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Alg umas observações 
a uma edição comentada dos Lusíadas ' 

I. Comentaria II pala\r:1 . HúJamorll~ . de I, r r, 7: . RodalT.Onlé 

{Iorma popul:rr, de\ iJ;1 a di ...... imilaçiio, de . Rodomonlc.) é per .. onagem 
do Or/alldo i/llJa1l1oralo de Boiardo (+ 1-l9-l)- , 

. Hodamonll..' lI n:ia é lima forma popu lar de • Rodomonlc, ; é um 

nome 1m cntado pelo conde de Scandi:mo, Manco Maria Boiardo, 
autor do Orlaudo ftmtll1l0l'alo. E ~ Rodomon(l.' Jt núo é anterior, ê 
posteriur a ~ RodamotHc . : é uma modificação relia pe lo autor do 
O'-/al/do FIII';050, Lodo\ ieo Ariosto ( .... 74- 1533), no nome cuja pa
ternidade pertence a Boiardo " 

Trata-se de um facto bem conhecido na hi stória da literatura 
italiana. , Rodamonrc, diz G. Stiavelli, c pcrsonaggio im cn tato di 
~ana pianta dai Boiardo. Narra .... chc ii con te J\laneo Maria. IrO\ato 

ch 'ebbc qlle~to nome, doro un ren~:lr lungo c r:uicoso, reee ~onare 
a resta {Lllle le campane di Sca ndi ano, ii rae ~ello suo, in se.l.lno di 
gran jubilo .• E non ~ Rod:mlOntL-. chc c rima';;lo ,i,'o, e l~odlJmonh .. !. 
(ii Hodomol1lc dcll 'Ar io."IO) dic," ii De Sanc ti ... : C qui dice 'era rur-
troppo: . 3. 

Por ~cu lado, cm uma d"., notas ao Odalldo Furioso c~.;rc ,·e G. 
Case lia : • Rodomo/l/{' . ~: un nome di personag,u;io imeJllalo dai 

I L UIS DE C"-MÓU. Os Lluiadas COmllll!ll /ados por AlfC'Ift/!) Hpiplulllio d il Silva 
J)iil$. Porto, Magnlhi'ies & Moniz, ' 9 ' 0; d~s tomos. 

! Outrlt modificação da pala vra é o -Roramonte" de F"rrlOd 
CrOIJica de Palmeirim de flls'a/t'rra, C(lp. 30, elc. Comócs rreferl., 
111 a, lal como Boianlo a h\\"cnlor.J . 

de Morai~, na 
rorma primi-

l COlite M.lllro .\-Iari., Boiar.Jo d.1 Sc.llldi.III0, Ollando Inn3móralO rOIl COIII. 

mrnto d, G. S/I(fl'ell, lo! iJllIstr"jiOlli ",·tlst,che di LN)II'J(I EJd. Rom~1 I~. Pago 
"1;9-280. 
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Boiardo: rd ê. fama chc !oe ne compi;lces~e {,UHO che per qucMo Iro· 
,'a IO fe..:e ,onare a fc .. w Ic camrane dei ,uo ca,tdlo Ji Scandiano. 
E~li reró, adir \ero. lo "Icri\e HoJ,lmonle, ed e l'Ario .. to che 10 
ridu""1.' nlla forma ar;! comunemente l"'!W. I , 

.!. Cumentário a I, .; I, 1·2: . A m mpllJ C,dl!::.lo, I.jue leH amore .. 
..:om o rei do.!> deose!o. foi metamorphoscadll cm li!"':! (em A!"ego: 
arclos) por Juno, e depoh., juntamente com Ar..:adc (An·as), fructo 
d'aquelle::. amores, collocad:1 no ":t'O. onde Calli::.lo c a conslell:lçãu 
da Cr::':1 ~I aior, e Arcadc a da Ur::.:I ~ I ('nor (\. 0\., Fas/ . II , . 55· 19'1.: 

MN. II , 4~l-5:\ I) '. 
0\ ,dio niio diz, como a citaçiio r,IZ !õilll'0r, que Ar'caJl' fu"t' Il"an<; · 

formaJo na con~lc1açiio Ja llrsa ,\I cnur. 
Se nas .\tI'/amO/fOst·s .. e limiw à informaç.io de qllC Jupil l."· lei 

de Cali .. lo c do filho con:-lc1açõcs I'n.1 \im:'l", I'ifilla sidt'I"a', nu .. Vi.Js/oS 

é hem e\plicito a rc<;pcilo do nome Jt· cada um:! d{'l;t;;! 

