hiítoria , e se aprendiao de cor ñas Escolas para se

formarem os coílumes , e a doutrina na primeira educarlo
da mocidade.

Nao se reftringia a Poética dos antigos Hespanhoes a
eíle único fím ; a sua Poezia sahindo das Escolas entrava
como hum prazer, e ornamento ñas ceremonias do Culto

,

•ñas dangas , nos banquetes , e em outras militas occasióes

Tom. VIII. Gg de

O?) Temos moftrado a origem Céltica dos Hespanhoes em nossa Obra
das Origcns Célticas da antiga Lingoa de Kespanha t e de seus actuacs Dia-
lectos.
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de feíta , e de apparato : nem abriáo mao del!a nos mes-

mos tempos de guerra ; marchavao para a campa nha to-

cando concertadamente os escudos , ou broqueis sonoros
,

cjue pela maneira por que eráo feitos , retumbavao como es

siftros dos Coribantes, e cantando varias trovas, e mote-

tes, que muito os alvorocavao , e accendiao em grandes

brios , e ardimento, e ostornavao mais agudos, e arreme-

dados para a batalha ; até nella entravao cantando seus

versos , e se venciáo seus inimigos , entoavao no meio do
exercito o Pean, ou Cánticos da victoria, como deViriato

o coma Sillo Itálico.

Ac ritu jam morís Iberi

Carmina pulsata fundentem barbara celra

Invadit. (a)

Eñe formoso exercicio da Poesía
,
que assim era geral

em toda a Hespanha , muito particularmente o foi de nos-

sa antiga Lusitania
,
ja entao nao menos célebre pela cul-

tura das bellas artes
,

que por seus feitos militares: ella

foi hum terreno mui fecundo , e grato para as Musas ,
que

nella puzeráo seu assento , e domicilio: nem o, Lu itanos

dados naturalmente em hum clima suave , e doce aos pra-

zeres e encantos do Rhythmo , e da Harmonía, podiáo dei-

xar de receber as Musas , e as Gracas no seu seio , e de

unir com as bellas artes da Orchestica , e da Música , que

muito amaváo , os atractivos de huma arte tao gentil co-

mo a Poética
,
que era como a alma e espirito de ambas

ellas , e com ellas nascéra de huma mesma origem. A an-

tiga Hiftoria nos conta
,
que elles usaváo de cantar ve/sos

entre os seus bailes, e feftins , e que tambem o faziao no

meio das aecóes militares , caminhando para a guerra ao

som harmonioso de inftrumemos , e entoando antecipadamen-
te-

0») Lib. X. v. 250. Eñe coíhime era o mesmo dos povos Célticos ,

como se pode ver de Tito Livio , de Diodoro de Sicilia , e deoutro- ,

cujos lugares trazemos em nossa obra dos Amigos collumes Celtio*

da Hespanha.
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te ao afrontar, e inveftir os inimigos os cánticos da victo-

ria , como que a levavao comsigo apertada ñas maos. (¿?)

Dous povos entre outros da Lusitania nos deixárao de

si memoria honrosa nefte trato das Bailas Artes , os Turde-

tanos
,
que erao em parte Lusitanos, e os Callaicos

,
que

pertenciao inteiramente á Lusitania. E pelo que toca aos

Turdetanos foí a sua Provincia , ou regiao a em que primei-

ramente fíoreceráo as Musas da antiga Hespanha : os seus

habitadores que se eílendiáo pela coíla marítima desde o

Betis , ou Guadalquibir , até o Guadiana na Betica , e des-

de o Guadiana até o Promontorio Sacro , e o Barbario na

Lusitania
,

(b) blazonavao nos tempos de Strabáo de te-

rem Poemas de mais de sis mil annos de antiguidade >

em que diziao acharem-se escritas , e consagradas ás me-
morias dos homens as suas Leis , e os feitos assignalados

da sua Hiftoria : (c) e poíloque se devao tomar quatro

mezes por cada hum anno , segundo a maneira antiga de
contar dos Hespanhoes ; todavia sempre a origem dos seus

Poemas remonta va a mui alta antiguidade emparelhando
com os tempos heroicos da Hiftoria do mundo primitivo.

(d) Eíte uso da Poesía lhes vinha a elles da prática dos

Gg ü Cel-

(a) Assim o corúa Dioioro de Sicilia , e o nota Judo Lipsio ad Mili-

tíam. L. III. Dialogo Vil.

(¿) A Turdetania Betica oceupava o espaco que ha entre os Rios Gua-
diana , e Guadalquibir ; e a Turdetania Lusitania , segundo Ptoloineo ,

toda a térra que corre desde a boca do Guadiana pelo Promontorio Sa-

cro ate o Promontorio Barbárico , ou Cabo de Espiche! ; tendo na Cofta
as Cidades de Balsa , Ossonola , Salada , e Cetobriga •, e no Mditerraneo
que discorre sobre o Piomontorio Sacro , as Gidades de Julia Alyrtillis,

c Pax Julia. Elles Turdetanos da Lusitania eráo parentes dos da Betica ,

e tinháo os mesmos usos , e coítumes.
(c) AtUiijuitat'u monum:nta habent , concripta Poemata et metris inclusas

leges , a sex millibas , itt aiitnt , anno rum. Strabo III. 204.
(<0 O anno entre Iberos era ordinariamente de quatro mezes , e raras

vezes Solar : Xenophonte de jEquinocio tempor. Iberis annas quadrimes-
tris ut phii-imum est varissime Solaris Segundo o calculo de Petavio no
Ration tempor. desde a confusao das Linguas succedida perto de cento
e trinta annos depois do Diluvio , que innundou a tena em 2329 an-
nos antes do Nascimento de Cluifto , até o tempo em que escreveo Stra-

báo , que floieceo nos íins do Imperio de Auguíto , e principios do de
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Celtas de que riraváo sua origem

,
gente por certo muíto

dada a taes eíhidos , e a todas as gentilezas , e donaires

das Bellas Artes, (a)

Depois dos Turdetanos muito se extremárao os nossos

Callaicos , ou Povos da primitiva Galliza , que entao se es-

tendia p:la parte Septentrión .1 , e Occidental daHespanha
desde as coilas marítimas das Aílurias , ou dos Artabros

nté á margem díreita do rio Douro , e fazia huma parte

consideravel da nossa auriga Lusitania. Q>)

Erao elles como os Turdetanos , e ou-ras mais gentes

de Hespanha , taiubem descendentes dos Celtas; e deítes

haviáo derivado o gofto de poetar, assim como o exerci-

cios da música , e da dañes , e varios outros eílilos, ecos-

turnes em que muito com elles se pr.reciáo. (c)

El-

Tiberio, corréráo 2179 anuos Solares, eftes compoem juicamente os

60^0 annos que tinháo de antiguidade os Poemas dos Turdetanos.
(a) Os Turdetanos da Lusitania eráo Celtas de origem

, que por is?o

áos rué Ptolomso cha na Turdetanos , dando-lhes todo o Algarve , e par-

te <\z Alemtéjo até Béja ¡ chamáo outros especifica.nente Célticos , maior-

ruente aos que viviáo pela margem direita do Guadiana Plinio e Mella

dáo-lhes o nome genérico de Lusitanos ,
que nos moftramos serem de

origem Céltica na obra de nossas orígens Cehicas da antiga Lingua de

Hespanha, e de seus actuaes dialectos: os Turdetanos da L'etica eráo

seus parentes , e vinháo. tamb^m do mesmo tronco Celrico , que por

essa razao Possidonio em Strabáo Ibes chama nao so vizinhos , mas tam-

beni parentes dos Célticos. L. XII.

(';) A Galliza ames da divisáo , que fez Auguílo , das Provincias de

Hespanha, pertencia á Lusitania. Possidonio em Strabáo , chama aos

Artabros, últimos povos da Lusitania , e o mesino Strabáo fallando da

regiáo que corria do Douro para o Norte , diz qi:e ella no antigo se

chamara Lusitania , e nos seus tempos Calialca : Tractum omnem , (¡¿ti

clim "Lusitania mine Calíalea díéltur : e conta os rios Lima e Alinho en-

tre os limites da Lusitania L. III. : do que se ve tambem quanto se en-

ganárao Nicolao Antonio , Brito , e outros mais , que nao reconhecéráo

a GalHza por huma parte da Luzitania.

(<•) Pomponio Mella tallando deíta regiáo o diz e>;press amenté Totam

Ceítici collunt Lib. III Cap I., sobre que se podem ver as observacoes ,

e Notas de Isaac Vossio a elle lm<ar p. 790. Strabáo affirma
,
que os

coíhi nes da Galliza se assemelhaváo aos dos Celtas Thracios , eScythas ;

e coloca Celtas junto dos Atabros , e Promontorio Nerio , e os faz des-

centes dos Célticos do Guadiana, contando com eftes formando huma

expedido com os Turdetanos haviáo entrado pela regiáo Entre Domo ,
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Elles erao oque sao ainda hoje, amadores da música,

e da orcheítica , coílumando cantar e dancar ao sotn dos

inftrumentos , especialmente das cetras, 011 e.cudos que fa-

ziao ressoar por hum modo harmonioso.

A eílas duas Bellas Artes uniao sempre a da Poezia
,

natural companheira de ambas ellas, entoando na sua Lin-

gua cantigas , e poemas
,
por que muito se faziao conheci-

dos , e notados naquella idade. Efte eílilo, e prática dos

amigos Callaicos tinha ante os olhos Silio Itálico
,
quando

fazendo a resenha da gente Hespanhola
,
que levava Anni-

bal contra os Romanos, representou os Callaicos, como
gente mui dada ao baile, ao canto, e á Poesía.

Misit dhes CalLccia pubem
Barbara nunc patriis ululante Carmina linguis

3

Nunc peáis alterno percussa verbere térra

Ad numerum resonas gaudentem plaudere cetras, {a)

Deftes primitivos tempos nao ficou á pofteridade , nem
monumento algum de sua poesía , nem memoria do nome
de algum de seus Poetas , correndo niílo parelhas a nossa

Hespanha com as mais antigás Nac,óes da Europa
,

que
sabendo por tradicao dos exercicios Poéticos de seus malo-
res ñas primeiras idades , ignorao quaes fessem os seus poe-

mas primitivos , e quaes os seus primeiros Poetas ; he po-

_______ _^__.»_>__,»___________™__
r^m

e JYlinho , e se tinháo derramado por aquellas paites donde nao só os
Callaicos erao Celtas de origem , mas huma boa parte delles o erao
particularmente pelo eftabelecimento que al)i fizerao as Colonias dos
Celtas do Guadiana.

(V) Lib. III. v. $45 e seg. Deíle amigo coftume que tiveráo nossos
Lusitanos de fazerem ressoar em maneira de música iniUumental as ci-

tras , ou broqueis , nao se esqueceo o nosso Poeta Eraz Gracia Masca-
renhas no seu Viriato Trágico Canto II. Eft. 56. p. 58.

Quantos eftaváo promptos escotando

Com mil vivas em pé se levantáráo

,

Businas , Frsutas , e Broqueis tocando ,

Que nos cóncavos valles retumbaváo.
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rém de presumir, pelo que se colhe de nossa Hiftoria , e

da dos Celtas de que nos viemos, que os poemas daquelles

seculos erao pela maior parte , como os dos Bardas , Drui-

das , e Samothéos , ifto he, dogmáticos, moraes, e hifto-

ricos
,

poisque a Poesia eftava entao menos diñante de

sua primeira origem
,

que foi cantar hymnos a Déos, e

gravar na memoria dos povos
,
por meio da harmonía do

metro, a hiftoria , e a doutrina.

Do uso da Poezia Hespanhola nos tempos da Dominando
dos Romanos , e dos ¡Visigodos.

TSJX II Os tempos em que os Pvomanos se mantiveráo senho-

res do nosso continente , nao deixáráo os nossos de conti-

nuar o antigo exercicio das Musas, muito mais tendo oes-

M^b3$ ti 11111 ^ ) e a imitado dos bons modellos dentre osGregos,

^-^§ e Latinos
,
que corriáo por toda a parte, sendo ainda hoje

célebres na Hiftoria Poética Latina daquella idade os no-

:
i; mes de Lucano , de Sextilio Hena , de Cornelio Severo,

r devSílio Itálico, de Marcial, de M. Vnico , de Deciano,
¿ v; -

sj de Liciano , de Séneca , de Prudencio , e de Juvenco ,
que

^é^'vderao ás Musas Romanas muitos Poemas , deque ainda al-

guns ñ*°*uráo hoje com honrosa memoria de seus nomes. (a)

Provavcl he que se compozesse , e ese-revese tambem na an-

tiga Lingua nativa da nossa Hespanha , ou em seus diversos

dialectos , sem embargo da extensao , e ascendente que ha-

via tomado a Lingua Latina na Provincia : (b) com tudo

aquella idade nao nos deixou em nossa heranca documen-

to algum dos Poemas defta classe.

O gofto de poetar em Latim , bemque depois intei-

ramente corrompido pela geral decadencia em que fícáráo

as B-lias Artes em toda a Europa , manteve ainda entre

nos

<Sr2

(o) Podcm verse Crinito , e Lilio Giraldo , Dial. IV. Hiíl. Poética.

(/») Moftrámos em nossa obra das Origens da antiga Lingua de Hes-

panha , e de seus actuaes Dialectos , que a Naqáo Hespanhola conser-

vou sempre o seu idioma primitivo , poíloaue alterado em todo o

tempo do Senhorio > e duininac/So Romana.
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nos sen excrcicio na época do Reinado dos Wisigodos : es-

ta gente Septentrional
,
postoque a principio rude , e mais

dada ás armas, do que ás letras , nao deixava de ter seus

Poemas, como os tinháo quasi todas as Nacóes do Norte
;

elles eráo amadores da consonancia , e folgaváo milito de

compór suas trovas com huma locucao sonora que fízesse

a sua Poesía mais harmoniosa , e musical : e para iílo em-

pregavao muitas vezes as rimas , ou cadencias semelhan-

tes, invencóes Orientaes
,

que delles forao conhecidas , e

praticadas em alguns dos seus Poemas como esmaltes que

muito realza váo os adornos Poéticos, e davao nova gra-

5a á sua Musa
,

(a) e confta que usavao deltas consonan-

cias , e cadencias nao só nos versos em sua lingua vulgar,

dos quaes muitos acabavao com semelhanc_a de desinen-

cias , mas tambem nos que escreviao na Latina , compon-
do nella algumas vezes versos Leoninos , com rimas per-

feitas de duas syllabas em hum espondeo , e de tres em^V-fei;^^
hum dactylo. (b) ^1^

Com tudo , ficando-nos de nossos Hespanhoes Wisígo*> ~.

dos alguns fragmentos de Poesia Latina, nenhum chégOu "

a nos de sua Poesia vulgar , nem em sua Lingoa Gotl^cá;{:>{
:
— >

nem na antiga , e propria de Hespanha
, que continuava €M02^^s^

exiftir naquella idade, (c) podendo-se dizer aqui oque da- * fií •

quelles tempos disse o insigne Poeta Antonio Ferreira a
respeito da Poesia.

« Ficou o mundo hum tempo frió , e mudo.
Pas-

(V) Alguns ate querem derivar a palavra Rima de Runeri , iílo he.
Poetas entre os Godos , e de Ruñes Poezias , nome que elles da\áo aos
unissonos dos V

7
ersos daquelle tempo.

C¿) Das Poesías Gothicas fallarlo Jornandes , e Paulo W'anefrido na
Hiftoria dos Longobardos , Oláo Wormio de Fafl. Danic. C. 6. , e Loc-
cenio ñas Antiguid. Suco-Gothicas. C. 15. Dos Poemas em Lin£¡uagem
Gothica , e rimada fazem memoria Jorge Hiesk.es no Cap. XXIV. do
Thesouro , Junio no principio de seu Glossario Gotiiico , ERifanio , e
outros.

(c) Temos tambem moílrado em r,o?sa obra das Origens Wibigothi-
cas da Lingua de Hespanha

, e de seus actuaes Dialectos
, que o anti<*o

idioma Hespanhol se manteve quanto ao seu fundo em todo o teirpo
do Imperio Wisigothico.
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Passemos á E'po.a da Ccnquifta , e Imperio dos Ara-

bes cm nossa Hespanha.

Do uso da Po.'sia na Hespanha nos íempos da Domina cao

dos Árabes.

Os Campos de Xeres acabou a gloria do Imperio Wi*
sigorhico , mas a Poesia longe de esmorecer , e afrouxar

debaixo da dominacao dos Árabes , recebeo delles nova

forga e energía. Eítes Sarracenos vencedores da maior par-

te de Hespanha , assim como forao os Senhores das tér-

ras , forao tambem os meítres , e os oráculos da Litera-

tura delta Peninsula. Elles nao erao naquelle tempo o que

sao boje, ifto he, hum povo grosseiro e rude : era hu-

ma Nacao illuítrada pelas Sciencias , e polida em tod^s

as galas , e gentilezas das Bellas Artes. A Poesia era hum
dos seus encantos , e primores : huma gente dotada de

espirito vivo , e de genio árdeme , naturalmente se ele-

vava ao enthusiasmo Poético : até havia familias , e Tri-

bus entre elles , em que a Poesia cítava como vinculada

em morgado , e se herdava de pais a finos com emu-

la$ao dehuns , e outros
;
para se igualarem , ou se excede-

rem nos seus Poemas, {a)

Os mais amigos monumentos da Litteratura daquella

Nagao haviao sido consagrados pelas suas Musas, e já an-

tes de Mahomet contava ella de seis até sete Poetas de il-

luílre nome. (b) Os seus Poemas erao os Livros de suas

crcnealogias , e as Fallos , e Annaes de sua historia , e ao

mesmo tempo os maiores brazóes de sua Lingua. Elles

deviao á sua Poesia , a inteireza a regularidade, a conftan-

cia , e a extensao de seu Arábigo
;

(c) e nenhuma outra

Na-

O) Casiri Bibl. Arab. Scurial. tom. I. pag. 91.

(V) Assemani Bibliotli. tom. III. pag. 5 So , Casiri Biblioth. Arab. Scu-

rial. I. pag. 71.

(O Asiutlieo lib. Antologías. Veja se Casiri Biblioth. Arábico Scu-

rialens. tom. II. pag- 17*
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Na .'So na meia idade aprcsentava nem maior número de

Poeras , nem Poesía mais rica , e copiosa.

Os Árabes
,
que vieráo á nossa Hespanha , nao degene-

rado do goíto de seus antepassados , eltes produzírao em
térra eítranha Poetas iguaes aos primeiros da sua patria

,

que taes foráo entre outros Almotanabbi , Abbu Navaí*

,

Abbu Taman , Albagrai , Khali ben Abik , Ben Mokanes

,

e Benzaidun , nomes decantados no Arabismo. Deftes , e

doutros muitos traz varios versos , e escolhidos Poemas o

Árabe Abilualid Ismail ben Mohamar ben Amer, natural

de Cordova
,
que fioreceo no seculo VII. da Egira ,

no seu

Tratado da Arte Poética, (a) Abi Bahr Sephuan ben Edris

He,;anhol, refere os versos de mais detetenta e dois Poe-

tas Arabico-Hespanhoes , na sua Colleccao Poética ,
e na

outra intitulada Provisáo do Viajante, (¿>) e Alpath ben

Moharnad ben Khanan Aicaissi
,

que morreo era 5*35' da

Egira , faz memoria em sua Bibliotheca de Reis , Vizires

,

Mi «nitros
,
Juizes

,
Jurisconsultos, e outras pessoas doutas

d \t\-z os Árabes Hespanhoes, que liaviáo sido bons Poe-

tas, (0 '

Entre eftes, extremarao-se muito os de Portugal
,
porei

aquí alguns de maior nome
,
porque acuda com iír.0 á cu-

riosidade de alguns Leitores , sao elles os seguintes.

Abdala ben Rada ben Khalid , natural de Evora
,
que Poetas Ara-

morreo no anno da Egira 429, que os seus contáo por hum be "

£
m Por "

Poeta sentencioso , e pdliido
,
que soube ajuntar a ellegan-

cia do eftilo com a gfavidade das sentencas.

Said ben Hakem Abu Othman Alorasita , originario de
Tavira , e de mui nobre familia entre os seus, quepassou
por grande Poeta , e pubíicou muitos versos.

Abdelmalek ben Abdala benBadrun Alhadramita, na-

Tom. VIII. Hh tu-

(o) Trazem muitos fragmentos de Poesía Arábiga Schultenz na An-
thologia Arábiga , Erpenio , e Golio ñas Golleccóes de Poesias Arábi-
cas

; Jones na Poesia Asiática ; Pocok no ensaio dos Proverbios de
JVleidan . que traduzio , publicado depois por Schultenz em 1773.
O) Casiri Bibliotlieca Arabico-Scurialensis Tom. I, pag. oj.
(¿s) Casiri I. pag. 102,
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tural de Silves , Poeta insigne, que viveo noSecuIoVI. da
Egira , e illuftrcu o famoso Poema intitulado Ben Abdun
com hum erudito Commcr.íário.

Abu Baker *JloIiamad ben Amar Dulvazatin
,
que se

diz nat'JSai de Schanabos , no territorio de Silves , iftohe,

Como parece , de Ossonoba , o cual foi excellente Poeta

,

e por sua Poesia abrió caminho para conseguir grandes

honras ; os seus verses refere o Árabe Ebn Albareo.

Abuicassem KahalapIi ben Aiabiaschi, natural de San-
tarem

,
que morreo na Égira 5" 3 2.

Abu Baker Mohamad ben Abralien Alamari Alcarsi,

nascido em iáeía.

Abu Baker benSokon
,
que tambem nasceo em Béja.

Abulvalid Ismael , natural de Silves
,

por sobrenome
Ebn Aschuasch

,
que morreo na Egira. 5*58.

Abu Mohamad Abdala ben Abi Baker ben Abrahim
ben Almonkhol , da mesma Cidade de Silves.

AbuAmran, Musa ben Hossain ben Amran
,
que te-

ve por patria a Mertola , e morreo no anno da Egira 604-
Abul Cassem Abdelmalek ben Badrun Alhadramita

,

que nasceo em Silves ; author da Hiíloria de Joseph ,
que

se intitula Ephod.

Poetas He- ^orn as obras deftes , e de outros muítos Poetas se

breos em derramou por toda a Hespanha o goílo da Poesia Arábica
,

Portugal. em ra j imne j ra) qUe os niesnns Hebreos Hespanhoes que

haviao até entao religiosamente guardado a sua antiga Poe-

sia da Escriptura Sagrada , se voltárao a seguir as pizadas

dos Sarraceno? , tomando delles hunn nova forma de poe-

tar, que nao tinhao, c sugeit ndo-se ao seu magifterio nao

menos na Poesia
,
que ñas mais Artes , e Sciencias. Assim

el'cs transfcríráo para o seu Pvabbinico , o metro, e versi-

ficacao do gofto Árabe , de tal sorte, que receberao a me-

dida dos versos, as rimas, e quasi tcc!?.s as Leis da Poe-

sia Arábica , e até adoptdrao em seus discursos Didácticos

o uso das paíavras facultativas, ou proprias da Arte Poé-

tica dos mesmos Árabes.

Chegou ifto a tal ponto
,

que o lamoso Author do

Cu-
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Cuzari , mais de duas vezes reprehendeo severamente os

seus por haverem contaminado a sua Poesía com o metro

Arábico , e versificagao eftrangeira. Fora R. Salomao ben

Gabirol , Cordovéz , o primeiro que por 1040 introduzíra

entre os seus eíte gofto de Poemas Árabes
,

que por isso

foi chamado pai da Poesia Hebraica moderna , a quem o

Portuguez R. Moysés ben Chabil , de Lisboa , no seu Tra-

ctado da Poesia
,
que escreveo com o titulo de Caminhos

do prazer deomuitos, e mui altos louvores, gabán Jo seus

hymnos sobre diversos assumptos
,
que se coílumavao can-

tar ñas Synagogas. (a) Elle exciten os engenhos de mui-

tos a entrar no caminho que tinha aberto , e forao logo

por seus veíligios os Hespanhoes R. Isaac , o douto R. Aben
Hezra , de quem exilie Iwm famoso Poema sobre o Jogo
do Xadrez

;
(b) o oceulto , e elegante Maimómdes

,
que

compóz algnns Poemas ; R. Manoel , Poeta do S .culo XII,
cujo Madhberoth , ou Col'eccJo em que vem a das Can-

ches , eMadrigaes, se gabao de ter vivacidade de ímagi-

nacao
,
grandeza de ideas , clareza na diccao , e mui varia-

da doutrina na Fysica , e de Moral ; e finalmente curros

muitos deque fazem honiosa memoria as Bib.iothecas Rab-
binicas.

Ora assim como os Hebreos Hespanhoes adoptárao

do3 Árabes muirás das bellez s de suas Musas , natural

era que tambem os Chriílaos as tomassem delles : a intro-

duccao da sua lingua assentada com o seu imperio emqua-
si todas as Provincias de Hespanha , facilita va aos nossos

o commercio das Musas Arábigas , e os levavá a imitar

Hh ii na

(<0 Isto liavia já feito em Babylonia R. Hai , que morreo por 10^7
pondo entre as oracóes da noite do grande jejum , huma d^precacáo
métrica rimada no Machazor , ou Breviario , que bavia compoflo para
uso das Synagogas de Italia , e usou da mesma Poesia no sai Poema
Didáctico da Imtrucqáo do En'endimento,

(¿) Ha delle muitas composicóes Poéticas na Livraria do Escurial , das
quaes vio, e copiou algumas Elias Maipurgo , Cabeca dos Hebreos em
Gradisca ,

no Discurso ivnpresso em Gorica em 178a, e de algumas
talla fc'iscioni na Bibliotbeca Laurentiana totn» I. pag. 1.15. BDrtoloccio
attefia ter viílo mais de 1210 composicóes Poéticas delle Rabbino.
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na Lingungcm Hespanhola , o que os Sarracenos fuziíío no
seu Arábigo

;
porque bem sabido he

,
que eíla Lingua era

enrao mui corrente entre os nossos , e que ñas térras avas-

salladas dos Árabes andavá de parceria com o idioma na-

tivo do paiz , havendo entre ambos huma reciproca com-
municacao , e commerci .

Assim os Hespanhoes usavao muitas vezes do Arabis-

mo nao só no trato familiar com os Sarracenos , ou fosse

de viva voz, ou por escrito, mas ainda ñas Escrituras, e

inílrumentos públicos , ñas Artes , e Sciencias , nos mesmos
eftudos Sagrados ; sobre tudo na Poesia : ouviao-se os seus

Poemas Arábicos em todas as partes na boca nao menos
de Hespanhoes, que de Sarracenos ; e já chegava a tal pon-

to entre os nossos , o amor que romárao ás suas Musas
,

que com muita promptidao , e elegancia versificávao na-

qnelia Lingua na medida, e rima dos mesmos Árabes, (a)

Eííes ao mesmo tempo , fosse política para attrahir os nos-

sos , fosse por necessidade de tratar com elles , esmeravao-

se em fallar , e escrever correntemente em Hespanhol , do
que ainda hoje exiítem documentos em Escripturas por el-

les feitas na Lingua vulgar deHespanha, nos últimos tem-

pos de seu imperio, (b)

Efta mutua communicacao das duas Linguas natural-

mente havia a huma muiros dos primores , e donaires da

outra , e a gentil arte de poetizar
,
que tao valida , e rica

*an-

(a) Alvaro Cordubense cono os mais Ecdesiafiicos que promovían a

Lingua Latina , por ser a da Religiáe , e a da Igreja Occidental , lamen-

tava haver entao ,
quem apenas soubesse escrever huma carta Latina , ha-

vendo tantos, que sabiáo táo Ítem o Árabe , e asna Poesia. Propriam

Liiwiiam non advertunt. Latini ita ut ex on.r.l Ckruii Cücgio vix inv¿-

niatur unas ex milleno heminum numero qui ¡alutatarias fratri possil ¡aliena-

biliter dirigere Litteras ©* repetías absque numero multiplica turbas , qius

erudite Chaldaicaí verborum explicet pompas ita , ut mttrict eruditiarc ab

ipsis eentibus Carmine , O' sublimiort puichritudinc finales clausulas unías

Valer* corctione éecoreñt , CTjuxta qaod tingué ipsius requirii idioma i¡;:.c

bmntt vocales ápices coinmata claitdit , t? cilla rhythmice , i.:.

f/>) No Archivo da C;i<;a do Duque dd Infamad.) em Hespanha . acháo-

se Lscripruras dos Árabes em CatULharto , anida em letras .-'

Pizzi no Ensato sobre la Gramática , y Poética de las Árabes, p. ¿j.
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andava entre os Árabes , e rao tratada dos nossos, nao po-
deria deixar por eíle meio de muiío influir ñas nossas Tro-
vas , e de lhes dar novas gracas , e bellezas : porque certo

que os nossos ao passo que se applicassem aos estudos do
Arabismo, iriao achando nellehum fundo inexhaurivel de
riquissimos Poemas

,
que naturalmente os attrahiriáo com

seus encantos , e os convidariao a transferir para a Lin-
gua propria o mesmo gofio de poetar

,
que achassem na

eítranha , de que fícou muito sabor ñas trovas , e riman-
ees dos quatro primeiros Seculos da Monarchia Portugue-

za : do que fallaremos em seu lugar: maiormente da Ri-
ma, que deo nova forma á Poesia vulgar , e veio a con-
stituir huma das suas bellezas, a que allude o insigne Poe^
ta A. Ferreira.

'> Veto outra gente , trouxe cutra arte nova
,

>j Em que al$ou hora sóm grave , hora agudo

:

m Chamou o povo d sua invenido trova

,

55 Por ser achado consoante novo,
>> Em que Hespanha até aqui deo alta prova.

DaquelLs tempos porém , em que tanto florecérao os
exercicios Poéticos , bem como dos Seculos anteriores , nao
chegou a nos monumento algum da Poesia de nossos maio-
res, salvo algumas compesicóes métricas no Latim bárba-
ro daquella idade

,
pelo que somos obrigados a saltar to-

do eíle espago de tempo em que dominárao os Árabes
, e

a descer á época do eílabe: -cimento da nossa Monarchia
sobre as ruinas do Arabismo , tempo em que entrao a ap-
parecer as primeiras obras da nos. a vulgar Poesia.

DA
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DA ORIGEM, E PROGRESSOS
D A

poesía portug'ueza.

CAPITULO II.

Da Poesía Portuguesa nos Seculos XII. e XIII.

N.Ao podemos fixar ao certo a primeira época da Poe-

sía Portugueza ; mas podemos conjecturar, que ella come-

50U logo de figurar nos primeiros tempos da Monarchia

,

'"o he, noSeculo XII. ; mas nem por isso se entenda
,
que

ws inferiores neíla parte ás mais Nacoes da Europa ,

)í¿se for á Norwega , e á Suecia
,
que sobem mais assi-

cpm seus poemas, (a) Com eíFeito
,

quando Portugal

co-

*(a) O Norte lie o único paiz que remonta á maior antiguidade , por-

que sem fallar de tempos mais remotos , em que nuiitos querem poras

suas Musas , he certo que já nos fins de Sáculo X. os Escaldros , ou Poe-

tas da Norwega , e da Suecia apresentaváo as suas primeiras composi-

cues em versos Saphicos , ,sem rima , e tambem Poesías rimadas , como

sao a Satyra do Islandez Hjalte escrita em 994 sobre Odino , e F reja ,

e a Saga de Olof Tryggvason , que morreo em 1000 , e as obras de Ei-

nar Skuleson , Poeta de Irverker ,
que sao os piimeiros partos deque

se sabe com mais certeza da Poesia Septentrional ; a cue depois accre-

ccrao por 11 50 as rimas de Rolson , Rei de Suecia , e de outros : so-

bre que se pode ver Gafton Rezzonico ñas notas ao seu Discurso sobre

a Poesía vulgar, que precede ás obras de Trugoni da Edicao de Parma t

Kot. $}.

Nao contamos aqui a Graa Bretanha ,
porque aindíque Beda falla

do Monge Benedictino Coedmon , como Poeta mui deftincto
,
que fazia

improvisos em sua Lingua , pelo meio do SeculoVI , nao relia delle

obra al-nima , nem que reílasse poderia por ella datar-se a origem , e

época da primeira Poe?i 1 co mecida da Lingua Ingleza muito mais mo-

derna , e mui diversa do atltigo b'retáo daquella Ilha. A Poesia Ingleza ,

qusmto sabemos , comecou no SeculoXIV. ou quando muito no XIII. ,



DE LíTTERATURA PoRTüGUEZA. 247

eomeccu de firmar , e eíler.der o seu Imperio
, e Principa-

do dividido do de Leao , e das Afturias, ainda entre os
tumulros da guerra em que andava baralhaco com os Ara-
bes , deo lugar , e honra á cultura da Poesía , como se es-

tivesse em tempos de milita paz, e assocego. Contribuio

muito para ifto o mesmo exemplo que nos havia ficado

dos Árabes
,

que grandemente tinháo excitado nossa afei-

£ao aos prazeres poéticos ; maiormente nos Portuguezes que
haviamos eílado debaixo do seu dominio , ñas térras sugei-

tas , e tributarias ao seu Imperio : porque coíhimados com
elles a todos os folgares da poesía , fácilmente continua-

vamos em manter o antigo trato , e exercicio das Musas

,

depois de nos acharmos em liberdade , e izencao de poder
eítranho.

Nem menos contribuio para ifto o exemplo de algu-

mas Nae,óes , e Provincias que por acuelles tempos come-
cavao tambem de eftabelecer o seu Parnaso

;
quaes forao

Alemanha
,
que entáo promovia muito eftes eíludos

,

duzia seus Poetas
,

(¿z) a Catalunha , Valencia, e Ara"

em nossa Hespanha ; e a Provenga , e Provincias merM!
naes da Franca circumvisinhas

,
que comec,árao de da^

P ri"

e verdaderamente as primeiras obras exiftentes de que havemos noticias

sao , as de Cbaucer contemporáneo de Petrarca , e premeiro Padre da
Poesia Británica.

Tambem nao contamos aquí a Escocia , poisque o pnmeiro poe-
ma que ella apresentou de Gssian Barda Ersc , filho de Fingal , que
á poucos annos dcscobrio , e traduzio em proza Ingleza o Escocez Jacob
JVlacpherson , e em Italiano o Abbade Ccsarotti , aindaque se quiz dar
por obra do Seculo XI. foi poílo em disputa pelos Críticos , que duvidá-
ráo della sua antiguidadade , sem embargo dos exforcos com que a quiz
defender Hugo Blair , deuto Pnifess&r da Unkemdade de -üdimburg.

A Italia tambem aqui nao tem lugar , porque a sua Poesia nao
apparecco senáo nos fifis do Seculo XIII. com Guido Sanuncelo , Polo-
nhez , com Dante Aleg'neri , com Boccacio , com Petrarca , e outros.

00 A Alemanha por 115; no Reinado de Federico Barbarea tinha

já Poetas , sobre oque se pode ver Morhofio na Kiftoria da Poesia
, que

dá a lilla delles ; Botlnrter de Zuri^k ñas Amofiros da amiga Pe vía

dos Silabes do Seculo XII , e o Barao de Zirlauben no .Extracto que deo
á Academia das Bellas Letras em 177 $ , ce Iium Código de Cancóes A!c»
más de Puetas dos fin s daqueile Seculo até 1330,
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primeiros passos da Poesía Proencal

;
(a) nao menos Cas-

tella
,
que já enráo se ensaiava ñas suas primeiras prodúc-

eles , e tentativas Poéticas. (¿)

O que porém excitou , e acendeo aínda raais os nos-

sos , foi por certo o maior trato , e communicac.ao que

mantivemos com a Galliza , nossa visinha , e comarcaa

,

antigo Solar das Musas Hespanholas , e Provincia de pri-

mor , e fartura na Lingua ; (Y) e muito afFeita desde a

mais alta antiguidade ao exercicio de trovas , e cantares.

Com sua gente se povoárao nossas térras em diversos

temóos ; iá dos Reís de Leao D. Ramiro I. D. Ordonho I.

D.

£a) Todas ellas Provincias de Hespanha , e de Franca, só comecá-

rao de poetizar no Seculo XII, , e na Lingua Proencal , ou Lemosina,

que era realmente Hespanhola de Catalaes , e Aragonezes , e usada ñas

Provincias Auftraes da Franca , entre Proencaes , Gascoes , Lemosines,

Eearnezes , e Vianezes , chamando-se por isso Lingua Catalaa-Franceza
,

e pelo commum Cataláo , ou Proengal : do Secuto XII. sao os primeiros

Proencaes que apparece -n com suas obras , como sao Meítre Euíthachio *

Guilherme VIII. Duque de Aquitania , Jofre Rodel
, que morreo por

1162 , D. Affonco II. de Aragao , e Conde de Barcelona, e de Proven-

ca que reínou desde iioz, até 1196 ; sendo mais modernos Gonzalo

de Geruo , e Guilherme de Berguedun , que descem ao Seculo XIII-

Podem ver-se sobre ido Joáo Noftradamus na Vida dos princ'paes Pro.

en^aes ; Mr. Fauchet , Recueil de l'Origine de la Langue et Poesie Fran-

goise , Rime , et Romans , e Mr. Antoinc du Verter , Snr. de Vaupri-

vas, Bibliotheque des Auteurs Francoises.

(i) Caftella entrou tambero a figurar pelo mesmo tempo ; a ella per-

tence o Poema do Cid Campeador , que se dá pelo mais antigo monu-
mento daquella idade , o qual ven na Cnlleccáo dos Poetas Caltelhanos

anteriores aoSecu'oXV. de D. Thomaz Antonio Sanches , tom. I. , que

quanto ao Poema de Alexandre , que D. Nicolao Antonio, Pillicer , e

D. Luiz Velasques attribuíráo sem fundamento a D. Alfonso o Sabio ,

e a Academia Hespanhola póz anterior a 1200 , Sanches achou , que era

do meio do Seculo XIII. e de Joáo Lourenco Segura de Aftorga , tom. II.

("c) Diogo de Campos , Chanceller de Caflella no Livro de Planeta ,

que escreveo no principio do Reinado de S. Fernaido , fallando no Pro-

logo da Sabedoria Universal do Arcebispo D. Rodrigo , dizia entre ou-

tras cousas , que elle: commendat Gjll.ecos in Lnjuella t l¡egúmeiues in

tloquentia. Tendo ante os olhos as tradigóes que diílo corriio em nos-

sa Hespanha , nao duvidou reconhecer o P. Sarmiento , que nos dous

Sécalos X , e XI. se cantavuo militas coplas e trovas em Gallego por

tola a Hespanha.
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D. Affonso III. D. Fernando , e D. AfFcnso VI. ; já do Ce

D. Osorio , do Conde D. Henrique , e de seu Filho o Senhor

Rei D. Affonso I. , concorrendo os naturaes deGalliza ñas

conquiftas , e povoa:óes deíte Reino , cu viessem de erivcl-

ta com as tropas militares, que cá d.scérao, ou já com

esperanza de melhor fortuna , com eíles vierao de miftura

innumeraveis familias nobres daquelle Reino , de que aín-

da hoje reftao nelle séus primeiros Solares , e Avoengos. {a)

A mesma Galíiza chegou a eftar unida com Portugal em
hum mesmo Reino, e Principado nos tempos de D. Ordo-

nholí. , Filho de D, Affonso III. de Leád, e nos de D.

Garcia , Filho de D. Fernando ; e ainda depois multas tér-

ras daquella Provincia
,
que havia adquirido o Conde D.

Henrique, e deixado a seu Filho, ficáráo por algum tem-

po na dependencia de Portugal.

A Galliza pois , com quem tinhamos tantas re'acoes

naquelles tempos , sendo como já dissemos muito dada

desde a mais subida antiguidade aos exercicios da Poesía,

nao podia deixar pelo intimo trato , e commercio ,
que com-

nosco teve , de dar com seu exemplo novo esforco , e ar-

dimendo ás nossas Musas.
Accrescentemos agora

, que nos primeiros tempos da

Monarchia era huma mesma Lingua a Gallega , e a Portu-

gueza
; pois certo que so pelos annos adiante entrou a di-

vidir-se , e a extremar-se em dois differentes Dialectos : (¿)

o que muito facilitava , e animava a propagacao do goílo

Tom. VIII. I i poe-

(0} Defta concorrencia das gentes de Galliza na conquilta , e povoa-

cáo de Portugal , faüou entre outros o antigo Poeta Joáo de Mena na
copla 275 de seu Labyrinto.

Conquiso Sepulveda con lo ganado
,

Avis , Portugal
; y poblólas luego

De Gente de Afturias , y mucho Gallego

,

Gentío , que vino de buelta mezelado.

QT) Cotejados os primeiros documentos , que apparecem de huma ,

e outra Lingua , acha-se ¿ntre ellas huma grande fconformidade nos mes-



2^0 M E M ORIAS
poético entre os ¿bssos, aos cuaes por meio de huma mes-
nía Lingua commum 6cavao transcendentes , e communica-
veis as trovas, e rimances dj Galliza

,
que entao eráo tao

cantados, e famosos mi toda a Hespanba. (a)

E em verdade fez ifto cresccr tanto na Galliza , e em
Portugal o amor das Musas, e o exercicio de trovar, que
eftas duas Provincias se haviao entao por mais polidas , e

extremadas nena arte entre asmáis famosas de Hespanha,
passando suas rimas, e caneces por tao donosas, e engra-

nadas, que bom recebimentó , e agazalho achavao sempre
em toda a parte defla Península (b) : chegando a tal ahe-

^ d
?

inns dythongos , ñas mesmas pa'avras , na mesma Orthografia , e accen-

to
,
que certo eonformáo entre si hum, e outro Dialecto , e moftráo

seretn ambas huma mesma Lingua.

Na Provincia do Winho , que sobre ser a mais visinha de Galüza
foi a mais pnvoada de gentes daqueile Reino , aínda hoje se divisáo

vettigios defla antiga conformidade na pronunciacáo , e em mu i tas pa-

Javras , e idiotismos que Ihe sao pro'príos , e ao mesmo tenipo análo-

go? ao Gallego. Ella origem commum reconheceo beni o douto Sena-

dor Duarte Nunes de Leao no curioso I.ivro , que compoz das Origens
da Lingua Portugueza p. 52 , e D. Gregorio Majans e Sisear na obra da

Origem da Lingua de Hespanha Cap. 81. pag. 59. , e o P. Eftevao Ter-
reros e Pando na sua Paleografía Hespanhola p. 10. Aínda hoje muitas

das nossas Villas , e Lugares , e muitas de nossas antigás familias , e Sola-

res tem qs mesmos nomes de Galliza, o que moftramos em putra obra.

(Vi) A desmembracáo que depois se fez da Galliza separando-se de

Portugal , e a cultura que teve o nosso Dialecto na Corte de nossos

Reis , e ñas mais partes deíle Reino , fizerao necessarismente
,
que o

Portuguez se fosse pouco a pouco dissimclhardo de Gallego , e cus

eñe fícasse no memo efirdo , e sem maior alteracño , muito n ais por

ser idioma em que se nao escrevia , nem impriniia por falta de esco-

las , e de Corte na Galliza , que sao as officinas , em cv.e se fnrjáo , e

apurao mais os vocabulos , e expressóes de qualquer Lingua.

(¿) Daqui ven) que as nossas Poesías dos primeiros tempos ( n ires-

n o se ha de dizer da prosa) se parecem tanto c<.m as Gallegas
,
que se

ve claramente ser a linguagem de humas , a linguagem das outras , ou
qtiasi a mesma , oue por isso Argote de Molina , fraude indagador das

antiguidades de Hespanha , fallando do Poeta Maclas no Livro da No-
hreza de Andaluzia notava ,

que se a alguem parecesse , que elle era na-

tural de Portugal po'r seus versos rerem em Portuguez , eftivesse adverti-

ue ate ao tempó d'FIRei D Henrique 111. todas as coplas ene se

fa¿iáo eráo pela major_jarta nelia Lingua , como dando a entender , >.iue

a Lingua Gallega de jífacias , e a Portugueza , erño entao huma mestni
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za
,
que se dellas fez

,
que houve tempo em que foi muí

cursado entre os Hespanhoes , e maiormente entre os de

Caftelia , de Andaluzia , e de Eftremadura
,
poetizar no Dia-

lecto G.-. llego , e Portuguez , e até delle tomar muitos ter-

mos proprios deíla Arte, (¿7)

Lingua , no que i n juicamente foi criticado por Sarmiento , e D. Thomás
Sanches no Discurso da Cnlleccáo dos Poetas Caftelhanos anteriores ao

Secuto XV. Tom. I. pag. 198. ,
que sein razáo lhe censuráráo haver con-

fundido o Dialecto Portuguez com o Gallego.

(ü) Muito antes de Argote de Molina que o affinnou no lugar áci-

ma citado , e de Sarmiento que escreveo o mesmo , o havia já dito o

Márquez de Santillana D. Iñigo Lopes de Mendóca na Carta escrita ao

Condeftavel de Portugal D. Pedro, Fillio do Infante D.Pedro, Duque
de Coimbra

, que traz o mesmo Sanches na sua coileccáo , o qual as-

severa
,
que os Caítelhanos antigos poetizaváo em Gallego , ou Portu-

guez.

Ii U D1S-
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DISSERTA9AO HISTCRICO-JURIDICA

Sobre a ligitimidade da Senhera D. Teresa , mulher do

Sr. Conde I). Henrique , e mai do Sr. Re¿
D. Affonso Henriques.

HA Seculos que combatem entre si os Hiftoria dores Cas-
telhanos , e Portuguezes sobre a ligitimidade da S.

a D. Te-
resa , mulher do Sr. Conde D. Henrique, nobilissimos Pro-

genitores dos Monarchas Luzitanos. A falta de documentos,
cus moílra sem a verdade dos factos daquelle Seculo , deo
lugar ás conjecturas

,
que se tem formado conformes aos

discursos fundados já neftas
3 já naqaeílas razóes

,
que me-

lh res parecéraó.

O Bispo de Oviedo, o Chronicon Floriacense, 011 de

Fieurí, na ordem dos Hiftoriadores os mais antigos, (i)sáo

os que iutroduzírao a nota da baílardja ein huma das rai-

zes do tronco dos Senhores Reís de Portugal ,
affirmando

,

que D. Ximena Munhós , ouNunes fora concubina de Dom
Áffonso VI. Rei deLeao, e Caílella , de cujo concubinato

nascéra a Sr. a D. Teresa. Nao tem fallado quem intentasse

purifica -la dessa mancha, e eu quería persuadir-me
,
que na

illuminada Critica do nosso Seculo, nao haveria Portuguez

inftruido, a quem se nao representassem futáis, e despresi-

veis os fundamentos da opiniao contraria. Mas como hum
Escritor moderno , cujo nome serve de honroso crédito á

república litteraria de Portugal , arruinou eñe meu pensa-

memo, prometiendo moílrar com brevidade, que a Sr. a Do-
ra Teresa, mulher do Sr. Conde D. Henrique , era fílha il-

ligitima de D*AffbnsoVI. , senti-me inspirado pelo amor
da Patria, c da verdade, a revolver os fundamentos, que

a

(/./ O R. ° p. ;,i, fr, Henrique I forez Tom, 1. das Rainhas Catholi-

•iS ,
pag. ¡ 9;.
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a materia , e oDireito me ofTerecein
,
para firmar sobre el-

les a Ligitimidade defta rr.ai Iiluítrissima do primeiro Fun-
dador da nossa Monarchia.

Tres pontos se me propoe por assumpto deíle meu em-
penho. Ser D. Ximena Nunes o objecto da Carta

,
que o

S. P. Gregoiio Vil. escreveo a D. Afíbnso VI. para re apartar

da mulher , com quem eílava casado. Ter ella contrahido

Matrimonio sem contradicho da Igreja , na sua face , e

com boa fé. Serem nessas circumííancias ligitimos os filhos
,

que nascérao na figura desse matrimonio. Como porém al-

guns Hiftoriadores combatem eíles tres pontos , convence-

rei finalmente os seus mais fortes argumentes. Confesso,

que ainda suppondo a baílardia naquella raíz , nao deixa

de brilhar mageílosamente a Auguíla Serie dos Senhores

Reis de Portugal : porém a sua ligitimidade he huma pe-

dra preciosa
}
com que se augmenta o cxplendor da sua Co-

roa
,
que a máo de hum bom Portuguez nao pode arrancar

sem a nota de atrevida , e temeraria ; e que todo o que
se prezar desse nome , o nao deve consentir.

Excedo verdaderamente ás m;nhas forcas, os limites

da minha capacidade
,
quando pertendo examinar factos

hiíloricos
,
que sao alheios da minha profíssao. Bem o co-

nheco. Mas nasci Portuguez , amo a gloria da Nacao , res-

peito a memoria dos Senhores Reis, e Principes da nossa
Monarchia

, tenho paixáo pela verdade : e se com eíles

louvaveis eílimulos nao desempenhar oque prometto, nem
evitar completamente qualquer defeito , espero que os bons
PortucTuezes me perdoem

;
porque dos que o nao forem , e

dos Eílrangeiros , nem temo aerifica, nem pertendo huma
favoravel censura.

PRIN
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PRINCIPIO.
Facto, de que vou tratar, he do seculo XI.: sáculo

propria mente de emprezas militares, no quai os Caftelha-

nos, e Portuguezes mais se applicavao a enreftar a lanca
,

empunhar a espada
,
para expulsarem os Mouros da Hes-

panha , do que a pegar da penna
,
para escreverem os fas-

tos da sua Na§ao. Os grandes Genios
,
que no socego da

paz os eternizariáo deixando-os escritos á poíteridade , em-
baracados corn o eílrondo das armas , descuidárao-se de os

escrever , e ficou a hiftorii escura , confusa , e duvidosa.

Sao pois as conjecturas , as que sómente podem descobrir

a luz da verdade no centro da escuridáo daquelle seculo.

Eíle he o meio ,
que os sabios Jurisconsultos nos aconse-

lhao. (i) OS. P. Innoc. III. nos ensina (2) como prova li-

gitima dos factos antigos , e de que eu vou servir-me pa-

ra eílabelecer o juizo que fago neíta Disserta cao.