Signa prorrinqua micllnl. Prior /:SI, qUllm J,rimu" A,clon . 
Ar\:lOph) I:uo formam Icrgll )equenll~ hahet. 

(II, 1 ~."."IO). 

Or3 Arctophyl:n, a guard.} d" m·s.t, a con'lclaçiio em que fui 
1,·an!1 formaJo Arcade. filho Jl' Jupitcr t' Je C .. l1")IU 3, naJa tt'm com 
a l'r~a )oh' nor: ~ o B OOh"!' ou Ar..:turo, :t que Camóe., lun l,t j"l·"peCli· 
,-a mt:nte o, epucto'i de gelado (III. ii, 71 e COlIgdtldo ti, 'll, 6). 

I L'OrhmJo Furioso di Loiovrro Jlriosto rOIl uote r diSCt)rso pro('lIIi,,'e di C,,,· 

emto CaullCl. Fireme, '905. Pilg. 25 .... 
A prop6silo de Agrllmante (furioso r, /'), obsena Casellll: ~ l~ UIl hei nome 

Jn eropea Iro\':uo dai Boill~do, gnln IrQI'Jlorc, com(,' nOIO ii n:lreni, di nomi poc
ti .: i •. Sobre o meretimenlO pO~;lico ,lo conde Je Sc:mdillllO (' ~OhfC :IS relacóes 
enlre os JOU5 poemtls - o Orf,wJo Imlalllor"IO e o fu rioso l'cJ:I·~e a \·:l I;os:l 
obra de Pio Rlljn!l, te fOlrtl iell'UrtClIIJo F,/r/oso_ Firenu, I ~, pago 40 e setlg. 

J Juno tinha melllmorroseaJo Calislo em urSIl e ArCBde que and:lI'a , caca , , , 
preparal-"·~e par~ a mAlar, mas a isso ohslOU 

••• Omn'poltn., r.nl~'4I1t iJllG'~lIt nd.'~llt 
~""Iu'n. fI cc!tn rlr'OS r--r ,n,m, '·~nlo 
Imro'''1I udo. ""n~~ .. t ',J<u rt.;U. 

\1J ,!oo,.HOil. 

I _Das SlernhilJ Arl..turos oJer Arklorh) lJ\: gil l fUr Arklls, (ler 1ugleidl mil 
semer 10 die R!lrin "erwllnJehen MUller Knllislo an Jen I hmmcl "cr~CIl I wurJc~. 

I<oscher, AUljührf/rlles Lt.nkOIl der grirrh lscJlt'1I Imd rllllllschell M)',/ro{ogie I 555-
55(,. Leirzig. 188 ... · ,886. I , 
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. BOOII.5 (Arctophylaxf, cm S lcrnb.ld der nbrdlichen Halbkuge l in der 
:"I tlhc dcs grosscn BUrcn, bc.!tIchcnd aus ei nem S tern crs{(:,' GrlSsse 
(Arl"uros), ";e r S tcrncn dritlcr, neun Stcrncn \i erter und ebenso\'icl 
COnfler Grõ~!>c ... Nach SuiJa\ und Sentu" wUrde gelcgcnllich auch 
d:.<" ganzc Slcrnbild mil Arklufos bczeichncl ' I, 

Na L'r,, :! Menor niio foi transformado Arcadc, o filho da ninfa 
Cali"lo, mas 'i lm Cino'iura " uma das duas amas que criaram Júpiter 
no monte Ida, cm Creta .• Oie klcinc BlIrin bcfindet sich in -der 
:\'tlhc der grasseI!. Der lIu"'''c rste Stern dcrsc lben 1m Schwa nzc, der 
Pola rslcrn, hei~s l K yno..,ura, wic auch da3 ganzc C eslirn genna nt wird; 
dic id!lischc Nymphc Kynosura. Ammc des Zeus, war \'on die scm ai s 
811fin an den H immel \ el'::.el/ l. 3. 

3. Do comentár;u a II , ;;, ; -0 " . Hou'e lapso de memor;. em 
Camóc"l quando representou Jupiter empregando neste momento o 
vcrbo Ullos tran no pn.'lerito, OUlro tanto aconu:cctI a T ito Uvio. 
que depois de dizer, com rcspeito ao anno de Roma de ;,-l ..... que 
a tomada de Agr igcnlo pelo con!>ul Lc\'ino "e dcu iam lIIag l/a pc"'t/! 
aI/IIi circllmacla (XX " I, 40), ao hi storiar o ... acontecimen tos milit:lres 
JJ He'l panha no me <;mo anno. representa P ubl io Scipi50 refe rindo-se, 
cm UI1"1:I O1l1ocuçüo proferida no principio da primavera (pn'llcipio 
I'<'.-is), ii tomada d 'aquclla cidade da Sicilia como a facto já rea lizado: 
III Sicilia SrraCltsQe, Agn'gl!lIlum caplllm (XX " I, 41 ", 

Não ha neste pas::.o de Tito Livio nenhum lapso de memoria. 

A tomada de Agrigento foi no ano de Roma de '44 e os aconte
cimenlOS militares de Hcspanha , narrados em seguida, deram-se, não 
no mc~mo ano, como afirma o comentário, mas no de '45. 

Podia pori sso o histori ador romano fazer dizer a P . Scipião, no 

, Paul ) \\' ' UOW", Jle,rl , };,'u(J'clup,"jJie fur kI,l$sisc1ie Allerl,/msllJUstllsc/!ajl. V, 

7'i'7 ,8, Stuttgarl, -889-
I Cf. L usíadas, X, ~, 3, e 12 .5, 3. 
1 Iloscher, Le.nkOIl ,i i., I, 5.55. A outra ama, I-Id ice, foi transformada na Ursa 

Muior. Era eSla a Icnu a de Crt:ta, que Qddio põe aqui de parte, parn dar preler('ncia 
a Ilomero, que aindo niío reconhece como constelação II Ursa Menor, mas só a 
Maior. Veja·se Buchholz, Du! hOlll ttrisdu!II RenHell , I,eipzig, 187 1. Tomo I, I ." parle, 
pago 38.39. 

~ JUI,ilcr diz a Venus, qutlnJo Vasco da Garntl v(li (I caminho .1:\ índio: 

... N,""a or .. r~ Um forlC rf'IO 
Ou Canl;r',co mlr ao G.Jil'''O, 
Nrm da.llo1"ul. onJ~ . ao 1.:.Irf1l0 
QUf mOlHou I) ',TJ.,~Jo l.ulllano, 
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prin..:ipio dJ prim:t\~ra de :qS = /1/ Srnl/lf S, ,\'ntS,It'. 

r.lptlllll, pois ~e Iral.I'";I de ('II:h .. \,) 1101: "c ha\ Iam dado 
l l'riorl' ,>, 

Ag"'S/'11111111 
cm ;100'" ,.111-

A passagem aJuziJa niio pamllc he,i t 'l\;:õc~. .. 
Com ef~·ito, dcrol~ de ..:onduir por 1.',1,1' rida, r ,IS - J~ /, ,//10.1 a,i 

Siri/i.lm aJli/l/d, eoallJ/odf'bl'llalll/ll ('sI -a nMr.I!I\a du lltlC 'l' pa ,>sou 

!l .1 Slcllia no anQ de :144. T ito I.l\io pro ...... l'gul' \xsn, 4') : . In H i." 
pan;;1 principio \cri :. P. S..::rpio, n,I\lblh J eJu..: ti ... c\o.:.lIi "'qul' cdiCl ~ 
T arr.1conem sociorum 3milii ... , d,h'l'nl OIH:rar i"'quc ()" tium muc IbcrL 
Jluminis petere jubl't l. 