Nenhum dos Hiftoriadóres duvida
,
que a Sr. a D. Te-

•
. resa foi fil'n de D. Alfonso V-L e de D. Ximena N-ines,

;¡Q4%íé^alguns fazem da Illuftrissima Casa de Gusmao. Se foi

•íSí?®^3 em matrimonio verdadeiro , ou por hum reprehen-

r ?M^i concubinato , he o ponto da divisao dos Hiftorhdo-

'€¿¿r . %
r:

;yís.9Ds que seguem eíle ultimo partido, me parecem Sol-

%\&.¡;,U' dados fracos , a quem faltáo as forgas para segurarem o• dac
" ?t> 1 triunro.

Os Monarchas Hespanhoes daquella idade nao se des-

prezavao de casar con as sais Naturaes , e fazerem Rai-

nha huma das sais Vassálla* D. Nuna , mulher de EIRei.

D. Fruela , de sua cativa sobio ao Throno : (3) D. Creusa
,

mulher de Mauregato
, (4) D. Urraca , mulher de D. Ra-

mi-

(1) Marcilus in Leg. Census , et monumenta ff. de probat. Gothofred.

ibidem litr. G. Menoch de Arbitr. Ib 2. Cas. nj. n.°«.

(2) O S. P. Innoc. III. in Cap. Cum olim de Censib.

(¡) Flor. Ton. 1. das Rain has Catholicas. pag. 49.

(4) O inesniD pag. 55. bandoval aas vidas dos cinco Reis de Leao^

pag. 112,
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miro I. (i) D. Nuria , mulher de D. Garcia
, (:) D. Elvi-

ra, mulher de D. Ordonho II. (3) cutra D. Elvira, mu-
Iher de D. AfTonso V. (4) D. Teresa , mulher de D. Fer-

nando II. (5-) sao provas bailantes defta verdade. D. Ignez

,

primeira rr.ulher do mesmo D. Afibnso VI. , he na melhor
opiniáo reputada por Kespanhola. (6) Nefta certeza ícge a

toda a razao
,
que fosse concubina pública de D. AfTonso

huma Senhora da qualidade de D. Ximena Nunes
,
per cu-

jas veias corria ainda bem fresco o Real Sangue de EIRei
D. Bermudo II., de quem era bisneta por seu filho o Infan-

te D. Ordonho. (7) A sua Illuítrissima condicao ahabilitava

naquelle tempo paraP^ainha, e mulher ligitima , e nao pa-

ra concubina de D. Afíbnso.

Poderá inílar-se-me
,
que semelhantes manchas se tem

vifto em cutras de alta graduatáo. Eu o confesso : porém
eftou persuadido que se nao moftrará alguma daquella qu£-

lidade, que fosse tao publicamente concubina, que sefizes.-

se o objecto da exhorta gao da Cabeca Visivel da Igreja^

para deixar de o ser. Tem-se vifto até Rainhas infamadas-!'

porém Senhoras taes como D. Ximena Nunes , tao chega-

da descendente de hum Rei , concubinas publicas, nao se

encontrao ñas hiftorias.

Quantas forao, corno se chamárao, de donde eráo as

mulheres de D. AfTonso VI. Quem foi a separada delle
,

qual era o seu nome , e em que tempo, sao tambem pon-

tos de disputa entre os H i Peoría dores. Tal he a escuridao

da hiíloria daquelle seculo. Huns Ihe assignao cinco , ou-

tros mais , alguns menos. Flor, nota efta variedade como
hum labyrinto da mesma hiíloria. (8) Os que cenvem na s
cinco , excluindo D. Ximena Nunes , nomeao D. Ignez

D.
"

(1) Flor no dito Tem. 1. pag. 64 e 65.

(2) O mesmo pag, 77.

($) O mesmo pag. £0.

(4) O mesrr o pag. 136.

(O O mesmo pag. ;2j.

(ó) O n esmo pag. 222 Sandoval ra referida ebra pag. ico.

(7) Flor, no cito 'íYm. pa«. ¡S?.

(8) Flor. Tem. 1. ¿as R¡»mhas Católicas pag. 1C3.

¡Rr*
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D. Conílanca , D. Berta , D. Isabel , e D. Beatriz , a quem
o citado Flor, dá tambem por conciliagáo o nome de Ignes,

(i) e eu accrescento por sexta, (o que já fizciáo outros)

D. Ximena Nunes ; eíla pois foi a separada , o que passo

a moítrar.

Dos Hiíloriadores querem huns
,
que a Sr. a D. Teresa

fosse gerada em D. Ximena Nunes antes do deílerro de

D. AJonso VI. outros suílentao , ser a separada D. Ignes

:

alguns suppoem tambem
,

que eíla foi D. Ignes de Guiena.

Cada hum conjeeturou como lhe pareceo. De outra manei-

ra discorreriao , se reflectissem , que D. Alfonso era de pou-

.

ca idade, quando seu irmao D. Sancho o perseguio , e o

fez entrar Monge em Sahagum
, (2) ( facto acontecido pe-

los annos de 1070 ) , e que se nao poderia verificar se já

fosse casado. (3) Que na volta que fez de Toledo para

subir ao Throno outra vez , e casou com D. Ignes , apenas

tinha dezanove até vinte annos. (4) Que até esse tempo
nao ha memoria ñas hiílorias de Hespanha , houvesse ou-

tra denominada Rainha , senáo sua irmá D. Urraca , a quem
juílamenté honrou com eíle titulo, (f)

Se attendessem ,
que D. Ignes de Guiena , reputada por

Flor. D. Beatriz , sobreviveo a D. Affonso , e casou trinta

annos depois daquella separado com D. Elias , Conde de

le Mans: (6) se juntassem todas ellas reflexoes, certamen-

te nao formariáo semelhantes conjecturas.

A mais commum opiniao he
,
que D. Ignes foi a pri-

meira mulher de D. Aífonso VI. (7) Sendo-o , nao podia

ser a separada
;

pois que eíla o foi
,
por ser parenta em

grao prohibido, da que já D. Affonso tinha tido, como he

expresso na Carta de S. Gregorio VII. Ella morreo em 6
de

CO F ,or' Ton. 1. pag.222.

(2) Sandov. nas Vidas dos cinco Reis pag. 28. Conforme huma escri-

tura de Doa;áo feita por certos Cavallieiros ao Moíleiro de Sahagum^

(}) Sandov. no dito Tom. pag. $7. vers. Flor, supra pag. 165.

(4.) Flor. n> .ues no Tom. dito pag. 16$. e ex 220.

($) Flor, nos referidos lugares.

(6) Flor. Ton 1. das Rainhas Catliolicas pag. 22 j.

(7) Marian. de reb. Hispan. Liv. 9. Cap. u.
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de Junho de IC78. (1) Nao se sabe com certeza a sua na-

turalidade, e por isso mesmo se reputa Hespanhola. (2) D.

Ximena Nunes o era tambcm , como indica o seu apelli-

do , só proprio da Nacao. (3") D. AfFonso casou com Do-
na Comíanla em io8:>, (4) de maneira

,
que viuva^do de

D. I^nez em 3078, nao apparece outra Rainha
,
(a nao ser

D. Ximena Nunes) até 27 de Junho de :08o
;
poisque en-

táo lhe escreveo o S. P. para a separacao daquella mulher,

com quem eílava casado
; (5) e no eílado de viuvo o con-

remplao o> Hiftoriadcres
,
quando se lhe dirigió a carta

,

excluindo a D. Ximena do numero das Rainhas. (6) Sen-

do pois a primeira mulher D. Ignez , morrendo em Junho
de 1078 , casando D. Alfonso com D. Confianza nos

fins de 1080, sendo D. Ignez , e D. Ximena Hespanholas,

(7) eílá cahindo sobre eítes principios a conjectura , de

qu? nesse meio tempo contrahírao l). AfFonso VI. , e D. Xi-

mena Nunes a sua alianca ; e que eíla foi no dito anno de

1083 a separada, por parenta de D. Ignez, no que convern

Sandoval. e Florez. (8)

Passan.io ja '
defte ao segundo ponto, a carta

,
que S.

Gregorio VIL escreveo a D. Alfonso VI. para se apartar

da mulher, com quem eílava casado, he no meu concei-

to prava innegavel de ter D. Alfonso contrahido matri-

monio com D. Ximena Nunes com todas as circumílan-

cias
,

que requer o Direito Ecclesiaílico
,

para se repu-

tar eíla mulher legitima , e se excluir a illegitimidade:

de suas filhas. A exiílencia , e verdade daquella carta

nao devem entrar em duvida
;

pois as seguráo monumen-
Tom. FUL Kk tos

(O Sandoval na Vida dos cinco Reis pag. 65. verso , e Florez supra

pag. 165.

(2) O mesmo SanJov. pag. loó v. , e Flor. pag. 222.

(O Flor, no mesmo lugar.

(4) O mesmo pag. 228.

(5) Sandov. no dito Iiv. pag. 107.

(6) Flor, no referido Tom. pag. 227,

C?) Sandov. supra pag. \od v. , Flor, dito Tom. pag. 222.

(%) Sandov. ibid. pag. 106, , Flor. dito. pag. ¿zz , e 22S.
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tos irrefragaveis
, (i) e as abonáo authoridades sem sus-

peita (2).

Aindaque ella nao tcnha data, tambem se nao deve
duvldar, que foi remettida a D. xA.ffbnso VI. em 1080, por

ser ess§ o tempo , em que o Legado Ricardo , a quera ella

se sefere , eftava era Hespanha. (3) Sendo de conjecturar

,

que sabendo entao o Legado do impedimento canónico
,

cora que se contrahíra aquelle matrimonio , avisou delle

ao S. P. , e o moveo a escrever a D. Afíbnso para a separa-

cáo , e assim o tem Sandoval
;

pondo a sua data em 27
dejunho de ic8o. (4)

As forjas daquella carta sao taes
,

que eílou persua-

dido
, nao lhe podera fazer residencia quantos argumentos

se tem excogitado para fazerem illegitima a Sr.
1
D. Tere-

sa : consiííem ellas ñas seguintes palavras

:

Vires resume \ illicitum connubium
,
quod cum

XJxoris tu£ consanguínea inisti , fenitus resjmei

E que termos mais enérgicos para dar a conhecer, que

foi D. Ximena Nunes casada com D. AffonsoVI. sem con-

tradicho da Igreja , na sua face , e boa fé ? As palavras

— connubium inisti, = provao com evidencia
,

que ha-

via casamento feito ; — cumUxoris t'ícS cc-,s :i:uineá ,

~
dao a conhecer

,
que efte era o único impedimento canó-

nico
;
que nao havia clandeftinidade , ñera contradigo da

Igreja
;

pois se houvesse algum delles , se caria como
de maior forea

,
por causal da separacao. O primeiro

termo = connubium ~ significa propriamente o casa-

ra en-

£1) CoHeccaí dos Concil, de Bínio da Edicao de Paris de 1644 Tumo
2Ó. pa?. 428. A do Cardeal de Agnirre dos Concil. de Hesp. Tom. III.

pag. 2-4.

(2") Sandov rm Vidas dos cinco Re's pag. 49 v. e 106 v. Erand. Alo-

naren. Luzit. Tom. III. Liv. 8.° Cap. 1 5.

O) Cartas que I he esceveo o mesmo S. Padre referidas ñas sobreditas

Collecgóes , dit.is pag. cum seqq

(4,) Ñas Vidas dos cinco Pveis de Leao pag. 107.
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mentó. Com elle quiz moílrar claramente o S. P. a sua

exiftencia , tomando-o na mesma significado cm que scmpre

o usárao os mais apurados Latinos; (i) devendo nos en-

tender por elle verdadeiro matrimonio á face da Igreja.

Até nesse mesmo sentido o tomáráo os sabios Legislado-

res. (2)

De tudo ifto resulta a certeza de eftarem casados D.

AfFonso VI. e D. Ximena
,
quando Ihe escreveo oS. P. Gre-

gorio VIL: que a carta Ihe foi dirigida, para a separado

do casamento já feito , e nao paraque deixasse de casar:

que D. Ximena Nunes nao eftava na reputacao de concu-

bina de D. Alfonso : que era sua legitima mulher, ainda

que com impedimento canónico
,

provavelmente ignora-

do. Eis-aqui temos expressamente provada a prirr.eira par-

te do fundamento da legitimidade da mai illuílrissima do

Fundador da nossa Monarchia.

A segunda
,
que he ser aquelle casamento contrahido

sem contradicho da Igreja , e na sua face, prova a vehe-

mentissima conjectura , resultante das mesmas palavras =:

quod cum Uxoris tua consanguínea inisti. ~ Elle he o

tínico impedimento
,
porque o S. P. exhorta a D. Alfonso,

que se separe do matrimonio contrahido ; se houvera ou-

tro , se a Igreja o tivera contradicto , se fora clandeftino

,

Kk ii nao

(1) Robert. Steph. Tliesaur. ling. latín, e Calepin. Verb. ~ Ccmuf
Huta ~ ibi.

Connubium ídem est ac jas legitimi matrimonii a verbo nubo.

Virg. /Eneid. 1. verso 77. ibi.

Connubio jungam stabili
, propriarnqttc dicabo.

Ovid. Ep. 6. Hypsipyl. ad Jas. ex vers. 41.

Heu ! ubi pacta fieles ? Ubi cennubialia jura}

Faxaue mb arsuros dignior ¡re rogos ?

Non ego suin furto tibí eognita ,
prónuba fuño

Adfuit , el sertis témpora Vínctiss Hijmen.

(2) O Imp. Confian t. na Lei 5. Cod. de Incest, et inutiüb. nupt. iLi

Cum ancillis non potest ase connubium , nam ex ejusmodi contubernio

iervi íuscuntur.
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nao ommittiría eítas razces , como de maior forcea ,

para

fazer mais efficaz a exhortacao. Quando se vé, que só da-

quelle se lemhra , salta logo aos olhos , e sobe a qualquer

juizo, que nao eíliver preoccupado
,
quenaohavia outroal-

gum impedimento
,
que lhe oppuzesse ; e seguramente conje-

ctura o discurso, que nGcasamentodeD.AfFonsoVI.com
I"). Ximena Nunes , nao tinha havido , nem clandeílinida-

de
,
nem contradicho da Igreja , e só o impedimento daquel-

le parentesco os embaracava
,

para nao continuarem na
sua allianca.

A terceira , e ultima parte, que he a boa fé , como
seja acto interno , de que nao pode haver prova alguma
externa, além da conjectura , o Direito a abona

,
presumin-

do-a , emquanto se nao prova o contrario: (i) e assim
mesmo a ignorancia do impedimento

,
que funda a boa fé

,

quando se nao faz certa a sciencia. (2) Dizer-nos Florez ,

(3) que ama fé daquelle casamento se verifica va pela con-

tradicgao do Legado Apofcol ico, e Prelados do Reino, he
fantaziar sem fundamento. Que certeza nos dá , de que
o contradisserao

,
quando elle-se contraliio ? Com que pro-

va
,
que houve essa contradi ccao no tempo em que se fez ?

Qual he o documento
,
que della apparece ? Nenhuma dá

,

nenhum documento aponta ; a sua authoridade só nao bas-

ta
,

para deítruir as presumpc/oes de Direito : logo deve

subsiftir a conclusáo , sem embargo dclla , e nao se deve

escandalizar , de que o nao acreditemos.

A que podia resultar depois da carta do S. P. Grego-
rio VIL

y das inítancias , aue fizessem o seu Legado , e os

Prelados pela sua execucao , de nenhuma maneira obíla á

boa, que houve no seu principio Quando se move alguma
qucítáo sobre nuliidade de matrimonio, nao obftante o mo-
nitorio dojuiz, se dizem os conjugas em boa fé, emquan-
to se nao dá a sentenc.a. (4) E quanto mais se nj.o devem

cn-

(0 Tx. ¡n. Leg. pen. Col de F.vícti ni.b. Gutierr. de IVlatr. Cap. 71.

(z~) 'Fx in Leer. Verius ff. ríe Pr >bat.

($) Toin. 1. d.\s Rainhas Caihoiicas pag. 224.

(4) Aih. d¿ Biitr.. ad Cap. II. Qui lílii sint legUim, Gabr. Roiü. Com.



oe L itteraturaPoktugveza. 26* I

entender conílituidos nella D. Aífcnso , e D. Ximena , ao
menos até o tempo daquella carta ? Se nao he bañante o
monitorio do Juiz , e pender causa sobre a nullidade, para
se deítruir a boa fé do casamento no seu principio

,
que

oDireito presume; como se ha de presumir a má
,
quando

nao havia causa, nem coníla da contradiccao do Legado,
e dos Prelados em tempo algum.

A mesma contradicho da Cabera visivel da Igreja ti-

verao os ensarnemos de D. Affonso IX. com Santa Tere*
sa , eaSenhora D. Berenguela

;
porém como foi depois de

feitos , nao se reputáráo celebrados com má fe , nem seus

íilhos illegitimos. OmesmoR. 1 -10 confessa
,
que no tempo

de D. Affonso IX. , se nao reparava , como hoje , nos pa-
rentescos : (i) e quanto menos se repararla no de D. Affon-
so VI. mais de hum seculo antes ? O de Santa Teresa podia
ter mais desculpa , do que o da Sr.

4
D. Berenguela

, que
se seguio á separacáo da nossa Santa ; e aínda assim foi

nelle presumida a boa fé
,
por se nao provar o contrario

,

nao obílante mándala separar o Summo Pontífice : e quan-
to mais se deve, pelos mesmos principios, presumir no de
D. Ximena Nunes ? A inftancia sim he, mas nao o parece,
do R.m0 Florez. Outra maior forga devem ter os argumentos,
para concluirem.

Eíles sao os requisitos necessarios
,
para se ieputarem

legitimes em taes casos os filhos
,
que nascem na figura co

matrimonio. Em concorrendo todos elles , nao se pode sem
erro negar-se-lhes a legitimidade. Assim o tem decidido a
Igreja : (2) assim convem a communissima sentenca dos
Canoniítas. (3) Para se reveíliiem deíla qualidade , bafea

que seus pais vivao em boa fé ao tempo de se conceberem

,

aindaque já a nao tenhao ao tempo do seu nascimento
,

co-

Concl. Lib VI. titulo de Legitimad* n. Concl. 4. n.° Gonsa). ao dito

Cap n.° 8.

(j) Tom. I. das Rainhas Catholicas pasr 22}.

(2) O S. P Alex. III. in Cap. 2. O S. P. Celettino III. in Cap. ir.

Qui filii si.it )eg ; timi.

(j) Barb. e Gonsal. aos ditos Cap. Covaruv. de Matrimon. parte z.

Cap. 8. §,. 1, n.°a.
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como querem alguns DD. : (i) e nefta certeza eítao pulan-

do as ideas da legitimidade da Sr.
a
D. Teresa.

Vendo-se pois provado pela carta de S. Gregorio VIL
a exiftencia do casamento de D. AíFonso VI. com D. Xime-

na Nuiles
;

pela vehementissima conjectura
,
que della re-

sulta , ser elle celebrado na face da Igreja , e semque en-

tao o contradissesse ; e pela presumpcao de Direito a boa

fé , com que o contahírao, segue-se innegavelmente
, que a

mai illuílrissima do Sr. Rei D, AíFonso Henriques , nascida

na figura daquelle matrimonio , tem a qualídade de legiti-

ma
,
que nao se líie pode negar sem grave injuria.

O casamento de D. AíFonso IX. com a outra Sr. D. Te-

resa
,
que a Igreja venera por Santa , e com D. Berengue-

la , nao tiverao outras algumas circumftancias , nem melhor

prova da sua boa fe, para se reputarem as ditas Senhoras

c^§^sS|pulheres legitimas , verdadeiras Rainhas , e a seus fílhos

^¿^•-ia^fe11 "a niesma qualidade de legitimo? : Logo porque nao

£^)tU^^é^ s ° mesmo ^e ^- Ximena Nunes
,
e de sua filha a

f^ílfeSf
;

íf|ifA Teresa ? Sempre havemos de ir seguindo cegamenre

^j^lJSippsOaos outros? Nao havemos de lancar de nos os pre-

. SSpzoSj adquiridos na licáo dos livros inficionados do erro,

^ "' e da infundida credulidade ?

Eu nao ellranho tanto aos antigos Hi donadores a fa-

cilidade , com que acreditárao os daquelle seculo , nem a

eftes o persuadirem-se , de queD. Ximena Nunes fóra con-

cubina de D. AíFonso VI. , deixando á pofteridade os em-

baracos da hiíloria
,
porque escrevéráo em tempos mais es-

curos , e de menos luzes : como culpo nos modernos a sua

credulidade , o seu aíFerro aos escritos dos antigos , quando

já a Critica se vé apurada ; e descobrindo com ella tantos

erros ñas Chronicas antigás , e nos documentos
,
que ellas

referem , os impugnáo , convencem , deftroem ; mas , che-

o-ando a tratar do suppoíto concubinato de D. Ximena , com
huma nimia credulidade cegamente oacreditao, e como se

fosse hum ponto de Hiíloria demonílrado. »

Se_

(O ftibb. i:i Cap. E\ tenore Qui filii sint legitim. in j. not. Gabr,

Rom. ConifConcli lib.VI. titul. de Legitimation, Concl. 4. n.° 11,
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Se liuns , ou osoutros apontassem algumas razoes , ao

menos apparentes , em abono dessa opiniao, seriao menos
escandalosos os seus escritos

;
porém nao assignarem os

primeiros algumas , fundarem-se os segundos em erres no-

torios , ou em que assim o tinbáo aquelles escrito , assás

escandaliza. Deíles taes se pode dizer , o que disse Marcardo
das teftemunhas

,
que nao assignáo razao alguma dos seus

depoimentos, que por isso as compara aos irracionaes. (r)

Fazer prova por si mesmo, he privilegio da Soberanía , de
cuja verdade se nao pode duvidar. (2) O Hiíloriador nao

tem a mesma authoridade. (3)

O Exc. 1" 3 Sandoval he hum Hiíloriador afamado; po-

rém nefta materia deixou-se arraftar da opiniao Caííelhana
,

e ao que parece, contri o que entendía. O K. ,ro Flores he

hum dos mais sabios Criticos do nosso seculo
,
grande in-"

dagador das antiguidades deHespanl a. Elle , elle mesmo
na sua notavel obra da Hespanha Sagrada , e particularmen-

te ñas vidas das Rainhas Catholicas
, (4) descobre , comba-^í^Lg,

te, convence muitos erros das Chronicas antigás, e dqa d(^§S£lfe?^v
cumentos

,
que nenas se rererem ; mas quando chega ^0ns^^ f̂^^%

,
ou da l«aH¿Ht*a88&8^ponto do concubinato de D. Ximena Nunes, ou da l«g^ukí*:|^^í|ií?¥^

midade da Sr.
a D.Teresa sua filha , tudo quanto ^l^ké^É^,^^^

A

escreveo por essa primeira opiniao , e pela ilIegitiríiy'a^.^^J^^'

de, acredita como verdade inconteftavej. Para prova d el-

las nao duvida abonar escrituras apócrifas , epitafios in-

ventados por noveleiros, e impoftores , e se vale de argu-

mentos
,

que elle mesmo saberla bem rebater , se o nao
aíFectasse a paixao Oílelhana , e quizesse abra§ar a opi-

niao da legitimidade da dita Senhora. Ora eu passo a mos-
trar o pouco pezo

,
que tem os seus melhores argumentos;

porque os outros por si mesmos se convencem.

Nao

(O De Probar Concl. 901.

(2) Hispan Redi tí. tract. de Majeñat. Princip. Valasc. Cons. 167.

n.° 1 I. Cnm outro 1

? muitos Gabr. Roinan. Com. Concl. Liv. I titulo de
prob Concl. 2. n.° 18. e 19

($) Dí). ad tx. in Cap Veniens de Teflib. Fatinac- de Teflib. q. 64.

Frascos, de Regim. Reip. Tom. I Livr. V. dhp. 1 $. §. 4.

(4) Tom. I. das Raiuhas Catholicas pag. 165. 167. 168. 1S1, e 217.

v* »
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Nao me quero lembrar dos que oppoz á opíniáo

, que
abra:o, Pelicer seguido por Herreras

,
(i)Briío,(2) eFaria

e Sousa
; (3) porque os seus erros sao taes , e rao palpa-

veis
,
que ao pri metro toque se dáo a conhecer. Serem tres

as filhas de D. Ximena Nunes, suppór já casada a Sr.
a D.

Teresa em 1077 ,
querer que a gerasse D ArTonso VI, no

eílado de solteiro antes de se recolher a Sahagun
, presu-

mir necessarlo hum armo depois da separacao de D. Xime-
na

,
para cisar com D. Conftanca : sao argumentos, que

nao obrigáo a lhes responder. Sandoval na obra muitas ve-

zes apontada pag. 28 e 29 , e Florez no mencionado tomo
pag. 222. baílantemente os deftroem. Os que eftes respeita-

veis Hiftoriadores fórmáo
,
por serem entre todos elles os

de maior for$a , farao sómente o objecto das minhas re-

flexoes.

O citado Sandoval sim confessa
,
que D. ArTonso VI.

quando lhe escreveo o S. P.
, já tinha tomado por mulher

D. Ximena Nunes , reconhecendo nifto mesmo o seu casa-

mento
;
porém que nao apparecendo assignada como Rai-

nha em alguma das escrituras daquelíe tempo, se dove en-

tender occulto o matrimonio. (4) Para dar torga a cite ar-

gumento , devia provar
,

que as Rainhas assignavao em
todas as escrituras de doagao naquella idade , e que aehan-

do-se algumas entao feitas , nellas se nao via o nome de

D. Ximena
;

pois só deltas premissas he, que pode sahir a

sua conclusao ; e como nenhuma dellas segura , he mal ti-

rada, e nenhuma for§a tem de persuadir.

Os Reis nao faziáo doagóes todos os dias , e podia

acontecer
,
que D. ArTonso nao fizesse alguma no tempo,

que efteve casado com D. Ximena. O seu casamento só du-

rou dous annos , conforme o mesmo Sandoval. (5) E que

prova pode fazer , nao se descobrir em tao pouco tempo
al-

(i) Tom. V. pag 1 jO.

(2) Monarch. Licitan. Tom. II. Cap. fin.

(}) Epitome da Europa Portug. Tom. I. Cap. ultimí

(4) Ñas Vidas dos cinco Reis de Leáo pa». 50.

(5) No mesmo Tom. combinando o que diz a pag. 6j. e 107.
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algiima
,
que moftrasse o nome de D. Ximená ? Se riáquel-

les dous annos nao fizesse D. AfFonso VI. doa^lo ,
o que bem

podcria acontecer , como se pertende para prova do sea ca-

samento querer que appanca alguna confirmada , eassigna-

da por D. Ximena na qualidade de Rainha ? Nem a con-

clusao se tira , nem o argumento colhe.

De mais: que o mesmo S-indoval nos dá a prova
,
que

o deílroe. Na grande doa$ao
,
que D. AíFonso VI. ,

eflando

casado com D. Conílanca , fez á Igreja Metropolitana de

Toledo em 1086, e elle exemplou, (1) nao se vé assigna-

da D. Conílanca , a que n se nao nega a qualidade de Rainha.

Se pois efta nao assignou, que mu:to que nao assignasse D.

Ximena em alguma
,
que apparecesse do seutempo? Porque

a dita D. Conftanca nao assignou naquella , duvidcu alguem
,

de que fosse mulher legitima de D. Affonso VI., e Rainha

deLeao? Se nenhum Hiftoriador o tem duvidado , se o fal-

tar ali a sua assignatura , nao he prova de que fosse con-

cubina , como o será a respeito deD. Ximena? Se Sando-

val reflerisse neíta doacao , de que exemplou a escriptüra

,

talvez se nao lembrasse de hum táo fútil argumento.

Pode ser
,
que refletisse na sua debilidade

,
quando re-

ferindo a carta do S. P. se refugiou da sua forca d inteili-

gencia
,
que lhe deo

, (2) de ser dirigida para se nao ef-

feituar o casamento ; porém elle erro aínda he peior que

o primeiro
;
por quanto nelle se contradiz a si proprio ; e

nao o soífrern as expre?sas palavras da mesma carta Con-

nubio quod inisti. Dellas se vé innegavelmente
,
que o ca-

samento eftava feito. O verbo inisti explica o pretérito
,

e nao o futuro. E eis-aqui
,
que_ valentía tem os argumen-

tos do Exc.m0 Sardoval.. E quem nao vé, que nada con-

cluem , em nada provao a opiniao do concubinato de D.
Ximena Nunes , e da illegitimidade de sua filha a Sr.

a D.
Teresa ? Pois os do R.mo"P. M. Fr. Henrique Florez nao
tem forjas maiores.

Tom. FUL Ll O
(O Vidas dos cinco Reís deLeao pag. 7 5. verso.

(2) No mesmo Tom. pag. 50. ~~ Porque siendo ella tal j y ya reci-

bida por muger dura cosa e:a apartar-S§ della. ^
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O primeiro

,
que nos oppóe , combatendo aos nossos

Barbosa, Resende, e Brandáo , he a sutkoridade de mais
de cem Escritores, que diz, seguem a opi;;iao da illegiti-

midade da Sr.
a
D. Teresa , a quem chama teftemunhas de

maior crédito: (i) e efte argumento he muito fraco para

ajudar áo triunfo. A forca de huma opiniao consiíle ñas

bcas razoes , nos fundamentos que a suftentao , e de ne-

nhuma maneira em o numero dos que a seguem. Eíta he

huma regra
,

que deixou eítabelecida , com principio de
Direito, o Imperador Jufnniano. (2)

O Bispo de Oviedo, e o Chronicon Floriacense viráo

separado D. AfFonso de D. Ximena pelo impedimento Can-
ncnico , com que tinhao cüntrahido o matrimonio, e co-

mo ainda nesse tempo nao tinhao apparccido as decisóes

dos SS. PP. Alcxandre III., e Celeílino III. , reputaráo con-

cubina a D. Ximena , e ¡Ilegitimas a suas fiihas. Assim per-

suadidos o escrevéráo; e porque nelles o achárao escrito,

os que deyois hiítoriárao , assim mesmo prefcindindo de

maior exame, o forao escrevendo , semque huns, e outros

se cancassem de buscar razoes , e fundamentos capazes a

persuadi-Io. Deíle modo achou Flor, mais de cem A A. , 011

tcilemuuhas da sua opiniao. E poderá hum tal argumento

enervar as solidas razoes da legitimidade , tiradas da mes-

ma carta de S, Gregorio VIL , e das regras de Direito, que
deixo ponderadas ? Julgue o quem eíKver livre de paixao

,

e sem eítar prejudicado de huma nimia credulidade
,
que

no meu conceiro nao tem forca algurna.

Forma outro de nao succeder no Reino de Ltáo D.

Elvira, filha mais velha deD. Ximena NüneS , otísfcu filho

D. Affbnso Jorddo , e subir ao Throno D. Urraca , ainda

que mais moca , como filha de D. Conílanca ; Cónclüindo

chhi a illegitimidade das fiihas de D. Ximena Nunes. (3)
Dar a razáo

,
porque alguma cousa se nao fez, só conipete

áquelle
,
que devia obrar , e nao obrou. Ninguem se pode con-

tém-

(0 T'»m I das R*>nt»as Caitholfcas pag. 187. et seq.

(2) Tx. in Lc;r- i. §• 6 lib. 1. ti c. 17. Cod. de Veter. jur. enculiand.

(3) No sobredito Tom. pag. 205.
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templar obrigado a moíírar, perqué D. Elvira , ou sqi filI'O

nao intentou succeder naquelle Pveino, e se o pertendeo porque

o nao corseguio. Eu poderia perguntar ao R. ni ° Florez
,
por-

que nao succedeo nos de Leao , e Csítella D. AfFcnso filho

de D. Fernando deLacerda , e neto de D. Alfonso X.
3
eos

oceupou seu tio D. Sancho ? Porque nao herdou o de For-

tuna 1 , ou a Sr.* D. Brites, cu algum de seus tíos, D ]cto

e D. Diniz filhos da Sr.
a
D. Ignez de Catiro , e succedeo

nelíe o Sr. D. Joao I.? D ; r-me-hia talvez
,
que a Tercia , e

vontade dos Grandes , e Povo , razoes de Eftado causárao

essa muíanla. Que achando-se dentro do Reino airados de

todos D.Sancho , e o Sr. D. joao I.
,

prevalecerao aos que

eílavao fóra : pois essa mesma respoíla Ihe posso eu d¿r

110 caso de D. Elvira, e de D. U iraca.

Accrescento a ella
,

que nao eftando naquelle tempo
declarado pela Igreja

,
que devem reputar-se legítimos os

filhos nascidos na figura do matrimonio
,
que se conrrahio

era boa fe, público, e sem contradicho, fácilmente repu-

tariáo aquelles Reinos illegitima a D. Elvira
,
para elleva-

rem ao Throno , e suftentarem uelle a D. Unaca , e unin-

do se eíla circumftancja ás ou:ras
,
queja toquei , nao deve

ter nessa contemplacáo forca o argumento contra a legi-

timidade da Sr.
a
D. Teresa , verificada por fundamentos

mais subílanciaes.

D. Urraca , como escrevérHo alguns AA., já eílava ca-

sada comD. Aífbn o deAragao, quando morreo o dito seu

pai. (1) Ostros dizem
,

que evadindo o Ar gonez os Rei-
nos , os Grandes a obrigáráo a casar cem elle

,
para evita-

ren» a guerra. (2) Tal he a incerteza dos factos daquelle

tempo. Fosse porém de hum , ou de outro modo, ella es-

rava em Leao , ou Caftella ; os Grandes , e Povo queriáo-

na Rainha ; as suas forjas unidas com as de Aragao , ha-
viáo ser formidaveis ao pequeño Eftado de D. Elvira , ou

Ll ii de

(0 £>. Rodrigo Arcebispo de Toledo.Liv. VI. Cap. 34. Flor. Tcm. I.

das Rainhas Cathol. pag. 239 , e 240.

(2) Eerganca Hist. de Sahagun Tom. II. pag. 5. O niesmo Florez
pag. 240.
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de seu filho , e aínda a Portugal : que muito pois

,
que fies-

tas circumftancias succedesse D. Urraca , e nao D. Elvira

,

como em outro tempo succedéráo D. Sancho , e oSr. Rei
D. Joáo I. ? Nao se deixa bem ver a fraqueza defte argu-
mento

,
que oppce Flor. ? Passemos a outro.

Atacado pelos nossos Hiftoriadcrcs
,

que srm Derde-

rem de viíla a verdade da hiftoria , se nao esquecérao do
nome Portuguez , no reparo de que nao havia memoria

,

se intitulassem na Hespanha Infantes , ou Rainhas os ¡Ilegí-

timos , e que apparecendo muiías escripturas , em que a

Sr.
a D. Teresa se intitula , ora Infante , ora Rainha , era

ifto huma evidente prova da siia legitrmiáade , responde,
que até o tempo deEIRei D. Fernando II. tal eftilo se nao
praticava , e que até ali indiftinctamente se intitulavao as-

sim huns , e outros. (i) Ora sendo efte P. M. táo grande
descobrid r das antiguidades de Hespanha, he bem de no-

tar, que nao aponte algum exemplo para prova da respos-

ta
,
que dá ao argumento dos nossos Hiíloriadores. Para o

devermos acreditar, havia produzir alguma escriptura
,
que

assim o verificasse. Sem ifto nao tem jus ao nosso crédi-

to
;
porque a sua authoridade só nao bafta

,
para nos obri-

gar a prefta-lo , como já moftrei. O Imperador Juftiniano

nos diz, que se deve envergonhár , o que falla sem Lei
;

ifto he, sem legitima authoridade, que provc o que alle-

ga. (2) Como pois pertendeo o R.mo Flor. Ihe acreditas-

semos a sua respofta , sem a provar por algum documen-

to , quando a contradizem outros muitos? (3) Em nao o

p roduzir, nos di aconhecer, que fantaziou sem fundamen-

to , e lhe faltirao as armas, para rebate; o argumento-, ri-

ca n.' o efte com toda a sua forca , fazendo nervosa prova

da legitimidade da mái illuílrissima do Fundador da nos-

sa Monarchia.
Ahi

(0 T. m. I. das Rainhas Cathoficas p^r. zc-,

(2^ Auth, Goliat. $ de Tri*nt. tic. ?. Consideremus 5. ou Novell. 18.

Cap. s.

(, Salrz. e CastJr. HUt Geneafogfd na Ca^a de Lara Tom. III. L¡v. 16.

Cap. 2. Bnnd» Monarch. Lusit= Tom. III. Liv. 8. Cap. 12.
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Ahi mesmo reputa adulagao dos Portuguezes o titulo

de Infante, e Rainha , com que se vé condecorada emir.ui-

tas escripturas efta Senhora. Eu nao me posso persuadir
,

que fugissem á sua prespicacia , as que produzio Sandovaí
na vida do Imperador D. Affbnso VII. , antes quero capaci-

tar-me, de que se esqueceo da que refere, quando trata da
Coroagáo

,
que se Ihe fez na Igreja de Santa Maria de Re-

gla , onde se le
,
que entre outros grandes , concorreo áqueí-

le acto D. AíFonso Jordao , filho de D. Ramón, Conde de
Tolosa , e da Infanta D. Elvira, (i) Efle titulo

,
que ahi

se dá á irma mais velha da Sr.* D. Teresa de pai e mai

,

he dado pelos mesmos Caílelhanos , e nao pela adulacáo
Portugueza. Elle, só se dava ás legitimas

, (2) e se bem
Florez o contradiz, nao prova o centrario: assim pois se

eftá persuadindo que esse tratamento , dado sempre á dita

Sr. a
, nao provinha da adulagao dos Portuguezes

; poisque

o mesmo davao naquelle tempo os Caíkl líanos a sua irma:
antes se conclue dahi mesmo, que se o Bispo de Oviedo,
e Chronicon Floriacense as reputa rao illegitimas , outros

nao só Portuguezes, mas tambem Castellanos, entao mes-
mo, as contemplaváo legitimas naquelle tratamento

,
que

lhes davao: e he desprezivel eíle argumento de Flor.

Nao he mais nervoso , o que faz fumado na autho-
ridade de Fr. Bernardo de Brito : de que as filhas legiti-

mas, quando assignavao ñas escripturas , declaravao pais, e
mais , e as illegitimas sómente os pais : concluindo

,
que a

Sr.
a D. Tesesa

,
que só coílumava declarar o pai, se recc-

nhecia baílarda. (3) Nao ha dúvida
,
que Brito assim o

notou , como lembranca sua
,
para tirar a mesma illacao

,

produzindo hum documento de doa$ao, feita ao Mofle; ro
de Escalonia , em que se vé nomear a dita Sr.

a
sómente a

seu pai D. AíFonso VI.
,
quando sua irma D. Urraca filha da

Rainha D. Conílanca , e sua tía D. Elvira nomeao pai , e

mai

(1) Vida de D. Affbnso Vil Cap 8.

(2) Brand. Monarcii Luzit. Tom. III. Liv. 8. Cap. 12. Salazar na Ca-
sa de Lara Tom. III. Liv. 16. Cap 2.

(5) Tom. I. das Rainhas Catholicas pag. 207.
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mái. (1) Ora efte sabio Hiftoriador pudéra advertir, que Bri-

to nao he , dos que merecem o maior crédito
,
para nao for-

mar hum argumento sobre a sua palavra : mas o certo he,

que algumas vezes a falta de boas armas faz aproveitar,

as que se desprezarÍ30 em outras occasióes.

Eu nao quero dizer
,
que o facanhoso Brito , hábil em

moldar subscripgoes
,
que authcrizassem a sua opiniao,(2)

ou dernaziadament-* crédulo em adoptar documentos apó-

crifos , e fabulosos
, (3) fingió aquellas assignaturas , 011 creo

de leve em algum papel falso , onde as leo. Se assim o

dissesse o Direito me abonava. (4) Ella pode ser irmá , da

que o mesmo Brito pouco antes tinha referido , na qual se

figura doando Cacia ao Abbade de Lorvao o Sr. Conde D.
• Henrique e a Sr.* D.Teresa cm o anno de 1076, anno

,

eníxmft pelas reflexfes, que faz o mesmo Flor. , ainda efta

Sr. c nao era nascida. (y) Se nella reflectisse eíle Hiftoria-

dor , tal vez nao quizesse fundar o eeu argumento na autho-

ridade :de Briio
;

porém nada diílo quero diz^r , nem he

necessario.

Concedida gratuitamente a verdadde daquelle docu-

mento , elle nada prova neíle assumpto á face da doacao,

que aponta Brandao
, ( A. de outro carácter) (6) feita por

D. Raymundo de Galliza á Sé de Coimbra , na qual se vé

confirmar D. Urraca sua mulher, que he a mesma irmá da

Sr.
a D. Teresa

,
(que Brito diz assignada naquella escriptu-

_o
(1) Monatchia Lusitana Toin. II. Liv. 7. Cap. 30 : EgoUrr/ica Aáefcn-

si Sereniisimi Rtgis , W Ccnsiantice Filia ConJ. Iharcsia Adefmsi Regís

filia Ccnfirm.

(2) O Académico filanoel Pereira da Suva Leal , Noticias Académicas

da Histor. Portng. Tom. III. Not. 1 5. pag. 95.

($) Balusio Tom. I Collect. Concil. in aparat. ~ Joío Eaptilra Pe-

res apud Harduinum Tom. I. edition. Concilior. Fr. Ant. Pag. in critic

annal. Barón Tom. II. an.° 411. an.° 18. ~ O mesmo Académico

sup. ex fol 215.

(4) Tx. in Keg. %. de R. J. in 6.°

(5) Tom 1. Ha« Rainhss Catholicas ex pag. 222.

(6) Monarch. T usit. 'W in III. Liv. 8, Cap. 7. EgoRnpJiundas Dcigra¿

tía Comes ac totius Galleas: Domtnus Con/. Ego Urruca Adefcmi lmp,

filia Con/.
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ra) nomeando-se sómentefilha de D. x\fFonso VI. Huns tacs

argumentos sao incapazes de persuadir os homens sabios

,

prudentes , e desabuzados.

O mais forte, conforme parece no conceito de Flor;
poisque tanto nelle insifte, he o epitafio, que diz achado
no Mofteiro de Espinártela , em Bierco , sobre a sepultura

de D. Ximena Nunes. Elle o exemplou na Iinguasem'Cafte-

Ihana , e tamoerri com os caracteres Góticos. ( ) Na ver-

dade
,
que quando pensó nefte argumento, me faz dar ba-

ques na cabeg.í a considéralo , de que hum homem táo

affamado , como o R.'no P. M. Fr. Henrique Florez
,
quizes-

se p.ovar a sua opiniao com lium epitafio; e ainda mais,
pela quasi puerilida.'e de figurar

,
que a mésma D. Xime-

na Nunes he, que nelle failava. (2) Se bem reconhecen-

do efte erro o retractou , attribuindo a composicao a algum
dos Monges daquella casa. (3) Mas oh ! quantó nao tefri

cegado as paixoes, até aos maiores homens! Quantas ve-

zes nao tem o timbre de suftentar huma opiniao maculado
o seu nome , o seu crédito , a sua reputacao ! fí m

Os epitafios nunca hzerao nem devim razer, para «^
bons críticos prova segura. Elles sao compoílos , cor#W;me
a fantasia de quem os dicta , e a imagem

,
que nelja 1-fce

representa , ou o afTecto , ou o desaíFecto • tambem se íor-

mao algumas vezes muitos anuos , e aínda seculos d:;; ls

da morte daquelles
,

que lhe servem de objecto , ideados;

pela authoridade de Hiítoriadores crédulos de noticias va-

gas, ou fabulosas, pouco exactos , ou que nao alcancárso

as luzes da verdade. O que se le no sepníchro do Sr. Con-
de D. Kenrique na Sé de Braga , foi aberto por ordem do
Arcebispo D. Diogo de Sonsa em ici^

,
quatro seculos de-

pois da sua morte. (4) O da Sr. a D. Brites
, mulher de Sr.

D. Affonso III.
,

que se vé na sua sepultura em o Real
Mofteiro de Alcoba^a , ainda se nao tinha lavrado em

l6 ^° '

(O Tom. I. das Rainha- Catholicas pag. 191. e pag. 199.

(2) Dito Tom. pag. 191.

($) No mes i-no Tom pag 200.

(4) Brandáo Monaicfr. Lusit. Tom. III. Liv. 8.° Cap. 29.

-
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1630, quando escrevia Brandao a sua Mcnarchia

,
(como

elle confessa ) e se escreveo depois de tres secui; s. (1)

Aindaque nada diíto acontecesse naquelle epitafio,

baítava ser, quem o compoz , da opiniao
,

que fundárao

o Bispo de O vi. do , e Chronicon F.oriacense
,
para fazer

nelle a D. Ximena Nunes barregá de D. Affonso VI. E po-

de elle servir de prova á mesma ,
que segué Florez, contra-

ditada por tantos outros , e pelos principios
,

que deixo

ponderados ? Quantos epitafios nao impugna elle mesmo
,

ou por falsos , ou por conterem erro manifefto ? nao he el-

le , o que reconhece menos verdadeiro hum , dos que se

abrírao a D. Isabel mulher do sebredito D. Affonso VI. em
Leao , e Sahagun , fazendo-a sepultada em ambos os lu-

gares ? (2) Nao nos diz elle mesmo
,
qne Samora , e Co-

varubias pertendem eftar alii sepultada D. Sancha irmá de

D. Affonso VII ? (3) Nao confessa , haver militas inscrip^oes

apócrifas, duvidosas, ou fingidas? (4) Como pois nos quer

dar como huma prova decisiva o epitafio de D. Ximena
Nunes ? Quem nao sabe hoje

,
que o do Sr. Conde D. Henri-

que labora em erro crasso, reputando-o filho de EIRei de

Hungría, (y) Que crédito merece o de D.Rodrigo ultimo

Rei dos Godos, que se diz adiado em Viseu ? Que fé se

deve dar ao que se escreveo na sepultura do Infante D. Di-

niz , na Igreja da Sr.
a
de Guadalupe , caracterizandoo de

Rei de Portugal
,
que nunca foi (6) ? Quem jurará sobre a

dúvida do que se vé eítaaipado no Real Moíleiro de Be-

lém no sepulcro
,
que alli se fez ao Sr. Rei D. Sebaftiao

mais de cem annos depois da sua morte
,
para negar alli

a exiftencia do corpo daquelle Monharcha ? Se pois sao

tantos os erros dos epitafios , como deveremos reputar ver-

da-

(1) Hill. Geneal. da Casa. Real Portug. Tom. I. L. I. C 16. pag. 172.

í%) Tom I. Jas Rainhas Catliolicas pag. 181.

(j) No mesmo Tom. pa^. 278.

(4) Híspanla Sagrada , Ton.. XX! V. pag. 5 }2.

(,) Brand. Monarch. Lusit. Tom, III. Liv. 8.° Cap. 29. Veo Óptima

Máximo D nno Hcnrico Uugarorwn Rtgis Filio Porlitga!i<e Comhi.

(ji) Tala veía , e Fr Fran ¡seo BrandSo referidos por Sousa Hift, Ge-

nealog. da Casa Real Tom, XII. Ljv. ij. Cap. 2.
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dadeiro de D. Ximena Nunes ? Longe de nos tanta cre-

dulidade. A tanto nao nos obriga a fé
,
que devemos a

hum bom Historiador.

O que eu pensó, e talvez me nao engañe, he que o

sen Author nada tinha de escrupuloso, e lhe faltava a vir-

tude
,
que quiz suppor eni D. Ximena Nunes

,
quando a fí-

gurou confessando tao publicamente a sua má vida. He
bem provavel

,
que só tinha aquella que tiverao os Autho-

res, que tao atrevidamente escrevéráo da Infanta a Senho-

ra D. Branca , filha do Senhor Rei D. AfFonso III. , a quem
outros conveneérao de maldizentes

; (1) e a mesina com
que escreveo N'ébrixa da Rainha a Senhora D. Joanna ,

ínuiher de D. Henrique IV. de Castella , e Irma do Senhor

D. Affbnso V. , a quem vindicáráo os nossos Historiado-

res. ^2) Persuado-me que a paixao Castelhana o authorizou

para decidir por huma tal prova a questao
,
que até aquí

nao está averiguada.

Finalmente , com as authoridades do Arcebispo de To-
ledo D. Rodrigo, e do Bispo Tudense, que diz alcancá-

rao o Reinado de D. Alfonso IX. , corrobora o R.
mtJ

Flo-

res a sua opiniao , discorrendo
,
que dando estes Prelados

o titulo de Rainhas á Senhora D. Thereza , e D. Beren-

guela , nao obstante serem separadas pela mesma causa

que o foi D. Ximena , e tratando esta de concubina, se

conclue, que nao foi esta legitima mulher de D. AfFon-

so VI., assim como o forao aquellas Senhoras de D. Af-
fonso IX. , nem Rainha corno ellas o tinhao sido

;
pois

se o fosse , lhe dariao o mesmo trata mentó. (3) Ora este

argumento aínda tem menos valentía que os antecedentes.

O Arcebispo Toledano, e o Bispo Tudense escrevé-

rao na fé dos primeiros
,
que por serem coetáneos , ou

mais chegados áquelle tempo , reputárao verídicos nos factos

Tom. yill. Mm que

(0 O Márquez de Monrebello plana ]2. Brandan Monarcii. Lllsit.

tom. 4 iiv. 15 cap. 28 , e parte 6. liv. 18 cap. 38.

(2) Rezen.ie
, üocs , e Btandao dito car. 28, que os refere.

(3) Tomo I. das Rainhas Cathulicas /pag. 223.
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que referiáo. Nao examináráo as razóes: forao seguindo o
que achárao escrito , assim como fizeráo os que depois os
seguíráo a elles , sem reflexáo , sem critica, sem maicr
exame. Os primeiros olhando para aseparacáo, reputárao
concubina a que nao fóra casada conforme as determina-
^oes da Igreja , e separada por sua ordem ; e alguma descul-

pa se lhe pode dar
,
por nao ter ainda a mesrra Igreja de-

clarado este ponto : os segundos seguírao-lhe os passos , e as-

sim forao caminhando os mais , todos com o mesmo erro.

Quando porém escrevérao aquelles dous Prelados
, já

estava decidido pelos Santos Padres Alexandre llí. em 1180,
e Celestino III. em 1273 >

c
l
ue n^° era ilegitima a prole

nascida na figura de matrimonio contrahido na boa fe

,

nao obstantea separacao dos Pais ; e por conseguinte que
era mulher legitima, e nao concubina a separada , em cuan-

to pela Sentenca da Igreja nao estava constituida em má
fé ; e seguindo esta decisao, necessariamente haviao de re-

putar Rainhas aquellas Senhoras, e legitimes a s us fillios,

por terem sido contrahidos seus casamentos sen contra-

dicho da Igreja no seu principio , celebrados na sua fa-

ce , e com boa fé presumida por Direito. O mesmo di-

riao de D. Ximena Nunes , se profundassem o facto da

sua nllian:a com D. Aífonso VI. , e nao escrevessem fia-

dos ñas palavras dos Historiadores, que Ihes tinhao pre-

cedido, sem mais refLxao , ou exame. Eis-aqui as lazóos

de differenca
,
que se dao neste ultimo argumento de Flo-

res , e que elle ou nao quiz ver, ou fez que nao entendía.

Se outros fundamentos mais poderosos da Ulegirimidadc da

Senhora D. Thereza, Mái Augustissima do Senhor Rei D.

Afrbnso Henriques, se nao descobrirem , com estes m¿l se

sustenta.

Estas ponderacóes tem inspirado no meu limitado

juizo as ideas da sua legitimidades Se nao parecerem bas-

tantes a persuadirem-na , ao menos devem penetrar os bons

Portuguezes
,
para conceituarem

,
que nao he tao fundada a

illegitimidade que alguns Historiadores lhe tem attribuido

,

que nao possa fazer ponto de erudi$ao o demonstra-la.
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MEMORIA
Sobre dois antigás Mappas Geográficos do Infante

D. Pedro , e do Cartorio de Alcoba:, a.

Por Antonio Ribeiro dos Santos.

o.

CAPITULO I.

'Noticia d.ns dois Mappas.

S estudos da Geografía e da Náutica , rendo come-

ado de reviver no Seculo xv. em multas partes da Eu-

ropa , nao deixáráo tambem de excitar em Portugal a cu-

riosidade de alguns dos nossos
,
para se darem aos conhe-

cimentos destas sciencias , e íbrmarem por elles Cairas

Geográficas e Hydrograficas , ou procuraren! have-las dos

estranhos: desra nossa appücacao scientiñca naquelles tem-

pos , bons testemunhos forap os dois Mappas , de que se

falla em nossa Historia ; hum do Infante D. Pedro , Du-
que de Coimbra , e Regedor do Reino na menoridade do
Senhor D. Aífbnso V. , de. que dizem se servirá séu irmao

o Infante D. Henrique para seus gloriosos descohrimentas
maritimos; e outro

,
que fóra do precioso Cartorio de Al-

cohaca, que veio ás máos do infante D. Fernando, fílho

do Senhor Reí D. Manoel; e porque elles erao notaveis

pelas augustas maos em que estiverao, e pelas singulares

ctemarcacÓes que nelles vinhao , do O.pQ da Boa Esperara
ca , e de térra do Novo Mundo, antes dos descobrimen-
tos de Bartholomeo Dias , e de Colom ; entendemos ser

materia curiosa e interessante
,
para delta se fallar em be-

neficio de nossa Historia , dizeñdo atgurria cóusa da sua

exisrenc'a e demarca ¿Oes ; e remóvendo
,
quanto em nos

está, alguma dúvida
,
que pode haver nesta materia.

Mm ii O
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O primeiro Mappa , ou Carta Geográfica

, de que ncs-

sa Historia faz niencao , he a que o infante D. Pedro
,

depois de haver corrido muitas partidas , trouxe a este Rei-
no

,
quando se recolheo de suas peregrinacóes e viagens j

e communicou a seu irmao o Infante D. Henrique
,
para

deste padrao se ajudar em seus descobrimentos : conjcctu-

ramos que o Infante o houve dos Venezianos , assim co-

mo delles recebeo
,
quando esteve em Veneza , o Livro das

viagens á Asia do célebre Marco Paulo , ou Polo
,

que
havia na Casa do Thesouro da mesma Cidade de Vene-
za.

Do presente deste Livro das Viagens , ou fosse o
original , ou fosse copia , fez memoria Valentim Fernan-
des , ainda pouco conhecido entre nos , na Prefacao da
traduccao e edicjío Portugueza deste mesmo Livro , estam-

pado em Lisboa em 1^02 , de que possue hum raro cxem-
plar a Real Bibliotheca de Lisboa. Nao será inútil lan-

zar aqui o passo , em que disto falla
,

que pode bem
servir para fazer verosímil a nossa conjectura , e para mos-

trar ao mesmo tempo a occasiao opportuna
,
que podia

ter o Infante de haver aquelle Mappa.
» E no tempo , diz elle

,
que ho Infante dom Pc-

»> dro de gloriosa memoria , uosso tyo , chegou a Vene-

» za. E depois das grandes festas e honrras
,
que lhe fo-

j> rom feitas polas liberdades ,• que elles té nestes uossos

j> regnos
5
como por ho elle merecer, lhe ofRrecerom em

» grande presente ho liuro de Marco Paulo
,

que se re-

5? gesse per elle poys desejaua de ueer e andar pollo mun-
j» do; do qual liuro dize, que está na Torre do Tombo.
» sobre esto ouui dizcr nesta ixresa Cidade

, que ho presen-

» te liuro hos Venezianos tiuerom escondido muitos an-

sí nos na Casa do seu thesouro. >> (1) Por esta maneira

de

(O Disto fez tambem memoria Joáo Baptista Rarmisio no seu Dir-

curso sobre a primeira , e segunda Carta de André Corsali Florenti-

no no tom. I. da Collcccáo das Navegares, í'ol. 17o v. da terceira
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de fallar parece
,
que o Livro que derao ao Infante fóra

o mesmo original de Marco Polo ; e verosímil he
,
que

per presente a tamsnho Piincipe , lhe cfFcrtassem o ori-

ginal , e nao a copia : e que cousa mais natural , dando-lhe

os Venezianos o original ou a copia do Livro das Via-

geiis de Marco Polo
,
que dar-lhe tambem ao mesmo tem-

po alguma Carra marítima notavel
,
qual era aquella , com

que muito accrescentassem o valor de seu precioso dena-

tivo ?

Deste Mappa do Infante nos deixou noticia Antonio

Galvao, escritor do Seculo >;vi.
,
pessoa de milita curiosi-

dade, e conhecimento de nossa Histeria , e de grande au-

thoridade e representado entre os nossos , assim por suas

grandiosas victorias no Oriente , sendo Capitao das libas

Molucas, e Governador de Témate; como por sua inul-

ta religiao e piedade: bem louvado por isso deCastanhe-

da , de Barros, de Couto , de Lucena , e de outros mui-

tos
,
que refere o Abbade Barbosa

,
que justamente o inti-

tulou Insigne Capitao , e zeloso apostólo das Molucas : (i)

o que tudo sao titulos
,
que affian$ao o conceito de sua

intelligencia , e veracidade. /

Este Author faz memoria defte Mappa, nao em huma
obra alhéa de seu assumpto, ou em hum lugar fugitivo,

mas em hum Tratado, em que escreveo de prefissao dos

descobrimentos dos novos mares , e térras
;
para o que vio

muitos papéis antigos , e houve grande somma de noticias,

que pode adquirir de militas partes, e acaso de seu avó
Rui Galvao, Secretario do Senhor Reí D. AfFonso V., e

de seu pai o Chronista Duarte Galvao: nelle refere como
o Infante D. Henrique se havia aproveitado deste padrao.

A mesma noticia continuou em o Doutor Gaspar Fluctuo-

so , Insulano, escritor do mesmo Seculo , ñas Saudades da
Terra , obra manuscripta , em que trata dos descobrimen-

tos das Ilhas , de que existe hu ai exemplar na Real Bi-

bliotheca de Lisboa ; e depois em Manoel de Faria na

E

(i) Biblioth. Lusit. tom, I. pag. 284, e tom. 2. pag. 271,
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Europa Portugueza no Tom, II. P. III. Cap. IV., e no

Epitow P. III. Cap. XIV. , e no Padre Cordeiro , natural

das Ilhas, na sua Historia Insulana no Liv. IV. Cap. I.

O segundo Mappa , de que tambem fazem menc^ao

nossos Livros , he o que existió no Carrorio do Real Mos-
teiro de Alcoba$a , táo rico em tempos passados de ma-
miscriptos preciosos

,
quanto depois malfadado pelos des-

caminhos que teve de muitos de seus livros , e papéis. Es-

te Mappa passou daquelle Archivo, nao sabemos porque
causa , ás maos do Infante D. Fernando , filho do Senhor

Rei D. Manoel , Duquj da Guarda e de Trancoso ; e

Márquez de Marialva
,
que o tinha no anno de 1528, e

dizia-se
,
que havia entao mais de cento e vinte annos que

era feito, vindo por conseguinte a entestar pouco mais ou

menos com os annos de 1408.

Da exiftencia deíle Mappa tambem se nao pode du-

cj » vidar , considerada a boa fé e inteligencia das ressoas

r^H^íf^M^f* 4^
ie figurao neste facto : foi huma dellas o mesmo infan-

te D. Fernando, que sobre a authoridade de sua pessoa,

¿órque nos merece todo o respeito e attencao , tinha os

'créditos de sabio , e de virtuoso; porque era, como escre-

fabulosas
, (1) ou como o sabio Bispo Jeronyrao Oso-

rio o caracteriza : Antiquitate pervest/ganda naide a
sus : (2) e a tal ponto

,
que despendeo grandes sommas

de dinheiro em haver huma rica colleccao de livros, e

manuscript >s
,
que Ihe ajuntou e trouxe de Flandres o sa-

bio Damiao de Gocs : elle vinculava com estes estados,

segundo o dito do mesmo Osorio , mui altas virtudes, di-

gnas de hum Principe: Multimue virt atibas loco tilo di-

gnis; (3) e eia mui particularmente louvado de animo
si.-i-

(1) Dialogo IV Cap. 21.

(2) De Reb. gestis Emman. Lib. V.

C}) No mesmo Livro V.
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sincero, como o apregoa Faria. (1) Este Principe pois

fci o que vio este Mappa, havido do G.itcrio de AIcc-

baca , eo teve em seu peder, e o mostrou cerro cousa

ri tavel a Francisco de Sousa Tavares. (2)

Fci Francisco de Sousa outra testemunha da existen-

cia daquelle Mappa : era este varao lambem digno de to-

da a fe, pela qualidade de sua pessoa
;
per erudito e sa-

bio, como mostráo suas obras; e por huma solida pieda-

de
,
que depois de muitos , e espantosos triunfos no Ma-

labar, o levou para os elauílres religiosos, sonde acabou
santamente; chamando-lhe com rszao o Abbade Barbosa
F::e:iip!ar de proesas militares , e de acedes virtuosas. (3)
Este pois vio aquelle Mappa ñas mesmas máos do Infan-

te , e assim o asseverou como testemunha ocular a Anto-
nio Galvao. (4)

Deste ultimo já nos ácima dissemos, que hemem era
,

e qu^o digno de fé; e este atiesta expressamente de assiin X-
lho ter ouvkido ; confirmando-se a verdade desta asser^ao^ Jy
aré com a singularidade de ser o mesmo Tavares , seu* •

Testamenteiro , o editor da mesma obra dos seus desco-^"i.
;

brimentos , em que se acha esta memoria
;

que por isso-,,

mesmo vem este testemunho a ser, nao já simples depoimen- " ^1^:^
to d' ouvida de Galvao, mas sim ocular do mesmo Ta-

v
" '^

vares , que publicando aquella obra , e nao retractando

ou impugnando aquel le facto , fez sua a allegacao
,
que

delle fizera aquelle Author. (5'; Esta noticia do Mappa
con-

(0 £ur Port. Tom. II P. IV. C I. §. 1 ¡ } .

(2) Yeja-se Antonio GaKáo no T atado dos Descobrimentos p, zzl

CÓ Bibliot !i . Lusit Tom II nng. 271.

(4) No mesmo Tratado de Galvao.

f5) Eis-aqui o lugsr de Galvao: « Francisco de Si)iisa Tavares
)) me dis?e , ^ue no auno de 528 o Infante D. Fernando lhe mos-
)) trára hum Mappa, que se achara no Cartorio d'A'cobaca , que Iia-

)) via m.iis de cento e vinte annos que era feito , o qual tinha to-

» da a navegado da India , com o Cabo c'a Pea Esperanga , como
)) os d' agora (no Tratado dos Descobiimentos amigos e modernos
)) pag. 22.) ))
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continuóu em tradi$ao ñas obras de Cordeiro , e de Fa-

«a- (i)

Ignoramos se estes Mappas erao originaes, ou copias;

e aonde foráo delineados ; e por quem ; o que parece he

,

que nao erao copia hum do outro
,
pois que nao combi-

nao entre si em ambas as demarcacoes; e demais, feita a

conta , o de Alcobaca existia já em 1403 , e por tanto he

anterior muitos annos ao do Infante D. Pedro, que só po-

día vir com elle a Portugal em 1438 ,
quando se resti-

tuio a este Reino , e teria sido tal vez feito muito artes ;

e por isso nao podia ter sido copiado do que trouxe o
Infante: igualmenje nem este podia ser copia, que se ti-

rasse do de Alcobaca
,
pois que consta que o trouxera o In-

fante de fóra , tendo-o adquirido em suas peregrinajes. (2)

. Suspeitamos em outro tempo
,
que o Mappamundo

de Alcobaca seria o que havia feito o famoso Cosmógra-

fo Fr. Mauro, Monge Camaldulense do Mosteiro de Sao

Miguel de Murano junto a Veneza , e Ihe fór^ encomen-

dado em 1457 por ordem da -nossa Corte, e remettido a

Lisboa por Esteváo Trevizano , ou Tervigiani
,

que cor-

reo com as despezas, do que adiante fallaremos; seguin-

do nisto o dito de Marcos Foscarini , Doge que foi de

Veneza , na hitteratura Veneziana no Livro da Historia

Forasteira em a nota num. 273 pag. 420 , e a M. d'Ause

de Villqison no Extracto da sua Carta ao ContR Carli

,

tom. 11. das Cartas Americ. pag. 5*21. Com tudo oMap-
pa de Fr. Mauro foi remettido em 145*9 > como consta da

Rela.áo do estado das rendas e despezas daquelle Mostei-

ro
,
que he da máo de MaíFei Girard , Abbade, que delle

foi; (3) por tanto nao podia ser o de Alcobaca, porque

ain-

(1) DiiTerem estes dois de Galváo em fazerem o ftlappa aínda niais

antigo , porque Cordeiro o póe 170 anuos antes , ¡sto he, em i}SÍ5;

e Faria em 1 j8o.

(2) Donde s<í lia de corri«ir o pensamento de Cordeiro
, que en-

t-v-.i leo que o lYlapp.t de Alcobaca devia ser copia do outro do In-

fame D Pedro.

{j) Existí aínda no Cartorio daquelle Mosteiro , Cart. 508. r. ms.

nu.ii. 225 , referido pelo mestno Foscarini em a sobredita noca num. 27 ,-.
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aínda que este foi visto em 1528 , todavía dizia-se feito

cer.ro c vinte an tes, isto he em 1408 , segundo re-

fere Antonio Galváo , e assim multo anterior ao de Fr.

Mauro , salvo se ha engaño na ccnta da antiguidade do
de Alcobaca.

CAPITULO II.

Demarca.oes singulares que bavia nos dois Mappas,

O Mappa do Infante D. Pedro tinha delineado todo

o ámbito da Terra , o Cabo da Boa Esperanca com a de-

nominacao de Fronteira de África , e tambem o Estrei-

to
,
que depois se chamou deMagalhaes, com a denomi-

nacao de Cola do Dragáo : assim o referem os já citados

Authorcs Antonio Galváo, (1) Gaspar Fructuoso ,. (2) o
Padre Cordeiro, (3) e Manoel de Faria. (4)

O secundo Mappa
,
que foi o que depois teve o In-

fante D. Fernando, pertencente ao Cartorio de Alcobaca

,

continua a navegado da India , tambem com o Cabo da

Boa Esperanza : o que recontáo igualmente os mesmos
cjuatro Escritores nossos

,
que fallárao do primeiro. (5)

He necessario confessar
,

qcie causa espanto a novida-

de de se acharem entre nos, em huma semelhante época,

Mappas com as demarca coes do Cabo da Boa Esperan-

ca , e do Estreiro de Ma<7alhaes; mas tambem se dcve

assentar , segundo todo o bom discurso
,

que com ellas

serem extraordinarias e novas naquella idade , nem por

Tom. VTÍL Nn ís-

£l) No Trátalo dos Desccbrlmentos , Cap, lo. pag. 22,

(2) Na obra ímnuscripta Saudades da Terra. ( na Real Biblioteca
de Lisboa )

(j) Na Historia Insulana, Liv. IV. Cap. I pag. 97.

(O Na Europa Portugueta , Tom. II. Tit. Úl. Cap. IV,, e n¿
me P. ¡II. Cap. XIV.

Cj) ftos lugares ácima citados.
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isso se hao de haver logo por cousa impossivel ou ¡n-

crivel , menos que nao concorra huma razao suficiente

e decisiva
,

que se opponha inteiramente/ao facto : por

quanto nem se pode haver por impossivel naquelles lem-

pos, postos os mesmos dados e c ; as
a
o que Fe

vio que foi possivel em tempos posteriores ; nem se
p

haver por inverosímil , o que, tendo póssibilidade desefa-

zer, se acha attestado por pessoas fidedignas, que se fez.

Reduz-se pois a questao ou problema a saber se

erao possiveis e verosimeis naquelle tempo as sobreditas

demarcacoes daquelles Mappas ; e no caso que o fa:.

se a navegacao Portugueza ficou com isso perdendo a!gu-

ma parte da süa originalidáde ? Seja-r.cs dado correr hum
pouco com a peona sobre este assumpto , com a liberda*

de que pedem ss indagacóes Hberaes e scientificas, sem
a mais leve oíFensa dasopinioes de homens sabios, e r ui-

to mais instruidos do que nos, que se nao ajustem com
a nossa maneira de pensar ; as quaes sempr.e profunda-

mente respeitaremos , ainda quando as nao sigamos.

Como esta materia he bastante vasta , e merece ser

tratada com alguma extensáo, fallaremos por ora rao se-

menté no que diz respeito á demarcacao do Cabo da Boa
Esperanca , que tem hum nexo mais immediata com a His-

toria de Portugal.

CAPITULO III.

Da verosimilhauca ou veracidade dos dois Mappas pelo

exemplo de outros semelbanies fura do Rii?io.

QFferece , como diziarr.os ,
razao de duvidar da au-

tenticidade, ou veracidade destes Mappas, a notavel de-

marca ;íío que se achava nelles do Promontorio, que se

chamou Cabo das Tormentas, e depois da Boa Esperan-

ca , e isto antes dos famosos descobnmentos de Bar

lo-
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lomeo D ; as , e de Vasco da Gama ; -porém nao era sómen-

?e ndles que este Cabo estava demarcado : he hoje reco-

nbecida a existencia de outros Mappas e Pianisferios , adia-

dos em outras parres , e anteriores cu coevos com os nos-

sos , e a elies semelhantes. Nos os registaremos individual-

mente
,
para que a existencia e genuidade de huns , fac,a

acreditar a existencia e genuidade dos cutros, e dissipar

a- idea de singularidade , e toda a estranheza e süspeicáo

que delia vinha. Sao quatro os Mappas ou Planisferios,

que se podem apresentar para exemplo.

O primeiro he o Planisferio do Venesiano Marín Sa-

ñudo , ou Sanuto , chamado Torselio (que escreveo das

praticas maritimas anteriores ao Seculo xiv. ) feito peios

annos penco mais ou menos de 1300, que vem inserto

no pi ) da sua obra intitulada Liber secretorum fi-

éis ,
que se segué a outra Gesta Deiper Fran-

cos , da Colleccáo de Bon^aifo no Tom. I.: nelle se vé

aquella penca , e extremo Promontorio de África , e a cir-

cumferencia marítima do Continente peia j úncelo do Mar
Atlántico com o Mar Indico.

O segundo monumento he o outro famoso Mappa
,

ou I rio, que se conserva aínda hoje em o Mostei-

ro de S. Miguel deMurano, da Ordem dos Camaldulenr

junto a Veneza ; que parece ser de 1380, e se dizia

ser copia oe hum primeiro de Marco Polo. E :1 pPa
he o mesmo, de que falla jo.ío Oa prista Ramusio, Escri-

tor do Seculo xvi. , ñas suas Declarares sobre os' livros

do mesmo Marco Polo. Eile attesta
,
que sendo moco,

ouvíra multas vezes ao douto Paulo Orlandino de Floren-

cia , excellente Cosmógrafo , e muito sen amigo
,
que £ra

Prior do Mosteiro de S. Miguel de Murano , contar al-

gumas cousas singulares de Marco Polo, ouvidas aos seus

Frades velhos ; e entre estas a d'aquelle Mappa antigo
,

lo em carta de pergaminho , o cjual primeiro fóra

de hum artigo converso daquelle Mosteiro, que sobrema-

.1 se deleita va com os estados da Cosmografía ; e fóra

-lámeme copiado de huma bellissiina e amiga Carta

Nn ü paa-
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marítima , e de hum Mappamundo

,
que haviao trazido

de Cathaio os viajantes Marco Polo, e seu pai ; o qual

sendo confrontado com as cousas que o primeiro destes

escreveo nos seus livros das Viajens , se achou que ccm-
binava em tudo com ellas ; e accrescenta

,
que este I.íap-

pa existia aínda em seus días, e se mostrava aos fcrastei-

ros curiosos, entre as militas outras pecas de raridade que

hiáo ver naquella casa.
~~

Neste Mappa assevera Ramusio <« que se continhao

5 muitas cousas singulares, nao sabidas ainda entáo , e

i pelo menos dos amigos como erao as partes para o
> Antartico

,
que Ptolomeo e todos es outros Cosmogra-

> fos faziao térra incógnita , e sem mar •, e que neste Map-
> pa de Murano , feito havia tantos annos , se via o mar
> cercando a África •, e que se podia navegar para o poen-

? te , e que no tempo de Marco Polo se sabia já ,
que

> áquelle Cabo se nc.o tinha dado algum nome
,
qual de-

> pois lhe derío os Portuguezes po; 15CO, chamando-! he
> Cabo da Boa Esperanza; e que allí se via perro a Ilha

?? de Magastor, ou de S. Lourenco , e a de Zinzibar. (1)

Depois
1

do antigo testemunho de Ramusio , assentemos

aqui

(i) Pomos a

c

t

u i o lugar, original de Ramusio , por mais authorí-

sar o cu-i dizemos : (( Vi si comprendono per ció di molto belle et

» digne p.irticularitá , non sepute anchora , ne couosciute, meno dagli

)) amichu... Verso l'Antartico , que Te. ¡orneo et tultí g!i altri Cos-

)) mografi mettono térra incógnita, senza niati : in qnesto di San

» Michele di Murano, gia tanti anni fatto , si vede ch'cl more cir-

)) conda 1'A frica , et the vi si puo ruvicare verso ponente ; il che

)) al tempo di Messer Marco si sapeva anchor , che aquel Capo hoa
» vi sia posto nome alcuno , qual fu per Portughesi poi a nostri

)) tempi latino 1500 chiamato di Buona Speranza. Vi si vede appre so

» l'Isola di Magastor, hora detta di San Lorenzo , et < rii ^in-

)) zibar : rieJla qiuli Messer Marco paila n? Capitoh ís et 3O del

)) terz > i:br,i et molce altie particularita nelli nomi delWsoJe Orien*
)) tali , che depoi per Portugheusi a tempi nostri cvÁo stati >.t-

)) te.» (Ditlnaratione d'alcuni Luogi ne libii di Marco Polo fol 17

§. Resta ch'io dica anchora Ver.-, na tione di M. Gio Üintista

R uisio no principio do segundo volunte da Collecoáo dao Na
9ues e Viagens.)
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aqui o de hum moderno , Domingos Alberto Azuni , dou-

to E-critor do Direito Marítimo e da BussoJa
,
que vio

o mesmo Mappa : elle assevera tambc-m
, que nelle se

achava c< a ponta de África , representada em forma de
99 huma Ilha separada do Continente , como por hum gran-

99 de rio, com o nome do Diabo. >> (i)

O terceiro monumento he o Planisferio de 143o con-

servado na Bibliotheca de S. Marcos de Veneza ; no cual

se acha demarcado o mesmo Promontorio. Formaieoni o
publicou no seu Ensayo sol-re a antiga Náutica dos Vene-

zianos: nao podemos ver esta obra, mas della falla e at-

testa o douto Marcos Fosca rini , Doge de Veneza , na sua

Litteratura Veneciana pag. 437. Este he o mesmo
,
que

vio Mr. d'Anse Willoison , Membro da Academia Real
das InscripgÓes e Bellas Letras de París, no manuscripto

num. 76 daquiUa Bibliotheca , compesto de dez foíhas,

e desenliado com muita exacejao por x^ndre Biancho de
Veneza. ( Extracto de sua Carta em o Tom. II. das Car-
tas Americanas de D. Joao Rinaldi Condi Carli ) Este

PI nisferio he tambera o mesmo, que diz Domingos Al-
berto Azuni existir no Thesouro de S. Marco de Vene-
za. (Dissert. sobre a Origem da Bussola. París iCcó. Art.

III. pag. 88.) Lé-se na primeira pagina o nome de seu

Author , e a data do anno em que foi feito , com es-

tas palavr.is : Andreas Biancho de Venetiis me fecit
MCCCCXXXVI. (2)

O

(1) Dissert. sur l'otigine de la Eussole. Patis 1805 Art. III. p. 96
e 70.

(2) He de advertir que M. Willoison nota nelle , nao o Promon-
torio , mas súmente a liba Antüía , corno cousa míe inais o espan-
totl , e isto por ser térra da America , de vue sempre correo pi r

certo , que foi Coluin muitos annos depois o seu primeiro descobri-
dor ;

nao se admii(;u poréoi da demarcagáo do Promontcrio de
ca , r r, rc;u-? por ventura pelas noticias rué tena dos Venezianos , ou
de seus Planisferios , o haveria por descuberto e já sabido

, e 1 or
isso delle nao fallou. Com tudo Foscatini milito antes •. \

o notcu como demarcado naquelle Mappa»
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O quarto monumento he o outro grande PJamsrériíl

de 1449 , feito pelo insigne Cosmógrafo Fr. Mauro , Ca-
malduiense do Convento de S. Miguel de Muran) de Ve-
neza

,
que ainda se conserva na sua Bibliochéca : nelle se

diz estar sinalada nao só a Costa da Ethiopia Occiden-

tal, e ainda mais exactamente do que ñas Taboas de Pío-

lomeo, conformando-se mais com a posicao daquella Cos-

ta ao que della disserao os nossos navegadores; mas tam-

bem o Cabo da Boa Esperanca
,
que alli se chama Cabo

de Satanaz ou do Diabo, e a Ilha de Madagascar; e is-

to antes do nosso descobri mentó , como se vé do anno :

o qual Planisferio contém varias noticias, que acompanhiío

a cada huma das suas folhas. Attesta delle, e de sua de-

marcarlo o já citado Foscarini, testemunha ocular, na Lit-

teraiura Venezlana , na Historia Forasteira Liv. IV. pag.

419, no Texto e ñas Notas. (1)

Se

¿CÍO Dizemos , que rio Planisferio vem a Ethiopia Occidental , por-

egisjim o attesta o mestno Foscarini, que o vio, c nao Oriental',

ífo por equivocacáo se escreveo na Carta de M. d'Ansse de Willoison ,

rictad.1 no fiííi do Ton» II. das Cartas americanas do Conde Cari i.

-¿¿>y jfoizemos tambera ,
que parece que se conformen com as noticias

|$P<los descobfiitientos que os nossos já tinlíáo feito, porque de Fos-

carini se col he, que trazia lugares, que já entáo se achaváo descu-

bertos por nossas navegacoes. E por certo que já naquellá Carta po-

diáo vir demarcadas térras de nossos descobrimentos , que coinecariíi

em 1412 : as;; n como já vem na Carta marítima do Malhorquino

Gabriel de Valseca de 1459 todos os que se tinháo até entáo feito

pelo nosso Infante , do que já fallamos em nossa Memoria sobre os

Matfa de Portugal.

Outro Planisferio a este semelhante , e com a mesma demarca^

cao forínóu o mesmo Fr. Mauro por ordem do Sr. Réi D. Alfon-

so V. (e nao IV. como alguns escreveráo ) provavelunente a i a .1-

c
;

is do Infante D. Henrique , o qual foi remettidó a Lisboa em 1459

por Estevao Trevisano , que foi o que correo com a desp za da

obra, i> que se faz menguo no Lívrn em folio do R.egisrb do mes-
jn , Convenio de Murano, em que se acha d .7 a conta no-

tada pela letra ''-2 Maffei Gerardo , Abbade desde 1 4 4S , e depois

] riarca de Veneza em 1466, e Cardeal en 1

os Planisferios de Fr. Mauro; o primeiro
,
que ainda existe na Ui-

bliotheca do Convento de S, Mi¿uel de iüutauo, e o secundo, que

elle fez para a nosia Corte.
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Se pois em Veneza existiao, desde os annos de 13CO

até 1449 , Mappas e Planisferios corn derr.arcac.Óes da ex-

trema ponta, ou Promontorio de Al rica, como estes que
temos allegado, e talvez outrcs

;
que muito he que hou-

vessem alguns semelhantes em Portugal per 1408 , tm que
se diz existia o de Alccbaca j c por 1438, em que o in-

fante se recolheo a este Pveino : fbssem elles viridos, como
parece , daquelie paiz , com o qual tinhamos entao mili

grande trato de Commercio maritimo , fossein havidos de

outras partes ? A correspondencia
,
que entao tinháo os Mos-

teiros das Ordens Monachaes de Portugal com os da Ita-

lia , e particularmente de \ cueza , cujos naturaes frequen-

taváo muito estes Pveinos
,
podia bem abrir carnánho á ac-

quisicao daquclles Mappas. De tudo isto pois se vé , cue
sendo o primeiro documento de 1300 pouco mais ou me-
nos , o segundo de Marco Polo de 1380 , o terceiro de

1436, e o quarto de 1440 , ( sem se fallar da sua copáá
de 145*8 011 14^9) veio consequentemente a haver algún»!

conhecimento daquelie famoso Promontorio Austral de Alfi-9
ca muito antes do descobrimento de Bartholomeo Dias e«i f^^^J^^^
1486, e da passagem do Gama em 1497. ^vFfe

Se pois a crítica nao tem fundamento bastante para
condemnar como apocryfos todos estes documentos, sem
cahir em hum intoleravel seépticísmo ; e se por entra par-

te temos provas irrefragaveis em abono da originalidade
dos nossos descobrimentos , examinemos como estes dois
factos, que á primeira vista parecem cont: adietónos

, pó-
dem com tudo conciliar-se, cu (o que he o mesmo) como
o Cabo da Boa Espera nca podia vir demarcado restes Map-
pas antes de elle realmente se haver descoberto.

CA-

D"st-í secundo hiz tambem n.ei ni na LitteroturaVe-
néxiana pag ^ 1 9 : L) Joáo Rinaldi Ci 1 e ~irl no j om II. das
mas Cuitas Americanas. Cait. XLHi. pa ¿41 , 34.}, ;ionde já re-
nette para o Tomo III, da siu o.-... Jas de Italia.
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CAPITULO IV.

Da possibilidade dos metos que haveria para se formar
a demarcafao do Cabo da Boa Esperanca tíos dois

Mappas.

'S Geógrafos da Anriguidade dividíráo-se em duas

opinioes a respeito da conñguracao do Océano Athlanti-

co: huns com Hipparco de Nicea reputavao (como dire-

mos era outro lugar) este grande ajuntamemo de Aguas sem
communicac.áo aiguma cora os outros Mares, e formando
hum grande lago. Outros porém (e em muito maior nu-

mero) adoptárao o systema da junccao do Mar Atlántico

com o Indico, ea circumferencia marítima da África. Estes

com effeito forao os sentimentos dos que abrasárao a -opi-

niao da immensidade e unidade do Octano , como Ero-

doto, (i) Crates
, (2) Eratosthenes

, (3) Arato
, (4) Clean-

thes
, (5*) Possidonio

, [6) Cleomedes
, (7) Arriano

, (8)
Strabao, (9) Mela

, (10) Macrobio, (11) e Santo Isi-

doro. (12)

Maís fácilmente podia assim imaginar quera tivesse

lido particularmente o Periplo do Mar Erithreo , aonde

tratando-se dos tres Cabos, ou Promontorios Septemtrionaes

da

Je

(j) I. ib. IV. Melpomene.

(2) Ele Tienta Astror. de Gamino Cap. 1$ na Uranologia pag. $1;

e em Strabft;> Lib. I. n. p.
(i) En Strabao Lib. XVII. pag. 825.

(4) Phxnom. v. 557.

C$) Element. Astror. de Gemino pag. 10 na Uranolog. pag. $1

(0) Em Strabao.

(7) Metear. Lib. I. pag. 55.

£8) Penpl.i attribuido a Arriano.

Co") L
;

.
ü,e¡4; Lib II. pag. 150 ; e Lib. XVIL pag. 825, I -

(10) >e situ >rhi<; Lib. II. Gap. 9. pa^. 15.

(1 mh! Scipíon Lib. 2. Cap. 9. pag. 150.

(12) OrigKi. Lib. XIV. Cap. s
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da África Oriental; que erao o dos Aromatas (hoje Guar-

dafui
.
d ent ada do Mar Roxo; o Rapho junto de Me-

linde; e o Prasso (hoje o Cabo Delgado); se dizia
,
que

junto de te ultimo voltava a Costa para Oeste, cercan-

do-a o Océano pelo Meio-Dia , e formando hum mesmo
mar com o Mar Occidental.

Se pois o Océano cercava a grande Península da

África, e a Cesta Orient 1 desta voltava para Geste, ha-

via necessariamente terminar em huma frente mais ou me-

nos extensa; e ainda que se nao poriesse entao dizer pro-

piamente qual fosse a suá configura jáo , devia parecer

prov vel que fosse em pontá
,

pela analogía da configura-

cao das outras Penínsulas, (i) pela accao das Aguas so-

bre o continente que separava os dois mares , e finalmen-

te pela Costa que cada vez se recolhia mais para o Sul.

Esta conjecttirá adquirió ainda maicr consistencia

quando os lados Oriental , e Occidental da África forao

mais conhecido?. Ern cuanto ao Oriental , he hoje constan-

te que os Asiáticos , e madormente os Chins , Persios , Ma-
layos, e Árabes Indiaticos costumavao navegar por elle,

alcanzando assim noticias mais individuaes da sua direc-

cao , as quaes podiao bem communicar aos Europeos, prin-

cipalmente nos tempos das Cruzadas, e expedicoes para a

Asia; onde a guerra, e a curiosidade levou muita gente,

e déo occasiáo a famozas viajens nes tres Seculos xi. , xn.

,

e xin. (2) He ao menos certo
,
que entao foi frequente a

navegacao de mijitos navios, e marinheiros de Franca,
Genova , Piza , e Veneza , cue atravessárao o Mediterráneo

e o Archipelago para a Palestina , e que esta communi-
Tom. VIII. Oo ca-

(1) Taes como a «rande Península da India , a da Áurea Clieno-

ueso , os díñetentes Promontorios do BefoportnessG , 2 Cheisoneso da
Thracia , a Italia , e multas outras.

(jz) Taes como as que fizeráo Beijamim de Tndella , J^ao de Plan
,

Carpin , ft. Asvlin , Guilhenne de Rubnuiuir , Marco Polo , cu Pau-
lo Véneto, Hay ton Armenio,,, Joáo de Ma.ndeviLJe, Amonio Conti ,

<e outros ^ue couéráu Unas de Asia e África,
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cacao entre os Europeos, e os Orientaes subministrou no-

vos, e importantes conhecimentos da Navegacao.

Os Povos poiém, que podiáo dar mais exacta relacao

desta Costa Oriental, erao osMouros, que por tanto tem-

po forao senhores exclusivos do seu commercio , e que allí

adiamos já estabelecidos em todos os Portos e libas prin-

cipaes, comegando de C^ofalla. Navegavao estes Mouros até

aquella Cidade, e ainda mesmo até ao Cabo das Corren-

tes , sem que se abalancassem a mais
,
pois , como diz Bar-

ros, (i) nao ousavao commetter o descobrimento da tér-

ra
,
que jaz ao Pcente do Cabo das Correntes

,
posto que

muito o desejassem , como elles confessaváo; sendo causa

disto navegarem aquelles Mouros da Costa de Zangue-
bar «<em naos, e zambucos coseitos com cairo, sem se-

»> rem pregadigas ao modo das nossas
,
pera poderem so-

'> frer o impeto dos mares fríos da tena do Cabo da Boa
?5 Esperanca » O mesmo se le em Marco Polo no Liv. I.

Cap. i ó. a respeito das naos de Ormuz , onde dá a mes-
ina razáo , como se pode ver em Ranrusio vol. 2.

Ora estas navegacoes dos Mouros, que nao passavao

do Cabo das correntes cí pela experiencia que já tinhao em
5» algumas naos perdidas

,
que se esgarraváo contra aquel-

5> la, parte do Océano Occidental» (2) pedia talvez dar-

lhe indicios de que alli terminava o territorio Africano ; e

tanto mais, que alguns marinheiros que escapassem destes

naufragios
,
podiáo dar noticias do modo por que a Costa

se recolhe até á Bahia de Lourenco Marques
,
que real-

mente he tal, que a outros ainda mais peritos podia cau-

sar o mesmo engallo*o
Que os Europeos recebessem estas nocóes dos Mou-

ros, he fácil de provarj porque sendo estes es que traziao

todas as "merca dorias Indianas, e da Costa Oriental de
África p.lo Mar B.oxo , e escala de Alexandria , era alli

que os Venezianos as recebiáo , e procuravao todas as ma-
neiras de se instruir a respeito dos Paizes d'onde ellas vi-

nillo
;

CO Barros !>M;al. i.
a Liv. 8. Cap, 4.

(2) farros ibid.
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nnao; o que he tanto mais verosímil, que ñas maos destes

Venezianos he que se achárao quasi todos aquelles primei-

ros Mappas , com demarcares semelhantes ás dos dois Por-

tuguezes , que provavelmenie tambem de lá vierao ; sendo

estas tiradas das inforinacóes daqueíles commerciantes Mou-
ros

,
que só Ihas podiao dar do destricto até onde tinháo

penetrado.

Para tornar de todo evidente, que as demarcacoes des-

tes Mappas nao podiao passar multo adiante do dito Ca-

bo cas Correntes , o qual se devia entao reputar nos confins

da África, examinemos as inscripeoes de cada hum delles,

e seja o primeiro o do Infante D. Pedro. Tinha este debu-

xado hum Cabo com a denominacao ásFronteira d
y

Afri~

ca\ mas a paiavra Fronteira he synonima delimite, e por

conseguinte nao se podia determinar por hum modo mais

vago os confins de huma Regiáo , doque dando-lhe aquel-

le nome
;

pois tanto se pode chamar Fronteira d'A frica o
Cabo da Boa Esperanza , como Fronteira da Europa a Cos-

ta de Portugal e Galliza. ¿ Nao parece pois este nome pos-

to por quem absolutamente ignorava que cousa era o Ca-
bo de África , e tracava conjccturalmente a extremidade

daquella Regiao ?

No Planisferio de 1380 de Marco Polo vé-se o mar
cercando a África, a cuja extremidade segundo Ramusio,
ainda se nao tinha posto nome algum \ e próxima a esta

estava a Ilha de Magastor , e a de Zinzibar. Se pois Ma-
dagascar, e Zinzibar estavao perto desta supposta extremi-

dade de África , he claro que nunca isto se podia enten-

der do Cabo da Boa Esperanca
,
que dista algumas 400

legoas desta Ilha , e cousa de 200 daquella ; mas com mais

razao se podia referir ao Cabo das Correntes , e suas vizi-

nhancas, que com eífeito estao próximas, e defronte da
mesma Ilha de Madagascar.

O que Azuni diz a este respeito corrobora a nossa

asser^ao. A ponta da África, segundo elle, estava separa-

da do Continente, em forma de Ilha, pelo grande ¡io do
Diabo

i
e no Planisferio de Fr. Mauro tambem se vé hum

Oo ii Ca-
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Cabo com o nome de Cabo de Satanaz, e a Illia de Ma-
gastor : o que prova que esta Tilia era a mesma de que

falla o douro Italiano, pois aínda se nao conheceo ourra

,

mais ao Sul daquelles mares, Isto posto, fíca obvio o mo-
tivo da denominacao do Rio de Satanaz que a separa do
Continente, o qual nao pode ser curra cousa senáo o Ca-
nal de Mossambique ( bastante estreito na sua embocadu-
ra entre o Cabo de Santo André , e a Costa sua frontei-

ra) e que pela rapidez das suas aguas, e frequentes desas-

tres que occasionava dava bastantes motivos para aquelle

nome , como se pode ver em Barros Decada i.
a
L. 8. c. 4.

De quanto até aqui temos dito se colhe, que basta-

rao as noticias da Costa Oriental da África para dar no-

yóes , ainda que pouco exactas, do Cabo da Boa Esperan-

ca , e para este vir demarcado conjecturalmente ñas Car-

tas daquelles tempos : adiantemos agora em nossa carrei-

ra , e mostremos como a configura93*0 da África podia

tambem vir por nciticias , ou raciocinios fundados ñas via-

jens dos Europeos ao longo da sua Costa Occidental.

Com effeito adiamos que pelos mares da Costa Oc-
cidental , nos últimos tempos anteriores ás nossas empre-

zas, navegárao os Guipuzcoanos e Biscainhos, no Reinado
de Henrique III. de Castella , e descobrírao em o auno
de 1393 as Ilhas Canarias, que parece forao as Fortuna-

tas dos Antigos, e as primeiras que se achárao fóra das

columnas de Hercules \ e que o Biscainho Alonso de Mu-
gica em companhia de Pedro, ou Miguel Andaluz, ou Su-

riano, acabou a sua conquista. (1) Achamos tambem que

os Povos que sahínío do centro da Norwegia, ou Scandi-

navia , e que se estabelecerao na Normandia, e principal-

mente em Dieppa , ou Dieppe (fazendo mais de hum seculo

antes de nos viajens sobre as costas de Hespanha , e ou-

tras maiores que as dos mais Povos marítimos) passárao em
1346 a costear, pelo Mar Atlantic», huma parte do Con-
tinente Occidental da África , até chegarem, na opiniáo de

Huet

,

(O Hénáo n.'.s Aiitigaidadei de Cantabria , e O/aeu na Cantabria

viitd'uata pag. 5 9.
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Huet e de Mnrillo
,

'a fazer estabelecimentos cm Guiñé,
dando nemes Francezes a aleuns de seus hipares. (1)

Se pois éstas havegagoes dos Uieppezes se extendérao

até á Costa de Guiñé, o que nos nao parece improvavel

,

bem haviao de saber quanto naquella altura se retrahe a
Costa Occidental de África; e estas noticias juntas com
as outras de que fallamos precedentemente , deviao fazer

conhecer quasi com evidencia
,
que os dois lados daquclla

Península , aproximando-se na sua direccao cada vez mais
hum do outro , haviao necessariamente vir a encontrar-se,

formando aquelle grande Cabo.

He talvez por estes , ou outros semelhnntes motivos
que Pero da Covilham na carta que escreveo ao Sr. P.ei

I). Joáo II. nao achava impraticavel a circumnavegacao
da África ; assim que entre as informacóes que lhe diri-

gía accrescentava <í que se poderia bem navegar pela sua
s> Costa e mares de Guiñé , vindo demandar a Costa de
» C^ofala , em que elle tambem fóra , ou huma grande II ha
>? a que os Mouros chamaos a liba da Lúa

, que diziáo

" que tinha trezentas legoas de costa , e que de cada hu-
?» ma destas térras se poderia tomar a Costa de Cali-
5> cut. ?> (2)

Mas certamente nao erao necessarias tantas evidencias

aos Geógrafos do xiv. e xv. Seculo : outras maiores luzes

tinhao sem dúvida as do xvi. e xvir. , e a pezar disso
grande parte dos seus Mappas he hypotetica , e mesmo
ideal. A California tem figurado humas vezes de Ilha , ou-

tras

(1) Huet na Historia do Com, e Naveg. Aiurillo Gcogra. pag. i^ 2 Pode
kr-se sobre isto Mr. de Francheville na Histeria da Companhia das In-
dias

, impressa em París em 1738, e na Dissertacao em que falla da
Kavegacáo de Tarscis no Tom. XVII. das Memt.rias da Academio das
Bellas Letras de Berlim do auno de 1761 , e Court de Gibelnu no
Mundo Primitivo Tom. VIII. ate. 5.

(2) Francisco Alvares na Hist. de Preste , e Castanheda. Deve no-
tar-se que Pedro da Covilham nao conhecia outra térra além de Co-
fala , e de ¡Madagascar (liha da Lúa)

;
por isso aconselhando por alli

a pM&agem para a India , mostra que julgava perto o Cabo da Boa
Esperance : o que confirma a nossa opiniáo.
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outras de Península ; e muito tempo se reputou que a Costa
da America terminava pou:o ácima daquella latitude, até

que os descobrim-.ntos do Capitáo Cook a estendérao pelo

menos aos 72 graos ; as ten-as Austraes apparecérao e desap-

parecérao das .Cartas Geográficas; o Estrello de Anian foi

demarcado em diversos lugares, e sempre hipotéticamen-

te atétaos nossos días : em fim he necessario nao ter co-

nhecimento algum da Geografía antiga, para desconhecer

quanto as suas demarcaezóes erao ideaes. (1)

Para remate deste Capitulo fa remos huma reflexao
,
que

nos parece propria para acclarar o que nelle deixamos escrito.

O Infante D. Henrique , perito ñas Sciencias Mathematicas
e Cosmográficas

,
presidindo a huma assembléa de doutos,

juntos em Sagres para promover o progresso destes estudos,

^,^,,1)^ e da sua prática em a navegacao , meditando tudo o que

oí Antigos tinhao escrito a este respeito ; nao era pessoa

^n||É '¿¡'-j-r
se deixasse seduzir sem alguns motivos, e que tentas-

££p$hüma empreza tao despendiosa e arriscada , e isso coin

tanto aflinco , sem ter huma cuasi certeza do seu feliz resul-,P?P w
fk^£§ílP ta«o ; e nada lhe podia dar este conhecimento senáo as ra-

'^í*í,*í* zg ss e autiioridades que deixamos ponderadas , as quaes

faziáo huma especie de tradicao, que nao se adiando es-

crita em os Livros , só poderiao vir ao seu conhecimento

pelos modos que acabamos de indicar.

CA-

(1) Cüosa semelinnte lembmu ja a Joáo Rmaido Conde Caili a

respe.il> das deinarcacóís das ultimas linas do Occeano pa'a as Cos-

tas da America, que indicaváo algumas Cartas e Roteiros que se

frerfo em Véneta nos Secuhs xtv. e xv.: ptmjot I ríe occorreo cv*

ellas se teriáo r'eito , nao por conliecimentos reaes do local , mas sim

sobre as trabeóes dos aníigos Hesperides. (Curtas Amale . Tom. Ií.

Carta 2; pa ;. jo.) Por trazermos á lembranca hum exemplo 011 facta

entibo , que outra cousa foráo senáo traeos conjecturaes algumas das

posicóes de térras , que se achao nos Mappas de Ptolomeo ? nao ten-

do elle (ou quam os ajuntou á sua Obra , ou a emendou) para as

d-ímarcacjes das térras que nunca vio, mais do que meras conjectu-

ra; , ideHas talvez sobre va:_r as e incertas tradicóes ou noticias ; sen-

do este lium dos motivos dos muitos erros que os modernos Cos-

mógrafos Ibes tem notado, e parúculanníiue o nosso Watiicmatico

Peto Nuaes.
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CAPITULO V.

Resoluto de duas Objecpes contra a existencia e ve-

raciclade destes Mappas.

Í^/Evemos ainda occupar-nos de dois reparos principaes

,

que se podem levantar em geral contra a existencia e ve-

racidade dos dois Mappas, que até aqui havemos susten-

tado; isto he dois argumentos, nao já intrínsecos e tira-

dos das qualidades das mesmas demarcaeoes delles , mas
extrínsecos , deduzidos da maneira com que se houve o In-

fante D. Henrique na sua expedicao , como se os nao co-

nhecesse , e do silencio dos nossos Historiadores da India

a este respeito , do que agora fallaremos.

Primeiramente pode dizer-se
,
que o Infante D. Hen-

rique , a cxistirem semelhantes Mappas (e principalmente M ^ ^
o de D. Pedro seu irmao

,
que nao deixaria de lhe^se^i¿^í^í¿|v^

communicado ) tomaría desde que elle appareceo rrmi^|?IB'^^^>tv
actividade no proseguimento do seu proiectojtaM^S^KñéA kardor e actividade no proseguimento do seu projectoj^^bi ,

que até entáo ha vía tido
;

e que isto pcrém foi muitS jp. --3*Wh
revez, porque se observa , rastejando a historia do profrc§¿ "'-.^J

so das viajens que se seguúao, que erao ainda tímidas é v
• ZrĴ

acanhadas as ordens e instmccóes
,
que elle dava dalli em

diante^para a continuacao das expedicoes, e passagem do
Cabo Bojador •, e que ainda depois deste vencido , se gas-

tou cousa de mais de oito annos para se descubrir a Cos-
ta

,
que está entre este Cabo , e o Cabo Branco.

Em verdade houve alguns periodos ou intervallos

,

em que se trabalhou com menos energía no proseguimen-
to daquellas expedicoes ; mas a causa nao foi certamente
a ignorancia daquelles Mappas, nem falta que tivesse o
Infante de noticias, que' o excitassem a maior esforzó;
outros forao os verdadeiros motivos, que assaz constáo de
nossa Historia.