Ora, !lcste aUlor, ;\'. pLtla\'ra~ p,.;l/úpin I'cris, "cm a indicação 

elar;, l' precisa de que se [r,II;I\,\ da prima \ l' ra du Ille .. mo ;Ino cujo" 
,:,col1lc..:imenlo!> a..:abavam Je I:Icr referido .. , ~JO conduJl'ntc .. are .. · 
pello do .mo, em que ~c passMilm o .. f;lcto~ CUla nilrr'lção \.L1 ~e· 

gU1r-,e, 
O pr'-IIeipio J'(?I"IS t o comêço da rnm,l H'ra Je 545. 
St' o ano a que rertence e,I.1 rrimJ\t.'r., fO"l' .llIld.1 o de 544, 

Tuo Ll\ io ter-o;,:c-ia senido Jl' un);! Cormul.l corrl",ponJellh: :b que 
!;(' lct'm, por e\.empl0. em XX\ ' II , li , e t'm XXT III , ; c ~I : . Aes
lalis tills pr'-IIcipio, qlla "aee ag.:b.1ll1ur ; Prillcip'o lU'sIalis ('IIIS, q/la 
hae{' slllll ~esla; E\'/remo 'les/,l/is rius. qll.1 h.1ee iII C/'areia fIes /a 
Sllll/-, 

E ningurm tem du\"id3 ~ :l rc~pcilo do ano cm que de\ cm colo

car,~c 0<' Cei to" mi liwres-coro:u.:lo .. pela tomad a de Carlag!:ll" - . quc 
T ito Lh io narra em XX\"!, _41 -5 r, i"to é. no trecho que começa pela .. 
pal .1\ ru!> 1/1 /-{,sp.1I11a prilleipiQ ,'e/·is. 

BJ .. ta citar Th. )'Iomnhen. Rômisd,o: Geschichle 1 10," cdiç:ío, 
Berlim. 19oj), que, depois dc ter menóonaJo il entrega de Agr igentu 

no a no de =>44 (I. G~3). !:scre\c Jt'l paginas ad iante: . P lb ttlich im 
F'rGhjahr :qS (é o prillcipio ve,-is de T ilo Lhio), chI.' noc h dje fcind 
lichen Heere !>ich in BCn'cgung se tw:n, brach Sei pio gcgen diese 
Sladt (Neukarthago) , . 

01:\ 1.' ainda nOlar-se que a data dêstcs acontccimenlos mlli larc~ 

na Hespanha - ; 45 e não ;4~ - ~ bem ,onhccidJ pela import.1ncia 
que eles li\"t~ram na segunda guerra punica .• \ 'on dcm IOlI kuhnen abe r 
glUckJich gelungenen H and!>treich1 durch deo der junf:c p , Scipio den 
Cntergang scincs \ 'ater:> und Oheims rüehend im J, :qj = 209 v. 

Chr. die Sladl (Ca,./hago IIOI,a) crobcrt, datirtc der Umsch",ung im 
Errolg der romisehen 'Vaffen gegcn Karthago. t. 

I Pauly-WissowB, Re.l/ -Encyclop.'idú''t ri, 1(,11, 



; 

4. Do comcnltlrio a II} . I , 5-6 I , t As nymphas Clycie (C/r ,ie) 
l' Lcucothoc (ou ao tc.\ . Leucothee. ') roram tambem am.lda .. de 
Apollo (Ov., Mel . 1\', 1 ~)I'270; F S J) •. 

A LClIcotóe (LcuC6tof) dês lc passo dos Lusíadas nada Icm com a 
fil ha de Carlmo, Ino, que, depois de transrormada cm divindade \ 
licotl lendo o nome de Lcucólea ou Lcucótcc ~. 

1~ CC riO que c~ l a a lgum a vez aparece com o nome de L CUCOIOC, 

ma .. ti L CLJCÓIOC do poe ta é que n50 pode di7cr-se que é .aIHe" Leu
,ÓIC"". poi" roi ~cmprc chamada Leucótoe. 

It assim que no Lexikol/ de Rosda'f, .. o artigo Leucotllea. - lltee, 
se segue ou tro - Lelfcotl/Oc -, cm que :;c mo!>!ra que êSlc nome foi 
dado (I ) a LClICOICóI , b) a lIma Ncreida, c c) à lilha de O rcamo, amada 
de Apolo. 

E no artigo Lellcolllea tinha-se observado que c3ta é chamada 
LeucolOe por Propércio 3, :! I (3, 26), 10, e 3, 24 (3, 28), '1.0, e por 
H igino. 

,\ las o que a i se não diz é que a Leucótoc a que 3e rcrere Ca
móc", fOÍ>3e lambem eh,llnad,1 ou ,e dcvessc chamar Lcucotea. 

Em um comentario :'qucles doi!> alllores é que ,iria a propo'tlto 
dll;er-..,e: . I.eucothue Oll anteS Leucothea. ~ nos LI/s/adas esta o nome 

que de"e estar ' . 

I Invocando Caliore , Camóes deseja- lhe que Apolo a não abandone por 
oU lros amorn: 

Nllnc~ por Uafnf, CIiC'l ou LeUCOIQe 
-r. nq;ue (> ,rnvr do~,do, como ~~ 

t Nas erra tas emenda-se I'Ma Lel/co,he" e no registo p/u/ologlco (11 ,340) expli
ca-se a mudllnçll de llcento, qu e faz rimar Lel/cothoe com SM, 

l hlo é: Fnria e !-;OU~H. 
4 cr. L lIsiadas, VI, 13. Na passilgem da~ A/ctamorjosesJ que se cilll no comen

tário, trJ la se ,Ie Leucótoe, filh n de Órcdmo e de Eurinome, e amad" de Apolo. 
I)a t .. an~fornl :I 'i:io da filh a dc Cadmo n,\ deusa LeucOlee se ocupa O\'iJio em outro 
los"r da~ M CI.1IIlorjoscsJ em IV, 41 6 e segg. Cf. Faslos, VI, 485 e sess. 

~ .-\ ~ oua:. d o:si n~ ncias ro:pre~entdm for mas dialO:Clais gregas. 
'No comenlário II VI, ll, .5-6, torna II dizer-se: _Tendo na mente o IUSJr de 

O ... idio em que o Sol se dá a conhecer a Leucothea por estas pahl\' r.15: /l/e rgo 
.'lU"!' _. 10m"" , qui vidro, per qlltm vldet 0"/11/(' td/us, I nllll/di oel//us ("Iet. IV, 
~'l(j'1'l8,_. 

Or" ,Ibrd-se qualquer "d lçiio d.l ~ ,I/el/lmorfoses e \er~se-ã que de~de u \"Cr.so 
194 a(~ ~5S do L JV se fal a O" Leucotoe e não de LeucolCII , que de comu m 50 
leem o pnmeiro elt:men to compOllenle da pllla\'ra. Inunso brallCO sigmfica, rilrece, 
a primeira r,IIt'lVrll e d~US3 brllllC(I quer daer ti sef;und<l. Veja-se RO.'lcher, Le:nhOl1 

cllaJo. 
E I ~ os Joi~ p:lS~OS J as Eleg ias, t!m que I>ropercio chama Leucótoe ~ deu~a 
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:.. Comentá rio a III, j. í I: • TrOl:! Iriumphantc J lembra o SII · 

p.:,-bllm /IiI/til da EIIl? rda (111 , ~.:\) •. 
, " '1"'0"· ' IiI/riu deli ta c ~ t .ine i a A Traia 'r;/lII{.lII/c de Camóes e .. 

do Or/.udo Furioso : 

Omero AIo= .imcnmàn \ Itlono~o. 
E fI." I Troiun parer ,iii t i mcrll; 
E che Pcnclopta fi da ai suo 5r050 

D,li Prochi mille ol l ra~f: 1 (1\'('3 ~o tfcr ll 
E se tu luoi , hc 'l H' r non li ~;n a sco~('j , 

Tuna II I contr;JI'io l'i<tori.1 (onlal ; : 
Che i Grc.:; roni, e o: hc Trola linricc, 
E chc Penelope .. fu l1leretri~r. 

(XXX V. 1;). 