E quanto ao atrazamento que houve em vencer, e

mon-



296 Memorias
tar o Cabo Bojador, a causa principal foi o recelo que os
'mareantes ja tiñMo hérdádó dos passados , sobre os pe-

rigos e diffieuldades
,
que eritáo se consideravao na sua pas-

sagem, que nenhum a ousava commetter
; porque como

este Cabo ,
pelo dizer cem os termos de Joao de Barros

,

j> comeca de incurvar a tetra de mui longe , e ao respecto

?> da Costa
,
que atraz tinháo descuberta , lanc-a , e boja pe-

>j ra aloeste perto de quarenta legoas ( donde deste mui-
3? to bojar lhe chamárao Bojador): era para elles cousa
?» mui nova apartar-se do rumo que levaváo , e seguir

5? outro pera aloeste de tantas legoas. Principalmente por-

» que no rosto do Cabo achavao huma restinga, que Jan-

?> cava pera o mesmo rumo d'aloeste , obra de seis le-

?> goas : onde por razao das agoas
,
que allí correm naquel-

» le espaco, o baixo as move de maneira
,
que parecem

?> saltar e ferver : a vista das quaes era a todos táo teme-

5> rosa
,
que nao ousavao de commetter ; e mais quando

5? viáo o baixo. O qual temor cegava a todos
,
pera nao

» entenderem que afastando-se do Cabo o espaco de seis

5? legoas, que oceupava o baixo
,
podiao passaralem: por-

?> que como eráo costumados as navegacoens, que entao

99 faziáo de Levante a Ponente, levando sempre a Costa na

j? mao por rumo d'agulha : nao sabiao cortar tao largo

,

99 que salvassem o espaco da restinga , sámente com a vista

>» do ferver destas aguas e baixo que achavao , concebía:)

» que o mar d'ali em diante era todo aparcellado. >j (i)

Em consequencia daquelle temor , havia nos prfmeiros

tempos difficuldade em adiar pessoas habéis e anim

para c >rq ne[terem a execucao daquella empreza. a i

?> (diz Barros) tao assentado o temor desta passagem no
?? coradlo de todos

,
por herdarem esta opiniao de seas

3» avós
,
que co¡n mijito trabalho achava o Infante quem

-y nisso.o quizesse servir. »» (2)

Ainda houve outra causa de estorvo, que foi a dos.

ne-

(1 ) Dea i i.'
1

í.iv. i. Cap. II.

(2j DecaJ. 1.
a Liv. I. Cap. 17,
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negocios interiores do Reino , e dos externos das guerras

de África; causa que aponta o mesmo Barros em geraL

95 Todo estava posto (diz elle) na esperanza
,
que Ihe o

>» esprito prometía, se proseguisse naquella empresa: da

95 qual algúas vezes desistia
,
porque os negocios do Rey-

>> no , e as passagens que fez aos lugares de África , o
>> empediam a nao levar o fío deste descobrimento tam
j> continuado, como elle desejava. y> (1)

Do retardamento da navegacáo por causa das pertur-

bares interiores do Reino na menoridade do Senhor Reí

D. Alfonso V. falla em particular Pedro de Maris, a D s-

» te anno (diz elle) que he o de 1434 dcpois de se ha-

>9 ver passado o Cabo Bojador , e já 30 legoas alem del-

>> le, ate o de 1439 nao se fez c usa noavel neste desco-

cí brimento
;
porque o Infante o nao mandava proseguir,

" como dezejava
,
pelas dirFerengas e altcracoes, que no

» Reino entáo havia , sobre a tutoría do Principe D. Af-
j> fonso , como adiante mais largo contarei : mas tanto

'» que os negocios deráo lugar, e no anno do Snr. mil e

j> qua trocemos e quarenta e hum , mandou o Infante hum
» navio , &c. >> (2)

Outra causa bem sabida
,
que desalentou algum tan-

to a actividade de tao uteis expedie/oes , de que falláp os

nossos Historiadores, foi a murmuragao e reprovacáo que

entao se fazia aellas. O Infante teve de combater
, já os

émulos de seu mer -cimento, que davao ou por chimenea,
ou por temeraria aquella empreza;.já os falsos racioci-

nios e tímida prudencia dos nuáos políticos
,
que a haviao

por superior á forca natural do homem , e ao estado des-

te Reino. Elle tinha de vencer aínda mais a imbecilidade

do povo , sempre em extremos , e militas vezes cégo
,
que

desabonava tamanhos esforcos e despezas
,
para levar os

bragos do Reino, e acabarem nos naufragios do mar, ou
Tom. FUI. Pp irem

(1) Dác. 1.
a Liv. I. Cap. II.

(2) Maris Diálogos de Varia Historia Dial. IV. O mesmo notou o
n\oderno Escritor da Vida do Infante , Liv. III. pa'¿. 196 e 197.
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irem occupar paizes barbaros , esteréis e sem proveito ; o
que tudo era capaz de afrouxar no Infante a grandeza e

fortaleza de seu peito animoso , e de o fazer parar por

algum tempo ñas suas tentativas.

Sobre isto pode kr-se Joáo de Barros : nos só pore-

mos aqui huma parte do que elle escreveo
,
que basté pa-

ra confirmar o que temos dito, a Com o descobrimento

3> (diz elle) destas duas Ilhas (Porto Santo, e Madeira)
5> comecou o Infante a se esforqar mais em seu principal

jj intento, que era descobrir a térra de Guiñé, por aver já

j> doze annos que trabalhava nisso contra parecer de mui-

5? tos; sem achar algum sinal pera satisfaccao daquelles,

55 que aviao este negocio por cousa sem fructo , e muí pe-

j? rigoso a todolos
,
que andaváo nesta carreira. >> (1)

Deixamos de trazer em considerado as difficuldades

das immensas despezas
,
que era nccessario fazer em seníe-

lhantes expedic.6es
,
para que nem stmpre haveriáo promptos

meios e recursos: a estreiu za de huma Arte nascente
,
qual

entao era a de navegar , curta e acanhada nos seus pri-

meiros progressos , como o fórab todas as Artes ; e dcs-

provida ainda de grandes soccorros para as suas operacoes ,

e manobras: os temporaes
,
que com forca de ventos con-

trarios saltavao com os mareantes , e de mares táo gros-

sos e alevnntados, que quasi lhes comiáo os navios, ain-

da entao pequeños , ou os arredavao da Costa , ou os fa-

ziáo retroceder e voltar : tudo isto bem claro está
,
que

nao podia dcixar de retardar os passos daquella nayegacao.

íí Estas pois e outras razoes " dillo-hemos em sóirrma

com- as palavras de Maris « que o medo e carrancas de

„ empresa tao nova imprimia nos coracóes dos hemens,

3 , e as dilacócs e imposs.ibilidades, que doze annos havia
,

„ cada dia sobrevinhao , traziao o Infante etn.notavel des-

eo n-

(1) Dec. I
a Liv. 1. Cap IV. no princip. Deve ler-se iodo este Ca-

pitulo , em que ven largamente o conceito , e anezoado
,
que faxiáo

os qae murmuraváp do proj«cto do Infante. Sobre o que iarabem <e

póJe \¿t dos mq4ieinos Candidp Lusitano na Vida do lujante D,. Sen-

ritjuc , Liv. II. pag. 1 S 3 £kc.
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„ confianca de si. Todas estas difficuldades (continúa elle)

,, mostráráo a magestade deste descobrimenro
,
permíttindo

„ Déos que tambem passasse pela Lei
,
que ordinariamen-

„ te guarda ñas grandes coisas; dando-lhe principios muí

„ trabalhosos, e de grande aumiracao. E parece ser isto

„ tanto assim
,
que nem a authoridade . . . (dos antigos)

,, peal todas as raais informacóes, que o Infante tomava

,. em África , e as conjecturas e considera.: oes raathema-

„ tica? em que totalmente se oceupava , Ihe derao tanta

„ ousadia e confianza
,
que podesse passar por tantos in-

„ convenientes e resistencias, como sempre de novo acha-

,, vi. »j (1) Nos mesmos pensamentos estava Joao dé Bar-

ros , a quem seguio Maris
,
quando sobre tamanha era-

preza lancou esta sentenca : «E assi permittio (rQeos) que

„ este descobrimento
,
pela magestade delle

,
passasse pela

,, Lei que tem as grandes cousas ; as quaes
,
quando se

,, quereos mostrar a nos, tem huns principios trabalhosos

,

„ e casos nao pensados. >> (2)

Eis-aqui pois as causas verdadeiras do atrazamento

ñas expedic_óes do Infante
,
que nao podía fácilmente re-

mover sem embargo da sua actividade , e das ideas eco-
nhecimentos que elle tinha das Costas de África, e da
possibilidade da sua circumnavegacao ; ou pela licáo dos

antigos Gregos e Romanos , ou pela demarcado do Map-
pa do Infante seu irmao , e talvez do de Alcoba ;a ; ou
por outras mais noticias que houve de diversas partes.

Resta a outra duvida , que tambem pode fazer pezo
contra a existencia ou veracidade d estes Mappas

,
qual he,

a que se tira do silencio dos nossos dois grandes Histo-

riadores Joao de Barros, e Damiao de Goes , e de outros,

que parece que nao deixariao de ter noticia de documen-
tos tao notaveis , e de fazer memoria delles. Com tudo a
este silencio oppómos o que já temos notado, isto he, a
a^ser.áo expressa dos que vírao , ou falláráo do de Alco-

Pp ii ba-

(0 Dial. IV. Cap. IV.

(2) Dec 1.
a Liv. I. Cap. II.
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bac,a ; e huma tradicáo anriga que corría , recolhida por

Galvao , e por outros dignos de igual crédito, que depu-

nhao do que foi do Infante I). Pedro.

E quanto ao primeiro, he necessarjo trazer á memo-
ria a regra geral da Critica

,
que quando hum ou outro

dos coetáneos deixou de fallar de hum facto, que outros

referírao
, nem por isso se ha de entender logo

,
que o ne-

gou
;
porque podia deixar de o contar ou por descuido

,

ou por malicia, ou por ignorancia: donde o argumento,

tirado do silencio de Barros e de Goes (coevos do facto

da existencia daquelle IVLppa em 1528) he simplesmente

negativo , e nao conclue necessariamente contra a attesta-

cao positiva e conforme de outros tambem coevos, como
íoráo o Infante D. Fernando, Francisco de Sousa , Anto-

nio Galvao , e Gaspar Fructuoso. Quanto ao Mappa do
Infante D. Pedro, nao sendo Barros, nem Goes, nem ne-

nhum outro dos que se poderiao allegar, coevos ao Infan-

te, mas hum Seculo mais modernos do que elle, menos
pode valer o seu silencio contra a expressa narraeño tra-

dicional dos outros seus contemporáneos , como sao es

mesmos ácima referidos Galvao , e Fructuoso.

Se isto nao basta
¿
porque nao diremos que a noti-

cia do Mappa do Infante se escondéo á diligencia de Bar-

ros , e de Damiáo de Goes? Nao forao nossos parsados
,

antes delles , tao curiosos de escrever as cousas de nessas

Artes, que lhes deixassem clarezas de tudo o que fizetao,

para ser conhecido dos vindouros : podia estar esquecida

esta noticia nos dias daquelles Escritores, como já entao

estavao outras umitas , que pertenciao r.os mesmos desco-

brimentos do Infante D. Henrique. ¿Sabemos nos hoje de

Barros , ou de Goes , ou de algum outro daquelles tem-

pos todos os meios , de que o Infante se st rvio ; todos os

instrumentos que inventou , ou aperfeicoou ; todas as ope-

racóes que elle fez ;
¡
Quao escassas s5o as noticias, que

nos deixárao dos progressos das Artes do mar! ¡E quao

muirás as que se perdérao com seus escritos, por que po-

deramos saber hoje muitas cousas !

E
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E por fallar particularmente de Barios ¿ soube elle

per ventura , 011 fallen do roteirc
,
que de seus descubri-

mientos havia feito, 011 mandado fazer o mesrco Infante

D. Ren'rique, de que vio copia Fr. Luiz de Sonsa na Cida-

de de Valencia de Aragáo ? 11) 011 aínda da Relajo, que

delles escreveo Francisco Alcafcrado
,
contemporáneo e

Escudeifo do mesmo Principe ? (2) cu da Carta marítima

do Malhorquino Gabriel de Valseca , feita em 1439 , era

que mui particularmente demarecu os descubrimientos do
Infante até 1438 ,

que dizem comprara depois Americo
Vespucio Florentino? (3) ¿ Fallou elle do Mappa ou Pla-

nisferio de Fr. Paulo, encommendado por nossa Corte, e

a ella remettido , de que ácima fr/emes memoria ?

Aínda de cousas mai? modernas do que aquellas,

pertencentes a nossos descobrimentos, vemos que elle nao

fez mencao alguma em suas Decadas : assim
,
que tratando

na i.
a no Liv. III. Cap. V. da enviatura e despacho de

Pero da Covilha
,
para ir por térra descobrir os Reinos

do Preste , nada disse do notavel Mappa-mundo
,
que lhe

dco o Sr. Rei D. Joao II. perante o Sr. D. Manoel, en-

tao Duque de Béja ; Mappa
,
que foi feito em casa do Se-

cretario de Estado Pero de Alcac.ova , debaixo dos olhos

do famoso Licenciado Calc^dilha , depois Bispo de Viseo,
e dos Doutores Mestres Rodrigo , e Moyses , do que nao
saberiamos hoje , se Casta nheda , e mais individualmente

Francisco Alvares na Obra da Informa cao das Térras do
Preste, o nao lan^assem em escriptura para memoria.

¿Quantas outras noticias com eífeito nao fakáráp a

este grande Escritor de nossas Conquistas? Elle ñusno o
lamenta logo em o Cap. I. da sua 1. a Decada , e aínda
em outra parte; porque chegando á narracao des descobri-

mentos das Uhas, assevéra formalmente tí que nao trata

„ em

(i) Histor. He S. Domingos, P. I. Liv. VI. Cap. 15.

(2) Disto faz memoria D. Francisco Manoel na Fpanafora Amo-
rosa.

(O Falla disto Antonio Raymundo Pascal na Obra do Desccbri-
mentó de J'Aguya Náutica pag. 87.
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„ em particular das Ilhas de S. Tho;*né, de Anno-bom , €

3 , do PrinsepSj e de outros resgates de Ilhas, por nao ter

5 , noticia
,
qnando , e per que Capitáes forao descuber-

3, tas. »> (i) A isto pode accrescentar-se o que diz o Li-

cenciado Minoel Correa nos Commentarios a Camoes
Cant. V. Est. 12.: << Quanto ao tempo, em que esta I!ha

„ (de S. Thomé) se descobrisse , e quem fosse o author

„ deste descobrimento ; nao ha certeza, como tambem a

„ nao ha de outras militas coisas que acontecéráo no tem-

,3
po del Rey D. Affonso o Quinto , ou por falta e ne-

3)
gligencia dos Chronistas daquelle tempo , ou por se per-

., derem e consumirem os papéis e memorias daquella ida-

3, de; fazendo o tempo nella sen" offlcio , como em outras

,, costuma. >> A respeito da Ilha Terceira já Cordeiro se

queixava que se nao sabia por quem , nem quando fora

descuberta : e das libas de Cabo Verde, dizia elle em ge-

ral que poueo se sabia
,
pelo pouco que deüas diziao os

Chronistas Barros, e Goes. (2)

ahe agora a proposito laucar aqui outra razao
,
por

,3^^^|5^Mi^B.jrros , ainda quando tivesse informado dos dois Map-
'3^ífe,?H 4^r s Geográficos , deixaria de fallar deiles no curso das suas

%P¿^l^Mllí*^zdas ; e he que por ventura re-ervaria esta materia pa-

^/^^^tíra a Obra singular da Geografía Universal de todo o des-
™*%iM

*s
"'

coberto , em que trarava do que pertencia á navegado, e

muí largamente do Astrolabio, como elle diz na Dec. I.

Liv. I. Cap. I. , e no Liv. IV. Cap. II. He de crer que

nesta obra , a que tantas vezes se remette , e que com gran-

de fjlta e qu.'bra de nossa Historia se perdeo , teriao lu-

gar estas noticias, com que bem e devidamente podía for-

necer e ornar o seu Tratado ; ou já tambem na outra in-

ti-

(0 Bec. I Liv. ni. fo!. n. >•

(2) Htst. Insul. Liv. VI. pag-, 241 , e Liv II. pa;*. 57. O moder-

no fisciitor ría V1.L1 do Infante, Candido Lusitano
, ( ou o Padre

Fnnci-co José Frpire , da ¡Ilustre Cofegregaca • do Ofatorío ) notou

a nes ih últa de noticias para tillar dos descobri méritos das llhas
,

lameatando as poucas que se salváráo daque lies tenipos , niais ami-

gos de obrar que de esertver.



DE LlTTERATUBA PoRTUGUEZA. 3O3

titulada África ,
que era a segunda parte de teda a Obra

da Conquista , de que fez m.eiKao no mesir.o Cap. I. e II.

em que tinha tan bem lugar esta materia.

Quanto ao siíéi ció de Damiao de Gees, além de que

podia ignorar a particularidade destes Mappas , nao admi-

ra
,
que aínda quando fosse sabedor, deixásse de fazer me-

moria delles
;
póis que nem na Chronica do Sr. Rei D. Ma-

Uoel, nem na vida do Senhor D. Joab II. sendo Principe,

tratou em particular e de proñssao das circunstancias dos

descobrimentos deste Reino
,
posto que delles escrevesse em

geral
,
para allí terem necessario assemo as singulares e

miudas noticias destes Mappas; e menos ainda o tinhao

na outra Obra da Descripcao de Lisboa , aonde falla da

.Navegado da India
,
pois que nclla se nao propoz tratar

deste assumpto, mas só tocar levemente, e de passagem

al rumas cousas, como elle diz no seu mesmo titulo: J^\^i^J.^^
qua ohiter tractantur nonnulla de Indica N^vígati^e^lh^^^^^

Pelo que perrence a outros Historiadores de ^s^'¿v^lMt^jl
cousa? da India

,
nenhum dos antigos que boje ex^f^tósl^8^ptf]^

escrevéo de profissao e de proposito das origens e^rjic^ífg?^^;^/''

gressos dos primeiros descebrimertos , cu des me ios ^^X'^H^}-'''''

que o Infante se ajudou para enes: huns tratarao de tactos *
Vsí

e acontecimientos posteriores , outros escreverao em rezu-

mo , assomando as cousas tao sómente capitaes : alguns

so narráráo viagens particulares , ou certcs periodos da His-

toria Indiatica , ou dos Governos ; e em semelhantes obras

nenhum cabimento tinhao taes noticias , ou nao vinhao a

seu proposito; sendo curra regra fundamental de Critica ,

que o silencio de alguns Escriptores só cntao pone ser pro-

va ou indicio da falsidade de hum facto
,
quando elles ti-

nhao oceasiao e lugar proprio para fallarem neces?;ariamen-

te delle , e nao fallarlo; o que se nao poderá fácilmente

apontar ou marcar em nenhum delles.

Cuidamos ter satisfeito quanto em nos esta' ás dúvi-

das ou reparos, que se possao excitar sobre a pcssibiljdade

e verosímilha rica das demarcares do Cabo da Pea Espe-
ranca nos dois Mappas do Infante D. Pedro, e de Car-

io-
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torio de Alcobaca

,
para se removerem as suspe'tas de fal-

sidade que a respeito deiles possa ha ver. Se nao fomos os

primeiros
,
que descobrimos pelo raciocinio e conjectura a

passagem marítima á roda d'Africa , nem com isso a nos-

sa gloria rica defraudada
,
pois fomos os primeiros entre

os Europeos
,
que emprehendemos e conseguimos verifícalla

pelas immensas solidoes do Océano. Fomos es primeiros

que abrimos desde o ultimo Occaso hum novo caminho pa-

ra a India , e chegámos ás partes mais remotas do Orien-

te , e confins do antigo mundo. Sendo o nosso triunfo do
mar (ainda independente do original descobrimento do Ca-
bo da Boa Esperanga) muito maior, e mais maravilhoso

que o de todos os que até entao se tinháo aventurado ás

navegagoes da Costa de África : donde verdaderamente

podemos dizer com Camóes (1) que a nosa gente foi a

única que entre todas as nac,Óes Europeas se abalanjou

Por vías nunca usadas , nao teniendo

D' Áfrico , e Noto a forca

A ver os bercos onde nasce o dia. (2)

EN-

(1) Can, LusiaJ Cant. I. Est. 27.

(2) Devenios confessar com a timo agradecida, que o Sr. Sebastiao

Francisco Alendo Trígono, Vicesecretario di Academia Real das

Scieneias , Varáo maior que tod >s os nossos elogios , benignamente

se encarreeou a nossos ro;; >% , de corri^ir , addicionar , e reformar es-

ta nossa Memoria, e.n algumas de suas partes, pela grande sabedo-

ria que te:n nestas materias com o que ella muito se melhorou , e

se fez mais digna de apparecer ao Público.
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Sobre os Descobrimentos , e Commercio dos Portuguezes

em as Térras Setentrionaes da America, (i)

Por Sebastiao Francisco de Mendo Trigozo.

jTLM quanto os Portuguezes, no Reinado do Sr. Reí D.

Manoel, affrontaváo as tormentas do Cabo da Boa Espe-

ranza ; reconheciáo , e peía primeira vez circum-navegavao

toda a Costa d' África , e se empega vao no grande golfo

da India; espalhando pelo Mundo, com a gloria dos seus

descobrimentos navaes, a noticia do novo caminho que ti-

nháo aberto para o Oriente ; em quanto , desde o Tejo
até ao Indo, quasi todos os Povos se tinháo feito tributa-

rios da Coroa Portugueza , e as outras Nacoes Europeas

erao obrigadas a vir ao porto de Lisbca prover-se das nos-

sas especiarlas , e applaudir com inveja os nossos triun-

fos : outros navegadores tambem Portuguezes, nao conten-

tes com seguir os vestigios de seus contemporáneos , in-

tentarlo huma empresa igualmente nova e atrevida ; a qual

talvez por nao ter tido hum éxito tao feliz como a pri-

meira , mcreceo pouco a attencao dos antigos , e foi de-

pois deixada em esquecimento pelos modernos
,
que quize-

rao attribuir ás suas NagÓes descobrimentos ,
que propria-

mente nos pertencem : objecto que em parte conseguírao

fácilmente
,

por ter havido pouco quem revendique estes

trofeos de nossos Maiores.

E na verdade , se alguns Escritores tem forcejado por

desaoossar-nos da originalidade daquelles descobrimentos,

Tóm. VIII. Qa a

(i) Este Ensaio foi iido na Sessao pública da Academia do anuo
de iái$ , e por isso nao se 1 he dco a extensáo, que o asiurnpto pa-

recía talvez e:-.igir. Este inconveniente ficou de al¿uma maneira sup-

prido pelas notas > que depois se lhe ajuntáiáo.
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a favor da qual temos o voto unánime de authoridades

coevas, (i) e que pelo espado de trezent s annos se at-

tribuíráo quasi constantemente aos Ponuguezes ¿o que suc-

cederá quando as provas e documentos era n sso abono
sao em pequeño numero, e pouco conhecida<í : Keste ca co
hum silencio , mais fatal que as dúvidas da critica , será

o fructo dos nossos trabalhcs ; e este destino
,
por certo

nao merecido, estava reservado aos no sos Corterreaes
,
que

corriao os mares do Norte, quasi ao mesmo tempo que
Vasco da Gama navegava pelos do Sul , e buscavao huma
passagem ás Indias pelo Polo Ártico

,
quando realmente

se effeituava outra pelo Cabo da Boa Esperanza.

Tal era o grande fim a que se, propunháo estes na-

vegadores , n' huma época em que as térras Setentrionaes

da x^merica erao quasi absolutamente desconhecidas aos

Europeos : verdade he que , se dermos crédito a alguns

Authores
,
ja pelos annos de 827 ou talvez antes, se acha-

va povoada de Christaos parte da Groenlandia (2; : con-

tao

(O Este testemunho tíos contemporáneos lie a prova mais irrefra-

•avel da originalidade da nossa navcgaqáo á roda da África. Eir.hora

os antigós tivessem reconhecido huma maíor ou menor por^ao da sua

Costa Oriental e Occidental , nao ha hum só documento auchenti-

co por onde conste claramente que dobrassem o Cabo da Boa Espe-
ranza , nem mesmo que conhecessem exactamente a sua posicáo.

Tem-se com tudo pertendido extender as antigás viagens rnaritimas

a latitudes onde pro\ avelmente nao chegárao , aproveitando para isso

os termos ambiguos em que alguns Periplos estáo escritos ; mas r.s-

sím mesmo he impossivel extendellas tanto , que qheguem áquelte

Promontorio. Nesta falta de es. ritos, recorreo se a Mappas antigos,

modernamente descobeitos , e tomáráo-se traeos conjccturacs e infor-

mes
,

por desenhos exactamente determinados , em que appaieciáo o
Cabo da Púa Esperanca , e Estreito de Magalháei , &C , muito an-

tes de ninguem os ter observado. O nosso erudito Socio o Sr. An-
tonio Ribeiro dos Santos acaba de refutar por hum modo victorioso

os argumentos em que estes suppostos criticos se tem fundado.

(*) Huma antiga Chronica Groenlandesa , escrita em versos Dina-

marquezes pelo Pastor Claudio Christophersen , ou I.iscander , da o
descobrimento da Groenlandia em 770 : além disso , existe hum Ere-

ve de Gregorio IV. , dirigido a Ariscarlo ¿ Arcebispo de Ramburgo,
c seu Legado para as Nacóes Setentrionaes > e Meridionaes ; em o
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tío elles que hum certo de Torwal Senhor Nonvegiano,

tendo-se acolhido ú Islandia por causa de hum crime que

commetéra na sua Patria , deixára hum filho chamado Eri-

co, o qual navegando por aquelles mares, avistou o Cabo
de Heriolf , reconheceo a Costa do Sudoeste, e invernou

em huma Ilha junto á Abra a que póz o nome de Heric-

sund : o anno seguinte foi ainda empregado em descobrir

maior porcao de terreno
,
que achou todo deshabitado ; e

ten-do no terceiro voltado outra vez a Islandia , tal foi a

descrip$áo que fez da nova térra
,
que attrahio a si hu-

ma grande quantidade de povoadores
,
que para lá partíráo

em vinte e cinco embarcares. (1)

O antigo Author da Chronica de Islandia , Snorro

Smrlesson
,
que escrevia emnij, referió estes successos (2)

;

e Thorlacio Tor&eus , Historiógrafo da Dinamarca , nao

sómente o segué, mas traz a serie chronologica de dezase-

te Bispos , o ultimo dos quaes foi sagrado em 1408 , sem

que com tudo haja provas de que elle tivesse seguido o

seu destino, (3) pois parece indubiravel segundo Eggede,

que em 1406 he que acabárao as noticias daquella Colonia.

Desde este tempo nao se ouvia mais fallar na Groen-

landia ; os gellos tinhao submergido o lado Oriental da

Costa , onde ainda hoje se descobrem maiores ruinas , e

que parece seria o mais povoado
,
pela razao de ser o mais

próximo á Metropole : além disso os Povos barbaros , vin-

Qcj ii dos

qual se riomea Gronlandon entre as primeiras : como porém aquelle

nome signifique Terra verde , e conste (.,ue foi posto a Puizes diver-

sos da actual Groenlandia ,
pode entrar em dúvida qual era propia-

mente aquelle , a que o Papa se refere.

(0 Veja-se entre outros David Cranz Historia da Groenlandia Nu*
remberg 1782 Sessao 4. , e a Descripcfio e Histeria natural da Groenlan-

dia por Eggede Cap. 2.

(2) Este Chronista , a quem segué Arngim Joñas , e Torfaus ,
póe

estes descohrimentos no anno rie 9S2.

(0 Torfoeus lias Aniigtüdadcs lt\anúica$ , diz que ainda em 1555 o

Eispn sufra-aneo de Rosch'ld «e intitulava Bispo Ha Groenlandia ;

njas nem por isto se deve pensar , que ella nesse tempo continuas-

se a s-i aínda coíihecjda. V ti a se La Peñere Relajo da Groenlan-

dia , impressa Jnas Vi^gcns ao Norte.
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dos do interior, tinháo destruido aquellas habitares, c

os seus moradores; e isto por tal joite ( cousa ene pare-

cerá incrivel) que os mesmos Cinamarcuezes ficárao tiro

ignorantes a respeito dacuelle estabelecimento, como o res-

to da Europa.

Era já passado Juim Seculo depois que as térras Se-

tentrionaes tinhao esquecido, quando os dois Veneziancs
Nicolao, e Antonio Zeno, abordárao novamente a ellas:

he porém rao informe a reía cao desta Viagem
,
que nem

se pode fazer conceito dos paizes que reconhecérao , nem
da veracidade do que nella se refere (i): o que porém he
certo , he que o fructo de todos estes estabelecimentos e

tentativas foi perfeitamente nullo , clugando-se a perder té

a memoria do que se havia trabalhado. Nunca se suspei-

tou neste tempo que a Groenlandia flzesse parte do Con-
tinente da America; nao se descobrio

,
que se saiba , ou-

tro nenhum territorio , senao aquelle na sua Costa Seten-

ti'ional , e Meridional ; e nunca veio á lembranc-a que se

podesse effeituar huma passagem ás Indias por aquelle la-

do: o atrazamento da Náutica , e da Cosmografía nao per-

mittia ainda formar grandes projectos marítimos: o acaso

conduzio os primeiros descubridores , e o desejo de viver em
hum terreno mais productivo atrahio os primeiros colo-

nos ; nada mais se tentou, nem mesmo se imaginou que
era possivel tentar : esta gloria estava reservada á Nacao

Por-

(0 A primeira Relaciío desta Viagem foi escrita dois Seculos de-

pois , por hum certn Nicolao ,
párente dos Zenos , e impressa em Ve-

neza em 1558 : o st u titulo he Ralazíone Helio tcoprlmente dtll' í le

Frislanda , Isl.wda , Engrovelland , Estatuando , et Icario
, futió per da¿

"Fratelli "Leni. Coota o Author, que Antonio Zeno compozera a His-

toria das suas naveragóes , a qual tendo-se conservado por nuiitos

annos na sua familia» fó r a depois largada ao fogo pelo d>to Nicolao,

sendo ainda enanca ; e por isso só de alguns papéis avulsos , e da

tradicao cue se comervava , lie que podera tirar aquellas Memorias.
Tiraboschi Sirria dello L'ttteratura Italiana Tom. V. I.iv. 1. Cap. S-

crit/ca esta Relagáo , talvez com mais acrimoria do que ella merece t

huma vez cue demos crédito ao que deixámos dito sobre o primei-

ro descobrimsnto , e povoagao da Islandia , e Groenlandia.
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Portugueza , guiada pelos Corterrcaes , e amecijJadarr.ente

instruida pelas luzes da Escola ce Sagres.

O primeiro navegador deste nome que flgurou na sce-

na foi Joao Vaz Corterreal , Fidalgo da Cafa do Sr. In-

fante D.Fernando, e seu Porteiro mor; o qual accerrpa-

njiádo de Alvaro Martins Homem (segundo testefica o Pa-

dre Cordeiro na sua Htst. Insulana ) navegeu os mares

do Norte per ordem do Sr. Rei D. AfTbnso V. , e desco-

brio a térra do Bacal háo. Nao refere o citado Author o an-

uo deste accontecimento ; conta porém que os deis ccirpa-

nheiros , na sua volta da Terra noza, abordárao á Ilha

Terceira , e adiando vaga a sua Capitania pela inorte de

Jacome de Bruges , se recolhérao ao Reino , e a pedírao

á Infanta Dona Brites, viuva do Infante D. Fernando, e

tutora de seu filho o Duque I). Diogo. Attendco esta Se-

nhora aquella súpplica , e querendo recompensar os servi-

dos destes dois Capitales , manden repartir o terreno, dan-

do a cada hum o governo da sua metade: a Carta desta

mcrcé feita a Joao Vaz, he datada da Cidade de Evora
aos 2 de Abril de 1464; e por isso se pode inferir que
o anno deste descobrimento foi quando muito o antece-

dente de 1463. (1)

Sem embargo desta antiguidade, nao adiamos docu-
mento por onde nos conste

,
que se désse mais passo al-

gum a este respeito até ao fim do Seculo xv. Parece que
os trábalhos daquelles mares estavao reservados para a fa-

n-i
!

'a dos Corterrcaes, e nao sabemos que nem no nosso
Fr:Í7

, nem nos éstrang iros houvesse alguem que tornasse

a nayegallos, aré Gaspar Corterreal , filho do sebredito Joao
Vaz, que se abalancou a huma empreza ainda mais ar-

dua.

(1) Cumpre notar o anachronismo de Herrera Decada I. Liv. 1.

Cr.p. }. quando refere, que íumi dos motivos porque Colom se per-
suadía da existencia de novas tenas , era a viajero dos dois Cor-
teueaes. Como Colomb fez a rúa primeira expedicao em 1492, he
claro, que as ideas que podia ter a respeito da Terra nova , só podiaQ
ser tiradas deste primeiro. descobrimento de Joáo Vaz Corterreal,
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dua
,
qual era além de reconhecer de novo aquellas Cos-

tas, e descobrir por ellas huma passagem á India.

Dcvsmos porém confessar
,
que quasi pelos mesmos

tempos appareceo outro navegador Genovez de origem
,

que téndo
v
segundo affirmao ) as mesmas ideas, foi con

tuio mais tardo em as por por obra. Era sejn nome Se-

bastiao Cabotto
; já seu pai , em cuja cornpanhia viera para

Inglaterra, se tinha offerecido a HenriqueVII. para ir ao
descobrimento dos mares do Norte, e tinha obtido esta li-

cencia , como consta das suas Cartas Patentes datadas de

1496 (l}i a morte porém o impedio de levar adiante es-

te projecto. Ficando só Sebastiao Cabotto , e herdando com
o sangue aquelles mesmos desejos , contra tou com alguns

Negociantes Inglezes para o ajudarem na empreza
,
que em

o* a, íim chegou a erFeituar-se , sem que se saiba exactamente o

^tf^'J^^f&mpo , nem as particularidades que Ine acontecerao
, por

.í^^^l^b «aver Escritores coevos que no-las transmittissem.

íw^S>3Pedro Martyr d'Anghirra
, (2) que estava em Hespa-

lb^#í|l *.quando Cabotto allí foi ter depois da morte de Hen-
u<rVII. , e que o conheceo e tratou , nao marca a época

esta sua primeüa viagem
, (3) porém R a musió reíerin-

do huma conversacao
,
que tinha tido com hum Gemil-

homem Mantua no
,
que conhecéra Cabotto em Sevilha,

diz (4) que el ha fóra emprehendida em o verao de 1496

;

e eis-aqui o testemunho mais antigo e authentico em que se

fun-

(1) Hakljyc transcreve este Diploma na parte j. da sua Collec-

gáo : pode se tauabem ver em os Actos Públicos de Rymer , vol. 12.

pa;'. 595-

(2) Veja se este passo de Pedro Martyr em o terceiro voiume da

Colleccáo de Ramusio , ou no Novas Orbis de Grineo.

O) ü [ in P ¡TTleíra vu^ein , porque sobre esta he ene os Escrito»

res diversifica » , chegando alguns , coino ns Redactores da Historia

Goal da< Viaeens ( Fórti. XLV. pag. 278 ) a duvidar della , e a fi-

xar Ihe a époc.i ^e 1516. A segunda viagem de Caborto foi feita por

orlen de Canos V*. em 1 5 26 a finí de descobrir melhor o Paraguay.

Vi le Herrera ¡becada III. pag. j,2.

£ }) K.in.iiio r >:n. I. Discorso sopra varii viaggi per le ¡juali son»

itaii ¿jujjíie ji u a teiiipi nosiri le ipetierle t Scc.
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fundáo os Authores que assim o cscrcvéráo. Porém ¿ corro

he provavelj que tendo-se expedido as Carras Patentes na-

quelle armo; devendo-se seguir a éfas , e rao fazerem-se

anrecipada mente, os preparativos para huma viagem que

podia ser muito extensa, em que hiáo varias embarcacces,

e em que interessavao diversos Negociantes, se aprontasse

tudo com üo extraordinaria brevidade ? ¿
Que delonga nao

devia causar a docnca e morte de Joao Cabotto
,
princi-

pal movel daquella expedic,ao , e os novos ajustes em que

foi obrigado a entrar seu fiího ? Por certo parecerá incri-

vel, que" tudo se arránjasse dentro de dois ou de tres mezes.

Se porém estas razoes nao mostráo convincentemente,

que a navegaeno de Cabotto he posterior á de Gaspar

Corterreal , tornar-se-ha isto indubitavel quando se re-

flectir
,
que sendo o testemunho de Ramusio o único, ou

para melhor dizer ornáis authentico
,
pelo qual se lhe fixa

aquelle armo; he este mesmo Ramusio o que nos assegu-

ra (como logo veremos) nao já pelo que ouvio , mas PelQ^»j^f5|,¿

por por obra a grande idea de abrir hum caminho^p^
a India, a travéz dos gelos do Polo Ártico. 8J ^^^^P^JyS

Os tres principaes Historiadores Portuguezes
, qué? ^^^Mi^^L0

lao destá expedicao, Galvao, (i) Goes, (2) e Osorio ^f^^W^
fazem o Capitáo della muito da privanza do Sr. Rei D.

Manoel
, já desde o tempo em que era Duque de Béja.

Criado pois na casa daquelle grande Principe
,
plenamen-

te instruido das suas ideas e vastos conliecimentos , muni-

do das instruc^oes que seu pai lhe podia communicar me-
lhor do que ninguem , até a altura da Terra nova , dota-

do de hum animo capaz de superar as difficuldades e tra-

balhos, foi-lhe fácil alcanzar para a sua empreza huma
licencia

,
que se fez tanto mais graciosa

,
que o mesmo

Monarca quiz tomar parte nella , concorrendo com mili-

tas das despezas necessarias. Em
(¡) Antáo Galváo , Tratado des Descobrimentos antlpos e modernas,

(2) Damiao de Goes , Chronlca de ElRe l D. Ala oel Parte 1. Cap. ¡ _•

0) Jeronymo Osorio De rebus Emanudls Liv. 2.
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Em a primavera do a ano de 15*03 de?aferraráo do

porto de Lisboa as duas embarcacóes , -cjue para isto se ti-

nhao apparelhado, pois ainda que Gaivao affirme que par-

tíráo da Ilha Terceira
,
parece que isto se nao deve enten-

der senao pela demora, que ali tiveráo em quanto refres-

cavao , tomaváo alguma gente , e Gaspar Corterreal dizia

o ultimo adeos á sua familia
,
parte da qual se achava es-

tabelecida naquella Ilha ; daqui seguindo huma derrota
,

em parte huma só vez trühada, em parte totalmente nova

para os navegadores Portuguezes , abordáráo a huma Cos-

ta situada para o Norte , a que pozeráo o nome de Terra
verde. O mesmoGalvao marca (aínda que com pouca exacti-

dao) a posiclo della em 5*0 graos , e os outros dois
,

prin-

cipalmente Goes , descrevem as qualidades do Paiz , e al-

guns usos dos seus habitadores.

Deixemos porém estas authcridades
,
que além de di-

minutas
,
podem por nacionaes s^r talvez argüidas de nar-

cialidade ; e comprovemos a precedencia da Na vega, ao

Portugueza naquelles mares, e o decidido intento com que

foi eífeituada
,
por meio de outras , recorrendo para maior

evidencia , entre os Estrangeiros , áquelles a quem parece

qué mellior competirla esta gloria : já se conhece que fal-

lo dos Venezianos.

Esta República , dada por sua natureza e posicáo ao

tranco mercantil , e que em consequencia disto sempre bus-

cou relacoes em os Paizes de Commercio , nao podia dei-

xar de ter em Portugal
,
que neste tempo era o Emporio

delle
,
pessoas capazes de a instruir miuda e exactamente

de quanto se passava : nao he pois de admirar que ali se

soubesse tanto das nossas cousas , e que os Escritores Ve-

nezianos publicassem tantos documentos que nos dizem res-

peito. Ora em a primeira Colleccao de Viagens
,
que se

conheceo na Europa , dada em Vicerza por Francaznno

Montaboldo em 1507, (1) apparece huma Carta de Pe-

dro

(1) Esta Cuiec^ío he da ptirneiia luüdu.ie : tem por titulo M lin-

de itjj> e vatii tfovaatfnte ritruva i ¿i ¿Ibérico Vcspinio Florentino. Em
o antis se'uintí Je ijoó (ai traducida eoi Latiin por Madrignano com
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dro Pascoal , Embaixador da República na nossa Corte,

a seus iru aos em Italia , com a data de 29 de Outubro de

15:01 , na qual se refere a navegagao de Corterreal , segun-

do as informacóes que elle mesmo déra depois da sua vol-

ta. Sabe-se por este tesremunho
,

que tendo empregado
quasi hum anno na dita viajem , descobríra hurn Conti-

nente entre o Oeste e Noroeste , aré entáo desconheeido

ao resto do Mundo; que correrá a sua costa Oriental na

extensao de 800 milhas; que, segundo conjecturas , esta

ierra ficava próxima a huma R^giao , a que n' outro tem-

po tinháo abordado os Venezianos
,
quasi em o Polo Se-

tentrional ; e que nao podéra levar mais adiañte as suas

tentativas
,
por causa dos grandes montes de gelo que

obstruiao o mar , e das neves que calmo do Ceo. Conta
mais

,
que Corterreal trouxera em os seus navios cincoenta

e sete indígenas
;
gaba muito a térra pelas madeiras que

produz
,
por serem as suas Costas extremamente piscosas

,

eos homens que a habitao proprios, pela sua Índole e ro-

bustez
,
para todo o genero de trabalhos. (1)

Tom. FUL Rr Ajun-

o titulo de Itcncrarium Portugalensium e Lasitaaia in Indiam , \et indi

in Oceidentem , et demutn in Aquilonem : forma hum pequeño volume
in fol. Sobre estas obras podem ver-se Ttrabósehi , Tom. VII. P. i.

pag. 238 , e Canius , Memoire sur la Collection des granéis el petits vo¡/a-

ses.

QO . . . . Ift igitnr nova ann'i presentís intelligotis : scitote hic

esse eam triremem , tfuam superiorc anno Rex PvrtuguUte Sercnissi-

mus expediverat venus A.^idontm t prefecto Gaspare Corterato
, qui

nos referí cont'tnentem invenisse , distantcm ad M. dúo milla ínter

Chorum , et Favoniutn , hactenus toto pane erbi incompertam terram :

cujus latus a'iunt ad Mil. prope 800 percurrisse : nec tomen finis com-
pertus est quispiam. Ideo credunt continentcm non Insulam esse re'

gio
, qu£ videtur esse conjuñeta ciiidam plagie , alias a nosiris peragró-

te qrtati ¡ub ipso septentrione. Eousque eclox taiv.cn
t

non pervenit

cb congelatum Equor , et ingruen'.es coelo ntves. Argumento sunt tot

pumina qitx ab illis montibut dcñvantur
,

qv.od videlU'ct ibi rnngna

vis niviían existat '. arguuñt propterea insulam non posse tot flumina
emitiere : ajun l pr ¿etérea terram esse exinúe cuitara : Domos subeunt

ligneas
, quas cooperiunt pellibus ac coriis piscium. Huc adduxerunt

viros septem sexus utr'uuquc. In celoce vero cltcra , quam prestóla-
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Ajuntaremos a este puteo testerr.unho tirado de Ra-

rrusio
, cuja exactidao e saber restas materias he bem re-

conhecido por todos , e transcrevererr.es num lugar extrahi-

do do seu Discurso sobre a térra firire das llhas Orién-
teles, tí Na parte do Mundo novo (diz elle) que decor-

5' re para o Nor-ncrueste , defronte do nosso Continente
« habitavel da Europa, navegáráo alguns Capitáes, o pri-

?> meiro dos quaes ( quanto se pode saber ) foi Gaspar
» Cor-

mur in horas , advchttntur 50 ejus regirnis 'mcclje : hi , si procer i-

talem corporh , si colorem , si habitudincm , si Imbilum expectes
,

cinganis nen sunt absimiles : pellibus pisciam vestianíur ct tutrarum :

ct corum imprimís qute instar vulpiutn pillosas habent juila. E'uque
atontar hieme pillo ad carnes verso ut res , ad ¿estáte rita Cin-

trarlo : ñeque eas consuunt > aut concinnant quevis modo ; verum uti

fert ipsa belua , eo modo utuntar. Eú armos et bt achia precipite

tegunt ; inguina vero fuñe ligant níultipltci , cvnfeeto ex pisciam ntr-

vis. Videntur propterea silvestres /tomines , non sunt tanien invere-

cundi , et corpora habent hobilissima ; si brach'ia si armos , si crura

respexeris , ad sijmctriam sunt omnia. Facie stigmate cimpungunt
, //i»

wuntque nctis rnultijugis instar Indcrum , sex vel octo stign.atibut

prcut libuerit : hunc morem sola voluptas moderalur. i. quuntur qui-

dem , sed hcui inttlliguntur : licet adhibiti fucrint ftre emnium lingua-

rum interpretes. Eorum plaga caret prorsus ferro , gladics tamen ha-

bent , sed ex aciuninati lapide ; pari modo cuspidant sagllos
, qu/e

nostris sunt acuminntiores. Ncstri inde attulerunt ensis confracti par-

tem inauratam
,

qu* ltalix ritu videbatur fabricata. Qjuidem puer

tille dúos orbes argénteos entibas appensos eircamfereíat , qui ¡taita

dubie cjela'i more nostro visebatur cjelnturam Venetam in primis préí

se ferentes : quibus rebus non dijfculter uducimur ctniincntem esse pe-

tius quam Insulain : quia si eo noves aliquando applicuissent , de ea

comperti aliquid habuissemus. Piscibus scotet regio , Sclmcnibus vide»

licet et halccibus , et id genus compluribus. Silvas habent tmnifa-

ria
,

perinde ut omni lignorum genere abundet regio ; propterea na-

ves fobricantur , antenas , et malos , transirá , et reliqua
, qu£ perii-

nent ad navigia : ob id htc Rex noster insthuit inde multam emolumen-

ti summere , tum cb ligna frequintia ,
pluribus rebus non inepta Z.

tum vel máxime ob homir.um genus laboribus assuetm» '. quibus ad

varia eis uti quibit
;
quandoquidem hi viri nati sunt ad Liberes. Suntque

meliora mancipia qu£ imquim viderim. Visttm est propterea non forc

ob amicitia nostra devium , íi hjec vos nom celaran. Ubi vero alia

celox
, qu£ expectatur in d\es advenerit ; mox aliarum ferttm ccrtic-rc*

vos reddam. ....
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33 Corterreal Portuguez de Nacáo (i
) ,

que no anno de

3j i^co abordou ali com duas cáravellas
,
pensando que

3j descobriria algum estreito de mar, donde por viajem
3> mais curra , do que o nao he ir á roda d'Africa

s
po-

>3 desse passar ás linas das especiarías. Tanto navegáráo

33 por aquelles mares , até chegar a huma paragem onde
33 havia grandissi.nos fríos , e em 6o graos de Iatitude

33 achárao hum Rio carregado de gelo , a que pozerao o
3J nome de Rio nevado. Fa!tou-lhe porem o animo de
3» passar mais adiante. Toda a Costa

,
que decorre do Rio

3> nevado , até o Porto das Malvas (2) que está em 56
33 graos , e forma o espaco de duzentas Iegoas . a vio el-

33 le muí povoada , e sainado em térra , tomou alguns dos
33 naturaes que trouxe comsigo : descobrio tambem muirás
33 Ilhas todas habitadas , a cada huma das quaes poz o
33 seu noiüe»»... Logo teremos occasiáo de ver que Ilhas

forao estas.

Pela confronta cao dos difFerentes passos que copia-

mos, he fácil conhecer-se, que a principal térra descober-

ta por Corterreal foi a que actualmente se chama de La-
brador ; nome Portuguez que indica bem a qualidade ca-

racterística dos seu? habitadores , e a qual esú próxima á
Groenlandia ou Stotinlandia\ que segundo já vimos foi re-

conhecida anteriormente pelos Genovezes , ao que Pedro
Pascjal allude na sua Carta. (3) Se porém este facto ne-

Rr ii ces-

(1) Nao he muito que Ramusio nao tivesse noticia da viajem de
Joáo Vaz , que como dissemos ficou esquecida ; e de que nada se
escreveo 011 publicou até aquelie tempo.

(2) Ha erro manifestó na conta de grao? que dá Rnmusio
,
pois

nesta altura está o Cabo de Margo , como logo veremos ; e o Porto
das Malvas deverá ser mais setentrional. Nao nos foi porém possi-
vel ver ¡Vlappa algum em que elle viesse marcado : e he realmente
notavel

,
que sendo Portugal hum dos Paizes onde primeho se cons-

truírao Cartas Geográficas , esceja actualmente em huma tal mingoa
deste subsidio

, que acclam'ia rnnto a Historia dos nossns descubri-
mentos marítimos , e a da Geografia em geral.

(3) Pertendemos táo pouco apoderar-n;>s da gloria, que nao per-
tence á nossa Nacao , que quizemos citar expicssamente esta autho-
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cessita aínda de outras provas para ñcar completamente
demonstrado , nos as achiremos em huma serie de Map-
pas

,
que se construirlo desde aquelles tempos , até ao prin-

cipio do Seculo passado.

Seja o primeiro delles , o que accompanha huma ami-
ga edicáo de Ptolomeo

,
publicada em Roma em 1^08 ,

de que já em outra occasiáo fallamos-, (1) o qual da á

Terra de Lavrador o nome de (.orte-realis , e aponta as

Ilhas chamadas dos Demonios
,
pela perseguido, diz elle,

que fizerao aos navios quando ali abordárao.

Sebastiao de Munster em a sua Corographia , impres-

sa a primeira vez em Basiléa emi^^., ^á á mesma Ter-

ra nova o nome de Corterati; e o célebre Abrahao Or-
telio (2) nao sómente chama á Terra de Lavrador , Corte

real, mas tambera aponta o Rio nevado, (3) a Babia da
Serra junto á embocadura do Estreito, hoje chamado de
Hudson; e nota quasi no meio delle hum Rio com o no-

me de Rio da tormenta , a que se segué outra Bahia cha-

mada das Medas. A inda porém que todos estes nomes
sejao Portuguezes , faltao-nos dados suficientes para poder-

mos decidir se com effeito foi Gaspar Corterreal , o que

Ihos primeiro déo , e se chegou a entrar na bahia de

Hudson ; ou se os nossos Nacionaes
,
que logo veremos

seguirem as suas pisadas , lhos pozerao posteriormente.