E\.plicando O \'er ... o 7,\ diz Cil~dl.l: . L 'opinione bi z.::,IIT'\ chc i 
Troiani fO~!>l'ro' inci lon, e i Gn.''':l \'inll, fu !tO\ICnut,1 d.1 Dione Cri

soslomo in una delle !Oue 0,.<1,;011; •. 
Esta mc..,ma opinião .J encontrou tilmbcm Camóc:-. desenvolvida

mente l"ro~t.1 na:. Emuades de S,l~elico '. 

manlima Leuc6tea: 

Q ... m l,mui. nt 'orte IUUIn ",.,e """",n h~~<I" . 
• \I-IU( lua llNn. n.' ,la fl~r(I .-IU! 

Qu •• lum .1;0 r-o.Pl""O, 'lu" tum ."In C •• , ... " {r.no. 
QU"-Iut 11~' t~Cfr' \Um, >J., I. ."'olh",,' 

III!. II 1'101, ,- 'Q/
H,n.: mlKr ,mplorou n.,,~ l.tutOlhoxn 

1111 , I I I'~I , JOI· 

Alii omn~~ UII(Olheml ~ocan( - ob~e .. nl um comenl ,ldor de Propí: r.:io (Passo.:. 
ralii CommeUlarii ,-" . . , Call4l1l4 m, ... 7ibu/llml f I .. Proputium. P(fl"isiis, tó08. 
Pago 353). 

lIigino di: em um IUg3f: . AI Ino cum Melicerle lilio suo in mare se pruecipi · 
taoit. Quam Liber Lcucolheam ",oluil Rrpcllari: nos IIU lem Matutam dicimus .. 
(Fab.,I,lr/UtI I,ber, LugJulli, 11>08, n.- 1, fi 1 "). M"S em OUIrO lusar, :I respeito do 
ndufr.igio em que Leucotea (e não Leu~otoeJ socorreu 1 1 Iissc~: . 1.CUCOI110C, quam 
nos matrem Malutam dlcimus, quae io mar! u igll ae",um . ( Ibld ., n.- 11$). 

t ne~ IC5 .. utores, e não nos Lusl.JJ.Js, que 11.1 ,:ollfu ~iio. 
I Sqjundo êSlc ra5ro do~ Llwadas, n r dr"m ,I Euro!,,, J,I A~ia o rio T:in .. is 

Il>on) e o m .. r que 

",u Jor; Gr 'SOl ° m,Jo KabOIlO 
Onik .,o,~ d. Tn:.i' lrIunf.Q!f 
Não. e, m.,. q,ue. m.mon. o na"caol' 

t I{Dion) lIienslbus persuadere conatus U I , ne Ihum quidem a Graecis u. 
cisum, nec lIelenam Menelao unquam nursiue, sed Paridi, quam quum multi c), 
terra GrJecia procarentur et .:um l1i ~ ,\l e nel au~, ... indignilate rei, quod rcre-
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E certo que em QutrO:i lugares dos Lusíadas (III , 57, 3'4; VI, 
I~h R: VIII , 5, 3) se alude c).prcs:-.amente à dC!itrlução de Tróid 
pelos wcgos. Ma'i i:-.to não obsta a que no poema Se encontre wmbcrn 
o par<ldo,,"o de Diáo Crisóstomo. 

Um contempor;lnco de Camões, Jorge Ferreira de Vasconce los, 
procedeu do mesmo modo no A!t'morial das p"oe{as da segullda 
7àllola I?edollda . Assim, no capítulo VIlI le·se: _Acabado ho qual 
(ba nquete), ... rnovcosc pratica cm que vieram a dar na antiga Troya. 
E cI rcy Sagramor louvou muyto a cavalaria dos Troyanos, que se 
sustentaram com ffiuy las vi lorias de.l annos de cerco, de tantos c Iam 
poderosos príncipes c cupi lÍlcs G regos: sem por fim poderem tomarlhe 
a cidade, sillvo per trayçãm. No capitu lo XX reaparece a mC'ima 
ideia: . Tcm os fado~ SéU~ [emites nas cousas: pera lIe dest royr 
Tro) a era ne ce~sar io !ler pre~ente Achilc~ que ma tasse Hectar •. ,\1 as 
no capitulo XX IV G1I3r1stCt1es diz a Flori~bd: .Amado filho, vos 
Icrc~., tal a\ i .. o l"m acometer os immigos que trabalheys tomar a 
parle ma!. alta do campo, porque indo wn tra elles os di\lsels pri
me~ ro que ellcs a \"os. C3 os Gregos foram vencido~ porque os 
Tro) ;IIlUS tinham ho lUR<tr mais altol I _ 

A T,-dia l,-illl/fiUl/e de III , i, i. é. porlanto, a Tróia que os 
~rc;:gos não puderam tomar, t' n50 ° jlillm da etlcida, que, apesar 
Je slIperbllm, foi entrado e incendiado por aqueles: 

_ .............. . .. ce.:iJi l. .. superbum 
Ihum ti omn;, hurro fum,11 Neptunia TrOI.I. 

( III , 1-3). 

õ. Do comentário 11 111 , 16, 6-8 :!: . A lenda a que ° Poeta 
.. Ilude, acha·se cm Diodoro Si(ulo (V, 3;, § :.\) ... Nic. C. do Amaral , 

grinus homo Gr •• eciac primoribus pr •• cI.ltus ln malrimonium csse l, AtriJarum im
!lulsu Grdeci Prwmo bdlum inlulerinl ... Quum multo m.lior hominum 0.:1 rerum 
iactur.l c~sel ,I Gr.lccis r.ICld quam d Phrysibus. fOo.:JU5 utrinque i.:tum ... ln 
focderc eSI discrete l'oSlIum UI Graeci Priaml gencre PhrYSldffi oblinente nunquam 
bello Asi3ffi repctcrenl. _ Foederequc lO has conduiones Icto, Grae':: l ob rem male 
gestam, $edition~ primo aguau, diuerSI domum concesserun t-. M. A,llonll Cocei'
S.lbd/lei Opua olllllia, 8asi/t!ut, 1560, 1_ ' . coI. 137<.38-

• JJemoria/ das prOl! jtfs da seg.mda T'UJo/a RtdOlld.J.. Na ediçãodt 1867, pago 30, 

115 e 1~7. 
! Mencionando 05 Pireneu~, di, o poelA que 

. __ ..... __ . ,~gu"Jv 

A"'II;IlIJ~J~, 'O"I~"I, '1",odo ar.kflm. 
RIO' Je 0""1> ,- J~ rr-.I. (".lo I.on-tr~m 
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na c,·o"%f{i.l <puhlicada ~m 1;;_41. t.lmbeTll JI.' , com o autur ~rego: 
... Q//um l'll"" paston.'s forlr fo,'lmta if!11t'", '-tI J'dstam 11I0tl/'-s sx/uam 

i"ltcet'iml, il .l co"/i",,,"s dit'bus ('x ,ws'-/ ;m'c,," ium III puri <1rg"1Iti r;'l1I/i 

I'; m'l/'p,; r.l/on's ef/lll.wr'-1lt (ra~, ~l. Diodoro não f.dla de rio~ dc 
ouro: roncolura Camões leu 0.1 \er~ão latio,1 (OU cm Am'lral). por 

, cqui\lxo ,lI".i cm "ez dc pur·i., 
No~ Par.llipomc1101l Hispa11iat· lib,.,- x dl' .Iojo de Gcron:I, e~cri lor 

contempor.ineo dos reis catótico~, Fernando t' b :lbcl I , " lenda do in , 
cêndio do~ Plrencos, rcproduzid;l de DioJ oro Sil:u lo, lá "cm acre,
centada com a referencia .10 ouro, . 1-1 i mont l's (p ) rcna ei) usqu e in 

hodie rnum suam appdlationem relinuerlll1l. De i!> lorü 11Imen mOIl
tium nominc diuersi diuersa se nliunI ". Diodorll!o. vefO libro qu:lfto 
ai l, quod cum mons ipse plenus esse l ma\imi~ arboriblls, plllri 
misque pa'foribus proptcr f( reges qui inibi ra~cunlur, accidit " I die 
quadllm appo:-.ito isne monti, quum \ entu'! \ alidus e\cre UiSse l, ignis 

\rens glehas ipsius mOnlis coegi l ilurum "'que arp:enlum colligell 
dum, reliquam ipsorum montium rarh:m IOcend~runt, & .lb ,Irdente 

p~ ra (qual' eS I li~norum con~enl'~ :lrd~n.,) p, fl:nilei montes appella ti 
5um, . 