Nao corre porém a mesma dúvida a respeito do Rio
S. Lourenjo ; ainda que nao houvessem outros testemu-

nhos, bastaria o raciocinio para fazer-nos ver, que logo

nesta primeira viajera elle deveria ser examinado : já sabe-

mos

ridade , talvez a mais antiga , e autbentica de quantas se tein men-
digado a favor dos de^cobrimentos dos Zenos na Groenlandia.

(1) Veia-se o ñosso Appendix ás Cartas de Americo V espusio ;

ñas Noticias para a Historia e Geografía das NacÓes Ultramarinas. Tom.
Ií. pag. 154.

(2) Vide Theatrum ¡bis Terrorum
t
impresso em Anvers. em 1571.

($) Abraham Ortelio poem no seu Alappa o Rio nevado em 6)
graos , e já na Costa da Estotilandia , o que piovavelmente foi en-

gaño do Abridor , pois os outros Geógrafos do seu tempo o asigna©

todos em 6o graos.
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mos
,
que o principal intento dos navegadores era descu-

brir huma passagem para as Indias, e pedia naturalmente

presumir-se
,
que aquelle Rio , de huma grande largura na

sua fos , era algum brago de mar, por onde se censeguis-

se o desejado fim.

Independerse porém desta razao, as infermacces que
Ramusio obteve a este respeito sao decisivas. (1) Descre-

yendo elle as principaes paragens daquella Costa , diz que
para diante do Cabo do Gado

,
que está em 54 graos, cor-

re ella duzentas legoas para Poente , até hum grande Rio
el)amado S. Louier.co

,
que alguns tem por hum braco de

mar, e pelo qual ácima navegárao os Pcrtuguezes o espa-

co de muitas legoas.

O termo desta navegacao deveria pois, segundo pa-

rece, ser aquelle em que se desenganassem
,
que o suppos-

to Estreito era hum Rio cau \iloso. Ora o nome Cana-
dá d:ido actualmente ao Paiz daquella margem esquerda

,

foi posto por muitos Geógrafos a huma Povoacao, que fi-

ca em 310 graos, no confluente do Segueuai \ e este no-

me, segundo a maior parte dos Authores, provém de que
quando Jacques Carthier ali abordou em 1530, achou a
noticia de que os nosso^ o tinhao precedido

,
porém que

nao achando as minas de oiro que procuravao , se tinhao

resolvido a voltar para traz
r

dizendo repetidas vezes "
Cd nada — palavras que ficárao gravadas na memoria dos
Selvagens, e que estes repetíráo á vista dos Francezes quan-
do ali chegírao. (2) O nome ficou subsistmdo , mas con-
fundio-se a intencáo com que as palavras tinhao sido di-

tas; attribuindo-seás minas, diligencias, queso tinhao por

fim

(¡) Ein o j.° volume da Colleccán de Ran.usio , impresso em 1 565 ,

donde he tirado este passo , vem hum Mappa , no qual a térra do La-
vrador troz desenliadas as Reaes Armas Portuguezas. Deve notar-se
que i'ertio ñas <¡uas Taboas Geográficas , fallando do Rio S. Louren-
c/> , diz : Et hic fluvhit allin fretum triam Fratrtim vecotur. Nome que
talvez alluda as tentativas , e i ¡dagacóes que nelle se fizeráo por par-

te dos tres Irmaos Corterreaes , como logo veremos.

(2) Enciclopedia Metliodica Part. Geogr. Arr. Canadá.
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fim achar a communicagáo do Mar da India com o Océa-

no , e que se reconhecérao baldadas naquella paragem , re-

solvendo-se por isso os Navegadores a nao a tentar mais

por aquelle lado.

Fica já dito
,
que nesta viajem descobríra Corterreal

muitas Illias , s ue achara povoadas , e a que dera no-

mes Portu^uezes. Ramusio que assim o escreve
,
poe no seu

Mappa a liba dos Bacalhios quasi pegada com a Terra

de Corterreal , a da Boa vista , e outra a que chama Mon-
te de Trigo. No citado Mappa de Ortelio vem em 43
graos a liba redonda , em 47 a Jlha da Área , em 57 a

dos Cysnes\ e finalmente a huma pequeña Ilhota, que fica

na embocadura do Estreito de Hudson
,
poe o nome de

idaramilo\ o que faz crer que com eífeito tambem os Por-

tuguezes ali chegáráo
;
pois aquella denoininacjío he raa-

iiifestamente corrompida da paiavra caramelo.

.
(

Seria talvez prolixo se fizesse hum mais extenso cata-

tfM¿M0¡P-°, *°g° das authoridades
,
que abonao a prioridade da navega-

i^¿'Í^H*>0¥íS5 Portugueza nos mares do Norte •, mas nao passarei em
liando o que a este respeito diz o celebre Pinckerton em
o seu moderno Tratado de Geografia

, (1) aonde citando

, -lifjm antigo Mappa, que presentemente existe no Museo

^$p£-$ Británico , confessa que grande parte da Costa
,
que actual-

mente se conhece com o nome de New south ¡Vales , fóra

descoberta pelos Portuguezes ou Hespanhoes. Em huma No-

ta ao citado lugar accrescenta Pinckerton
,
que hum excel-

ente e hoje bem conhecido Geógrafo , Mr.de la Rochelle

Ihe affirmára, que os ditos nomes nao só erao Portugue-

zes , mas que os Navegadores desta Nacao tinháo sido in-

dubitavelmente os primeiros, que haviáo dcscoberto aquel-

las paragens. Participa tambem o Geógrafo Inglez
,

que

Mr. Planta, primeiro Bibliotecario do Museo Británico,

Ihe communicára huns Mappas manuscritos feitos em 15*42

por Joao Rotz , nos quaes tanto a Terra de Labrador , co-

mo

(0 Pinckerton. Geogra^h. Tona. II pa¿. 46 S da Edicto de Londres

de 1802.
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mo a Terra no-va vem descritas com mukos ncrres Portu-

guezes , o que tudo Ihe faz c;¿r que estes e es Hespanhoes
,

no ireio do énthúsiasmo das viagefcs de M-agálJh-^es , e Ga-
ma , descobrirao muitos ourros Paizes , eme ao depois fcá-

rao em esqueci mentó. Larguemos poreni já este assumpto
,

e passemos a ver o que succedeo a Gaspar Corterreal, que

deixámos em Lisboa de volta da sua pri-meira viajero.

Occupado sempre dos mesmos projectos
,
persuadido

da communicacáo dos dois mares , e por conseguirle da
possibilidade de adiar o novo caminho para a India; co-

nhecendo por outto lado as utilidades, que á Ccroa e aos

Vassallos Portuguezes podiao resultar do ccmmercio das

térras que descobríra , e ambicioso sobre tudo da gloria

que o esperava , se fosse mais feliz em outra navegado;
nao perdía elle o tempo ociosamente na Corte , antes pelo

contrario, sendo-lhe fácil fazer de novo entrar EIRei em
os

15*

com
boa, i^i j ueixanuo os stus tumpainoias ancicsos , e ewa~ j^fij&H? fc

raneados em huma melhor ventura. A viajem
, segundo SÍ8l^-!S^Í$^>V

firmao os nossos Authores , foi muito prospera até chegar^*}^^^^*^
á Terra verde ; quando porém já estava sobre aquella Cos- ^

***

ta
,
por tal forma se esgarrou da sua conserva

,
que esta

depois de o ter procurado debalde por algum tempo

,

determinou fazer-se na volta do Reino , trazendo por úni-

co

(1) A época desta segunda viajem de Gaspar Corterreal poderia
parecer controversa , combinando-a c r m 11 testemunho do Embaixa-
dor de Veneza. He certo que Antonio Galváo indica

, e Gnes fixa

positivamente o ciia e mez ,
que ácima aponíamos ; e aínda que pere-

ca estranho que Pedro Pascoal escrevendo a seus irináí.s em 29 de
Outubro daquelle auno, e reterindo a piimeira viajem em que ten-
tó interesse mostrava , nao Ihes participe nada da segunda , e trafe
de Corterreal como He hum homem presente . nñr|e-se com tudo di-
zer com toda a probabilidade

, que houve erro na data da dita Car-
ta , e que em vez de Novembro se deverá 1er talvez Marco » 1

concilia tudo.
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co fructo das suas fadigas a noticia de hum tao triste ac-

conteciment .

Miguel Corterreal , Porteiro mor do Senhor Rei D.
Manoel , vendo-se por este successo privado de hum Ir-

mao que amava ternamente , nao teve animo para confiar

de ninguem a diligencia de o procurar
,
porém aprontan-

do immediatamente tres embarcacoes, desfraldou elle mes-

mo as velas do Tejo em 10 de Maio de iyoi
, guiado

por huma esperance
,
que os seus desejos lhe fingiao como

certa. « Chegado (diz Antonio Galvao) aquella Costa , co-

55 mo virao muitas bocas de rios e abras , entrou cada
55 hum pela sua , com regimentó de que se ajuntassem to-

55 dos ate 20 dias do Mez de Agosto. Os dois Navios
55 assim o fizeráo ,

e vendo que nao vinhi Miguel Corterreal

55 no prazo, nem depois algum tempo, se tornarao a este

?5 Rey no , sem nunca mais delle se saber nova , nem ou-

55 tra memoria, senao chamar-se esta térra dos Corterreaes

55 ainda agora. Perdendo assim (continúa Osorio) o nome
55 de Terra verde, que de principio lhe tinha sido posto. 5>

Quando os Navios trouxeráo a Lisboa a noticia des-

Te segundo naufragio, restava ainda outro Corterreal, por

nome Vasco Eanes , Vedor da Casa do Senhor Rei D.

Manoel , e do seu Concelho; (1) o qual sem mais de-

mora intentou partir em procura dos perdidos Irmaos , vis-

to nao ter certeza alguma da sua morte, antes pelo con-

trario alguns indicios, pelos quaes a reputava duvidosa ; fo-

iao porém baldadas todas as diligencias, e empenhos para

conseguir o seu intento: EIRer queja tinha a lamentar a.

perda de dois criados , e dois amigos
,
quiz ao menos con-

servar o terceiro
;
por isso resistindo e< m firmeza a todas

as súpplicas que lhe fazia para ir pessoalmente, foi fácil

em

(1) Era Capitáo e Govemadoi las linas de S Jorge, e Tercei-

ra , e Alcaide mor de Tavira : deixou hum fiiho por nome Manoel

Corterreal , que succedeo em rs empregos He sen Pai , e vivia no

tempo de Djirnáo de Goís rodé ver-se sobre esta íamilia o Nvbi~

UarU de D. Antonio Caecano de Lima, Toin. II. tit. Corterreaes,

e a H'utoria Insulana , &c.
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em ordenar que se aprontassem , e fizessem á vela varios

navios, que tambem voltáráo sem nova alguma daquelles

navegadores.

A pesar de semelhantes desastres nao ficárao estas

viajens sendo totalmente infructíferas ; os exames e averi-

guares, que se fizerao por todos aquelles portos , abras,

rios , e ilhas, derao hum pleno conhecimento destas para-

gens. Os lucros que Portugal podia tirar das pescarías da-

quelles mares , forao examinados e calculados ; e as yo le-

goas da Costa, entre o Cabo Razo (hoje Cabo de Raz)
e o da Boa vista , marcadas como o lugar mais proprio

para elbs se fazerem com a maior vantagem.

Aveiro era neste rempo huma das PovoacÓes maríti-

mas de Portugal
,
proporcionalmente mais rica em gente,

commercio , e industria ; senhora de huma barra magnifi-

ca pelo seu fundo , extensao , e seguranza ; e de muitas e

grandes marinhas ; sahiáo todos os annos do seu Porto

grande numero de embarcacoes, que proviso de sal as Pro-

vincias da Beira , Minlio, e Traz os Montes, muitas das

nossas Ilhas, e os portos de Galliza, deposito geral don-

de depois se exportava para outras partes. Além do sal

,

a Agricultura de seus extensos campos , e a pescaría de

seus mares faziao outros dois ramos importantes de huma
industria , em que se empregavao os moradores de 2^00 fo-

gos , de que entao se compunha a sua populacao. Neste

estado ñVrescente he que ali chegou a noticia dos desco-

brimentos dos Corterreaes •, e logo alguns Negociantes , tan-

to daquella Villa, como de Vianna , entao igualmente opu-

lenta e industriosa , determinaráo aproveitar-se de circunstan-

cias
,
que lhes abriao huma nova fonte de riquezas , e erao

capazes de fazer sobir o seu commercio a hum ponto in-

calculavel. Este projecto foi concebido , e executado quasi

ao mesmo tempo : para maior segura nga delle, estes pri-

meiros emprehendedores quizerao associar-se com alguns da

llha Terceira , e assim combinados fizerao partir huma Co-

lonia para se estabelecer na Terra nova
, (1) e isto com

Tom . riIL Ss tan-

0) Depois de termos escrito esta Memoria, adiamos casualmente
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ta brevidade

,
que quando os Brctoes , e Normandos ali

chegáráo em 1504, já achárao, segundo se collie de Ve-
razzani

, (1) os Portuguezes de posse de huma parte da
Costa ; o que os fez contentar com o recconhccimento da
outra por§áo, tanto para o Norte como para o Sul da que
os nossos já oceupavao, e aonde faziáo as suas pescaría?.

Dentro de b?m pouco tempo prosperou extr?.ordina-

mente este trafico, como era de esperar: em 14 de Outu-
bro de 1506; isto he seis annos depois do segundo des-

cobrimento, rnandou o Senhor Rei D. Manoel por hum
Decreto datado de Leiria , a Diogo Brandáo

,
que fizesse

arrecadar pelos Officiaes d' Elrey o importante Dizimo do
pescado, que para ali se conduzia da Terra nova. (2)

AI-

em a Biblioteca Lusitana hum artigo , que muito comprova a época

que seguimos a respeito co principio do Commcrcio do Bacalháo , e
seu descobrimento. Diz pois o erudito Abbade Barbosa , fallando de

Francisco de Sonsa
,
que elle composera hum Tratado das llhas nc

vas , e descobrimento Helias , . . . e dos Portuguezes que f<<ráo de Vla-

na , e das llhas dos .4ssores a povoar a Terra nova do Bacalháo , vai

em setenta annos , de que sticcedeo o que ao diante se trata. Anno do Se~

nhor 1570, em foi. Em o tempo de Barbosa existia este manuscri-

to na Livraria da Casa de Abiantes , onde pereceo com tedos os ou*
tros Livros em o fatal incendio de 1755 , deixando-nos assim priva-

dos do único monumento Histórico em que se contarlo circunstan-

ciadamente aquelles accontecimentos. Provavelmente deste artigo he
que ó moderno Author da Arte e Diccionario do Commcrcio e Eceno»

mii Portugueza tirou parte das noticias que refere na palavra Faca-

lhi'i3 pag 57 : onde ellas vem extremamente confusas e alteradas.

CO Joao Verazzani , Florentino , tendo passado ao servico de Fran-

ca , foi tambem recconhecer a Terra nova
,
pouco depois desta época ;

como se ve da Relaqao da sua viajem , mandada de Dieppe aos S

de Julho de 1525 a Francisco I. Rei de Franca , a qual foi publi»

cada em o III. Tom. da Colleccíío de Ramusio.

(2) Em huma Memoria sobre a pescaría das Baleas
,
que vem in-

serta em o segundo volume das Economías da Academia , falla seu

benemérito Author , o Sr. José Bonifacio de Andrada , ñas Viajens
de Corterreal , e conjectura judiciosamente

,
que desde aquelles tem-

pos se introdaziria entre nos a pescaría da Terra nova. O Sr. Cons-
tantino Botelho de Lacerda mostrou isto convincentemente ,

produ-
zindo por primeira vez o Extracto do citado Alvará, Vid, Mein. Em-.-

twmic, Tom. IV. pag. )}%,
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Alguns dos nossos Escritores fálláo (posto que de pas-

sagem) deste commercio, que segundo parece, nao se res-

tringía só á Barra de Aveiro, ent ando tambem neíle al-

guns outros porros da Provincia do Minho , e principalmen-

te a Villa de Vianna : (i ) aínda mesmo porém que nao

houvesse este concurso, era elle tal, sómente naquella pri-

meira térra . que o Aurhor da Corografía Portugueza , setn

especificar a época , diz que n'outro tempo sahiáo de Avei-

ro sessenta Caravellas para esta pescaría. (2) Em 1550
affirma Antonio de Oliveira Freiré, (3) que os morado-

res desta Cidade empregavao mais de cento e cincuenta

embarcares em o commercio
,
que entao estava levado

ao maior auge, principalmente o doBacalháo; o que tam-

bem atiesta Pimentel. (4) Emfira , no auno de K98 , se-

gundo o tesremunho de Forster , empregavao-se aínda cin-

coenta Navios Portugezes na mesma pescaría. (^)

E nao pareja que er? sómente ao mar da Terra nova
,

que neste tempo reputavamos ter direito ; aínda mesmo que

ignoremos se prosperou a Colonia
,
para ali mandada no prin-

cipio deste estabelecimento ; he fóra de toda a dúvida ,

que hum systema análogo ao que seguíamos ñas entras

Ss ii par-

CO «Terra ( a de Vianna) cheia de gente rica e muito nobre ,

5) de grande trato e commercio por huma parte com as conquistas de

» Portugal, llhas , e teiras novas do Brazir : por oútra com Fran-

)) ca , e Flandres , Inglaterra , e Alemanha , d'onde e para onde re-

)) cebia de ordinario muitos géneros de mercadurías , e despedía ou-

)) tras : pava os qiiaes tratos tray.iáo os moradores no mar g¡rmde nu-

» mero de naos , e caravellas com grossas despezas , a que respon-

» diáo iguaes retornos, eproveilos, que ti nnao a Villa florenti ;sima ,

» e em estado de huma nova Lisboa. )> Fr. Luiz de Sousa Vida de

Fr. Barth. dos Martijres Liv. I. Cap. XXIV. pag. 41 v.

(3) Corografía Portug. To¡n. II. pag. 117 e 1 1 8,

di") Descripcño Csrografica de Portugal Edig. de 1739 P a ?« ?$•

(4) Pimentel Arte de Novcgar pag. $76, O mesmo Author adver-

te que muí tos dos noines dos portos da Terra nova sao Portugue-

zes.

(5) Forster s Vmjagc to Nor.l. Tom. II. Ésta" noticia de Forster's ,

de que se hembra o Sr. José Bonifacio de Andrada , he fundada no
testemunho ocular do Capitáo Baikust.
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panes, aonde tinhanios trato mercantil, devia ter ali fei-

to estabelecer huma 011 mais Feitorias , nao só para pro-

ver as necessidades da ncssa marinha , mas para proteger

hum local proporcionado a hum rao grande trafico. Foi
sem dúvida para exprimir isto mesmo, e a pacifica posse

em que estavamos, ao menos de huma porcao daquelle ter-

ritorio, que em alguns Mappas que aínda existem , e prin-

cipalmente em hum ,
feito em 1563 por Lázaro Luiz, (1)

o qual se conserva em o Carroño da Academia , se dese-

nlia huma porcao da Costa da Terra nona , or.de se ¡es-

cao os bacalháos , nao só com muitos nomes Portuguezes,

mas com o Estendarte das Quinas, fluctuando dentro da-

quelle Paiz.

Com bem sentimento conhecemos
,
que tao grande

prosperidade passou como hum sonho : hum genero
,
que

fazia grande parte do anno o principal sustento dopovo,
e em cuja extraccao

,
preparacao , e commercio, achaváo

subsistencia hum grande numero de individuos, cabio de

todo n3s maos dos Estrangeiros , a quem somos obrigados

a comprallo a peso d' ouro. As revolu^Óes políticas cons-

pirárao com as revolucóes da Natureza
,
para nos fazer per-

der o fructo de todas as nossas fadigas. Ao pesado domi-
nio dos Filippes •, á aniquilaejío da nossa Marinha de Guer-
ra e Mercante, e ás desastrosas guerras de Hollanda \ ajun-

tou-se a decadencia da Barra de Vianna , e a perdicao da
de Aveiro : o seu commercio, até mesmo a sua populacao

soffréráo tanto, que em 1690 pouco mais se conservava
,

do que a lembran^a de huma opulencia já de todo ex-

tin-

CO Este Atlas composto de cinco grandes folhas de pergaminho
dobradas ao meio , he primorosamente debuxado e ¡Iluminado. As
primeiras duas paginas contém algumas advertencias a respeito da Es-
trella do Norte , Cruzeiro, Movimento do Sol , com humas taboas

da declinaqao deste Planeta : depois seguem-se os Mappas ; e no re-

uerso da ultima pagina huma Estampa de Christo crucificado com
a seguinte inscripqao : (( Lázaro Luiz fez este Liuro de todo ho Uni-
» uerso, e foi feito na era de mil he quinhentos he sesenta he tres

y* annos. » Este interessante Documento merecía sem dúvida ,
que

se désse dalle huma noticia mais individual..
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tincta
;
porém ainda neste teir.po a maior parte ¿os Geó-

grafos Estrangeiros se serviáo dos nenies Portuguezes para

deserever a Costa da Terra ñora: isto mesrr.o foi desap-

parecendo pouco a pouco ; as outras Nacces
,
que nao dor-

mem sobre os seus interesses , se aproveitárao do lethargo

em que a forca das circunstancias tinha sepultado a nossa
;

e apoz a perda de tantos iucros ,
seguio-se a da memoria

da? emprezas dos Portuguezes daquelle memora vel Seculo,

e o neme dos Corterreaes ficou quasi de todo desconheci-

do.

A pezar de tudo nao se abandonou o projecto que ti-

nha dado origem a esta? noísas primeiras viajens. Se des-

semos crédito a alguns Authores, seríao os Portuguezes os

que achassem esta nova Pedra Filosofal , do caminho ás

Indias pelo Norte da America (1 ; , em que tanto traba-

lháráo até aos nossos dias as Nac.óes Marítimas da Euro-

pa
,

(1) Referiremos (aínda que sun Ihe dar crédito) o que dizem dois

modernos Escritores a respeito deste nosso pernmdido descobrimen-
to. He o primeiro o Duque de Almodovar em a Historia Político de

los Establecimientos Ultramarinos de las Naciones Europeas Tom. IV.
pag. 5S4, onde conta que Lourenco Ferrer Maldonado , Hespanhol
de origem, se embarcara em 1 5 8 S no Porto de Lisboa , em hum na-
vio de que era Piloto Joáo Martins , natural do Algfjve ; e dirigin-

do o sen rumo pelo Nordeste á Terra dn Lavradcr , passando o Es-
treno de Davis , desembocou pelos 75 graos de Latitude em o Mar
glacial ; depois navegando ao Oeste quarta de Sudueste , se achou
em o Estreno de Anian , que dista ás Hespanha 1750 legoas , segun-
do a sua derrota , e desembocou no Mar do Sul pelos 60o Na hida
atravessou o Estreito em Fevereiro , e sabio da sua boca em Marco,
pelo que padeceo muitissimo frió , e escuridade ; vio grande quantida-
de de gelo em as margeos , porém nunca achou o mar gelado. Na
sua volta

, que foi em Junho e Julho , teve sempre muito bom tem-
po , e desde que cortou o Circulo Ártico em os 66° jo' até que o
tornou a cortar no meio do Estreito de Lavrador , jamáis Ihe desap-
pareceo o Sol doOrisonre, e sempre sentio bastante calma, O Au-
thor que dá esta noticia , diz que se conserva o Roteiro manuscrito
donde ella foi extrahida , escrito muí circunstanciadamente , cmn as
correspondentes relacóes das correntes , mares , e sondas , com as

vistas das Costas da Asia, e dos rumos , e Costas da America &c.
O segundo lugar he tirado de Debrosses na sua Historia dn Na-

vegacáo ás térras Austraes Tom. I. pag. 73. Tratando da passa^em di
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pa

,
principalmente a Inglaterra. Nao he do nosso assumpto

referir as diligencias dos Capitaes Miuelleton
, Smith,

Moore , e últimamente do celebre Philipps nesta tentati-

va
,
que até agora ficou frustrada : a viagem deste ultimo

,

combinada com a terceira que fez o immortal Cook
,
pa-

recem bastantes para fazer ver a impossibilidade de seme-
Ihante descobrimento por aquelle lado do Globo.

ME-

India á F.uropa pelos mares do Norte (( Nao he fóra de proposito

» (diz elle) accrescentar .... o contheudo n' huma Carta escrita a

)) hum Ministro d' huma Corte
,
que toinava informales sobre hum

» semelhante facto.

» Os novos descobrimentos (diz a Carta) que eu fiz sobre a

)) passagem á China pelo Norte da Europa , e de que me pedis a

» relacáo , vem a ser, de que hum navio chamado o Padre Eteino t

y> commandado pelo Capitáo David Melguer , Portuguez
,

partió do

)) Japao a 14 de Marco de 1 660 ; e navegando ao longo da Costa

)) da Tartaria, correo ao Norte até 84
o de latitude ¡ donde continuou

5) a viajero entre Spitzeberg , e a velha Groenlandia , e passando pe-

» lo O'ste da Eicossia e da Irlanda , chegou á Cidade do Porto; aon-

)) de hura Marinheiro do Havrs de Grace diz ter visto ha verá 2 5

)) annos este Navio o Padre Eterno , e o Capitao Melguer que mor-

)) reo neste tempo , e cujo enterro o Aiaiinheiro prezenceou. Ja íiz

» escrever para Portugal a finí de obter , se k>r possivel , o Juraal

» desea navegado. &c. »
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M E M O R I A

Jb^r* ¿z vovidade da Navegacrfo Portugueza no Sé-

calo xv.

Por Antonio Ribeiro dos Santos

A:

T3

S viajens, que nos fizemos desde os tempos do claro

Infante D. Henrique , até os do Si. Rci D. Manoel , o
Venturoso, ionio faganhas, que exeitárao a admiracao do
genero humano, e immortalisarao o nome Portuguez, e o
dos seus illustres Argonautas, üu se considerem os progres-

óos da Navegagao , ou o Commercio, e os thescuros im-
mensos coa) que se enriqueceo a Europa inteira ; ou a
extensáo das Conquistas, e a grandeza dos estabelecimen- ^$v$$?r
tos Africanos e Asiáticos, ou as noticias que se adqui^-v; •

'\
:
íA':-%, ['}'.-,

rao de hum mundo até entao nao conhecido: ou finalmen-
r "

• "^vt-í-;-/
1

te os augu.entos e vantagens que vierao ás Sciencias Fysi¡- -'•, :,lijM
'""

cas, ás Artes, e á Policía; he sem ¿lívida, que a nos^a. ,.
'^.*'.'

Navegacao teve ero todos ^stes grandes objectos a primei-

ra influencia
;
podendo-se bem dizer

,
que ella fez huma

nova creacao , em que se abrió hum novo Ceo , e huma
nova térra e mar aos olhos dos homens.

De que ledo t' espantas

,

Océano, e das por nova

Do mundo ao mesmo mundo altas historias, (i)

Em verdade, que quando bem se penderao as arduas
e diffieultosas emprezas de nossas prinieiras viaiens, nao se

sabe fácilmente resolver , se foi maior faeanha intentar

aquella Navegacao , ou já vencella. Parece que a Nature-
za déo entao azas aos Navegadores Portuguezes para voa««

rem

(O Antonio Ferreira , Liv. I. Ode I.
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rem do nosso , a outro novo hemisferio ; unirem as extremi-

dades de dois mundos j e ligarem
,
pelas relacoes de recí-

procos interesses , a communicacáo social com todas as crea-

turas da sua especie; vindo a fazer, em certo modo, de

todos os povos do mundo , como hum só povo.

Alguns dos que falláráo do Commercio, e da Nave-
gacao dos antigos

,
pretendérao sustentar, que elles haviao

feito a volta de África pelo Mar Atlántico até o Seno

Arábico, pela mesma rota, que nos abrimos no Seculo xv.;

e que nossa Navegado, que nossos e extranhos tao alta-

mente exal:árao, se nao devia ter por original, ou primei-

ra , como vulgarmente se tem dito \ nao se havendo feito

nella outra cousa mais, do que rastejar a rota
,
que os an-

tigos já tinháo aberto mais de vinte e quatro Seculos an-

tes, como constava das relacoes de suas mesmas viajens. (1)

Dos nossos mesmos houve hum , entre outros , de gran-

de sabedoria , Damiáo de Goes
,
que fallando desta Na-

vegado, nao duvidou afErmar c< que cm dois discursos,

5> que escrevera , declarara
,
quantas e quaes pessóas mui-

?j to antes fezerao esta viajem da India
,
pelo mesmo ca-

?> minho
,
que a nos agora fazemos

,
por acudir ao erro

,

?> em que cahirao alguns Escritores Portuguezes
,
que tra-

j> tarao destes negocios , dizendo
,
que só a Nacao Portu-

j> gueza fora , a que navegando pelo mar Océano, primei-

55 ro que nenhúa outra , viera ter ao mar da India ; do
?> qual erro se Ihes podia em parte relevar a culpa

,
por

5» porventun cuidaren!, que attribuindo esta gloria á sua

3> propria Na
x
'áo , lhe accrescentaváo louvor aos muitos,

j> que se lhes devia. " (2)

Nos com tudo ainda nos nao movemos , nem com as

re-

(1) Foráo destes sentimentos entre outros {VI . Huet na Historia

¿o Commercio e Navegagáo dos Amigos ; Boclurt no Chanaan ; Luis

Alar ¡ti >1 na África \ M. de Francheville na Historia d<i Compaahia d.is

I,i, ¿¡as , París 1 7 {
i ; e na Üissert. sobr? 1 nave^agáo de Tarsris no

T'>in XVil. das Memorias da Academia de Berlín úc l'/6l; e Court

de Gibeliin no Ton. VIH. do Mando Primitivo,

(2) Chronica del Ríi D. Mantel, P. I. Cap. XXIII.
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rclacoes das viajens dos antígos , nem com as autnorida-

des dos que as tem dado por legitimas e concludentes

,

para desisti-rmos por nossa parte do direito e posse , em
que temos estado da originaiidade de nossa famosa nave-

gacao : por quanto considerando bem nesta materia, e de-

sejando de acertar nella, e sem mais aíFeicao
,

que a da
verdade , nao achinaos cousa alguma certa e decisiva na

Antiga Historia , aue nos obrigasse a ceder de nossa cau-

sa . e a reconliecer a prioridade de outras viajens nesta

carreira da circum-navegacao de toda, a África.

Nao desamparemos pois o campo , nem consintamos,

que tito fácilmente nos arranquem das maos a gloria da
nossa primasia

,
ganhada por tantos illustres feitos de in-

victa animosidade e constancia de nossa gente , apregoa-

da em todo o mundo pela maior fa^anha
,
que vio o vas-

tissimo theatro do Océano; e vinculada em altos padrees

de immortal memoria entre os grandiosos títulos
3
que her-

dámos de nosos inclytos Maiores. (j)
Toiii. VIII. Tt Pro-

(i) O nosso Sabio e iiJustre Sucio, o Sr. Stockler apresentou na
Academia, e leo em i8oj huma excellente Memoria sobre a Nave-
gacáo Porturuieza do Seculo xv. pelos Mares de África ate á India ;

em que por hura modo vigoroso , e digr.o delle vindicou contra os

émulos da nossa «lona a sua originaiidade e primasia. E posto que
nao concordemos com a sua opiniao a respeitn da existencia dos
ríois IVlappas d ) Infante D. Pedro, e d> Cartorio de Alcobaca (cu-
jas demarcacóes , podendo ser meramente conjecturaes , o que mos-
traremos n'outro lugar , nada impedem a prioridade da nossa Navega-
cao) com tildo resolvemos logo supprimir esta nossa ¡VI emoria , escri-

ta e.n tempos passados , com pena muito desigual á do Sr. Stockler ,

e c Miden alia a perpetuo silencio , como ja de todo desnecessaria de-
pois daquella. O Sr. Muller , Secretario da Academia , e digno suc-
cessor daquelle Socio , lembrou-se della pela ver citada em escritos

nossos ; e com a bondade e cortesia , que Ibe he muí propria , mos-
trou desejar

,
que ella apparecesse sempre lia Academia

;
por enten-

der, quj nao &ra inteiramente inútil haver mais outro discurso so-
b;e assumpto tanto nosso , em que já poderia ser

,
que houvesse al-

guma cousa
, que bem fizesse á nossa causa. Cedemos menos a es-

ta razáo , que cerco se nao vereficará nesta Memoria, que a vonta-
d¿ deste Socio respeitavel , que mostrou seria a mesma da Acade-
mia.
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Trovas da Novidade da Navega cao Torttigueza no

Seculo xv.

Entendemos
,
que por dois modos se pede concluir a

originalidade , ou novidade da Navegacao Portugueza no

Seculo xv.

i.° Pelo meio da Analyse , ou consideracao das viajens

dos Anrigos
,
que costeárao a África: porque se veja que

humas se nao extenderlo a todas as Costas daquelle vas-

to Continente; e que outras forao incertas , ou fabulosas.

2.° Pelo outro meio da considerado das cousas, de que

os Antigos duvidárao , ou que inteiramente desconhecérao

das partes de África, que nao era natural que assim acón-

tecesse , se se houvesse feito a circum-navega¿-ao de toda

ella pelo Océano. Examinemos cada hum destes dois gé-

neros de provas separadamente.

Pri-
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Primeiro Genero de Pravas pela Analyse das J^íajens

dos Anti'gos pelas Costas de África.

A Inda, lioje he hum Problema difEcil de resolver,- se

antiga mente se fez a circum-navegacíío de toda a África:

fa re ¿nos huma breve resenha de todas as viajens dos An-
tigos

,
que costumáo allegar-se nestc assumpto; e das ra-

zoes que ha para Ihes negar o crédito
,
que Goes e muí-

tos outros sabios geralmente Ihes tem dado
;

porque ' se

possa assim resolver o Problema, e mostrar em conseqtien-

cia
, se he, ou nao original e primeira a nossa navegacao

do Seculo xv.

CAPITULO I.

Das Viajens parciaes dos Antigos pela Costa de África.

hOdemos considerar as viajens dos Antigos em duas

classes •. humas, que chamamos parciaes, e forao limita-

das a huma parte da Costa de África ; e outras
,
que se

dizem geraes , em circumferencia de todo aquelle Continen-

te. As primeiras, sendo parciaes, por si mesmas se ex-

cluem , nem podem entrar em concurso com a nossa na-

vegacao ; taes sao as de Hannon , de Sataspes , e de Po-

lyb.'o : digamos de cada huma destas o que bastar para

esta intelligencia
,
porque de alguma deüas se nao enten-

da que foi geral , como alguns já tem julgado.

Tt ii Ar-
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A r t i g o I.

Da Viajem de Hannon Carthaginez.

A Primeira viajem
,
que nos cccorre nesta classe, he

a de Hannon , Almirante Carthaginez
,
que alguns enten-

dérao ter cursado, desde as Columnas de Hercules, por to-

da a Costa de África , até ao Golfo Arábico : esta com rudo

nao tem lugar na materia de que tratamos , nem pode en-

trar em concurrencia com a nossa
;
porque está hoje mos-

trado ser contra o texto do Pcriplo a- grande extensao
,
que

se Ihe dá ; ümitando-se , no conceito do moderno e dcuto

Gossellin, somente ao Cabo e Ribeira áeNatn, ou se se

quer seguir alguma das opinio.es de Campomanes , de Bou-

gainville, e de outros á Serva Leoa , ou ao Cabo de San-

ta Auna , ou ao Cabo das Palmas , ou ao Cabo das Tres

Tontas , ou finalmente ao Cabo Lopo. Por tanto ficou aín-

da por navegar ao Capitáo Carthaginez todo o restante

da Costa Occidental de África até o Cabo da Boa Espc-

ranea , e toda a Oriental até o Golfo Arábica.

F

Artigo II.

Da Viajem de Sataspes.

Allava-se tambem de outra viajem
,
que era a de Sa~

taspes , filho de Teaspes , natural de Áchcmenia ; do qual

se dizia
,
que no tempo de Xerxes fora mandado fazer hu-

ma viajem á roda de África
,
pelos annos de 475 antes da

era Christa. Com effeito Herodoto nos refere
,
que Iiavcn-

do elle violado a huma donzella , filha de Zopyro , e ne-

ta de Mega biso , e sendo por isso condemnado á morte

pelo Rei Xerxes \ sua mai
,
que era irma de Daño , advo-

gara por elle, e conseguirá que em castigo de seu crime,

fosse mandado navegar por toda a Costa de África ,
ate

che-
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chegar ao *S

r

<r/í? Arábica, para descubrir á sua custa e ris-

co as térras daquelle vasto Continente.

Com tudo nao serve esta navegncao , se a houve, pa-

ra se combinar com a nossa
;
por quanto conta-se

,
que Sa-

taspes , entrando em hum navio
,
partirá do Egypto , e sahí-

ra pelo Estreito Hercúleo, e dobrára o Promontorio de Áfri-

ca , chamado Soloe ou Syloes , e seguirá por milito tem-

po sua rota para o Sul •, mas que todavía , cu aterrado das

tormentas , 011 anojado da prolixidade do caminho , ou fal-

to de mantimentos , nao acabou de passar a Lybia ; re-

cuou sobre seus passos , e voltou pelo Estreito outra vez

ao Egypto \ dando em causa, que o navio nao pederá ir

por diante , impedido dos grossos mares ; e que Xerxes
nao lhe dando crédito, o mai.dou justicar : (1) donde es-

ta viajem
,
parando na Lybia , nao pode entrar em pa-

rallelo com a nossa navega cao.

Artigo III.

Da Viajem de Polybio.

k Ao tem cabimento na classe das navaga cees , deque
tratamos,, a que Polybio o Historiador, fez por ordem
de Scipiáo Emiliano a reconhecer as Costas de África , do
que só faz memoria Plinio no Liv. V. Cap. 1. , no Liv.

VI. Cap. 31., e no Liv. VIII. Cap. 16. , aposentándo-
nos hum extracto do seu Periplo: per quanto elle com sua

frota nao passou da Costa Occidental daquelle Continente;

nem chegou ao Cabo da Boa Esperanza ; e nem ainda ao
Cabo Verde. Isto he o que se pode inferir dos lugares

,

que elle nomeava no seu Periplo : taes sao o Rio Lixo
>

o

(1) Herodoto conta o facto , como succedido no seu tempo : por-

que dizendo , que hum eunucho de Satanes , sabendo de sua mor-
te , abalara para Sames com gandes riquezas, accrescenta , que del -

las se apossou hum certo natural daquella Cidade , cujo nome s. Lia ^

mas que o queria passar em silencio.
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o Rio Sabur , o Rio Sala , o Promontorio do Sol , o Rio
Darat ou Barato, e o Rio Bamboto.

Por aquí se vé, que elle em seu curso nao chegou a

passar do principio do Monte Atlas Maior
,
que rodos os

antigos Escritores pozerao nos nns da ¿Mauritania , e do

Rio Bamboto
,
que he a Ribeira de l\am ou Nun. Don-

de de nada serve para o nosso assumpto a navegacáo de

Polybio. (i)

CAPITULO II.

Das Viajens geraes dos Antigos pela Costa de África.

FAliaremos agora das viajens dos Antigos, que se ¡n-

,y k culcáo geraes por toda a Costa de África , desde o Mar
^S¿^^f Atlántico até o Mar Indico , ou vice versa desde o Mar
¿fr« •> Kidico até o Atlántico.

Ar-

(i) Pozemos os lugares, que elle visitou , nesta ordem , pono
{¡iu nao seja a em que se acliáo em Plinio, que tez o extracto des-

te Periplo ; por quanio lie de saber , oue este se acría naquelle Ati-

thor , dividido e,n du ts partes, que desunem a sua totalidade
; por-

que na prim.ir.i dao-se tres Medidas geraes
,

que abracao todo o

espací andado na sua carreña ; e na segunda no:r.eáo-se pasicóes in-

termediarias em sentido inverso das precedentes : estas sao tomadas

do meio dia para o norte , e a ordem dos lugares be tracada do nor-

te para o meio dia , indo tudo em hum methodo retrogrado : o que

rotou o dotito Gossellin ,
que por isso transpoz a ordem dos luga-

res , e os arranj iu na maneira , por que os propomos. Pe qualquer

forma porém que se enlloquen , nenbum ha neiles , que indique maior

curso na navegacáo Je Pol)bú>; porque todos sao para cá do Cabo

-r. Aínda quando alguetn quizesse seguir a opiniáo de alg.ins

cue leváo a viajen de Polybio até o Sencgal , e p Promontorio das

ttcsperlies , e ainda ate além dos Montes de Theon Ochenta {Carro

d<< Dcmef") que fazem corres ponder i Serró J.foii ; ass m mesrno a

poJeria oppor , cono be claro , en c i ifrontacáo da n.issa , co-

jvo sen Jo acanhada e diminuta , e muito áquera da nossa carreira

da África.



DE LlTTEEATURA PoRTUGUEZA. 33^

Artigo I.

Da Viajem da Frota de Salomao.

í Rimeiramente apparece em scena a frota , Cjiíe Salcmao
cnviava a Ophyr: ella partía do porto de Asicniabcr no
Mr.'- Roxo, esquinada por marinkeiros Tyrios

,
que crao

do Rei Hiram, os mais vizinhos da parte do Mediterrá-

neo , e os melhores marinheiros
,
que entao havia \ ficta

esta, em que vrnha grande quantidade de ouro , de pedras

osas, e de huma rara e excellente madéira decheiro,
e de evano ; e apparece tambem a outra frota de Tarsa's
"igualmente navegada pelos Tyrios , ou pelo menos por Co-
lonos Fenicios , iguaes em feputácao aos Tyiios

,
que

trázia tambem ouro, e muita prata , iriarfim , bugios, e

papagaios , ou pavóes. Mas nao se disputa desde muitos $££At¿& ~~

tetnpos entre os Sabios, por que mares se faziao taes via^ ,0l>$~^ .^'v

sido as opinióes nesta materia ? Podem ler-se para desen-

gaño Grocio , Bochart , o nosso Gaspar Barrenos no fa-

moso Commentario de Qphyra Regione , e Franolieville na
erudita Dissertaaio sobre a Navegado de Tarscis no
Tom. XVII. das Memorias de Berljni

3
(i) ° c] 1^ e*tcs Sa-

bios e outros muiros escrevérao disto , n?o sao mais do
que meras conjecturas , de que se nao pode tirar certeza

sobre a situacao de tao ricos paizes , nem por conseguin-

te sobre a rota e limites destas famosas navegacoes; po-
dendo-se dizer, que se ignora aínda boje, se estas viajens

se faziao desde o Mar Índico até o Atlántico, como al-

guns asseverárao; 011 se antes devemos assentar no que di-

zia o mesmo illustre Barreiros : Narigatio ipsa a wiari

indico in At¡:nticum per Australem orbis plagam , non

mo-

(0 Pag- 43? e seguhues,.
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modo Salomonis átate , nondum nata , nec satis explora-

ra fuerat lasque ad tetnpsra Emmánttelis Portugal/i¿e E.e-

gis. Assim sao tao incertas e vagas as noticias destas na-

vegacóes , como o sao as da situacao dos dois lugares de

Opbyr e de Tarscis : donde he claro que se nao pode ti-

rar argumento decisivo contra a originalidade da Navega-
cao Portugueza. (i)

Ar-

(l) Os Interpretes aos Lugares chis Santas Escripturas tomáráo

differentes rotas ; e nestas mesmas sa implicarán coni dúvidas indis-

soluveis : huns entenderán achar o Opkyr na Asia ; lums na África
,

e^outros até na America : opiniáo que roi a de Gilberto , Arias ñlon-

t.ino • de Genebrardo , de Vatablo , e de alguns Rabbínos , e o he

modernamente de Sechind , do Conde Cari) ñas suas Cartas America-

nas , e do sen Traductor e Annotador. Os que o poem n.-v Asia
,

mi na gran.Ie India , nao sao entre si accordes : cada hum 1 he dá

lugar , segundo a sua imaginacáo , em Goa , en Malaca , no l'egn
,

e em Sa natra ,
para que val o nosso douto Gaspar Larreiros na so-

bredita Dissertacáo de Ophijra Regione. Os que o poem na África ,

tambem se nao ajustan.

A opiniáo mais gcraJroente seguirla ha a de Ortelio , e de M.
>fuet , Bispo de Avranches , que o demarcou em S jala , ou na Cos-

ta Oriental de África ate Üangxieoár ; sentimento adopta;.!.) primeiro

pelo nosso Th uñé Lopes em ?. «ua Navcgac ¿o ás iridiar Orientacs

,

inserta em o primeiro volume de Ramusio , o qual achou esta tradí-

cao ali universalmt nte recebida ; e tambem pelo Judeo Portuguez , Isaac

Dias ñas súas Cvrijeclurai Sobrados : e depon por ftl. d'Anville em
huma particular Memoria sobre este assumpto , que tem na Cclleccáo

¿a Academia Re ¡l d,¡s InscripcÓes c Bellas Litros no Tom. XXX.
Serve para confirmar isto , ver que na versan dos Setenta , Ophir se

traduz por Sophira , nonie que se aproxima ao de Scfala , como já

notou Davity. A' vista destas diversas opinioes , dizem com razáo os

Authores da His'ci ia Marítima Gerel , que « o que he mais difificil

y> de averiguar n\s nayegacóes de Salomáo, he p lugar em que ellas

)) se fazián : nao tem havido paiz mais procurado peí >s Interpretes,

)) e menos conhecido , que o Oi>hyr das Santas Escripturas : as sabias

)) Disse:tacóes que se tem feito nesta materia r.áo trm servido de

)) nrnis , do que de a emb'u'har e escurecer em demasía ( Histoire

y> Genérale de la Marine Tom. 1 Liv. I. pag. 5.)»
Por donde , esta variedacie de pareceré 1

? tú > encontrados assaz mos-

tra , que nenlv.ima certeza ha da rota Has imegacóes de Salomáo;
e que destas se pao pode tirar argumento decisivo para assentar a

circum-navegacáo fia Costa de -\frica. Sobre o que se podem ler

alcm dos \i cítalos, a Joáo Augusto Pfeirfer na sua obra Dub.Ycx.
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Artigo II.

D¿z Viajem de Me"neldo.

X Uito notavel he na antiguidade a viajem de Mene-
láo

,
que descreveo Homero , e referírao depois delle Eu-

doxo , e Crates , fazendo-o navegar desde o Mar Roxo
pelas Costas da Ethiopia , dos Sidonios , dos Erembos , e

da Lybia. Allega coni este facto o erudito M. Court de

Gebelim, depois de outros
,
que tambem se haviáo já fun-

dado nelle
,

para mostrarem que Meneláo havia feito a

voita de África, interpretando o termo Erembos pelo paiz

da Arabia da Costa Occidental de África. (1)

Com tudo i.° Estrabáo, e com elle Bochart, Mada-
ma Dacier , e outros , entendéráo o passo de Homero , co-

mo o mesmo Gebelim confessa , da Arabia Oriental 011

Asiática, a que applicárao o paiz dos Erembos , e nao da

Arabia Occidental. 2.
z Outros houveráo esta navegacao

por huma imaginagáo ou ficcjio do Poe;a. (2) Donde tam-

bem nao ha tirar argumento desta viajem de Meneláo,
para prova da navegacao antiga á roda de África ; sendo

Tom. VIII.
°

Vv rao

Centar. II. loe. XCV. pag. 4^2 , e Joáo Francisco Budeo na H/'j/.j

EccLí. Veta-, Testan. Tom. H. Per. II. Sectio IV. pag. 26} e seg.

Quanto á navegaqáo para Tarscis 011 Tarsis lia tambem opinióes

diversas : huns a t.izem pelo Mediterráneo para a antiga Cartlwgo em
África : outros Ihe poem a baliza na lina Tnrtesso da Bélica em
nossa Espanha: desvairao outros para outras partes, nao se sabendo

nada com certeza , nem ainda com maior probabilidade.

üe ambas estas regióes se deve dizer o que n nosso douto Gas-
par Barreiros , fallando da Historia Judaica dos Reis , dizia particu-

larmente de Ophijr (( Verum in quonam orbis parte bsec regio sife

)) posita , cincta ne mari , an illi contiñens , silentio prxterit ; nec

)) quo nomine his temporibus nuncupetur , apud aliquem idoneum
)) authorem memini me legisse. Si qui vero sunt , qui in eo aliquam

» operam posuere , parum , aut nihil consecuti mihi esse videntur. ))

(no principio do Commentario de Oplujra reg'ioni)

(l) Monde Pñmltlf. Tom. VIII. Arr. V.

CO Veja-se Gossellin na obra ácima citada pag. icz.
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tao duvidosa, como he, a situagáo do paiz des Eremhos-,

ou incerto , de qual das duas Arabias se ha de entender

este lugar do Poeta Grego.

Ni

Artigo III.

Da Viajem de Maga o.

Enhuma forcea tem- a allega cao que se costuma fazer

de outra historia, que contava Heraclides, o Pontico, de

hum Magáo , ou Mago , nos tempos de Gelon , Rei de Sy-

racusia
,
que asseverava haver feito a volta de África ; his-

toria
,
que elle compoz pelos annos de 330 antes da Era

Christa : por quanto vemos
,
que Possidonio , citado por

Estrabao , affirmava em contrario, que a sua narrado nao

era apoiada em algum documento, ou testemunho, que a

fizesse acreditar: (1) por onde de hum facto referido por

hum só Historiador , e negado por outro , nao fica lugar

para se formar argumento con .-lúdeme da certeza de huma
antiga navegacao , tao extraordinaria e espantosa , como
esta seria , sem mais alguma prova que decida na con-

trariedade dos dois historiadores , e muito mais ainda ten-

do sido Heraclides Author suspeito entre os amigos.

T

Artigo IV.

Da Viajem dos Hespanhoes.

Ambem nao conclue positivamente pela opiniao con-

traria , o que se contava, segundo Plinio no Liv. II. Cap.

67 , de nossos antigos Hespanhoes
,
que se cria terem feito

a volta de África; por haver dito Caio Cesar, filho de
Agrippa , e de Julia , e adoptivo de Augusto , Comman-
dante de huma Esquadra pelo Mar Roxo

,
que tinha adia-

do

(O Em Estrabao Liv. II. pag. 98. Veja-se M. Gossellin no Tom. I,

da obra ácima citada pag. 201.
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do fragmentos do navio Hespanhol, que a!i h?via naufra-

gado; donde parecía ter-se íeito a navegagao em voíta de
África : por quanto Plinio nao declara donde houvesse es-

ta noticia ; vé-se perém que a tomou de Eudoxo
,
que con-

ta o mesmo das Costas Orientaes, mas perto de cem an-

nos antes de Caio Cesar ; o que faz a muitos desconfiar

d2 narracáo: além do que Estrabao, que esteve no Egxpto
,

e se informou deste facto . zomba dos que delle fallárao;

e ao mesmo tempo passa em silencio o outro do tempo
de Caio Cesar, sen contemporáneo; no que mestra ter

havido isto por hum rumor popular, ou noticia sem algu-

ni2 prova , e fundamento, (i)

Nem nos deve abalar a viajem d>< Commereiante
Hespanhol, de qúem dizia Celio Antipatro haver navegado
desde Gades até a Ethiopia , o que tambem refere Plinio

no Liv. Ií. Cap. 67 ;
por quanto por huma parte os An

-

tigos davao nome geral de Ethiopia a todos os paizes
,

eme se alon^avao do Mediterráneo : e estes Ethiopes erao
•i-i •

*

os Occidentaes , e nao os Orientaes ; e por outra parte

sabemos de Pcssidonio, contemporáneo de Celio Antipa-

tro, e residente e instruido em Cádiz, referido por Estra-

bao, que os Hespanhoes navegavao dali até o Rio Lixo

,

que era na Costa exterior da Mauritania , dando-a como
a extrema , ou meta das navegacóes Hespanholas.

F

Artigo V.

Da Viajem de Necho , Rei do Egypto.

Aliemos de dois factos
,
que parecem de todos, os maís

authorisados e decisivos
,
quaes sao a viajem

,
que man-

dou fazer Necho ou Necháo , filho do fameso Psamme ti-

co, e Rei do Egypto, que remonta ácima de 600 anuos

antes da Era Christá ; e a de Eudoxo de Cyzica no Se-

Vv ii culo

(1) Liv. II. pag. 99 — 102. Veja-se Gossellin na obra ácima ci-

tada pag. 201 2C2.
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culo de Ptolomeo Lathuro. Necho ou Necháo, o primeiro

que abrió o seu Reino acs Estrangeiros, Principe de gran-

des vistas, que quiz ajuntar o Nilo com o Mar Roxo , e

pretendeo crear huma nova marinha
,
para vir a ser pode-

roso por térra e mar, e tirar todo o Ccmmercio aos Fe-
nicios , cobrio o Mar Mediterráneo, e o Mar Roxo de

galeras, e tentou mandar commetter a viajem á roda de
África: cheio deste projecto, encarregou a cxecucao a cer-

tos Fenicios de sua obediencia , hcmens milito praticos e

experimentados ñas cousas marítimas, fazendo partir seus

vasos do golfo Arábico ou Erythreo com ordem de ga-

nhar o Mar Austral , e entrar no Mediterráneo pelo Es-
trato.

Diz-se pois que comecárao a navegar pela Costa Orien-

tal de África, até chegar ao Mar Austral , ou Meridional;

e que depois vierao ao Mar Occidental , e no terceiro an-

uo entramo no Mediterráneo, e abordárao ao Egypto , sur-

gindo pelas bocas do Nilo. Contavao entre outras cousas,

que nesra viajem tiverao cuidado de desembarcar ñas en-

tradas do Outono sobre as Costas , aonde se achavao ; e

de semear nellas grao, e esperar pela colheita , e depois

fazer-se á vela. Este facto referió Herodoto, e sobre elle

lie que se apoiava para asseverar
,
que a África era toda

cercada de mar, excepto pela parte por onde pegava com
a Asia, (i)

Eis-aqui hum facto
,
que parece provar a antiga cir-

cum-navegacao de África ; e que tem movido a muitos

Sabios; ponderemos com tudo
,
que contíanc^a se Ihe deve

dar.

i.° Herodoto he o único entre os amigos, que conta

a expedido dos Fenicios por Necháo ; elle nao foi coe-

vo a este facto , nem mostrou donde houvera esta noti-

cia ; o que pode excitar dúvida sobre a sua narracao.

2. A unicidade deste Escritor, e nao contemporáneo,
faz-se mais notavel e suspeitosa , vendo que Pomponio Me-

(0 Lib. IV. Melpemciie,
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3a, e Plinio (que procuráráo provar a possibilidade da cir-

cum-navegacáo de África , aiuntando es factos e tradicces

que julgáráo proprias a sustentar as suas conjecturas nesta

parte) nenhuma mencao fizerao deste passo deHerodcro,
que Ibes seria grande apoio ; e nem aínda de <cn:clhante

navegado , tendo occasiáo tao opportuna , e até necessa-

ria
,
que os obligara a fallar della

; ao mesrao tempo que

sabemos
,
que elles lérao o Historiador Grego , e o citá-

rao , e extrahíráo varios lugares em suas mesiti'as obras.

Hum silencio nestas circunstancias, nao he hum simples ar-

gumento negativo , mas sim decisivo
,

que basta por si

só , e indica que elles nao derao fé á reIa§áo da viajem

dos Fenicios.

3. Sobre a prova deduzida deste silencio em taes cir-

cunstancias , vem mais a que se tira de Estrabao
,
que nao

acreditou esta viajem
;
porque certo , se o seu juizo só nao

exclue o testemunho de Herodoto , ao menos g contraba-

Janca , e poe em diivida ; e tanto mais. quanto Herodo-
to

,
posto que mais antigo , foi mais fácil em acreditar

fábulas , e cahir em faltas de exaccao , cerno ja o taxa-

vao dos antigos PJutarcho , Harpocraciao , Dion Chrysos-

torno, e Cti>ias de Gnido
,
que o desmentía em sua Kis-

toria ; e dos modernos Reineccio, Vignoles, Vallemont , e

particularmente o moderno e douto Gossellin sobre esta

mesma navegacao.

4. Faz tambern desconfiar da veracidade desta viajem
ver contárem-se nella cousas inverosimeis, como abordarem
os Navegantes Fenicios ñas térras Africanas, por onde
passavao no.Outono, para nellas semearem grao, e nao
se retirarem dali , senao depois de concluida a colheita ; e

que em sua navegado gastárao tres annos; o que parece
pouco verosímil, (1) pois que era milito pouco tempo pa-
ra aquelles desembarques, para os trabalhos, e operacoes

da

(1} Nao deixaremos de leinhrar aqui de passagem » o que se nao
tem advertido, que a circunstancia dos fes annos de \iajem pa:cce
forjada sobre a outra dos tres annos das trotas de Saloniáo,
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c'a agricultura

,
para as demoras da colheita dos fructog

,

e para as novas, longas , e perigosas navegacóes, que de-

viso depois continuar a fazer por todas aquellas Costas, (i)

A narrado pois desta vhjem, que Hcrodoto nos dei-

xou escrita
,

ponderadas todas estas cousas, nao se pode

considerar senao como huma historia , combinada sobre a

opinilo . que alguns dos antigos tiverao da forma, e ex-

tensao desta parte do mundo, isto he, sob.e os conheci-

nientos , nao praticos e locaes , mas sim especulativos e

thsoreticos que eiles tinhao , e de que se fez huma sim-

ples applicacao á historia desta imaginada navegacao dos

Fenicios.

Aktigo VI.

Da Viajem de Eudoxo.

JL Empo he de passar a huma outra viajem, que he do

Seculo de Ptolomeo Lathuro, perto de ioo anuos antes da

. Capv
• elle cita de Cornelio Nepote, que se perdeo. Plinio no

fc-iv. II. Op. 67 , e Marciano Cupella no Liv. VI. pag.

* 2b 1 , igualmente a citao sobre a te do mesmo Nepote.
^j$*yW Este Ejdoxo jactava-se de ter sahido do Golfo ¿¡rábico;

haver feito a circum-navegacao das duas Costas Meridio-

nal , e Occidental de África \ e vir por flm a desembar-

car em Cadis. Para nao cstarmos por esta navegado, que

tanto se tem apregoado , devemos notar o seguinte:

i.'
1 As quatro authoridades reduzem-se verdadeiramente

a huma só
,
que he a de Nepote; e he inteiramente des-

conhecido
,
qual foi a fonte, donde elle derivou e.-ta no-

ticia*

2.

(i) Sobre isco pode ler-se M, Ftancliev ille na sua DiturtaeSo sobre

r navegacao de Tarscii no Tana XVII da> Memorias da Academia

de Berlín ju¿. 430 e seg. , e o já citado M. GosseHin.
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2.° Este Itinerario nao íbi ccnhecido nem ce Possido-

nio, nem de Estrabáo, que longe de o referirem , fallan-

do das navegacoes dos Amigos, trüoleráo cutió do res-

ino Eudoxo muito difFerente deste; o que indica
,
que ou

hum, ou outro delles he falso, e obra alhea de Eudoxo,
ou ambos elles.

3. Esta Rela^áo , combinada com a dos Periplos de
Hannon, e de Polybio , vé-se bem

,
que he em grande

parte hum Itinerario refundido , e compcsro de ambcs el-

les
,
parecendo que o sen Author pertendeo inculcar, que

havia corrido todos os lugares, que elles vírao.

4. Eudoxo vindo desde as vizinhancas do Cabo Zro-
mata {Gtsardjfui) pela Cesta meridional de África , até o
ponto Occidental

,
(aonde se propoz temar a viajem de

Hannon, para tecer , e completar com ella o curso desea
Itinerario ) em todo aquellc immenso intervallo nao des- ^i^M¿á¡
creve lugar algum das partes desconhecidas das duas Ccsr. ;

-*'• ;-3^v|
tas extremas; mostrando bem claramente per i sso mesmo-
que Ihe faltavao conhecimentos reaes do local; e que nao,

tinha a quem seguisse e copiasse ; e per conseguinte que
nao tinha navegado, e visto aquellas Costas.

5".° Elle nao faz neste seu Itinerario alguma observado
náutica : nao falla da mudanza no aspecto do Ceo ; da
qualidade dos mares; das difficuldades, que teria de ven-

cer naquella carreira ; na travessia das Costas , e na passa-

gem do Cabo mais austral de África ; nem que tempo gas-

teu ñas viajens; nem como se proveo de víveres ao longo
dos lugares desconhecl.os e selvagens ; sendo estas as cir-

cunstancias
,
que mais natural e fácilmente dcscreve hrm

viajante.

6.° Muito pelo centrarlo afTécta supprir este vasio com
os contos ce coüsas in.riveis , que diz que vira ; como
homens sem lmgua , homens sem boca, horréis himantó-
podes, isto he, que nao andavao em pé como homens,
mas como animaes , e cutras inepcias, e fábulas insípidas

e grosseiras. Hum navegante, que só apresentasse , e des-

crevesse cousas semelhantes, para attettar tao estupend
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canha

, ¿ merecería por ventura algum crédito ? Gerto que

nem merecería que o refutassem.

7.° Finalmente ha em seu Itinerario incoherencias, fal-

tas, e erros taes, que por elles mosra, que tanto nao fi-

zera a volta de África, que a nao conhecia , nem forma-

va ideas da grande extensao daquelle Continente para o

Sul , nem da sua forma ,
nem da direccao marítima das

suas Costas
,
que dizia ter corrido ; devendo em resultado

de todas estas combinacóes concluir-se, que o seu Itinera-

rio foi obra de mera fantasía , ideada sobre os Periplos

dos outros Navegadores, e accrescentada com as suas im-

posturas, (i)

Ha ainda outra Relácelo de Eudoxo , de que falla va

Possidonio em Esrrabáo no Liv. II. pag. 98 e seg.
,
que

he hum segundo e novo Itinerario, em que se relata a

mesma viajem antecedente. ¿Que haveremos de dizer del-

3e?

i.° Foi desconhecido de Cornelio Nepote, de Mela
,

de Plinio , e de Marciano Herecleota
,

que referíráo
, ou

citáráo o primeiro Itinerario ; assim como este o foi de

Possidonio , e de Estrabao
,
que referem este segundo : o

que faz logo desconfiar da sua authenticidade.

2. He huma nova Historia inteira mente difiéreme da

primeira , com a qual nao concorda em cousas essenciaes

,

o que argüe a ficcáo de diversa pena.

2. Ha huma espantosa variacao entre os dois Autho-

jes , Nepote, e Possidonio, que esforgando-se cada hum
delles em estabelecer hum mesmo facto, appellao para o

depoimento de hum mesmo navegador; e apresentao nada

menos do que provas realmente oppostas
,
que cerro se nao

conhece exemplo de huma contradiccao mais manifesta.

4.° Ha finalmente neste novo Itinerario militas fábu-

las , contradiccóes , e inverosimilhan$as
,
que lhe notou com

des-

Ci) Este lie o mesmo juizn , Que del le í<¡z Isaac Vossio ao Liv. III.

Cap. IX. de .Mela , e M. Gossellin ñas Indágacóes sobre o Geogrcjia

Positiva e Sijstanatlca dos Amigos Tom. I. p¿g- 225 , 226.
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desprezo o mesmo Estrabáo
,
que o cxtrahio de Possido-

nio, (i)

Artigo VII.

Da ignorancia em que estiverao Pto¡omeo
}

e os Povos
de África e Asia sobre estas navegagoes.

JL Emos exposto por esta breve analyse
,
quanto bas^a pa-

ra se conhecer o pouco fundamento , com que se tem in-

culcado as viajens geraes dos Amigos em cincuinferencia de

África; e que todas ellas ou foráo exageradas-, cu fabu-

losas, ou pelo menos contradítadas, incertas , e mal segu-

ras
,

para poderem fazer prova eoncludente pela ppíniao

da sua circum-navegaciío Africana. Cresce , en; desabono
cjella , a forca deste discurso , com huma reflexao

,
que nao

podemos deixar em silencio, qual he a da total ignoran-

cia dcstas viajens em Ptoíomeo , com ser tac sabedor das

cousas antigás, e de seu ternpo ; e o que mais he , nos

mes nos povos das Costas marítimas de África , até i In-

dia.

E cuanto a Ptoíomeo , claramente vé-se isto betn de
seu Almagesto , aonde discorrendo dos climas , e refuta n-

• 5es e provas de Marino de Tyro , diz as-

Escritores sustentáo, 'que as vizinhancas do
mais temperadas, que o restante da Zona

3 ' _o- i la, e que he possivel habitallas. Nos nada com
>> certeza podemos dizer; porque ninguem do nosso Orbe
» até es e dia tem penetrado debaixo deste circulo; pelo

?> que qualquer julgará mais simples conjectura , do que
» verdadeira historia, o que dellas se conta. >> ( Lib. II.

Cío. 6. pag. 31, 32) Assim procura va o Geógrafo des-

truí, os raciocinios de Marino, e mostrar que as provas,

com que este pertendia concluir, que os navegadores ha-

Tom. FUL Xx viáo

(O Veji-se o lugar de Estraba > , e do moderno Al. Gosseilin na
citada obra das Indogaróes sobre a Geograf. Sijstem. e Polit. dos Att'

figos Toin. í. pag. 241 24 j.
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vino trespassado a Linha Equinocial, erao de si insufrcien-
tes para o convencerem

; do que se vé
,
que elle estava

persuadido
,
que de seu tempo se nao tinha passado ainda

o Equador.

Vem agora sobre isto a profunda ignorancia , em que
nos achámos os Africanos, e Asiáticos, quando navegámos ;

os seus mares , e fizemos conquistas pelas suas Costas
\

porque nenhuma noticia se encontrou entre elles destas
viajens , desde a Europa por toda a Costa de África

, até

á India, ou desta até á Europa; sendo bem natural se nao
apagasse a memoria de todas ellas, por rao nota veis e pas-
mosas que reriáo sido, se algumas se tivessem realmente
executado : o que já com razao occorreo ao discreto juizo
de D. Francisco Manoel de Mello ñas suas Epanáfora?. (1)
j> Naquelles tempos f diz elle) de nossas conquistas, en-

>> tre as gentes de Europa e África nenhuma noticia se

j> achava destas navegacoes, nem depois as descobrírao os
j> Portuguezes em os povos de Asia ; o que nao pouco
?» enfraquecia o crédito dos Autores referidos , e fazia

>> muito pela opiniáo dos nossos. >> (2)

Ar-

(i) Epanaf. Amoros. III. pag. }ij.

(2) Nao pertendemos com tudo isto absolutamente asseverar , que

os Antigos em Secul >s mais reinnto': , nos tempos chamados heroi-

cos , e comunmente fabulosos , nao tivessem feito jamáis a circuir»

navegaqao de toda a África , untes dos Egypcins e Fenicios
,
que as-

sim mesino antigás , como erao , forao precedidos de outras nacóes

antiquissimas , e talvez ainda mais industriosas do que elles : he
muito de presumir (segundo nos inculca a Historia dos progresóos do
espirito humano , e dos conhecimentos sabidos que aquellas idades ti-

verao , e que parecein suppor outros muitos anterioie< , d¿ que nao
sabemos) que a Navegagáo. , e as mais artes da industria do homem
sobiáo a huma muí alia e remontada antiguidade , em que já pode
ser que tivessem havido viajens muito extensas , que houvessem
costeado toda a África ; mas se as bou ve descontinuadas , e perd'das

da memoria dos homens , como o foráo outras militas cousas , ficá-

rao sepultadas no abismo ái. escuridáo do aoti§o mundo , como se

nunca tivessem existido nelle.
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Artigo VIII.

Sentimentos concordes de tres grandes Escritores.

Echaremos todo o nosso arrezoado , se assim he pre-

ciso , com as authoridades de tres grandes Escritores , com
que nos possamos escudar, para nos defendermos das de

Goes , e de outros de parecer contrario ; authoridades que

Ihes nao sao inferiores, se nao mais respeitadas e decreto-

rías , como de homens que muito estudáráo esta materia

:

he iiuma a do nosso dóutissimo Gaspar Barreiros no seu

formoso Commentario de Ophyra Reglarte a Hujusmodi
" navigationes , etiam , si rieri potuerunr, praeterquam qtiod

99 casu , aut felicítate quadam potius accidisse , mea quidem
5> sentent.a videntur, quam consilio aliqua , aut scientia

'j navigandi , tantam incogniti et procellosi maris vasti-

?> tatem, tamen non tam probaras vel illis, vel posterio-

5> ribus seculis extitére : nec tantam fidem faceré petue-

5> runt
,
quanta opus erat ad tam inusitatam et perieulis

yy plenam navigationem aggrediendam , suspectas namque

,

99 ut arbitror, vulgo máxime fuerunt. '»

A segunda authoridade he de Isaac Vossio a Pom-
ponio Mela uQuiquid alii contradicant , certuin est vete-

?> rum neminem fuisse , cujus quidem extet memoria
,
quod

99 Bonas spei Promontorium vel accesserit, hedum praster-

99 vectus sit. »9 Observar, ad Lib. X. Cap. IX. pa .;. 863.

A outra authoridade he a do moderno e eruditissimo

escritor,, M. Gosseilin
,
que tendo entrado a principio no

sentimento contrario, na saa Geografía dos Gregos Analy~
sada , levado das differentes tradicoes dos Antigos, que an-

nunciaváo navegares de Fenicios , e Gregos em volta des-

ta parte do mundo, e do grande numero de Authores mo-
dernos

,
principalmente dos que escrevéfáo des progressos

da Navegagao e do Commercio em diíFerentes épocas; mu-
dou depois de parecer na sua grande obra das lndagacoes
d cerca da Geografía Positiva e Sistemática dos Anti-

Xx ii gos

,
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gos , aonde tratando de fixar o grao de confianca

,
que me-

reciao as tradicoes desias viajens , as sobmetteo a Juma
profunda discussao ; e móstrou largamente as suas contra-
dicóes e inverosimilbancas : o que terdo sido por elle fei-

to com repetido e apurado exame, e depois de haver an-
tes adoptado os principios contrarios , nao pode dcixar de
ser de grande peso nesta materia, e de ajucUr a confirnuu-

nosso discurso, (i)

Conclusaa.

Eis-aqui o primeiro genero de provas
,
que podemos

ofFerecer
,
pelas quaes cuidamos haver mostrado. nao cons-

tar com certeza
,
que a circum-navegagao de toda a Costa

de África, fosse realmente praticada entre os Antigos \ ou
pelo menos

,
que ella se nao pode com seguranca susten-

tar sobre os Periplos, e Relacoes, que a Antiguidade nos

deixou de taes viajens : donde tiramos, que pois se nao
allegao outras além destas

,
que nos levassem a dhnteira,

se ha de haver consequentemente a navegacao Portugueza

do

(i) Tendo tallado das viajens dos Amibos , cuja memoria se cort-

servou até aos nossos dias , dever-se-hia talvez neste lugar fazer

inengáo das viajens mais modernas dos Seculos intermedies , ñas
isto tica suprido com outra Memoria em que tratamos da Deirar-

cagao do Cabo da Boa Esperanca , que se acha em alguns Mappas ,

anteriores á sua passagem por Vasco da Gama ; neila fazen-os ver

que semelhantes viajens , se as houve , foráo súmente parciaes , e i áo

chegáráo ao Cabo : baste-nos por ora advertir, contra os que seguem
a opiniao contraria

, que todos -os Autliores , ainda rr.esmo os Estrart-

geiros
, que escrevéráo pelo Sequío de 500 , e grande parte d< * cuae?

entrarlo pessoalmente nestas expedigóes , nos conceden-

) a precedencia

dellas ; taes sao Luiz da Cadamosto na sua Nave^ac áo ; Americo Ves-
pucio na sua Corta s-rnc a viajan de Vasco da Gama , ene vem no
I.° Tomo de Ramusio ; Martim Behaim ñas notas ao sen Globo
terrestre , cnllegidas por M. Murr , &c. : os quaes sendo táo vizinhos

da]ueiles acontecimentos , e tao versados na Cosmografía, que nao

cediáo a palma a nenluins dos do seu tempo : deviáo estar perfei-

tamente instruidos nestas materias ; ou ao menos muito mais do que
os modernos ', que passados Seculos , quiíeráo ainda que Jebald*

arracar-nos esta sloria.
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do Seculo xv. per original, e primeira ; e ccrr.o tal pela

mais admira vel e portentosa
,
que tem havido : devendo,

todos confesar qu'.o nessa he a gloría de sernos os pri-

me iros
,
que ousámos tomar o Sceptro do Ocearo, e abrir

novo caminho desde a Europa , até á India per tao lar-

gos mares.

>> Nunca arados de estranho, ou proprio lenho.

Podendo dizer bem nossa gente das viajens dos Antigos
:

em comparto com a sua

jj Q* essas navegacoes
,
que o mundo canta

,

» Nao merece.;, tamanha gloria e fama
>5 Como a sua

,
que o Ceo e a térra espanta. (1)

Segundo Genero de Provas pela conslderacao das cousas
de que os Antigos duviddrao , ou que nao conhecérao

do Continente de África.

.*'Emos até aquí a substancia das razoes
,
que podem

determinar o nosso juizo para negar , ou pelo menos du-
vidar das relances das viajens dos Antigos a vclta inteira

de África : agora tomaremos máo de outro genero de pro-

vas , deduzidas da ignorancia , em que estiverao es rr-cs-

mos Antigos , de multas cousas notaveis daquelle Conti-

nente , até á ép ca da nossa navegacao e descobrirrentos
;

cousas
,

que nao pediao lcngas especulacoes e theorias

,

cousas, que só demandaváo a attencao
,
que nao jrodiáo

deixar de se advertirem e conhecerem, se se tivesse I

nos seus tempos a circum-navega^ao daquella parre

mundo : o que temos de tratar em breves clausulas , ha-
vendo de fular aínda desta materia em outra Merr era so-

bre os resultados de nossa navega§ao do mesmo Secul • xv«
Muitos sao em rerdade os argumentos nesta pa

(0 Lusiad. Cap. V. Est. XC1V.
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que se podem deduzir a nosso proposito, da considerado
daquellas cousas capitaes, que os Amigos ignoravao a res-

peito de África: os principies sao os que se tiráo.

i.° Da ignorancia da junccáo dos dois mares Atlánti-

co, e Indico, e civcumferencia marítima de África.

2.° Da ignorancia dos mares
,
que haviao por innavega-

veis , ou inexplorados.

3. Da ignorancia da extensao Meridional do Continen-

te Africano.

4. Da ignorancia da sua figura e forma.

5".° Da ignorancia das térras chamadas Incógnitas , ou
dos lugares das duas extremas Costas Occidental, e Meri-

dional de África.

6.° Da ignorancia da Zona Tórrida habitavel , e habí-

- 1 v^vSiy-
v
3 ta d a

:^f^r' vi 7. Da ignorancia da visao do Sol á máo direita dos

navegantes.

Artigo I.^mma :<:, o

^^^%^V Argumento deduzido da ignorancia da junccáo dos dois

o
mares Indico , e Atlántico.

Primeiro e mui decisivo argumento, que podemos
apresentar nesta materia , he o que se tira da ignorancia

commum , em que estere quasi toda a Antiguidadt , sobre

a júnceao , ou communica ao dos dois mares Indico, e

Atlántico: Hipparco de Nicea , que floreceo 15*0 annos

antes da Era Christa, hoir.em famoso, verdaderamente

nascldo para gloría das Sciencias Exactas, o qual muito

trabalhou para elevar a Geografía sobre bases fixas c in-

variaveis , tiradas das observares do Ceo ; este homem
grande foi o mesmo que altamente se persuadió, que os

dois mares Indico , e Atlántico se nao un ido •, e que ca-

da hum delles se continha separado, como em grandísi-

mas alagoas , ahalisados por ¿erras adjacentes, que limita-

váo, e dividí 10 hum dooutro. (Em Estrabáo Liv. I. Cap. 6.)

A famosa Escola de Alexandria , aonde elle lancou os pri-

mei-
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meiros fundamentos de huma Geografía puramente Astro-

íica , scguio o sai systema. Hum famoso hcmem des-

ta Escola , de quem ácima fallamos , Ftolcmco , oráculo

da Geografía , tambem o adoptou , nao crendo na Jivre

communica§áo dos dois mares, e por conseguirte nem na

possibilidade da ciicuin-navegacáo de toda a África.

Debalde Kcrodoto , debalde Eratosthenes , de quem
fallí Estrabáo, ( Lib. XVII. pag. 285-) debalde Pcssido-

nio , tambem referido por Estrabáo (pag. 05 e 102) se

haviáo opposto a tal systema , sustentando a doutrina da
unidade e immensidade ¿o Océano. A aurheridade da Es-

cola Alexandrina , e os grandes nomes , e bem merecida

reputado na Antiguidade de Hipparco, e de Ptolomeo fi-

zeráo emmudecer a opiniao daejuelies dois homens, e de

outros , que entáo , e ainda muito depois a sepuírao; e pre-

valecer a contraria por mais ae 12 beculos , deixando as-c tV^^^^ *&

sim de se crer na

ta de África , ou

Cosmográfica.

Que deduziremos nos daqui , se nao que esta opiniao

da Escola de Alexandria nao chegou a predominar entre

os Gregos sobre a outra , e a soster-se por tantos Seculos

contra a mesma verdade da disposicao real dos lugares
,

senao porque os seus sectarios, e muitos outros dos Anti-

gos houverao por falsas e fabulosas as viajens dos navega-

dores
,
que se diziáo haver costeado teda a África ?. E con-

sequentemente que nao crérao nem ñas navegacoes des Fe-
nicios , mandados por Necháo , nem ñas de Eudoxo de Cy-
sica , nem ñas de outros alguns navegadores, que apregoá-

rao como real , a facanha da plena circum-navegaeao de
toda a África ? (1)

Nao

(1) Advertiremos tambem, que a opiniao dé iiipparco foi ainda
conimuin entre os mesmos modernos , antes da nossa Navegado: r.s-

sim que com ra?.ao Fr. Mauro CamaUulense , famoso Cosmógrafo

,

de quem já em mitras obras (lavemos Tallado, escreveo em huma das
Jíotas , que fez ao seu grande Planisfeiio (que refere Fos:

Histeria LUteraria dt V(nci<¡ man 273 pag. 419) haver opinióes t de
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Nao passaremos adiante sem notar, que pela conv

binajao que fizemos dos lugares dos Authores, nos pare-

ceo
,

que tanro os que seguiáo a junc$ao dos deis mares

e circumferencia marítima de África, como os que a ne-

gavao , se haviao sustentado em suas opinioes e systemas

nao tanto por factos
,
que huns admittissem , e outros ne-

gassem , como por meras conjecturas e theorias; e que até

entáo nao tinha havido commettimentó e experiencia real

de todo o maritimo daquella parte do mundo
,
que gera!-

mente se houvesse acreditado; por quanto nem natural , neni

fácil era
,
que elles desvairassem em tao oppostas senten-

cias , e menos ainda que se seguisse a negativa pelos dos
famosos Mathematicos Hipparco , e Pcolomeo , e por to-

da a famosa Escola de Alexandria , se se houvesse feitq

por mar a volta inteíra de África ; ou se se acreditassem

geralmente pelos Amigos as relacoes dasViajens, que en-

tre elles mesmos se espalháráo : o que ainda se verá pelo

que ponderamos no seguinte Artigo.

Artigo II.

Argumento deduzido da opiniao dos mares innavega-

V.
veis , ou inexplorados.

Oltemos para outro argumento
,
que nao he menos

terminante. Nao só havia entre os Amigos , muiros que ne-

gárao a junefáo dos dois mares, e a possibilidade da to-

tal circum-navegaeáo de África ; mas até houve algjuns, en-

tre os mesmos que a seeruiáo
,
que expressamente confeca-

vaOj huns, que aquellas parres meridionaes de mar e tér-

ra erao de todo innavegaveis •,
outros, que posto que o nao

fossem , ainda nao tinháo sido averiguadas até seu tempo :

com

cue , na pme meridional de África , o Océano nao rodeava aquella

liabita^el e reías perada Zana a accreícentando porém que havia teste-

munbqs do contrario , e principalmente daqüelles , que a Magesrade

tí' EIRei de Portu¿al havia mandado com seus navios a observar aquel-

Ja Costa.

_——

—
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com o que vinhao a mostrar, que nao haviáo ainda entaó

acreditado a realidade das Viajens dos que se diziáo ha-

ver costeado toda a África.

Hum dos que se podem aquí trazer para prova , he

Scylax de Coriando , ou quem foi o Autlior do Periplo

,

que corre em seu nome , e vem entre os Geógrafos me-
nores Gregos no Tom. I. pag. 52 , 5*3 j

porque fallando

elle na parte
,
que respeita ás Costas de África além das Co-

lumnas de Hercules, diz expressamente
,
que além da Illia

de Cerne , o mar de África para o Sul nao tinha ainda si-

do visitado; e que era absolutamente innavcgavel por cau-

sa de sua pouca profundidade , da sua vasa chea de lo-

do e limos, e da quantidade de algas, de que estava to-

do cuberto : com o que mostrava
,
que nem elle tinha co-

nhecimentos da Costa de África , e dos mares além da

Ilha de Cerne (queja dissemos cm nossa Illustracao ao
Periplo de Hannon , ser a Ilha Fedal , ou como outros

querem , a Madeira , ou ainda outra alguma das Canarias}
nem os navegadores do seu Seculo passavao adiante daquel-

la Ilha \ nem mesmo se acreditavao entao as relac,óes dos

outros navegadores mais antigos
,
que se diziáo haver cur-

sado toda a Costa daquelle Continente.

Pelo que pertence á outra Costa de África , isto he

á Oriental , igual testemunho nos dá Arriano , ou queat

foi o Author do Periplo do Mar Erythreo , o qual discor-

rendo desde o Egypto pela Costa de África para o Meio
dia , e fallando dos tres Cabos Scptentrionaes , o dos

Aromatas , ou Guardafui na entrada do Mar Roxo , do
Raphaim ácima de Melinde , e do Prassum , ou Cabo de

Chat , ou do Gado , e contando algumas cousas da figu-

ra e corpulencia dos povos, da sua sujei^ao á Arabia pri-

meira
, e do Commercio

,
que desta se fazia para Azania

;

accrescenta
,
que depois dos últimos emporios de Azania

,

que estao da parte direita de Benice , voltava a Costa pa-

ra Oeste y e que o Océano Oriental cercava o Mcio-dia

da África ; o que porém nao era ainda averiguado no seu

tempo : Nam post h£c loca Oceanus necdum investiga-

Tom. mi. Yy tus
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tus ad ocasum inflectitur , et (roersis partib tis JEthio-

pi£ , Lyb'ue , et África versus meridiem exporrectus

,

Occidentali mari commtscetur» Com o que vinha a con-

fessar, que se ignora va em seu tempo o que pertencia á

extremidade da África Meridional, (i)

Daqui vem
,
que nao só os que negárao a junecao do

Mar Atlántico, e do Mar Indico \ mas ainda os mesmos
que a admittiráo , nao reconhe:éráo

, ou nao créráo na rea-

lidade das antigás viajens e tradicoes
,
que corriao , da cir-

cum-navegacJo de África
;

pois que estes últimos nao da-

riáo por ignotos ainda , e nao explorados no seu tempo os

mares das extremas Costas daquelle Continente, se tives-

sem acreditado aquellas decantadas Viajens dos Fenicios ^

de Eudoxo, e dos mais navegadores.

Artigo III.

Argumento deduzido da opiniao da extensao meridional

do Continente de África,

oUtro argumento se pode tirar da ignorancia , ou in-

certeza , em que esteve a Antiguidade sobre a extensao do
mesmo Continente de África meridional. Com eíxeito , a

Geografía amiga ignorava até onde elle se estendia : e as-

sim vemos
,
que no tempo de Polybio era incerto , se a

África depois da sabida do Golfo Arábico , se extendia inde-

finidamente para o Meio-dia , ou se a pouca distancia des-

te Golfo, se terminava pelo Océano (Hist. Lib. III. §. 38)
Alguns cuidaváo, que ella se nao prolongava além do Tro-
pico de Cancro , como Estrabao imaginava : Ptolomeo , o
mais sabio dos Geógrafos , cuja doutrina se pode contar

pela mesma
,
que a da Escola Alexandrina , hia muito mais

longe do que os outros
;
por quanto , alongando a África

pa-

(0 Pcriplo do Mar Enjthreo pag. 151 e 155 , Edig. de Amsterdam
de Sansón de 168 $ , e em o Tom. I. das Navegagocs de Ra musió P

«onde se attribue a Arriano. Edic. 3.
a de Veneza de íjói ful. 2 3 4^
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para além da Equinocial , a continuava sem interrup^áo

até o Polo Antartico; crendo que a térra se espacava , e

hia continuamente alargando , e corría d medida que se

avan^ava para o Sul. Donde se conclue, que pois era tao

incerta entre os Amigos a extensao Austral de Continente

de África , nao tinha esta sido costeada por navegacoes

algumas naquelles Seculos , nem havia noticia acreditada

daquella Costa.

Artigo IV.

Argumento deduzido da opiniao da forma , e figura
do Continente de África.

P.Ode bem lembrar , em consequencia disto , outro novo
argumento , deduzido da pouca certeza

,
que per isso heu-

ve entre os Antigos da figura e forma do Continente de

África, pelo que respeitava a sua Costa Oriental
;
por cuan-

to vemos que quasi todos a levavao ao sahir do Golfo

Arábico , nao para o Austro , como depois mostramos
que devia ser, por experiencia de nossa propria navega-

cao ; mas sim para o Sudoeste ; e depois a voltavao , re-

curvavao, e extendiao para o Nascente ; e hiao com sua

Costa por diante até a ajuntarem com o paiz dos Sirias,

e dos Seres. Assim o pensava a Escola de Alexandria

com Hipparco , em consequencia do seu systema da sepa-

racao dos dois Mares Indico, e Atlántico; entendendo

,

que a Costa Oriental, depois do Cabo Aromata , ou de

Uuardafui , em lugar de se prolongar para o Meio-dia ,

como era na realidade, se inclinava ao Sudoeste, e hia

reunir-se ás partes Orienta es da Asia, (i) Esta térra , se-

gundo o seu systema , circunscrevia consequentemente o
Mar Erythreo, e o tornava huma alagoa ; impedia a pas-

sagem para o Meio-dia ; e tirava toda a possibilidade de

se executar por mar a volta inteira de África.

Yy i i Vé-se

(0 Veja-se em Escrabáo.
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Vé-se tambem que Ptolomeo , o Oráculo de todos os

Antigos
,
que nao admittia igualmente a comnnmicac.á'o

do Océano Atlántico com o Mar Erythreo , discorrendo

pela Costa Occidental , em lugar de a coarctar e estreitar

por ali para o Meio-dia , muito ao contrario depois do
Golfo, a que chamou Hesperio, a voltava por Leste per-

petuamente, e a fazia communicar com o pertendido Con-
tinente Oriental

,
que suppunha tambem com Hipparco

;

extendendo-a assim para Levante depois do Cabo Prasso
,

até se ajuntar com a Costa da Asia ao Meio-dia de Ca-
tigara; (i) de maneira que o Mar Erythreo ficava tam-
bem formando na sua opiniáo huma grande Caldeira , de
todas as bandas rodeada de térras , como o nosso Aledi-

terraneo , mas sem communicagao; o que já lhe notou o
nosso douto Mathematico Pero Nunes na Defensao da Car-

ta de marear.
Estrabao , outro grande Geógrafo da antiguidade,

ignorava , como Ptolomeo , a forma e figura da Costa

Occidental
;

porque depois de ter corrido com ella por

certo espago para o Meio-dia , a encurvava , e a hia pren-

der com a Costa Oriental desta parte da térra , sem che-

gar ao Equador; opiniáo a que déo talvez motivo ver,

que a Costa Occidental de África , depois do Cabo Ver-
de , voltava rápidamente para o Oriente ao formar o Gol-

fo de Guiñé.

De tudo isto se conclue
,
que os Antigos nao conhe-

ciáo a forma de Península de África; que certo nao po-
diao assim pensar por este modo , se se houvesse feito a

circum-navega$áo de toda a Costa daquelle Continente.

ar-

co Lib. VII. Cap. III. e V.

—mrrr--- . r **—.-.-* r.^,r-. , -r,-^.r.t:ameajii
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Artigo V.

Argumento deduzido da ignorancia das Ierras Incó-

gnitas.

JU Az muito a nosso proposito o outro argumento
,
que

fácilmente occorre, em razao da ignorancia que tinh^o os

Amigos daquellas regióes da parte do Meio-dia de Áfri-

ca , a que chamáráo Térras Incógnitas ou Desconhecidas
,

de que se nao sabia nem o que erao , nem até onde se

extendido, nem que gente as habitava. Em verdade o Geó-
grafo Grego, a quem a sua residencia em Alexandria po-

déra ministrar militas noticias das cou.-as de África , igno-

rava tudo o que pertencia ás Costas extremas daqueJle Con-
tinente , como se vé do que elle diz, principalmente no
fim da Taboa IV. do sitio da Ethiopia : porque quanto á
Costa , que corria pela parte Oriental desde Agysimbo
até o Polo Antartico , elle nada sabia della , chamando
Terra Incógnita a tudo quanto se extendia para cá das

fronteiras meridionaes de Azania
,
que vinlia a ser tudo o

que abracava o Reino de Me/i ; as térras de Neheos , e

dos Papagayos ; a Cafraria mixta 011 Oriental
,
que con ti-

nha as Costas de Zanguebar e de Asan ; e a Cafraria pu-
ra

,
que se extendia para o Sul até o Cabo da Boa Espe-

ranza , e o Congo.

Quanto á outra Costa, que voltava para o Pcente,
tambem de todo a ignorava , chamando-lhe igualmente In-

cógnita j isto he , toda a regiao que recebia o Seno Ethio-
pico , e era adjacente á Lybia ,

e ao Océano Occidental

;

que vinhao a ser as partes mais Occidentaes da mesma
África

,
que erao o Cabo Branco , o Cabo Verde , QuinéT

e as mais que vem correndo para o Norte pelo Mar Atlán-
tico, até o Cabo Hesperio. Por aqui se vé, que pois aquel-

las térras das duas extremas Costas Austral , e Occidental
de África se haviao por Incógnitas , sinal era de que os
navegadores antigos nao tinhao por ali passado, nem fei»

to



ñ
3>"« Memorias

to viajens em redor daquelle Continente
; pois de outra

sorte teriao visto , adiado , e conhecido aquellas térras , e

o seu fim , terminado pelo Océano Atlántico, (i)

Reforea-se este argumento com a outra consideracao

de que esta ignorancia se extendia as mesmas Unas mais

remotas do Océano, porque dellas confessava Plinio quao

grande era a confusao , e incerteza, que havia nesta ma-
teria: Omnia circa bac incerta sunt. (Lib. VI. Cap. 31)
nao tendo os Antigos adiantado conhecimento algum indi-

vidual para o Sal , além das llhas Fortunatas ou Cana-

rias que parece foi o termo das navegacoes dos Roma-
nos.

Por ventura foi este o motivo, por que o Geógrafo

Astrónomo
,
querendo fixar a Longitude dos lugares entre

]mm primeiro Meridiano determinado , e os de cada lu-

igar, hindo de Poente para Levante, tomou por primeiro

/i$sS"'
: Meridiano o que passa pelas llhas Fortunatas ,

por julgar

fífíS <^te aquellas llhas erao o lemite da térra até enráo conhe-

cida^ao Oeste; e que para além dellas nada havia mais

0f-j; tíifednim vasto mar, como bem adverte Savenen (Misto-

^¿3" tía "¿los Progressos do Espirito Humano pag, 378 ) obran-

^''¿'t'v'^do nesta parte o Geógrafo em conformidade do mesmo
que fez para determinar a Latitude, 011 distancia Septen-

trional dos lugares até o Equadór , em que tomou por ter-

mo a Ilha de Fhule , a ultima térra conhecida no seu tem-

P°

(1) Devemos advertir de passagem (porque alguem se nao enga-

ñe com a Carta Geográfica das Costas Oecidentaes , que nos trans-

mítelo Ptotomeo , ou algum outro , que metteo u>áo em suas obras ,

para entender por ella, que elle demarcou mais térras e lugares de

África do que parece} que a sua Descripcao Geográfica destas Costas he

hum composto de tres paites distintas, sendo as duas ultimas repe-

ticáo da primeira
,
porque íoráo afranjadas sobre disersas rclacóes ,

lias quaes a maior parte das distancias estaváo bem assinaladas , mas

por trazerem grandes variádaúes na nomenclatura dos lugares , deruo

motivo a entender se , que ellas pertenciáo a térras diferentes e

niais apartadas ,
que aguaitas de que H innon , e Polybio haviáo dado

noticia. O Geógrafo só chega 10 comeco do Atlas Maior, ou Ca-

bo de Njpi, termo o maii largo , em que talvez paravao todas as na-

vegacoes dos Antigos ; o que ¡i adveilio M. de Gossellin.
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po para o Norte. Assim que a referencia a este primeiro

meridiano das Canarias, para fixar as Longitudes
,
parece

inculcar que os navegadores aínda entao nao tinhao pas-

sado adiante dellas em seus desccbrimentos e viajens.

Artigo VI.

Argumento deduzido da opinilo da Zona Tórrida inha-

bitavel , e inhabitada.

Na,Áo he menos decisivo para o nosso assumpto o ar-

gumento tirado da opiniao dos Antigos sobre os climas

inhabitaveis da Zona Tórrida
;
porque em verdade se el-

les houvessem feito a volta de África , ou pelo menos avan-

cado ao Cabo de Santa Anna , ou Golfo de Guiñé , ou aín-

da sómente á Serra Leoa , nao estariáo persuadidos, como
estavao, de que impossivel era habitar as térras além do
Tiopico

,
por seus excessivos calores. No Reina 'o dos pji-,

meiros Ptolomeos , havendo-se feito viajens por sua orcferrV

ao longo do Golfo Arábico, e no Mar Erythreo , conhe-

céiuo os Gregos pela primeira vez
,
que se podía viver ñas

térras áridas, até 12 graos e meio ao Norte do Equador.
(Geminus Elementa Astronómica Cap. 13 pag. 31 in Ura-
nologia.)

A este ponto he que Eratosthenes , Hipparco , Estra-

bao , e os Antigos em geral fixárao os limites da térra ha-
bitavel : tudo o que vai até o duodécimo grao e meio de
Latitude para o Sul

,
passava por ser exposto á violencia

de calores insuportaveis
,
para o homem poder respirar com

elles. Esta opiniao, que reinou mais de quatrccentos annos
na Escola Alexandrina , nao se poderia soster , se existis-

sem rela^Óes , e Periplos, por que se podesse suspeitar, que
estas térras houvessem sido costeadas por navegantes, ou
se a taes relaces se tivesse dado crédito.

Ar-
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Artigo VII.

Argumento deduzido da ignorancia da visao do Sol á
mao direita dos navegantes.

N.Áo deixa remos de aproveitar outra prova
,
que se pode

deduzir da ignorancia commum
,
que tinhao os Amigos da

visao , ou aspecto do Sol' á mao direita dos que navegas-

sem pela volta de África : por quanto Kerodoto , referin-

do a viajem dos Fenicios, mandados por Necho , diz que
elles contavao, que navegando á roda de África , tinhao

"visto o Sol á sua mao direita : mas accrescenta
,
que elle

o nao acreditava : assim que nao obstante contar a viajem

destes Fenicios em derredor de África , nem por isso déo
crédito a este fenómeno : com o que mostrou que nao só

elle o nao acreditava , mas nem os cirros Escritores do
seu tempo; pois que a nao ser assim , nao levantaria aquel-

la dúvida
,
quando queria provar a realidade daquella via-

jem. Estrabao parece
,
que tambem nao acreditava este fe-

nómeno ; e que isto entrou na consideradlo dos motivos,

por que elle desprezou a narracao de tal viajem.

Dir-se-ha
,
que os navegadores Fenicios attestavao is-

to; .e que esta assercao era prova da realidade da viajem,

pois que este fenómeno nao podia ser imaginado em hum
tempo , em que a Astronomía estava ainda na sua infan-

cia. Este he o argumento em que se funda Larcher, tra-

ductor , e illustrador de Herodoto
,
para provar a veracida-

de da viajem dos Fenicios de Necho, de que ácima fal-

lamos. Com tudo i.° observamos por quanto temos lido

,

que nenhum outro dos Antigos reconheceo , ou fallou des-

te fenómeno : 2.° que para esta assercao dos Fenicios bas-

tava saber pela navegacao do Golfo Arábico
,
que a Pe-

nínsula de África se prolongava muito na Zona Tórrida.

Com effrito esta theoria era suficiente para se enten-

der, que quetn seguisse as suas Costas meridionaes de Este

a Oeste , veria necesariamente o Sol á sua mao direita ,

ao
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ao menos nos mezes de veráo ; theoria
,
que bem podiao

ter os Fenicios e Egipcianos , navegadores do Mar Orien-

tal , sem haverem feito toda a voíta de África; e quando
para esta theoria fosse necessario maior conhecimento da
Astronomía , assaz consta

,
que os Egypcios já no tempo

de Necho tinháo feito progressos bastantes nesta Sciencia

,

chegando a prognosticar com alguma exsctidao os Ecly-

pses
;
(i) o que suppóe pelo menos o conhecimento da obíi-

quidade da marcha do Sol , e os fenómenos que della re-

sultáo
,
para as diferentes Latitudes.

Por aquí se vé que elles podiao por isso ha ver nocf'es

bastantes sobre o aspecto, que este astro apresentaria aos

que navegassem além do Trópico , ou penetrassem no he-

misferio austral
;
pelo que nao eráo precisos factos positi-

vo?
j
mas bastava a simples theoria de seus conhecimentos

para lhes indicar, ou fazer conceber aquella theorica. De
qualquer modo porém que h?o Fosse, assim mesmo se con-

clue , vista a duvida de Herodoto , e o silencio de todos

os mais Escritores
,
que esta verdade era geralmente des-

conhecida da Antiguidade ; e que nao era natural que o
fosse, huma vez que tivessem havido navegacoes em roda

de África.

De tudo quanto havemos até aqui ponderado
,

pare-

ce-nos concludente a consequencia , de que se nao fez en-

tre os Amigos a circum-navegacao de toda a África; e que
bo n fundamento temos

,
pois que nem os modernos a fí-

zer.io
, para nos gloriarmos com o immortal Poeta das

Lusiadas de que nossos Varóes assignalados forao os pri-

meiros Argonautas,

>> Que da Occidental praia Lusitana

,

>» Por mares, nunca dantes navegados,
>> Passárao inda além da Taprobana.

jj Assim fomos abrindo aquelles mares

,

" Qpe gera^ao atguma nao abrió.

Tom. VIII. Zz Da

£j) \ ejáo-se Diugenes Laercio ín Yha Jhalelis , Kerodoto na Cl¡9



jj<!>2 Memorias

Da novidade
, ¿? maraviíba da navegabas "Portagueza

no Seculo xv. , aínda quándo nao jossc original.

Endo assim dito o que julgamos proprio e principal

para provar, se nao por cada hum dos artigos e argumen-
tos referidos , ao menos pelo concurso e uniao de todos

elles , a originalidade de nossa navegado; demos todavia

com franqueza aos émulos de nossa gloria o que elles pre-

tendem ; e supponhamos que os Antigos haviáo já feito a

navegacao para a India
,
pela mesma rota que nos fizemos

:

por certo que, se nao somos donos da accao do descobri-

mento deste caminho , fomos pelo menos os seus primei-

ros restauradores , depois de já perdido, e ignorado por

tantas centenas de annos. Em verdade aquellas navegacoes

,

se as houve, nao ofFuscao ou diminuem a nossa gloria ñas

emprezas marítimas : nos nao temos necessidade de enca-

recer nossas viajens co;n elogios afFectados, e menos com
quebra e abatimento da parte

,
que possa tocar ás Nacoes

antigás nesta famosa carreira; porque para nossa navega-

gao se apresentar aos olhos do Universo , e ser de mará-

vilha a todas as Nacoes do Mundo , nao carece de modo
algum dos adornos alheos , roubados aos outros ; havendo
ella muitos

,
que Ihe sao proprios , e sobejos: bastava-lhe

para alteza e luzimento , em tal cerracao de trevas e me-
dos como entao liavia

,
que por ella fosse Portugal

,
por

nos expressarmos com palavras do grao Poeta Ferreira
,

. . . . . . . do rico Tejo
Até Eufrates, Nilo , Tigri , Gange
Vencedor da braveza de Neptuno

,

Senhor de seu Tridente e ricas conchas, (i)

Em

Lib. I. §. 74, e Plinio Lib. II. Cap. IX. , e dos modernos Peta-
vio di Dicl . tcmpot. To.n. II. Lib. X. Cap I. pag. 8} 87.

(0 Se¿u.ida parce dos seus Poemas Liv. I. Carta I. pag. 126.
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Em verdade quando a nossa Navegacao nao tives?e o
carácter de originslidade ou primeira , teria ella táo alto

merecímento
,
que haveria de reputar-se como se assim real-

mente o fosse. A rota antiga , se a houve , foi desconti-

nuada , e posta em total desuso em toda a Europa , e fi-

cou táo esquecida, e com ella a Arte de navegar taes ma-
res

,
que ninguem mais a tentou , ou a soube por tanto

tempo, quanto vai desde aquella remota antiguidade até

o Seculo xv.

E sem dúvida se pode isto affirmar com razao, por-

que nao consta que nem na meia idade , nem aínda em
Seculos mais modernos, anteriores ao xv. se lembrasse zl-

guem de commetter huma navegacao inteira , desde o Mar
de Atlante por todo o Océano , e Costa de África Occi-

dental e Oriental, á India; que certo nao faltaría na se-

rie de tantos anuos, quem se ahalancasse a esta empresa,
se andasse viva na memoria dos homens navegacao algu-

ma dos Antiguos deste genero. O mesmo Damiáo de Coes,
defensor da navegacao dos Antigos

3
nao pode deixar de

confessar
,
que se alguem primeiro a tentou ou concluio

,

nao houve segundo
,
que a continuasse : <t Ulud quidem ve-

35 rissimum videtur, ratíone credibüe , tam vastara et pe-

5> riculis iníinitis objectam navigationem ita tam hominum
j> ánimos afFecisse , ut semel inchoata , vel, si attigit, ab-

>» soluta ; nemo secundo rem tam arduam , vcl potius

?> monstrosam aggredi auderet. " ( Olisipon Descript. )

Daqui vem pois
,
que, esquecida a antiga navegacao,

se alguma houve tal, ignorada a África Meridional, e a
maior parte da India por 15 Seculos ;

perdida para hu-

ma infinita multidáo de geracóes a iigac.ao
,
que podia

unir todo o Universo; e inutilisadas todas as vantagens e

fructos
,

que della podiáo resultar para todas as Artes,

para a Cosmografía
,
para a Náutica

,
para o Commercio

maritimo
,
para a riqueza

,
para a Política da Europa

,
pa-

ra a civiüsacáo dos Africanos, para o trato continuo, e

comrnunicac/io regular entre as diversas partes do Mundo;
veio ella a ser , como se nunca hcuvesse existido.

Zz ii Po-
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Podemos por tanto dizer, que nos no meio de toda

esta geral ignorancia ou desuso , abrimos de novo a car-

reira pelas Costas de África para a India
,
que bem pode-

mos chamar nova , e original , e tao pasmosa como se

fosse a primeira ; commettendo-se esta empreza maritima

com tanta novidade , e animosidade, como se nunca tives-

se havido outra. Sobre o que remataremos com o dito do
s..bio Joao Metello a respeito delía : Detur veteribus vsi-

tatam fuisse , nobis tamen nova est. (i)

Foi nova , de qualquer modo que se considere, a nos-

sa Navegado, mas nao o foi menos, se se consideraren!

as vantagens, e proveitos que dclla resultárao a Portugal,

e a toda a Europa , de que trataremos no segundo Discur-

so > ou Memoria
,
que temos preparada.

ME-

(O Na Prefacao á Historia De tehus gestls Emmar.uelis de Jero-
nymo Osorio , no Commentario de Reputa ab H'upanis et Luutunh
pavlgaíione.
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MEMORIA
¿Wr£ Martim de Bohemia.

Por Sebastiao Francisco de Mendo Tuigozo.

IntroduccÁo.

ÜNtre os homens illustres de Portugal , no terrpo do Sr.

Rei D. Joao II. , merece sem duvida hum lugar distincto

o celebre Martim Bchaim ou de Bohemia
,
que alcanzan-

do na sua vida os créditos de grande Cosmógrafo , che-

gou com varia fortuna até acs n( ssos dias ; cjuasi desco-
cido , e despresado de huns

,
(i) e elogiado por cutros

como o primeiro descubridor das llhas do Fayal , e Pico
e como aquelle a quem pertence a gloria , usurpada pelos
Colombos e Magalhaes. (2)

Qiieixao-se os Escritores deste ultimo partido das pou-
cas noticias, que achao escritas a seu respeito : desejariao

alguns poder examinar os Archivos de Simancas , e da
Torre do Tombo , nao satisfeitos com os Documentes de
Nuremberg , e com o que se achava impresso até aos seus

tempos.

O Author
,
que mostra mais estes desejos , he Mr.

Murr, que tomando ror timbre o uni ¿equus veritatf, se

propoz escrever (:como elle diz) o qLe foi Martim de
Bohemia, nem mais, nem menos. He ceno que a sua Dis-

ser-

CO Veja se por todos o Conde de Ayaba Observntions sur le Mé*
mo'trc relfltif a la déceuverte de VAm rique iiiseí ida na Bibliotlieca Bri-
tánica , Fevcreifo de 1805.

(2) Vejase tambem nor todos Mr. Orto NatvelUs recherches sur
la déccuvcite de l'Amériquc inseridas ras Memorias da Snciedade Filo-
sófica dos Estados-Unidos, e no Jornal intitulado Archives Littt'raLes
de ÍEuropc nos Num. de Waio e Junho de 1&05.
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serta cío (i) mostra hu.n grande estado, e trabalho : elle

foi de proposito a Nuremberg examinar as Cartas origi-

naes
,
que ainia se conservavao de Bahaim, juntamente

com o seu Globo terreste; e munido destés auxilios, pu-

fclicou alguns factos, que ainda se Lnoraváo a este respei-

to : mas o pouco conhecimento que este Author tinha dos

Historiadores Portuguezes (2) o fizeráo as vezes errar, e

outras desñgnrar parte dos accontecimentos que refere. He
bem de crer que se nao fosse esta falta , bem desculpavel

em hum Alemáo , elle me nao tena deixado lugar para

escrever em semelhante materia.

Quando intentei o presente trabalho
,
pensava como

Mr. Murr, que no Real Archivo acharia algumas das no-

ticias que me faltaváo; porém todas as minhas diligencias

f carao frustradas. Persuado-me mesmo, que em Simancas

nao poderá existir nada de hum homem
,
que nunca este-

^iSWl*^ ve ao serv^° de Hespanha ,
nem trabalhou para aquella

Nacao : lisongeo-me com tudo , a pezar desta falta , de fa-

2ér conhccer as principaes circunstancias da vida de Mar-
tim de Bohemia

3
e de deixar cabalmente averiguada a par-

r> te

(i) ^- sta Memoria de Mr. Mnrr , a que muñas vezes me referirei ,

mesmo sem a citar , foi originariamente escrita em Alemáo , e de-

pois traduzida em Francez com o titulo de Notiee sur le L'h. M,
iehaim , avec la detcription de son Globe terrestre, tradiúte par H.J.
7ausen ; e ven no fim da V'tújém de Pi^afctta ároda do Mundo, im-

pressa em París , Anno 9. Por Carlos Amoretti.

(2) Huma prova deste pouco conhecimento he confessar elle mes-

mo ,
que o único Escritor Portuguez que falla de Alartim de Bohe-

mia, he Manoel Telles da Silva De rebas gestis Joannis 11. He cer-

to que na sua ohra traz o dito ¡Murr hum Catalogo de Historiadores

Portuguezes , e Hespanhoes , mas diz que nao poude ler a maior par-

te, ftliiitos outros Estrangeiros se tem queixado do nosso desmazel-

lo em escrever a Historia; sein impugnar esta assercfio, seja-nos li-

cito retorquir ,
que elles mesmos sao bastante desieixados em apren-

der a nossa lingua , e em ler os nossos Historiadores. A fatal guer-

ra da Europa, que ta'itos males tem causado á; Letras, calvez tra-

01 o bjii d¿ vulgarisar nuis a linguagem duquelles , que proporcio-

nal mi ate concotréráo mais , ^ue nenhuma outta Nagáo para dar a

Paz ao Universo.
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re que elle teve no descobrimento das nessas Ilhas, e no

da America ; estes dois objectos farao o assumpto desta

Memoria, que dividí em duas partes , sendo demasiado ex-

tensos e destacados para se tratarem em huma só.

O
PARTE I.

S Escritores
,
que falláráo de Martim de Bohemia , di-

versificao muito a respeiro do lugar do seu nascimento;

Robertson (i) o faz nascido em Portugal , Herrera na liba

do Fayal
, (2) Christováo Crdario o reputa natural de

Krumlau na Bohemia, (3) e os nossos Historiadores di-

zem em geral que era Alemao : cem effeito está hoje de-

monstrado
,
que elle nasceo na Cidade de Nuremberg , on-

de ainda nos nossos dias se conservavao restos daquella fa-, . n*>-&?~ i

•i* j 1 r fe.;
5
.

muía , em cujo poder existem os documentos authenticos,

d'onde algumas destas noticias sao tirada?.

Seu Pai chamava-se tambem cem o mesmo nome , e
descendía de huma antiga linhagem Alema; tinha -elle

casado em Nuremberg com huma Senhora
,

por nenie
Agnes Scopper de Schoppershof , e desta uniao nascerab

huma filha , e cinco filhos ; o mais velho des quaes foi es-

te de quem tratamos
,
que veio ao mundo em os fíns do

anno de 1430.
Vivía (como deixamos dito) seu Pai em Nuremberg,

e era hum dos Conselheiros daquella Cidade: hum Irmao
deste chamado Leonardo, que exercia o mesmo emprego,
tinha além dos vínculos do sangue , hum particular afrecto

a este seu Sobrinho primogénito; parece mesmo que se in-

cumbió mais particularmente da sua educacáo , como cons-

ta

(O Robertson HUtory of Amerie.

(2) Herrera Decada 1.
a Livro I. Cap. 2. pa£. 4.

(}) Cliristopha. Cxlarius Historia medii JEvi , e Geegvophla nova pa<n
mihi 460.
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ta d: algunas carras que Ihe sao dirigidas , donde Mr*
Murr tirón grande parte do que escreve a este respeitó.

Esta correspondencia entre o Tio e o Sobrinho dnrou o
espaco de vinte e cuatro annos , ao menos o que actual-

mente existe principia em 1455' , e acaba em 1479.
Sabe-se por este testemunho

,
que os primeírbs annos

da vida de Martim de Bohemia forao empregados no Com-
mercio

,
prpfissao muito honrosa naquelles tempes , e em

que se empregavao grande parte das familias mais ¡Ilus-

tres ; mas nao lhe irtipedio isto applicar-se ás letras , nem
mesmo a fazer nellas pregressos muito consideraveis. A tra-

dicíío lhe déo por Mestres os celebres Filippe Beroaldo

,

e Regio Montano; mas em quanto ao primeiro , houve já

quem notasse com toda a razíío nao ser isto provavel

,

visto nao ter elle deixado a Italia , sendo durante huma cur-

ta viíjem que fez a París. Em quanto a Regio Montano,
tambem Mr. Murr pertende tirar-Ule esta gloria, fundado

em que aquelle Astrónomo célebre gómente se demorou
em Nuremberg, desde 1471 até I47v ¿Mas que infiue is-

to para que Martim de Bohemia nao tivesse sido seu dis-

cípulo
,
quer neste tempo

,
quer anteriormente ( o que pa-

rece mais provavel") na Corte de Vienna , onde elle tinha

huma cadeira pública de Mathematicas, a mesma que oc-

cupára seu Mesure, Jorge Purback? He claro que nao in-

volvendo, isto CQñtradlcaó alguma , devenios conformar-nos

com a voz constante, e mais que tudo com o que escre-

•veo hum Author quasi coevo , e tao conspicuo como
Joao de Barros, quando arnrma que o inesuio Behaim se

gloria va de ter aprendido naquella Escola. (1)

Em 1474 falleceo o Pai de Maftim de ia; e

de 8 de Junho de 79 data a ultima carta deste para seu

Tio j era ella escrita de Anvers , onde ñessé Lempo as

cousas de Portugal estavao muito em voga , nao só pelos

Soberanos daquelle Paiz serem próximos párentes da Real

Ca-

(1) O mes.no diz Maris Dialogo

¡

, o Authoi" da Historia Insulana

,

e outros.
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Casa Portugueza , mas porque faziamos aii huin commer-
ció considerave! , e era frequente a emigracáo dos Flatnen-

gos para o nosso Reino, e para as lillas dos Acores: he

mesmo provavel que desde entao datasse a amizade entre

elle e Job deHuerter, a quem os nos?os chamárao Jos de

Utra, que, como veremos nomro lugar, ali foi ter por

aquelles tempos. O que he certo he
,
que ou fossem estes

,

ou outros quaesquer motivos que o obrigassem , nesta oc-

casiao he que elle se resolveo a passar a Portugal , onde
chegou estando a inda no throno o Sr. D. Alfonso V. , is-

to he antes de Agosto de 148 1.

Principiava entao a raiar a aurora dos nossos bellos

dias : o infante D. Henrique tinha deixado aberto o ca-

minho para a nossa gloria e prosperidade , e o Sr. Reí
D. Joao II.

j
que pouco tempo depois empunhou o Sceptro,

propunha-se a seguillo, ainda se hepossivel com maior em-
penho. Receando porém o chime, que os ourros Estados

Europeos podiao vir a ter do nosso engrandecimento, a

pezar das repetidas Doae,Óes dos Summos Pontífices, elle

resolveo ter occultos os seus projectos, té ao ponto de os

suspender de todo , em quanto se nao concluía a Fortale-

za de S. Jorge da Mina , com que segurava de alguma
sorte a possessáo daquelles novos Estados. (1) Entretanto

porém que isto nao tinha lugar , nao estava ocioso o seu

espirito, antes pelo contrario buscava todos os meios de

aperfeicoar a Arte da Navega9ao : os Mathematicos , e

Cosmógrafos do seu tempo tinhao a certeza de receber

delle huní acolhimento honroso ; e Martim de Bohemia
,

ainda que nao tivesse outro titulo , senao o de discipuío

de Monte Regio
,
podia estar seguro de fazer a sua for-

tuna.

Tratava-se justamente entao de hum objecto, o mais

interessante para a Marinha , e o Astrónomo recem-che-

gado vcio ainda a tempo de tomar nelle a parte, talvez

Tom. VIII. Aaa mais

(0 Veja-se o que sobre isto diz Barros Decada I." Liv. 3. Cap.
1. e j.
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mais principal; oucamos o que diz Jcao de Barros a este

respeito

u No tempo que o Infante D. Anrique comeccu o
>> descobrimento de Guiñé, toda n navega ao des marcan-
>» tes era ao longo da costa, levando-a sempré por runo:
*> da qual tinhao suas noticias; per sinaes de que faziao

>» roteiros. como ainda ao préseme usao em alguna ma-
5? neira , e pera aquelle modo de descebrir isto bastava.

5> Pero depois que elles quiserao navegar o descoberto per-

» dendo a vista da costa , e engolfando-se no pe^o do
?> mar : conhecérao quantos engaños recebiáo na cstimati-

?> va e juizo das sangraduras, que segundo seu rr.cdo em
>? 24 horas davao de caminho ao navio , assi por ra no

» das correñtes como doutros segredos que o mar tcm
,

?5 da qual verdade de caminho a altura he mui certo mos-
» tractor.* Pero como a necessidade he mestra de todalas

5» artes, em tempo d' El rey D. Joáo o II. foi por elle

»> encomendado este negocio a mestre Rodrigo e a mes-

?> tre Jusepe Judeo, ambos seus médicos, e a hum Mar-
55 tim de Bohemia natural daquellas partes : o qual se

5> gloriava de ser discípulo de Joanne de Monte Regio

,

>> afFamado Astron ¡mo entre os Professores desta Scien-

55 cia. Os qu.ies achiráo esta ma neira de navegar per al-

J5 tura do Sol, de que fizerao suas tavoadas pera decliná-

is 9I0 delle : como se ora usa entre os navegantes, ja mais

» apuradamente do que comecou , em que serviáo huns

í> grandes Astrolabios de pao.... de tres palmos de ciia-

5» metro, o qual armaváo em tres paos a maneira de Ca-
?> brea, por melhor segurar a linha Solar, e mais verifica-

» da e destiactamente poderem sab^r a verdadvira altura

» d'aquelle lugar: posto que levassem outros de latao mais

>> pequeños, tío rústicamente comecou esta arre
,
que tan-

?» to fructo tem dado ao navegar. » Até aqui Joao de
Barros. (1)

(i) D¿;3-' li I
a Liv. 4 Cap. 2. O inesmo refere o n sisó Maris

D¡ alojo 4. Cap. 10. O Márquez de Alégrete, Manqel TeJIes da Sur
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1

Dissemos ácima que Martitu de Bohemia tínba tal*

vez tido a parte mais principal nesta invengáo
5
fundados

em que rendo sido discípulo de Monte Regio , devia ne-

cessariamente ter noticias do seu Metheoroscopo
, já entao

inventado, e do seu Astrolabio armilar, e taboas de decli-

nacao do Sol; ficando-lhe assim mais fácil a appiicac^ao

destes instrumentos ao uso da Marinha. A mesma affectá-

cao com que elle, segundo os nossos Áüthores, citava o
nome daqueile Professor

,
parece dar a entender, que nao

oceultava a quem devia todas aquellas invencóes. (i)

Dentro de bem pouco tempo apparecco occasiao de

experimentar o novo instrumento, e de conhecer a sua uti-

lidade. Pelo meio do anno de 1484 tmuxe Diego d'Azam-
buja a noticia de estar concluida a fortaleza da Mina

;

e desvanecidos com isto em grande parte es receios que
até entao houverá , levantou-se o veo que cebria as nossas

legitimas perteneces ; EIRei de Portugal accresccntou aos

seus titulos o de Senhor de 'Guiñé; e as nossas nave^acoes

tomárao hum carácter decidido , e bem difiéreme das que

Aaa ii se

va De Rcoas gtitis jeunnis 11 = pag. 152 da Edi.áo de Lisboa ciz ,

que o Astmlabio servio a primeira ve?: para a viaiem de pingo d'Aza.n-

puja , o que nao he táo provavel nein pelo tempo , nem porque a

derrota que o Azambuja havia de fazer era já ir.ui coniíeciria , e nao
passava da Mina.

(1) O Áuthor do Diccionario da IVÍannha óo Enciclopedia methodi-

ca , em o Artigo Astrolabio, he de a'guma sorte injusto a nosso res--

peitn «O Astrolabio (diz elle) foi posto entre as máos dos JVlari-

» nheiros Portuguezes entre 1400 e 1500, em o Reinado d' Elrei

)) D. Joáo II. pelos dois Médicos Rodrigo , e Joze , e por ñlartim

» de Bohemia , discípulo de IV onte Regio , os quaes para o Éempá
» eran habéis ftlathematicos. Os navegadores Portuguezes cheios de
» confianza n'este instrumento ... . julgaráo ter determinado exacta-

)) mente todos os lugares que observarlo )) &c. Ora esta confianza

nao era por certo tao grande , como aquelle Author a presume. Vas-
co da Gama, chegado á liba de Santa Hellena , sahio em térra com
os Pilotos para tomar a altura do Sol ((porque (diz Farros) como do
y> uso do Astrolabio, para aquelle misfer da navegacáo , havia pou.-

X co tempo que os mareantes dtsce Reyno se áprbvéTtaVáó", c os na-

» vios eráo pequeños , nao confuva h¡uí:ú de a tomar dentro nel-

» les, por causa do seu arfar. )) Barros Dec, I. Liv. 4. Cap. 9.
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se tinhao feito até aquelle tempo : os lugares mais notareis

da Costa foráo demarcados , em vez de cruzes de pao , com
o Escudo das armas Reaes deste Reino , e inscripcóes La-
tinas e Portuguezas

,
que indicavao o Reí, o tempo, e

o -Capitáo que os tinha descoberto.

A' chegada pois doAzambuja tudo estava apparelha-

do , ou se apparelhou em poucos días para continuar os

descobrimentos. Diogo Cao, Commandante desta nova ex-

pedicao , nao espera va mais do que a ordem para partir,

a qual com effeito lhe chegou em o mez de Novembro; e

Martim de Bohemia
,
que devia igualmente embarcar a ti-

tulo de Cosmógrafo
,
propunha-se sem dúvida a fazer as

primeiras experiencias com os seus instrumentos , e a de-

terminar as longitudes , e latitudes no meio do mar. Óti-

ca mo-lo referir , ainda que mui sucintamente, esta viajem,

em huma nota do Globo de Nuremberg , de que abaixo

fallaremos.

íí Em o anno de 1484 depois do nascimento de Jesu
>9 Christo, o Illustre Rei D» Joao de Portugal fez armar
» dois navios chamados caravellas, (1) bem próvidos de

" homens , viveres, e armas para tres annos; e ordenou
55 a equipagem, que navegasse (passadas as columnas pos-

5» tas por Hercules em África) sempre para o Meio-dia , e

>' para onde nasce o Sol , tao longe
,
quanto lhe fosse pos-

5» sivel. Alem disso fez o dito Rei carregar estes navios de
» todo o genero de mercadorias

,
para se venderem e darem

» em réngate ; assim como de desoito cavallos , com todos

9' os seos jaezes, os quaes forao embarcados para dar de
" presente aos Reís Mouros , hum a cada hum , segundo
>> nos julgassemos conveniente. Derao-nos tambem amos-
'» tras de todas as Especiarlas

,
para as fazer ver aos

" Mouros, e dar-lhe a entender por este mcdo o que vi-

»> nhamos buscar a seus Paizes. Estando assim apparelha-

?5 dos , sahimos do porto de Lisboa , e nos fizemos á vela

» pa-

CO Faria e Soasa na Memoria de lúdalas Armadas &c. diz que es«

t3 «xpedijao foi de iiwm só navio.
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>> para a Ilha da Madeira, aonde cresse c a cucar de Por-

>? tugal 3 e depois de termos dobrado as Ilhas Fortuna-

» das (1), e as Selvagens das Canarias, achám.os alguns

>" Reis Mouros , a quem demos varios presentes , e que tam-
55 bem no-Ios oíFerecerao , e chegámos ao Reino de Gam-
» bia , onde nasse a malagueta distante de Portugal 800
j> legoas Alemans ; depois do que passámos aos dominios
» do Rei de Fúrfur, distantes 1200 legoas ou Milhas, e

» onde cresse a pimenta chamada de Portugal : mais lon-

» ge ainda esta outro Paiz , onde adiamos a casca de ca-

?> nella ; e tendo-nos entao affastado do Reino 2300 le-

>> goas , nos fizemos na volta , e no décimo nono Mez
» chegámos á Corte do nosso Rei. >'* (2)

Antes que passemos adiante devenios notar, que es-

ta noticia he até aqui bastante conforme com o que nos

deixou escrito Barros , sobre a primeira viajem de Die-
go Cao ; o qual chegou até o Rio Zaire no Reino do
Congo , onde assentou o sen ultimo Padrao. O que poréin

se deve confessar he
,
que nem naquelle Paiz , nem em to-

da a Costa Occidental da África se cria a arvore da ca-

nellaf, o que parece huma prova de que, ou Martim de
Bohemia se equivocou com alguma outra arvore aromáti-

ca que ali encontrasse , ou que (seguindo o uso dos viajan-

tes) quiz amplificar os seus descobrimentos, revestindo-os

na

(1) Abaixo teremos occasiao de ver , que es Ilhas rué squi se ap-
pelliciáo Fortunadas , sao as que actualmente se chamáo de Cabo Ver-
de.

(2) Segundo a Chronologia de Barros
, que parece neste War a

mesma de Martim de Bohemia , tendo Diogo d'Azambuja cheoado á
Mina a 19 de Janeiro de 1482 , e demorando se ali dois annos e
7 mezes , nao podía tornar a Lisboa senáo no fim de Agosto , ou
em Setembro de 1484; e por conseguirte a partida de Diogo Cao,
que foi depois da chegada del le , tambe m nao podia ser antes de
Outubro daquelle anno : accrescentando pois os 19 mezes que Mar-
tim de Bohemia diz , que gastara na viajem , devia a sua volta ser
em Abril ou ftlaio de 1486, que he o mesmo que diz Barros. Jul-
guei neesssaria esta explicacáo , nao só porque Manoel de Faria emeii-
dou a data de 14S6, mas porque he necessario fixar esía ¿pota pe-
lo motivo que logo veremos.
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na sua Patria de algumas circunstancias mais extraordina-

rias.

Continuando o exame de algumas das outras notas

do mesmo Globo, está huma debaixo das llhas do Prin-

cipe, S. Tftorné ,
e S. Martinho

,
que diz: « Estas Iihas

5> forao descobertas pelos navios
,
que Elrei de Portugal

?> envión a estas paragens do Paiz dos Moufds no anno
j> de 1484. Nos somente ali achámos dezertos , e nao vi-

?> mos honen aígum ; só bosques e aves. EIRei de Por-

« tugal manda para ali todos os annos os condenados

» á morte ,
assim homens como mulheres , e Ibes da rer-

*> ra para agricultarem , e gustentare rtí-se co.m o seu pro-

99 ducto , a íim de que estes Páizes sejáo habitados por

?> Portuguezes. He verao nestas térras quando na Europa
>» he Inferno, e todos os passaros e quadrupedes sao dif-

5> ferentes dos nossos. Ha tambem grande abundancia de
»> ámbar , a que em Portugal se chama algalia. >?

Transcrevemos este passo
,
porque elle parece desva-

necer as incertezas, que Joáo de Barros, e com elle alguns

dos nossos Historiadores , tiveráo a respeito destas llhas.

Todos elles as dao por conhecidas no tempo do Sr. D. Al-

fonso V. , e Galvao lhe assignou o anno de 1471 cu 72. (1)

O que se diz na Decada 1. a Liv. 2. Cap. 2. he o seguin-

te: «Tambem se descobrio a Ilha de S. Thome , Anno
5> bom , e a do Principe per mandado d' Elrey D. Affon-

95 so; e outros resgates , e Ilhas , das quaes nao tratamos

?> em particular, por nao termos quando, e per que Capi-

?> taes foráo descobertas
,
porem sabemos' na vos commum

» serem mais couzas passadas e descobertas no tempo

» deste Rey , do que temos escrito. >> Vé-se pois que este

boa-

(l) Em a Introducían á Navega cíio de Lisboa para a llha de S,

Tkomé , seguimos com o commum dos Escritures
,
que esta llha fóra

desc iherta en 1^.72 , por nao termos entao conhecimento das notas

ao Globo de Nuremb-irg. A pezar porém de tudo , pode acontecer

que se descobrisse ueste teinpo , mas que nao se seguindo este des-

cubrí mentó , 90 défhii de segunda vez desc.iberta por Diogo Cío ,

he que se principiasse a povoar de Portuguezes.
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boato he que antecipou treze annos aqueüe dé scobrímentó

,

que huma testerrunha ocular r,cs transporta tío individual-

mente para o temro do Sr. D. Joao II.

Sendo como deixamos dito a partida de Diego Cao
cm Nóvembró , e tendo feito escala por algur.s cortos

,

chégou dia de S. 11 orné á Illa dacuclle nene, e r o pri-

meiro de Janeiro de 148^ á cutra a que roztiao o titulo

de Anno bom , donde depoi? seguio a rúa derrota. He in-

teressante a noticia oestes descobrimentos
,
por sercm a ros-

so ver o? primeiros , em que servírao es novos instrumentos

marítimos : tedas as ilhas até entao conheeidas , cu erao

muÍ!o próximas á Cesta , ou tinhao sido abordadas por
causa de alguma grande tempestade, assim se descebrio a
]lha de Porto Santo , e assim foi Antonio de Nolle parar

ás i llias de Cabo Verde
;
quando estas (a pezar de distar

a Ilha de S. Thomé mais de 50 Iegoas da Cesta, e a de
Anno bom mais de 80) ferao reconhecidas sem preceder

tormenta alguma , de que se faca memoria.

Talvez assignar Antonio Galvao o anno de 1472 pro*

cena de huma equivocacao bem descuJpavel, n'hum rern*

po em que estes successos enio qiíasi tedes tradicienres.

Qúanáo Martim de Bohemia falla das Ilhas de Cabo Ver*
de diz: u As Ilhss Fortunadas eu de Cabo Vtrde aeh:'o-

55 se habitadas pelos Porfuguezes desde 1472 j? :"i) isro he,
na mesma época em que Diogc Cío foi rtconheeer as cu-
tra?; o que podia dar lugar a confundir estes dois acconte-
cimenros.

Antes de concluirmos com esta viajem , nao será fórá

de proposito indicar o que nos déo motivo a desconfiar da

sin-

(2) Já deixámrs notado, que Martim d j bohemia r,e persuadió , ene
as rortunadas dos Amigos, eiáo as Ilhas de Cabo Verde. Esta foi a
opitiáo de alguns Escritores daqueile ten oo , e do grande Baru s„

Hoje esta demonstrado
, que ¡>¿o as Canarias , e já Canióes tinha uico

Passadas ten^o já as Canarias Illias ,

Que tiveiúo por nome Fortunadas

Canióes I.us. Cap. 5. Fst. 2L
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sinceridade de Behaim a respeito da arvore da candía.

Em huma nota escrita por baixo da Linha equinoccial , eai

frente da África , depois de ter explicado as authoridades

que seguirá para a descripcao do Globo , diz, falla ido par-

ticularmente da África <t O Illustre D. Joao Rei de Por-

?? tuga! fez vizitar pelos seus navios em 1485 o resto des-

?> ta parte do Globo, para o Meio-dia
,
que Ptolomeo nao

99 tinha conhecido , descobrimento em que eu Autor dcste

99 Globo, me achei >? e em outra nota ao Cabo da Boa Es-

peranza «Aqui forao plantadas as Columnas d' El rei de

?> Portugal em 18 de Janeiro de 148) >» Tambera, passa-

do o Cabo do Rio Targonero , escreve u Até aqui vierao

9} os navios Portuguezes , e levantarao a sua columna, e

j> no nm de dezanove mezes voltaiáo para o Reino. >> Des-

tes differentes lugares parece poder-se concluir, que se Mar-
tim de Bohemia nao se atreve a dizer, que montou o Cabo
da Boa Esperanza , dá todos os indicios para que assim o

acreditem os que nao souberem da viajem de Bartholomeu

Dias
,
que o vio pela primeira vez em 1487 , tendo parti-

do de Lisboa em Agosto do anno antecedente, isto he,

tres ou quatro mezes depois da chegada de Diogo Cao. (1)

Em companhia deste voltou tambera o nosso Behaim
,

satisfeito dos seus instrumentos , e digno de receber por

taes servidos a devida recompensa. Qual porém esta tives-

se sido ainda ros nao foi possivel averiguar. Os Authores

que escrevérao a sua Historia , a o menos a maior parte
,

fundados em hum supposto documento de Nuremberg, fa-

zem-no armar Cavalleiro da Ordem de Christo aos 18 de

Fe-

(i") Barros diz que Barthomeo Días empregou tiesta expediqáo ifS

mezes e 17 dias , e que voltou ao Reino em Dezembni de 1 4S7 ,

para o que devia ter partid) em Agosto de 1486. Por tudo istu se

vé ,
que só de proposito he que ÍMartim de Bohemia contundió as

¿pocas deste acconteci nento , fazendo-o succedido em o anno de 14SS ;

e dan."lo aquella viajem a mesma duraejo de 19 mezes que teve a

sua. Hum homettl (|ue escreve para os seus patricios , a inais de duas

ir.il legoas de distancia do the.itro das suas expedí c,oes , e que a pe-

gar disso nao se atreve a mentir claramente , merece sem dúviJa os

nossos elogios.
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Fevereiro de l¿
r
o$ ; mas além de que esta época he visi-

vamente falsa, porque entao estava elle ainda ñas vizinhan-

$as do Congo, as circunstancias do tal diploma sao de todo

inverosimeis. (i) O Sr. Antonio Ribeiro dos Santos, em
huma muito erudita Memoria sobre os Mathematicos Por-

tuguezes , fallando neste de passagem , diz que o Sr. Reí

D. Joao II. Ihe deo as honras de seu Escudeiro
, (2) mas

nao podemos ainda averiguar donde elle tirou aquelle

facto : parece porém evidente que , 011 por esta , ou por

outra mme ira , nao deixaria de ser bem recompensado de

hum Rei
,
que extremamente o estimava , e que delle fa-

zia toda a confidencia.

Tom, VIII. Bbb Pro-

(1) Eis-aqui o tal Docuinento conforme o transcreve ftlr. Otto. « Aos
» lo de Fevertiro de 14S5 Martini Behaim de Kureumerg foi armado

ft Cavalleiro , em a Igreja de S. Salvador das Allassavas (Alcacovas) em
» Portugal, depois da Missa ,

pela mao do muito poderoso Sr. Rei

» D. Joá > 2. de Portugal , Rei dos Alganes , de África e de Guiñé.

)) O seu primeiro Cavalleiro foi o mesmo Rei
,
que lhe cingio a espada

;

» o Duque de Beja foi o segundo , e Ihe calcou a espora direita ; o ter-

X ceiro foi o Conde Chriílováo de Mello , Pruno d'EIRcy
,
que Ihe calcou

X a esquerda : o quarto Cavalleiro foi o Conde Martini Marbarinis
, que

)) Ihe poz o capacete de ferro , e Ihe deo a espaldeirada : ifio se pass^u

» em preseng.) de todos os Principes , e Senhores , e Cavalleiros do Rei-

X no. )) Dejxamos aos curiosos a averiguacáo de quem era o Conde
Chriflováo de Mcilo, Primo d'Elrei , e o outro Conde Martini de Mar-
barinis , personagens ambas para nos desconhecida?. O que podemos
affirmar he

,
que na Chancellaría da Ordem de Christo

,
qu? se con-

serva na Torre do Tombo , nao se acha nada anterior ao Reinado do

Sr. Rei D. Sebaftiáo , e por conseguinte nao se pode ali fallar de
Alare im de Bohemia.

(2) Suppofto que tambem nao venha o seu nome escrito no Livro das

Moradias da Casa do Sr. Rei D. Joáo 2. , que efiá impresso a pag. 176
do segundo volume das Pravas da Historia Genealógica da Casa Real

,
pode

muito bem etlar
, que elle tivesse ali assento

;
pois a copia , o

t
ue defte

Livro se imprimió, parece ser bailante diminuta. Por muitas razóes nos
he p;noso que rj errado da vifta do Sr. Antonio Ribeiro dos Santos o im-
posibilite de qualquer applicacáo , sem ifto elle teria sem duvida aju-

dado muito e aperfeigoado os nossos trabalhos ; a Hittoria e as Antigui-

dades de Portugal fazem nisso huma perda , que por ora eftá bem Ion-

ge de ser supprida, e deque sao teílemunho as suas eruditas e nume-
rosas composicóes.
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Penco tempo depois de Martim de Bohemia veltar

da A'nca , teve huma notic :

a que rhe devia ser bem
dcsagradavel. Aquelle Tio

,
que o tinba educado, a quera

amava como Pai , e com quera rivera huma corresponden-

cia epistular tao continuada , falleceo em Nuremberg em
1486; e talvez foi este successo que acabou de o resolver

a fixar de todo a sua residencia em Portugal, casando en-

tao mesmo com huma Filha de Job de Huerter , ou Joz
d

1

U\tra, primeiro Capitao donatario das libas do Fayai

e Pico, e de sua Mulher Dona Brites de Macedoj a qual

tinha por nome Dona Joanna.

Em a segunda parte teremos oceasiáo de tratar das

equivoca c es a que este casamento déo motivo ; sómente

diremos agora
,

que em virtude delle , accompanhou seu

Sogro em a Ilha do Fayal , onde ao terceiro anno de re-

sidencia veio hum Filho estreitar mais o laco conjugal , e

fixar Behaim em o centro de sua Familia. Desejava porém

antes disso ver aínda huma vez a sua Patria , e abracar os

seus amigos e parentes; e pondo em prática esta resolu-

cao, partió para Nuremberg em 1491 , tendo a satisfagao

de encontrar em casa de seu Primo, Miguel Behaim, o
mesmo acolhimento e carinho

,
que noutro tempo tantas

vezes recebéra de seu Pai.

Nao foi tambem menos sensivel ao regozijo, com que

o recebérao os outros habitantes daquella Cidade
,
que o

olhaváo como hum homem extraordinario, e o maior via-

jador do seu tempo. Para de alguma sorte corresponder a

estas demonstragoes de obsequio, he que elle Ihe quiz dei-

xar huma prova duravel do seu agradecimento ; demoran-

do-se ali até concluir o celebre Globo terreste, em queja

temos fallado; que Dopelmayer e Murr nos descreverao ;.

e de que, eu tomando este ultimo por guia, vou a tratar

mais especiñeadamente.

O Globo tem de diámetro hum pé e oito pollegadas

de París , e esti assentado sobre hum alto pedestal de fer-

ro ; o seu Meridiano he tambem de ferro
,
porém o Ho-

risonte he de latáo, e foi feito muito tempo depois, co-

mo
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mo se vé de huma inscripta que tena no rebordo, a qual

diz: Amo Domíni rrio, die 5 Novewíhris. Os diferentes

senhorios das térras sao indicados pelas bandeirai das Po-

tencias respectivas , as quacs sao coloridas , assim como as

moradas, e figuras dos habitantes de cada Paiz. Q¿ nomcs

dos lugares sao escritos com tinta vermelha e amareíla

,

sobre hntn pergaminho bastante denegrido.

Como alguns chegárao a avancar, que já neste Glo-

bo vem desenliada a America, aínda que, segundo diste-

mos , trataremos particularmente disto na segunda parte

desta Memoria , seri conveniente certificar desde ja
,

qitó

he hum engaño. O Cypango he o Paiz que ali se ve mais

avancado para o Este, e he representado como huma gran-

de Ilha oblonga , e qsiaii rectangular , cortada superior-

mente na tere,a parte do seu cornpri mentó pelo Trópico
de Cancro. Superior a Cvpango , e quasl no mesmo Me-
ridiano , estao as Ilhas do Carhavo; e desde ali até o Me-
ridiano da ultima Ilha de Cabo Verde, nao se vé térra al-

guma
,
quer para o lado Austral

,
quer para o Meridio-

nal , senáo a supposta Ilha de S. Brandao , e a outra a que

elle chama Antilia ou Sete Cidades, (1) quasi debaixo do
Ebb ii mes-

CO Junto a efta Ilha Antilia eftá a seguinte nota » No anno de 754
» depois do Nasdmeuto de Chriilo , anno em que toda a Hespanha foi

» conquifL-Ha pelos P.tga^s, u indos d'Africa , a Ilha A-uiÜa chamada
)) sete Ritade (Cidades) foi habitad* por hum Arcebispo do Porto , com
» seis outros Bispos , e quantidade de Chriftáas liomens e mulheres ,,

X que aqui se salvarán da fíéspartha com os seus gados e bens. Foi

X hum Navio Hespanhol que em 141 4 se chegou mais perto deila (( De-
pois do que dizemos ácima, e do que se refere netía nota

, que pes-

soa de boa fe poderá tirar daqui por conclusáo que já lefte tempo ha-
via noques da America ? sem se lembrar que ( pela sua mesma posi-^

qao ) a Antilia dos Amigos era táo fabulosa , como a liba de S. Bran-

dáo, a Masculina e Fe.nmina , e outra s daquelles Escritores. Seas Ilhas

que descobrio C dombu
, juoto ao grande Golfo do México , ría 1 tivessem

recebido o rióme de Antilhas , h? muico provavel que a ve
1

Uva Antilia

ellivesse boje totalmente esquecic'a : mas argomentaráo da paridade do?

nonies para a das cousas , seui advertirem nem na mtferente posicáo ,

aem mesmo em que a velha Antila era hu.rn só Ilha , isolada norneia
do mar ; e as novas hum immenso Archipela^o difícil de se poder :m-
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mesmo Trópico de Cáncer : em fim nao se tira deste Glo-
bo a menor idea de que seu Author tivesse , na época em
que foi feito , noticia alguma da America.

Continuando com a sua descrip^ao j na parte inferior

delle , e perto do Polo Antartico , está pintada em hum
circulo de 7 pollegadas de diámetro a Aguia de Nureúi-
berg com a cabera de Virgem , e por baixo as Armas
da Familia de Nutzel ; á direita as da Familia de Volka-
mer, e de Behaim j e á esquerda as das Familias de Gro-
land e de Holzschuer : á roda de todas estas pinturas es-

tao escritas cinco linhas com as palavras seguintes : a A
» requerimento dos sabios e venerareis Magistrados da
» nobre Cidade Imperial de Nuremberg

,
que actualmente

" a governao , chamados Gabriel Nutzel, P. Wolkamer,
>> e Nicolao Groland. Foi inventado e executado este Glo-
» bo , conforme os descobrimentos , e indicagoes do Ca-
55 valheiro Martim Behaim

,
peritissimo na Arte da Cos-

v> mografia , o qual navegou á roda da ter§a parte da Ter-
?> ra. Tudo extra hido com summo cuidado dos Livros de
5> Ptolomeo, Plinio , Strabao , e de Marco Paulo-, e tudo

j> disposto , tanto mares como térras , segundo a sua figura

>j e situado, como foi ordenado pelos ditos Magistrados

99 a Jorge Holzschuer, que concorreo para a execu^ao deste

» Globo em 1492. E foi deixado pelo sobredito Sr. Mar-
» tim Behaim á Cidade de Nuremberg, como hum pe-

» nhor e homenagem da sua parte , antes de voltar para

5> a companlúa de sua Mulher, que habita em huma Uha
>> na distancia de 700 legoas, aonde elle fixou a sua resi-

>j dencia, e onde se propoe de acabar seus dias. »»

Jul-

nierar. O outro indicio tirado da Etimología ainda parece mais fútil ;

dizem que as novas Aotilhas se chamáo assim por eftarem fronteiras as

grandes Ilhas da America , e querem que por igual razao se chamasse
assim a velha Antilia : mas como pode ifto ser se em o Alappa que 3

traz , nao vem nenhuma deflas grandes Ilhas Americanas ? Porque nao
diremos antes que os Antigos deráo eñe nome á llha

,
que suppozeráo

oppofta e defronte das Canarias , referindo-se assim antes á paite de

j&Jübo conhwida, do que a omra que ainda o nao eia ?
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Julgamos dever parar aquí, posto que aínda sao rrui-

tas mais as notas que poderiamos transcrever; ñas excepto

huma , de que aínda réremos occasiao de fallar , todas as

curras sao de pouco interesse , e nao dizem respeito nem
á vida do Author, nem á Historia Portugueza : quem as

quizer ver cm toda a extensao", achallas-ha na já citada

Dissertac^ao de Mr. Murr
,
para onde remettemos os cu-

riosos.

Em 1403 estava Martim de Bohemia já em Lisboa,

de volta da sua Patria , e pouco depois na Ilha do Fayal

em companhia da sua Familia. Foi curto port'm o tempo
que Ihe deix rao gosar do socego don.estimc : EIRei D.

Joao II.
,
que estava perfeitamente inteirado do seu presti-

mo e capacidade, determinou empregallo em huma Ccm-
missao melindrosa , a cujo éxito elle tinha ligado o maior

interesse, e para a qual com eífeito seria difícil encontrar

outro homem mais proprio.

Todos sabem
,
que este Monarcha tinha perdido sem

successao o único Filho que tivera da Rainha Dona Leo-
nor ; e que por isso o seu herdeiro ao Throno era o Sr.

D. Manoel , Irmáo da Rainha , e Primo ccm Irmao de
EIRei : mas este futuro successor era tambem Irmao do
Duque de Visen , assassinado ás punhaladas pelo proprio

Rei ; e só por huma particular providencia tinha escapado

ás tramas de seus inimigos
,
que o nao traráráo com tan-

ta crueza. A pezar porém desta benignidade, he evidente

que nem elle podía amar EIRei, nem este pedia ver com
gosto hum Principe, que nao só lhe recordava es seus pas-

sados ressentimentos , mas que devia por hum cia na cabe-

ra aquella Coroa
,
que tanto tinha forcejado por que nao

passasse á sua Familia. A estes motivos, já tao fortes, ac-

crescia outro de nao menor peso no coráceo humano : ti-

nha EIRei hum Filho, fructo de seus amores clandestinos

com Dona Anna de Mendoza , Senhora de nobre linha-

gem , e que em extremo lhe era cara. Este Filho por no-

me D. Jorge , tinha sido criado com o maior melindre

em casa da Princeza Santa , Dona Joanna ; e por morte des-

ta ,,
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ta , vivía na Corte , extremamente festejado da mesma
Rainha até hura certo tempo. Foi pois para este D. Jor-

ge, que EIRei D.JoáoII. intentou fazer passar o Sceptro
,

inas para isto era necessario legitimallo primeira mente; e

a'cancar o consentimento , e approvacao de algumas Per-

sonagens da primeira Jerarchia.

Podem ver-se em D. Agostinho Manoel de Va?con-

cellos as machinares
,
que se pozerao em uso para inte-

ressar a Corte de Roma a favor deste projecto: as que se

praticárao com a Rainha forao totalmente infructíferas, e

segundo nos diz hum dos Escritores daquelle tempo (i)

55 a pezar de ser para isso d' Elrey militas vezes requeri-

>5 da, sohreo pelo nao consentir muitas paixoens , disfavo-

>5 res, e esquivancas, com muita paciencia , dissimula$ao

,

95 e prudencia , sem nunca querer nisso outorgar. ?>

ná & ,, Vendo pois EIRei que nada consemiia directamente,

ieaibrou-se de razsr intervir huma terceira pessoa , cuja au-

fh&ridade désse maior peso ás suas pertencoes , e cujo pa-

rentesco com elle , com a Rainha, e com o Sr. D. Ma-
noel, afastasse toda a idea de parcialidade , e parecesse

assTm nao aspirar senao ao bem e socego do Estado. O
* Imperador Maximiliano 1. estava justamente em circunstan-

cias de reunir todas estas qualidades.

Filho de Frederico IV. , e da Princeza de Portugal

Dona Leonor , era Neto por este lado do Sr. Rei D. Duar-

te ; e tendo casado com Maria de Burgonha , Neta da In-

fanta Dona Izabel , tinha annexado os seus dominios aos

que lhe pertenciao pela parte paterna , o que tudo o cons-

tituía hum excellente mediador ñas cousas de Portugal.

Tomada pois por EIRei D. Joao II. a resolucao de

o acariciar para os seus fins , era-lhe necessario hum ho-

rnera de coníianc^a , versado nos usos da Alemanha , e nos

sentimentos da Corte de Lisboa ; e achou estas vantagens

em Martina de Bohemia, cuja nomea§áo devia além rÜssa

ser

(i) Rezen.ie na Chronlca d' EIRei D. Jo.lo fI. , e o mesmo refere

Ruy Je Pina quasi pelas mesmas palavras.
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ser bem agradavel ao Imperador
,
que tinffa ! um gosto

particular em proteger e conversar cem as Pesscas instrui-

das; que se applicava elle mesmo ás Letras; e que via no
Embaixadcr Portuguez hum anrigo subdito stu , com a re-

putado do maior viajante do Universo, (i)

De huma carta , escrita por Martim de Bohemia aos

II de Marco de 1404, consta, ainda que hrpeneitamen-

te , o fim desta nova viajem
,
que varios infortunios retar-

dado (2); pois apenas partido de Lisboa com assuasCre-

denciaes (3) foi aprizionado no mar , e conducido a In-

glaterra , onde teve huma grave doenca : achando-se res-

tab lecido della no fim de tres mezes , torncu a embar-

ca r-se , e cahio de novo ñas maos de hum Corsario ,

que o conduzio a Franca. Em fim depois de ter pago o
seu resgate

,
partió para Anvers , e dali para Bi uges , on-

de parece que esta va entao o Imperador. Tantas demoras
tornárao felizmente esta jornada infructuosa ; e pouco de-

pois
iÁtt„M*é.

(i) O mesmo Maximiliano dá efte tefiemunho quando diz Mar-
tino Bohemo nenio unns Impertí Civluin ¡nagi> uinjunin pn egrinator Jitit

mozisqtte- remotas adivit orbis regiones.

(2) Mr T.lurr traz apenas hum extracto defia Carta , e esse mesnia
bailante imperftiio, e errado. Eis-aqui o sen principio «Em H94
» D. J áo 2 ° mandou .Martim Behaim a Flandres , a sen Filho na-
)) tural o Principe Jorge , a quem desejava passar a Coroa )? &c. Oque
he hum manifefto engaito

,
piris tunca D. Jorge efleve em Flandes , nem

ate á mnrte de <:eu Pay sarrio defres Reinos
;
pnrem ja observamos cue?

Murr nao sabia milito dá nossa H i ft r>r ia , e po* is c o cabe ás vezes em
ecuivocacóe-- extraordinarias : assim por exemplo confimdindo Joáo In-
fame c<>m Imm Infante 0. Joáo , d ;

z que Bartholomeu Dias descebrio
o Cab n da Boa Esperanca ,

juntamente com o Infarte D. Joáo , &c.
Q¡~) Parece que e'la Credencial , ou antes algurtra copia se conservou

muito tempo na Familia de Be h ai ni. Referem alguns Authores ser tra-

rfígáo ,
que EIRey 0. Joáo 2° escrevérá em huma Carta do seu pu-

nho a Martim de Bohemia, (?í<;.j peripecia tui<is jamdiu integritas tua
vos tnducit ad credendum ijuod ubi tu es , es' Persona nostra , &c. Al-
guns dáo efta Carta por verídica , e se servtni celia para exaltar as
grandes demonftracóes de affeoto d,i parte d'EIRey ; nutros a dáo por
apo v ryfa , reputando aquellas palavras indecorosas ao Monarca

; e nem
mesmo Mr. Murr , que falla na Embaixada de Behaim , se lembrc u de
c¡ue era huma simples Credencial.
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pois de ali chegar, recebeo novas ordens , em contrario as

jprimeiras , tendo-se augmentado neste meio tempo a mo-
lestia d' EIRei , e tendo-se talvez com isso descoracoado

daquelle seu intento. He ao menos certo
,
que estas ordens

para elle se retirar a Lisboa, forao tao instantes, que ten-

co escrito de Bruxellas a carta de que ácima fallamos, nao

Ihe foi possivel remettella senao depois de chegado a esta

Capital.

Desde esta época
,
que foi tambem com pouca dif-

ferenga a da morte do Sr. D. Joao II., cessárao as peie-

grinagóes de Martim de Bohemia ; e a sua vida na liba

do Fayal passou tranquilamente, repartida entre o estudo

,

€ o cuidado da sua Familia , augmentada com mais hum
Filho

}
que parece nao durou muito. (1) Os seus conhe-

cimentos, principalmente na Geografía e Astronomia , eráo

taes
,
que os seus amigos , e em geral todos aquelles Po-

yos o olhavao com huma reverencia supersticiosa , tanto

erao certos os seus cálculos , e prognosticos. Podem ver-se

em Fr. Gaspar Fructuoso , e no Liv. 9. Cap. 8. da His-

toria Insulana sufíicientes noticias a este respeito.

Corría o anno de 1^06 quando elle se resolveo a vir

com a sua familia para Lisboa, onde encontrou seu Irmao

mais moco por nome Wolf, ou Wolfrath, (2) que aqui

veio ter. Ainda que nao saibamos ao certo o motivo des-

ta ultima viajem
,
pode conjecturar-se com toda a proba-

bilidade que ella foi feita por ordem superior , com o fim

de aproveitar os seus conhecimentos Geográficos em a

construccao de algumas Cartas Marítimas , de huma das

quaes

(1) Segundo Gordeiro ( Hist Ins. pg. 46$) teve Martim de Bohemia

dois tí I líos , o mais velho dos quaes se cliamou Martinho , e morreo

ainda menino. Mr. Murr só FiiJa delte , eduque 1 he sobreviveo , e que
del Je ainda se conserváo Cartas. Confia tambem que em 1 $ 1 9 fez elle

por em Nuremberg á iireita do Altar mói , no Coro da Igreja de Santa

Catharina huma lapide sepulcral com as armas de seu Pay : parece pois

que ó morto devetia ser o segundo ,
pois nao he crivel que ambos

tnessem o mesmo nome.

(2 "i Morreo no anno de i $07, e eftá enterrado na Igreja da Conceigao

de Lisboa.
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quaes (como logo veremos) ainda se conserva memoria.

Mas estes novos servidos foráo de pouca duracao
,

pois

coruta por documentos authenticos
,
que falleceo a 29 de

Julho daquelle mesmo anno , e jaz enterrado na Igreja de

S. Domingos junto ao Roció.

Diz-se que a sua Familia possue ainda dois retratos

seus , hum muito anti¿o, outro mais moderno: naquelle,

que he de corpo inteiro , lé-se a seguinte inscripcao : « Mar-
tinas Bohemus Norimberg. Eques , Serenissimorum Joban-
uís II. et Emmanuelis Lusitani¿e Regum Thalastus et

Mathematicus insignis. Obiit i^oó Lisabona.

PARTE II.

X Or nao cortar tantas vezes o fio da Historia de Mar-
tim de Bohemia

,
guardamos para agora o exame de tres

factos , em que alguns Escritores se persuadírao que elle

tinha tido huma parte muito principal , e vem a ser o
descobrimento das llhas do Fayal , e Pico ; o da Ameri-
ca ; e o do Estreito de Magalhaes ; dos quaes trataremos

por esta mesma ordem.

Em quanto ao primeiro , he fácil demonstrar que Mar-
tim de Bohemia nao teve nisso a menor influencia ; ouga-

mos as suas proprias palavras , tiradas de huma nota ao
Globo de Nuremberg : << As llhas dos Acores foráo habí-

>? tadas em 1466 (1); quando EIRei de Portugal as déo

,

» depois de muirás instancias , á Duqueza de Burgonha ,

» sua Irma (2) ,
por nome Izabel. Havia entao em Flan-

» dres huma grande guerra , accompanhada de huma ex-

»> trema fome ; e a Duqueza mandou para estas llhas gran-

Tom. VIJL Ccc >> de

0) Ainda que se exprima em geral por llhas dos Acores , só quee
fallar do Faial e Pico segundo parece.

(2) Em 1.166 reinava em Portugal D. Affjnqo V. , o qual ea Sobri-

nho da Infanta D, Isabel , por quanto efta era Irma d'Elrei D, Duarte.
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de quantidade de homens , e mulheres de todos os 0£-
fíelos, e igualmente Sacerdotes, e tudo o mais que per-

tence ao Culto religioso •, tambem mandou varios na-

vios carregados de movéis, e o necessario para a cul-

tura das térras , e edificado das casas , e lhes fez dar

durante dois annos tudo aquülo de que podiao ter ne-

cessidade para subsistir, a ñm deque pelo tempo adian-

te , em todas as Missas ,
cada hun a pessoa rezasse por

ella huma Ave Mari

a

, e sublao estas a duas mil: de

sorte que, com aquelles que ali passarao e nascerao de-

pois, formarao alguns milhares. Em 1490 havia ainda

alguns milheiros de pessoas , tanto Alemans como Fla-

mengas
,
que ali tinhao vindo com o nobre Cavalheiro

Job de Huerter, senhor de Moerkirchen em Flandres

,

meu caro Sogro , a quem estas libas forao dadas para

elle e seus descendentes
,
pela dita Duqueza de Burg nha.

Cresce nellns o acucar de Portugal : os fructos ama-
durecem duas vezes por anno, porque nao ha Invernó;

e todos os víveres sao baratos , de sorte que muita

gente poderia lá achar a sua subsistencia.

»j No anno de 143 1 depois do nascimento de N. S.

Jesu Christo , reinando em Portugal o Infante D. Pedro,

armarao-se dois navios , munidos das cousas necessarias

para dois annos de viajem
,

por ordem do Infante D.

Henrique , Irmáo do Rei de Portugal ; e isto para hircm

ao descobrimento dos Paizes que se achavao além do

Cabo de Finisterra ; os quaes assim apparelhados fize-

ráo sempre vela para o Poente, pouco mais ou menos
na distancia de ^00 legoas, e finalmente descobriráo es-

tas dez Ilhas (1) , e tendo desembarcado nellas , nao acha-

rao senao desertos , e aves tao domesticas
,
que nao fu-

giao de ninguem
;
pois como nao havia vestigios de ho-

»» mens

0) Segundo os nossos Authores nao se descobriráo neíle anno senao
as chamadas Forminas: no seguinte de 1432 he que Gongallo Velho
Cabral abjrdou a Santa Maria. As outras foráo descobertas subsecuen-
temente.
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»i mens nem de quadrupedes , esta era a causa de nao se-

5? rem as aves espantadizas ; e assim derao a estas Ilhas

jj o nome dos Acores. Depois para satisfazer ás ordens

99 d^EIrei de Portug l , mandarao no anno seguinre desaséis

»> navios com toda a especie de animaes domésticos, e lan-

99 carao huma porc,ao em cada liba para multiplicaren!. >»

Vé-se por esra nota
,
que o prirreiro povoador das

Ilhas do Fayal foi Job de Huerter, Sogro de Martim de

Bohemia , cuja allianca déo origem a reputaren» alguns

,

que este descobrimentó lhe pertencia : vé-se tambem que

este primeiro senhorio lhe foi dado pela Duqueza de Bor-

gonha , em virtude da concessao que desta? Ilhas lhe fize-

ra EIRei D. Affonso V. ; ; mas poder-se-ha isto reputar co-

mo huma verdade demonstrada ? Oucamos o que diz a es-

te respeito o verídico Padre Cordeiro a pag. 457 da sua

Historia Insulana.

» Estando já em parte, ainda que pouco
,
povoado o

» Fayal por particulares Portuguezes
,
que da Terceira , S.

" Jorge > e Graciosa lhe foráo ; trataváo as Pessoas Reaes
»» de nomear algum Capitao Donatario da llha

,
para que

j> com mais riqueza e nobreza a povoasse toda; e porque

»> entáo andava em Lisboa , e no servido das Pessoas P.eaes

99 hum grande Fidalgo Flamengo , chamado Joz d' Urra r

99 .... a este Fidalgo nomeou Elrei de Portugal por Ca-
» pitao donatario de toda a llha do Fayal , e o casou

5» com huma Portugueza , Dama do Paco, chamada Bri-

55 tes de Macedo , da antiga Fidalguia dos Macedos. Des-
>> te Joz d' Utra diz Barr s

,
que era Flamengo , natural da

99 Cidade de Bruges , no Ducado de Flandres , e que era

>> senhor de certas Villas no mesmo Ducado, e i;ue tinha

>> vindo mancebo a Portugal , com a fama dos descobri-

« mentos feitos pelos Portuguezes , e só a ver térras , e

99 aprender lingoas , como costurnavao entáo fazer os illus-

99 tres e ricos Fidalgos em sua mocidade.
99 Passadas pois as Cartas de Capitao donatario do

99 Fayal ao dito Joz d
1

Utra , na forma em que se tinháo

*> passado aos donatarios da Madeira e mais Ilhas ; vol-

Ccc ii » tou
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» tou de Lisboa a Flandres o dito Utra , e venciendo la

jj o milito que la tinha , meteo suas riquezas em navios, to-

•?> mou por corrpanheiros a muitos outros Fidalgos e Pa-

>> rentes seus.. . . e outros mais ordinarios povoadores, e

?' com tudo a sua custa se torn u a Lisboa , e com sua

» mulher se veio meter em o Fayal ....

j> Primeiro Capitao pois e donatario da tal Ilha foi

>> o ditojoz d' Utra , e a dita sua Mulher Brites de Ma-
?> cedo; e ainda que dizem alguns que Joz d' Utra
5>. casara com huma chamada Corterreal, enganarao-se nao

99 destinguindo o primeiro Joz d' Utra , Capitao primeiro
,

j> de hum seu Filho e do mesmo nome
,
que lhe succe-

» deo na Capitanía , e este foi o que casou com aquella

» Corterreal. Do tal Capitao Joz d' Utra e da tal Brites

» de Macedo nascerao varias Filhas
,
que casarao com cu-

jí tros Fidalgos em Portugal , e huma com hum ¡Ilustre

» Alemáo , chamado Martim de Bohemia, a quem Elrei

» de Portugal estimava muito por sua grande nobreza , e

j> singular sciencia. >>

Até aqui o Padre Cordeiro , cujo testemunho nestas

materias he de grande peso, nao só por elle, e pelas au-

thoridades que allega; mas porque a sua Historia he trans-

cripta das Saudades da Terra de Fr. Gaspar Fructuoso,

homem igualmente de summa veracidade
,
que escreveo nos

mesmos lugares , com os documentos á vista , e em tempos

em que estas memorias nao deviao ainda estar de todo es-

quecidas ; e a pezar disto ve-se que nao diz palavra nem
a respeito da transaecáo com a Duqu^za de Borgonha

,

nem da doa§áo feita por ella. Ajumemos ainda hum ter-

ceiro testemunho digno de todo o crédito, por isso que he

hum próximo herdeiro de Job de Huerter quem no-lo vai

dar.

He pois de saber que correndo hum pleito entre Je-

ronymo d* Utra Corterreal , e a Coroa , sobre a successao

da Capitania das duas Ilhas do Fayal e Pico (por moti-

vos alheios do nosso assumpto , e que se podem ver na

Historia Insulana a pag. 458 ) conserva-se ainda na Tor-

re
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re do Tombo (Gaveta 15 Mago 16 N. ^) huma Sentencia

proferida no Juizo da Coroa a ó de Setembro de 1571 ;

pela qual, e pela Allegacao de dito Jeronymo d Utra que
se refere consta, que seu Avó Joz d' Utra a instancias do
Infante D. Fernando, Mestre da Ordem de Christo , vie-

ra povoar aquellas duas Ilhas
,
pertencentes á mesma Or-

dem ; flcando as Capitanías para elle e seus Filhos e des-

cendentes, o que fora confirmado por EIRei D. Mancel;
e que por morte deste primeiro Capitao, passára a Capita-

nía para seu Filho Manoel d' Utra Corterreal.

De tudo isto se vé convincentemente, que os Flamen-
gos conduzidos por Joz d' Utrn , f.rao os primeiros, ou
ao menos os principaes povoadores do Fayal e Pico; po-
rém tudo o mais he contado por differente maneira em ca-

da lium dos tres lugares ácima
;

pois nao se dizendo pa-

lavra nos dois últimos a respeito da Duqueza de Borgo-
nha , tratao-se n' hum as Ilhas como da Coroa , e no ou-
tro como pertencentes ao Mestrado de Christo , e doadas
pelo Infante D. Fernando.

Com tudo , esta contradicho nao passa de apparente:

tinha EIRei D. Duarte feito mercé em 1433 a seu Irmao
o Infante D. Henrique das Ilhas té entao descobertas ; a

qual se augmentou com algumas das outras
,
que ao depois

se foráo conhecendo
, e pas árao todas por sua morte pa-

ra seu Sobrinho , e Filho adoptivo , o Infante D. Fer-
nando , como se vé da Carta de mercé passada pelo Sr.

Rei D. AíFonso V. na Cidade de Evora aos 3 dias do
mez de Dczembro de 1460. (1) Erao pois naquelle tem-
po estes Infantes os que nomeavao os Ca pitaes Donata-
rios daquellas Ilhas de que estavao de posse , extenden-

do-se esta graca á Infanta Dona Beatriz , como tutora e
curadora de seu Filho o Sr. D. Diogo, de quem se con-

ser-

(1) Ainda que neíta Doacao nao se faca mencao das Ilhas de que
tratamos

,
pelo nome que agora tem ; he mais que provavel que sejáo

algumas das que ali se appellidáo com nomes que actualmente nao
sao já conhecidos. V. Prov da Hiit. Gen. Tom. I. p. 563.
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servio algunas destas Cartas; e por morte deste ultimo,

po Sr. D. M a noel, que vindo a succeder na Coroa , con-

solidou nella este dominio ; e fez passar , segundo parece

,

novas Cartas de Doacao aos Ca pitaes que entlo as pos-

suiáo. O Pico e Fayal achavao-se sem dúvida nestas cir-

cunstancias , cono se colhe nao só da Sentenca ácima
,

mas tamben da Carta de Doacáo passada por aquelle Mo-
narca a favor do mesmo Joz d' Utra de quem tratamos

,

e que abaixo se transcreve. (i)

Em

(i) D Joa-n &c. A quamtus efta minha Carta virem fago saber
, que

por parte de Manuel Dutra Cortereall , ffilho mais velho de Jooz Du-

tra que foy capuam das llhas do Fayall e Piquo , me foy apersemtada

huuma minha Carta per mim asynada e pasada polla chamcelaria , da

cual o theor de verbo a verbo hee o següimte ~ D. Joam per graga

d? Déos Rey de Purtu?all e dos Aligantes dnquem e daalem mar, em
África Snr. de Guiñee e da comquitta, nauegacaom, comercio Oethiopia ,

Arabia , Persya , e da India , &t. A quantos ella minha Carta vitem ffago

¡¡0$) [

A
] Saber que por parte de Jooz Dutra capitáo das llhas do Fayall e Piquo

me foy apersemtada huuma Carta delRey meu Snr. e padre, que samta

gloria aja , de que o theor tall hee ÍH dom Manuel per graca de Déos

Rey de Purtugall e dos Allgarues daaquem daalem mar , em Affrica Snr.

de Guiñee e da comquifta , nauegagaoin , comercio Dethiopia , Arabia ,

Persya , e da India. A quaurus efta nossa Carta virem ffazemos saber, que

Jooz Dutra capitao por noos das nosas llhas do Fayall e Fiquo , no?

emuyou ora dizer como nos lhe tinhamos ffeita doagaom e mercee das

ditas capitanias , asy e polla maneira que temos dadas as capitanías das

outras nosas llhas , sem em sua doagaom decrarar particularmemte as

Cousas que por ellas hade aver , pedimdonos por merce que lhe mandá-

semos diar dello nosa Carta , com decraragao de todallas cousas que aas

ditas capitanias pertemcem , da qual colisa a noos apraz , e per efta per-

semte nosa Carta queremos que elle tenha e aja de noos as ditas ca-

pitanias , e as gouerne per noos , e mamtenha em Juftica em sua uyda ,

e asy despois de seu ffalíecimento o seu ffilho mayor baraom lidimo ,

Ou segundo se tal! for , e asy de descemJemte em descemdemte per

Linfa direita mazcolina , asy como os capitaaens da Ilha da madeira a

te n per suas Cartas ; e semd > em tall idade o dito seu filho que a

naom posa reger , noos poremos quem a reja athe que elle seja em
idaJe pera as reger. ítem nos praaz que elle tenha em as sobrejitas

llhas Jurdigaom por noos do ciuel e crime, resalluamlo morte ou ta-

Ihamemto de membro que defto venha apelacaom ou agrauo peía noos
;

pi.rem sem embargue ¿la dita Jurdigaom , a noos praaz que lodos no*

sos ¡na idadus e c.irreigao.n seja hy comprida , asy como e:n nosa

sa propiia : outro sy nos praaz que o dito Jooz Dutra aja pera sy todoj?



DE L ITT ER A TUR A PoRTUGUEZA. 3$!I

Em quanto porém á Doqueza de Eorgonha , he bcm
de

]ns aioynhos de panm que ouuer ñas dita 1
; 1 1 lia<= , do qual lhe asy da-

mos o carreguo , e que nimguem naom faca hy moynhos , soomente
elle ou quem lhe a elle aprouuer ; e efto naom se emtemda em moo
de braco , que ffaca quem -juizer naom nioemdo a outiem ; nem. atafo-

na a naom tenha outrem , «omnente t lie ou quem a tile aprouuer. ítem
ros oraaz que aja He todallas serrar daguoa que fe hy fizerem , de cada
huma hmim marouo de prata , ou em cada luium annn seu jufto val-

lor , nu dnas tauoas cada somanna das que hy coftumarem serrar
, pa-

gamdo poiem o dizimo a uos de todallas ditas serias , segundo paguam
idas outras cousas ,

quamdo serrar a dita seira. E eflo aja lamben) o
dito Jooz Dutra de qualcuer moynbo ere <-e ras ditas 1 1 has fizer , ti-

ramdo,vieiros de ferrarías ou outros metáis. ítem noos praaz que to-

dollos ffornos de paom em que ouuer paom de poya sejnom seus, po-
lem nom embargue que quem s uizt.r razer fotnallias pera seu paom ¿

que as faca e naom pera outio nenhuum. Ítem nos pra^z cue teni-

do eüe saall pera vemder , que o naom posa \errder outrem sena»
el'e , damdo elle a rezaom de meo reall de prata o allqueire , ou sua di-

ta vallya e muís naom; e quamdo o naom tiuer que os da dita lina

o posaom vemder á sua \omtade athee que o elle tenha : outro sy
nr>s prnaz que de todo o que noos h\ ouuem os de remda ñas di-

tas I (has que elle haja de dez luium de todas nesas remdas e direi-

tos que seuus tem , no finrall aue pera ello mamdamos fazer ; e per es-

ta guisa nos praaz que aja seu fillio elia remda , ou outio descemden-
te per linha direita que o dito carreguo tiuer. Ítem ros praaz que
elle posa daar per suas Cartas a térra das ditas llhas forra per o fo-

ja!] a quem lhe aprouuer , com tall comdicaom que ao que derem a di-

ta térra a aproveite athe cimquo annos , e r.a m aproueitamdo que a
posa daar a outrem ; e despois que aproveitada for e a leixar por apro-
ueitar ate outros cimquo annos , que yso mesmo a .posaom daar; e is-

to nom embargue me se hy ouuer térra pera aprrueitar que raom
seja dada

,
que nos a posamos daar a quem nosa merce for ; e asy nos

ptaaz com ha de seu filho ou eideiios descemdemtes que o dito car-

rego tiuerem. ítem r.os praaz que os vezinhos posaom vemder suas
herdades aproiieitadas a quem lhe aprouuer ; cutio sy nos praaz que
os guados brauos pos„ ( ,m n atar os vezinhos das d¡t;ts llhas sem avec
•hy nutra defeza

,
per licemea do dito capitaom , resalluamdo alljiuum lu-

gar cerrado que seja lamcado por senhorio. E yso uesmo nos praaz
cue os guados mamsos pascaom per todas as llhas trazemdoos com guar-
da que naom fagam malí , e se o fizerem que o paguem a seu donno ,

e as coymas segundo as pofturas dos Comselhos E por sua guarda e
nosa lembramca lhe mamdamos daar efta Carta per noos asinada e ase-

Jada do noso sello ; e porem mamdamcs a todoüos nossos offic'aes e
pesoas a que efia nosa Carta for mollrada , e.o conhecimento dell.a y>*tt-,

tcncer, que asy cumpraom e guardem e fa$aom cumprir e guaidac ^ül¡«



392 Memorias
de crer

,
que se ella com effeito fosse senhora absoluta da-

quellas Ilhas, ter-se-hia feito mencao disso ern algum dos'

citados documentos ; mas nao parece provavel
, que as per-

teneces de Martirn de Bohemia , e de seu Sogro se ex-

tendessem até esse ponto ; tanto mais que nao he contra-

dictorio , antes muito natural
,
que visto as grandes e ex-

traordinarias despezas, que esta Princeza
, Joz d' Utra , e

os Flamengos em geral fizeráo para o estabelecimento da-

quella Colonia
,
que lhes foi tao devedora , elles "gosas-

sem no principio, isto he até ao tempo do Sr. D. Ma-
noel , de certas prerogativas , isen^óes , e authoridades

,
que

dariáo azo ás expressóes da nota do Globo de Nuremberg

,

e ao que tambem parece concluir-se da anécdota que reíe-

re o Padre Cordeiro no Liv. 8. Cap. 2. §. 14.

Para de todo concluirmos com esta materia das Ilhas

,

notaremos ainda outra differen§a notavel, que se acha ñas

duas ultimas authoridades já transcriptas, a qual sem dú-

vida nao terá escapado aos leitores, e vem a ser, que af-

fir-

la guisa que se nella concern, sem a ello porem duuida nem embar-

guo porque asy hee nosa merce. Dada em Evora a $ i dias do mes de

mayo Afomso Figueira a fez de 1509 anuos. Pedimdo-me o dito Jooz

Dutra que lhe confirmase a dita carca , e vifto per miin seu requerimen-

to , e querendo lhe fazer grac,a e merce , tenho per bem e lha comfirmo ,

e mamdo que se cumpra e guarde asy e da maneira que nella se con-

tení. Ayres Fermndes a fez em Lixboa a22dias doutubro de 1528 an-

uos. Pcdindo o ditoManuell Dutra Cottereall que por quanto o dito

Jooz Dutra seu pay era fallecido , e elle era o filho mais vellio ba-

raom lidimo ,
que por seu fallecimento ficara e que per direito subce-

dia ás ditas capitanías do Fayal e Piquo , ouuesse por bem de lhe mam-
dar daar dello sua doacuom ; e vifto seu requerimento 1 he mamdei dar

efta Carta poüa quail quero e me praaz que o dito Alanuell Dutra te-

r.ha e aja as ditas Capitanías do Fayal e Piquo com sua Jurdi^aoin rem-

das e direitos , asy e da maneira que as tinha o dito seu pai pela dita

minlia Carta que neíla vai trelladada e se nella contem : e manido a to-

dollos corregedores , ouuidores
,
juizes , juftigas , officiaés , e pessoas a

que eíta carta for moftrada e o conhecimento pertencer que asy o cum-
práo e ^uardsm e fagam inteiramente cumplir e guardar sem duuida

que a ello seja paito. Iuacio Reinel a fez em Lixboa a 15 dias domes
juili) auno do nascimento de noso Sur. Jesús Chtillo de 1550 e eu

Damiuo Dias o ñz escrever.

L.° 69 da Ch. do Sr. D. Joaó III. fl. ico
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firmando o Padre Cordeiro huma e mais vezes, que hou-

ve dois Joz d' Utra , Pai e Filho , ambos elles Capitáes

donatarios; agora pela Aüega.áo de Jeronymo d' Utra se

vé convincentemente nao ter havido senao hum só, ou ao>

menos
,
que se houve dois , morreo o ultimo sem succes-

sao : devendo assim entender-se que o primeiro Capitao e

povosdor casou duas vezes; a primeira com Dona Brites

de Macedo , de quem houve a Mulhcr de Martim de

Bohemia , e a segunda com N. Córterreal , de quem nas-

cérao os successores
,
que estiverao de posse daquella Capi-

tanía por alguns tempos.

O segundo ponto
,
que nos proposemos examinar

>

foi a parte que Behaim tinha tido no descobrimento da
America , aonde alguns pertendem que elle tivesse pene-

trado, fundados em huma antiga Chronica de NuremDerg,
em o testemunho de Hartman Scheldel , e em hum anti-

go Mappa que se achou no Gabinete do Sr. Reí D. Ma-
noel , onde esta quarta parte do Globo vinha desenliada.

Como o Presidente Conde Carli , Mr. Murr , e o Conde de

Ayaba fizeráo já coi.hecer amplamente a falsidade dos dois

primeiros argumentos , escusado será que ros demoremos
em repizar o que outros já disserao : com eíFeito basta 1er

o que deixámos escrito na primeira parte a respeito do
Globo Terreste

,
para se ver que até aquella époea nao

era por forma alguma conhecido de seu Aurhor o Conti-

nente Americano ; ainda que depois
,

pelas noticias que

alcancou até á sua morte em 1506, podesse for nár aquel-

le Mappa , com que presenteou ElP^ei D. Ala noel.

Se porém em lugar de olharmos a questao de facto,

tratarmos sómente da sua possibilidade , isto he, se Mar-
tim de Bohemia estava persuadido

,
que podiáo existir no-

vas térras ou Ilhas naquella parte do Globo , nao duvida-

mos entao asseverar, que isto nos parece fóra de toda a

dúvida.

Data desde tempos antiquissimos a opiniao da redon-

deza da térra. Aristóteles , e Plinio tinhao provado esta

eidade, que já lhes vinha dcThalIcs, e de Platáo. Sup-
Tom. FUL Ddd pos-
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poíla efta esferlcidade , só havia hlim pnsso que dar para

se crcr na exiílencia dos Antipodas
,

ja recenbecida por

Pvthrgoms
,

pelos mesmo* Platao e Atiílorell s , e por

maitos ourros que os spguíraoi.

Além disso, dividindo com Ptolomeo o Ecuador em
360 graos, ves-e fácilmente que esAnrigcs nao conheciao

senao 180, iílo he hum Emisferio do Globo ; e que as

térras do o-tro eftayáo fon cjps¡eu alcance, porque cerca-

das de largos mares, ou impenetraveis gelos , era in pos-

sivel (segundo os conhecimentos náuticos daquelles tem-

pos ) abordar a ellas.

Se ellas térra* erao libas, ou continente, he oque nao
era fácil de decedir , e menos aínda a sua situado: co-

mo porém por huma parte seja dificultosa a confisco da
nossa propria ignorancia , e pela outra seja mais fácil

amplificar as ¡deas de objectos já cenhecidos, do que stip-

pnr outros totalmente nevos
;
pensou-se que o Continente

d'Azia , cuja cola nao eílava ainda explorada , se extendía

muito mais do que realmente se extende ; e que a parte do
Océano, cornpr?hendida entre efta e a Europa e África,

era talvez semea la dellhas grandes e pequeñas.

Tanto iílo he verdade, que Mart'm de Bohemia no-

tou duas deílas suppoílas llhas no seu Globo , a des sete Ci-

dades , chamada tambem Antilia , e a de S. Brandao: e per

huma semelh nte razao quando Chriílovao Colombo na sua

terceira vingem en 1478 descobrio a Terra de Paria no

Continente, fícou persuadido que era huma grande Ilha. O
mesmo nome de Indias, que osHespanhoes principíame a

dar á America
,
prpva bem quanto se persuadíráo que se

achavao nellas, quando abordáráo ao Novo Mundo; e da-

qui procedeo o grande espanto de Vasco Nunez deValboa,
quando atravessando o Hi'lmo de Panamá , aviílou pela

primeira vez o mar do Sul , chamado vulgarmente Pacifico.

Ellas eráo sem duvida as ideas de Chriílovao Colom-
bo , e de seu amigo Martim de Bohemia

,
que com elle

concorreo muito tempo na Corte de Lisboa. As considera-

res Cosmográficas deíle ultimo tornavao-lhe evidente a-

ex-
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exigencia de térras maiores , do que as d-as libas
,
que

elle tinha debuxado como ¡soladas no meio daquelle

grande mar : he a quamo podia chegar o simples racio-

cinio . o mais devia ser determinado pela navegacao.

Para que ifto nao pareca livremente dito da nossa par-

te j transo everemos hum passo da tantas veaes citada His-

toria Insulana
,
que o copiou de Fr. Gaspar Fructuoso , on-

de a travez de algumas expressóes maravilhosas e fantás-

ticas
,
proprias daquelle tempo , se dá huma prova bem

evidente de que eftas eráo as ideas que entao grassavao (i)i

» Advinhava ( Martim de Bohemia ) tantas outras cousas

>> por observacóes de Eítrellas , e tao certnmcnte se vlao ao
jj depois

,
que o rude povo em lugar dejulgar ao fidalgo

m por excellente Aílrologo , o tinha por Nigromántico
;

>» como se assim como ha quem ve sem Nigromancia al-

?> gama a agoa
,

que corre por muito baxo e fundo de
w térra , e a qualidade dá agoa , os íftetaes que cílao qlii

« o centro ma's profundo , e o cv.e eftá dentro de hum
» corpo humano , como nao poderá haver tambem quem
» sem Nigromancia veja o que indicáo as Efurellas ?.

>» Chégado pois o mesmo Aílrologo ao Payai disse. .

.

>' antes de se descobrirem as Indias de Camila
,
que ao

>» Sadqefte do Fa^al onde elle eftava , via hum Planeta

» dominante sobre huma Provincia , onde se servia© os

» moradores com vasos de curo e pata , de que carrega-

» das as embarcacoes se veriao no Fayal , e antes de mui-
» to tempo, &c. E dentro de poneos anuos se viráo era

» o Fayal naos que vinhao do Perú , adiado entao, e que
» vinhao carregadas de ouro

,
piata , e pedrada. >>

Sendo pois eftas as ideas daquelles dous grandes ho-

mens, hum concurso extraordinario de circumílancias lhes au-

gmentou o desejo de as ver verificadas ; taes erao , o espi-

rito caracteriílico daquelle Secuh. , apaixonado pelas viajens

e descobri Tientos madtiínos;: o uso das Cartas marítimas ou

hydrograñcas
,

pollas ñas maos dos Pilotos pelo Infante D.

Ddd ii Hen-

CO Vtfja-se a Historia Insulana Liv. 9. Cap. 9. §. 42.
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Hen¡ique (r) ; o melhor emprego na navegacao da BussoTa
cujas variacoes principiaváo a ser conheridas

/
i] • c final-

mente mais que rudo a pratica dos ntmjs intlrumentos

,

experimentados na viajera de Diego Cao; e as Ephcmeri-
des publicadas por Monte Regio (3).

Todos conhecem hoje o rerultado que tirou O lombo
deíles meios , e daquelles raciocinios; porém oque nao he
igualmente patente a todo?, he que primeiro que eíle con-
seguíase os seus intentos, soccorrido pelos Reis de Hespa-
nha

, fez Martim de Bohemia com que os de Portugal

mandassem navios a me ma expedido , os quaes com tu-

do se retiráráo sem alcanzar fructo algum daquella via-

jem.

Efte facto veio ao nosso conhecimento nao sómen-
te pelo referir Herrera no Cap. 7 da 1. a Decada , mas pe-

lo contar o mesmo Hiítoriador das Ilhas ácima citado,

cujas palavras ainda copiaremos. >> En diz elle) Mar-
» tim de Bohemia tao grande Mathematico , e especial-

5? mente tao insigne Aftrologo
,

que andando na Corte
" Lusitana fazia Elrey grande eítimacao e conta delle,

>> nao só por sua nobreza , mas por sua sabdoria e no-

» ticias que dava por ob ervacóes das Eftrellas ; a qual
» era tao notavel

,
que eílando ainda na Corte , e por no-

« ticia delle mandando Elrey de Portugal navios que des-

" cobrissem as Antilhas , no meemo Portugal disse o mes-
'> mo Bohemia ao Rey o dia ehora em que os navios vol-

» tavao , arribando, sem descobrirem as Antilhas. " (4)
No que acabamos de referir se inclue a parte que

Be-

. (O Veja-sa a Eneychpedia Mcthod Marinha Art Cartas marítimas.

(^1) Veja-se Tiraboschi Storia della Lltterattira Italiana Tom. 6.

CO Anire de S Marti,n , que accompanhou a expedicáo de Ma?a-
lhaes na qualuiade de Astrónomo , e que oceupou nella o lugar que
devia ter o nosso Falleiro , servio se igualmente para as suas obsei-
va^óes destas Ephemeridas , anida que se queixa que os seus núme-
ros estavao errados , e nao Ihe correspondiáo bem ás suas observa-
res. O Almanak que elle tinha era da impressáo de Joáo Lier-
testein Veja se o nosso Barros Dec. III. Liv. 5, Cap. 10.

£4) HUtor, Intuí«na loco cit.



T> E L I T T E "R A T TJ B A P O R í* U G XT E Z A. 397

Behaim teve no descobíimeftto da America ; e ncs passa-

ria nos já a fallar c!o que diz rc^pcito ao terceiro \ cuto ,

que nos proponemos tratar, se rúo jülgassemcs dever adver-

tir
,
que he manifestamente p( rengare , cu por \ontade de

fazer ainda o caso mais maravilloso, que na : utheridade

ácima transcrita se falla ñas Anrilbasj pois he certo que

nada se suspeitava ai nía dellas nesse tempo : devendo as-

sim entender-se que o que se mandou descobrir foi a Uha.

Anti'ia ou das s:te Cidades
,

para ende rinhajudo aqi el-

le Bispo do Porto de que já fizemos men
3
ao , cu alguina

outra térra que por acaso apparecesse. Este Author , e al-

gún? outros parecem seguir riisto aquclle errado principio

J5 po.?t loe, ergo propter hoc »> sem se lembrarem
,
que

quando Colombo chegou a (Jvanabani huu a das Lucaias ,

nao tendo ainda visto outras llhas , logo pensou que estava

na Antilia,e por isso lhe deo aquclle neme, que depois se

exTndeo as outras. Táo longe estava elle entao de dar

crédito á etyrr.ologia daquelle nome , nem de pensar que
estava perro do Continente, que ein vez de seguir o seu ca-

minho em linha recta, o que o teria conduzido ao Golfo
do México , tomcu hum rumo totalmente diíFerente ; e o
mesmo fez quando chegou ao Porto do Principe na Ilha

da Cuba.

Notaremos tambem
,
posto que de passagem

,
que o

infeliz succéssp desta viajem foi talvez a cauza mais for-

te ,
que teve EIRei D. Joao II. para regeitar os ofFereci-

mentos de Christovao Colombo. O disfaree e segredo com
que este Monarcha tratou por algum tempo es nossos des-

cobrimentos, fez crer que elle tinha reputado chimeiico
aquelle projecro

,
proposto por hum homem fallador, e

glorioso : taes erao as vozes que o mesmo Rei fazia es-

palhar no publico, em quanto no particular mandava exa-

minar aquellas paragens por navios, que fingía partidos

para a Costa da Mina. O conheci mentó deste facto foi

hum dos principaes motivos de di gosto para Colombo.
Passando já ao que diz respeito ao Estreiro de Maga-

lháes
,
parece nao se poder duyidar que a sua existencia foi

CO"
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ctMih'.'citla por Martirn de Bohemia ; nao só por assim o at-

jtestarem Herrera e outros; mas sobre rudo pela autho-

ridade de PigaíFera , que sendo compinhe'ro v.o mesmo
Fernpnio de Magalháes , assim o asseverou. ,2} Quando
ests ultimo, de^courüte da su? Patria, se apreéehtou em
Hespanha a Cirios V. , e Ihe propoz fazer o descobri men-
tó das Malucas , sfim tocar r.cs dominios P rruguezes , e

por hu ;ia derrota totalmente nova , fundava-se ñas nocoes
oue Francisco Serrno 3) lhe tinha dado da posiao des-

tas IMbasjj ñas observacóes e regimentó feitos pea: Ruy Fal-

leiro , Astrónomo Portaguez
, (4) que tambem desgostoso

tinha h'Í3 en sua companhia ; e em hum Mappa de Mar-
tim de Bohemia

,
que vira no Gabinete d' EIRei D. Ma-

jioe!. Até aquí nao parece isto ter dúvida alguma : resta

porém averiguar como podia existir já a demarcarlo do
Estreito de cMagaihaes

,
que nao foi d'escoberto semao tan-

tos annos depois ; he o que até agora tem parecido im-

possivel de poder-se averiguar ao ceno ; e por isso nao

L)cl-
, d J -_

r, ** (2) K II Capitanes Genérale che sapeva de dover Tare la sua navi-

)) gazione per uno estreto mól,to asenso, como vite nelía thesorariá

'¿y> fiel Re fíe Portugal , \a una Carta ratta per acuello expelí», ntissi-

5) nio huomo Aljrtim de Bohemia , &c. )) V. Vi<>}. de Pigaf.

'*~%Pnír (0 Francisco Setráo , que de G^a tinha pausado ás lihas de Bam-
da , e de Maluco , corre -pondia-se dali coin Fernando de ¡Magalháes ,

ainda depois da voita deste para Portugal, tarros. Pccodas.

(4) Strgu.Jo nos dcixaráo escrito Casta., he.iá Liv. 6. , e Barros

Dec III. Liv 5. Cap. 10. entregou Falleiro a M ¡ , antes de

sua partida , huma especie de Regimentó em jo Capítulos , em que lhe

das a documentos sobre a sua navegarán. Este Regimentó \eio parar

ás maos da Dtiarte de Rezende
, que sobre isso est_reveo hum trata-

do , que se perdeo assi.u como toaos os mais papéis dé que t m J i a Bar-

res neste lugar. Sabe se porém qoe no cit- Regimentó vinr.áo tres

n eth >dos p,;ra calcular as Longitudes , e como pode ser curioso nos

tcinpos ¿ctuaes sabe quaes ro.sem os corinecimentos de Falleiro ,

tra.iicreveienos dois dcstes methoJos , descritos por Pigafféta , compa-
r.hcii ) dat|U¿lra .iajem , e |U6 n.-ita os vio pratrear muitas vezes,

co.no a.Ti..n. no s~*u Troludo de I\ ave^oiáo , traduzído e publicado

por Ca.ios A uoretti , Bibliothecurio , e Director do Coilegiu Auibro-
si.. no.

• )) i °) Pe!a LatituJe d.i Lúa julya-se da LongituJe do !uiT ar anrlde

» se faz a observábaos Chama-se Latitude da Lúa a sua distancia da
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parecerá estranho que fe rme ir.os tanbem tr.als huirá con-

jecrurj.

Em a

bre as dua¿

tuja!, refere elle, que rendo em 15CI recci. herido parte da

Costa do Brazil ate a altura de 32 graos , istq he, até á

vi-

primein das Cartas de /.merho Vesfucio so-

\s ziajens afeitas por ordem d 3 Fllei de 1 tr-

)) Ecclitica. A EccPíi-a lie o camn no cío Sol. A I ua re seu mo-
» cimento se affasta senspre deüa até chegai a so a rus-ior distancia ,

» depní* v/i'ta parz rraz a*¿ á rabera m rauda do Dac.co , end-e

)) coita a Eccliiica E como a Lúa a mecida lúe se affasta del!3 ,

)) corre ao mes,) ., ten po g>aos para Decídeme: ella Ctve neces-

» sanamente ter inaioi La¡:ti:de de hum lado do Gl< bo do que vio

)) outro. F qua
Jo sé cpnhece a I aritude (¡cujíes grifos c n íi utos se

)) medem com o Astrotahio ") conhece-se *eal na e<fá pura o Este ,

)) mi para o Oeste , e a cuantos giaos está para lumi cu outro des- £•

S tes riois pontos i^ias nao se pode saber a Longitude do lugar ein

)) que se faz a observacáo , sem se saber exactamente en; cue Laci«i .í

)) tn
J
e e Longitude devia e<tar a I ua á mea a Ir ra no Jurar dv^*- /

*

)) ene se partió, v. c r Se«- 'hn. Oit.i i

J
. esta se c

< ubf exactamen-*5 ^
)) te , coinparando a rrm a L atitude «longitude cue tem no lurar ern

» cue se atha o Navegante'; saper-st-ha quantas i oías o Aleridiano

)) em uie se es'á , rúa distante do Meridiano de Seulha, e rjaciií

)) poder-se-ha determinar a distancia Oriental ou Occidental a respei-

)) to desta Cidade.

)) 2") A I m dá outr<-> meio rrais para se corbecer a longitude
)) do lugar em que se está, mas he necessano saber ahora exacta,
)) na cual a I ua ol servada em SeviJha esta em coi jui ceáo con b,u-

)) ma r<trella n\\ Pianeta dado; OU que está com (.Sol em ta! op«
7) posicio , cue os r r áo>? sejáo exnctimente detern irados ; o cue »«

» pode conbecer por meio do Alnnnak Ora como o fenómeno acom-
)) tece no Oriente, antes de ter lu^ar no O tidente ; pelas horas e
)) minutos que tiverem paisado desde <.,ue o fenómeno, teve lugar em
)) Seiilha até o em que o Navegante o vé, con- luo qual he a mi=-

y) nha longitude Occidental de^p\ilha. Ai3<; <e ñ fenrmeno tem !u-

)) g.u no sitio onde estou , primeiro do que em Sevilha , pelo tempo
)) que elle precede determino a minha distancia Oiiental. E devem-
» se tomar por cada hora 15 graos de Longitude )) Segando affirma
t! arr< s , foi este o methodo approvado por S. Alartim , e o único de
que elle usou na viajero

O terceiio methodo sendo fundado em huma falsa suppnsicao.
a respetoo da variacán da Agullia , aínda ne¿te lempo peucu coiiheiH
da

, julgamos desnecessarij me.itionallo.
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viziiihan9a do 3Jo da Prata , no que tinha empregado dez

mezes: vendo que nao achava na tetra minasagumas, de-

terminou deixar a Costa , e ir examinar o Paiz por outra

parte , o que coir. eíFeito se effectuou ,
levando os Navios

agaa e víveres para seis mezes , e torna ido o rumo de

Lessoeste j e tanto andáráo nesta navegacáo , até chegar a

cz graos, onde avistárao térra, e soírréiáo huma tormen-

ta
,
que os !an,ou sobre hum Paiz , cuja costa corrérao

ainda 20 legoas; e achando-se entáo quasi perdidos pelo

temporal , e trio , voltárao para Portugal. (1)

Se pois Americo chegou aos 52 graos, e costeou a

térra ainda mais 20 legoas, necesariamente havia de re-

conhecer o Estreito de Magalháes , situado naquella Lati-

tude j ainda que nao fosse por outro modo, senáo pela

forca da corrente
,
que sem duvida devia perceber , e cu-

ja differenca he bem sensivel na embocadura de hum Es-

treito , ou de huma Bahía. Notado pois isto no seu jcrnal

,

com muito mais exactidao do que o notou depois na¿ suas

Cartas , veio este parar as maos do Sr. Rei D. Mancel

,

cue (como elle mesmo afrirma em o fim do seu Sumuia-

rio) quiz ver todos os seus Livros , e Papéis , sem que cons-

te que lhos tornasse outra vez a entregar.

Ve-se pois que nada ha mais natural, do que, na as-

sistencia de Martim de Bohemia em Lisboa por aquelle

tempo , ter elle redegido hum Mappa ou Globo , no qual

viessem demarcados todos os deseobrimentos modernos, e

principalmente os de Americo. Pode mesmo dar-se que a

sua vinda a Portugal fosse para este fim , visto o amor do

Sr. D. Manoel pelos Estudos da Geografía , e a reconhe-

cida pericia daquelle homem em a confec^áo das Cartas

marítimas. A Inscripgao que já citamos na primeira par-

te , e que o appellida Cosmógrafo, e Mathematico daquel-

le Monarca, parece dar maior peso a esta assercno, pois

nao nos occorre outro objecto, em que elle podesse desem-

penhar entáo melhor aquelles títulos.

Ei:s-

(i) Vej.i-se o Tomo. 11. das Noticias para a Hitloria e Geografía

das NagSeS Ultramarinas pag. 148 e 149.



DE LlTTER ATUR A PoRT UGUFÍ A. 401

Eis-aqui quanto pude averiguar com nais certeza a

Tespeito de Martina de Bohemia, e posso assegurar a Aca-

demia , que puz da minha parte toda a diligencia para

•satisfazer* as vistas do Professor Gebauer na si¡a Historia

de Portugal, u Nao seria certamente diz elle) hum traha-

« lho inútil dar a vida do Cavalheiro Martim Behaim ,

jj escrita no gosto actual , sem cortar nada da verdade

» dos factos, e sem lhe accrescentar cousa alguma , citan-

?> do as Pecas authenticas que sobre isto se podessem con-

j> sultán Vir-se-hiao por este meio a descobrir huma quan-

» tidade de erros de toda a especie , tanto em favor cc-

» mo contra este navegador , e que seg; ndo r.ota o Em-
n perador Maximiliano , sao inseparaveis daquelles que

r> visitáo Paizes muito remotos. »

Toril. VIII. Eee I N-
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e



c fuas Colonias , oferecído so Principe ¿o Prazí! N. S.

,

publicado de ordem d<\ Academia Real das Siéncias pelo

í u Socio Jozc Joaquina da Cunha de Azerecio Coutinho. 480
XXVIII. Tratado de Agtimenfura por Etfevaó Cabral , So-

cio da Academia , em 8.° -..-'-.-''- 240
XXIX. Analyfe Chimica da Agoa das Caldas , por Ginll.er-

m: W i che ring , em Portuguez e Inglez. Joih. 4. - - 240
XXX. Princip'os de Toe/tica Naval por Manoel do Efpirito

Santo Limpo , Cortefpondente do Numero da Academia ,

1 vol. 8.° 4«0
XXXI. Memorias da Academia Real das Sciencias , 3 vol.

fol. 6coo
XXXII. Memorias para a Hiftoria da Capitanía de S. Vicen-

te , 1 vol. 4. 480
XXXIII. Obfervac;óes Hiftoricas e Criticas para fervirem

de Memorias ao fyftema da Diplomática Portugueza
, por

Joáo Pedro Ribeiro, Socio da Academia , Parr. 1. 4. - 480
XXXIV. J. H. Lambert Suppl.-menra Tabularum Logarith-

micarum , et Trigonometricarun:. 1 vol. 4. - - - - c,6b

XXXV. Obras Poéticas de Framiko Días Gomes , 1 vol. 4. 8co
XXXVI. Compil.c/áo de EUfltxóes ce S?.r.:hcs , Pringle

&c. sobre as Causas ePrevencóes das Doenfas dos Exct' q
citos, por Alexandre Antcn.o das Neves : para distribuir-

se ao Exercito Poituguez jclh. 12. ° - - gr. ~t¡

7
XXXVII. Advertencias dos mt ios par;> prestnar da Peste. m t'^?:>;

Segunda editado acaescentada com o Opúsculo ¿c T',o-

maz Alvares sobre a Peste de 15^., jclb. 12° - - - » 120
XXXVIII. Hippolyío , Tragedia de Eurípides, vertida do
Grego em Portuguez

,
pelo Director de huma das Classes

da Academia ; com o ttxto , 1 vol. 4. ------ ^go
XXXIX. Taboas Logarithmicas , calculadas aré á sétima

casa decimal
,

publicadas de ordem da Real Academia
das Sciencias por ]. M. D. P. 1 vol. 8.° 480

XL. índice Chronologico Remissivo da Lcgis!ac¿c Portu-

gueza posterior á publicac/áo do Código Fiiippino por

Joáo Pedro Ribeiro , Fatt. !.
a

, 2.
a

, 3.
a e 4.

a
- - - 3600

XLE Obras de Francisco de Borja G;ircáo Stocklcr , Se-
cretario da Academia Real das Sciencias , I.

G
vol. 8.° - 800

XLll. Colleccáo dos principaes Auctores da Historia Por-
tugueza ,

publicada com notas pelo Direcror ¿a Classcda
Litteratura da Academia R. das Sciencias. 8 Tom. em 8 ° 4800

XLIII. Dissertac:óes Chrcno'ogicas , e Criticas, por Joáo
Pedro Ribeiro, 3 vol. 4. --- 240c

XL1V. Colleccáo de Noticias para a Histeria e Geografía
das Nacóes Ultramarinas , Tomo I. ° Números i.°, 2

c
,

•» o



V o C4 9
¿00

O Tono II. «00
XLV. Hippolyto, Tragedia de Séneca ; e Phedra , Trage-

dia de lí. ¡cine : traduzidas em verso
,
pelo .Socio da Aca-

demia Sebasriáo Francisco Je Meado Trigozo , ccm os

textos. 600
XLVI. Opúsculos sobre a Vaccina : Números I. até XIII. 300
XLVU. Elemeneos de Hygiene

,
por Frjncis.o de Mello

trauco , Socio da Academu : Parte 1. a ..... . 500

Estáo no prélo as seguintes.

Taboidas Perpetuas Astronómicas pata uso da Navegacáo Por-
tugueza.

Memorias Económicas , 5. vol.

Documentos pira a Historia da Legislacáo Portugueza , pelos

Socios da Academia joáo Pedro liibetro , e Joaquina, de Santo
Agostinho de Brito Galváo.

Colleccáo dos prinopaes Historiadores Portuguezes.

Co'ieccáo de Noticias para a Hiftona e Geograña das Nacóes
Ü.trimirinis.

Taboas Trigonométricas
,
por J. M. D. P.

Obras de Francisco de Borja G.ircáo Stockler , Tom. i,°

Coíleccáo de Livros inéditos de Hiítoria Portugueza , Tom. 4.

°

Elementos de Hygiene : Parte II.

Fendem-fe em Lisboa ñas lojas dos Mercadores de Livros na

Rúa das Porras de Sanca Catharina ; e em Coimbra , e no lorto

tambem pelos mefmos presos.
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