, . Comentario a III , ó3 , 51!: . Heaes= p.rJndlo!<o!:l, como rega/is 
e p·egllls, . 

AI'cos ,.,'ms. aqUi, são os .m:os m,md;ldo~ con ~lruir por d·rei 
D. JoJo III . 

;":.1 lIislop·ia d,. antt'gl'idade da djd,rde F:1Iora de André de 
Resende 3 leu o poeta: • h em mandou Sertorio cerc.lr ha cijdade de 
cJtana burada.,. & assi fez tra7t:r ha .Igua da Pr,ll a ;1 ho portico 

en ho mais alto da cijdade. dõde se repartia per hJS regió(":, dell'l: 
quomo cu declarei en hüa apologia ou resposl;1 que cótra ho biSpo de 
\' i.!teu ,>c rcUl: que cstorua UJ a d Hei no<;<;o ~cn hor torn ar :l tra7,.t: r 

I A obra ..so bispo de Gerona e dedl.:ada ao' reis catoll':05 e encon tra·se re. 
produõl'lJa na .:olecção HisFtmial! ,lIuslrillae, .. srr/plores I'.1rti. Pram:ojllrt i MDCIII, 
L I. Esta pass<lgem \'em a pago 1.5. A I.' edição e de , 54~. 

I Falando de Évora, dit Camões: 

On~~ ora ..... ~t oíuJn 1k .,.,~nIO 
v .... 'U_lentar <k Io<Igt. IUTiI ( .. gtnlt 

"0100 ueOlo "i,., q .... COOIO' nnlO 
~Ol""'" al('.Olam "'*Itmmu. 

_ J A primeira edição foi publicada em '::wora, no ano de 1553. A pusagem Iran. 
\Cr11 1 \"em no cap. III. EncOOlril·\e lambem o opu5culo lflldutldo em [alim na 
obra De all l/(/'llIatibus LUSrlcmial! do mesmo autor, I I, pago 295-352, dd edição de 
COImbra ( l i!)OJ. 
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ha die fa lIgua, dilCdo lhe que ncm ha agua ca \lera Jam;w" ncm 

podIa "ijr nem Serraria aqui steuera , nem ha obra era Roma na: 
cótra o que cu a MI aheLa linha persuadido •. 

i\bis de Irinta anos antes de publicados os Lusíadas, enaltecia 
lambem o afamado latinisI3 c poela Jorge Coelho o insig lle mQII//
mel/to, a obra, de D. João /II. 

Em um cpigr;mla diz ele : 

Quis populo tandem ductum inslaurnvi l llquarum ) 
Flum ini! ct celsum continuavit iter7 

SU1H lince Joannis monumcn lu insígnia resi" 
••••• •• •• ', •••• • ••••• , ' ••••••••• o •••••••• 

Quou nonlcn l ymrh~e I Diclll CSI ArgcntciI vulgo. 

E cm outro: 

Miraris nitido sublimes assere duelus, 
EI medio Illabi flumina viva foro. 

Dj\'u$ Joanne~ regnator nominis hujus 
T ert ius inl'icto pcc lore fecir-opu s ' . 

8. Comentário a IV, 25,6': _As quina s (=os escudos de que 

se falia em III , j3-S~) e castellos (em numero. de sete) das armas de 
Portuga l.'. 

Nos qu :ltro sê los de D. João I, que se acham reproduzidos na 
/-listo";a gel/M/ag ica da casa real portuguesa, t. 4 .n, sob os n.O' 4n 
a 43 (cf. pago 3 1-32), O número dos cas telos é respectivamente de 
la, 8, 8 e q. 

E sabido que, ames de se fi:l.ar em 7, este número foi muito va

ria\'el. Dos dou'! sê los de D. Afonso III , que na mesma obra se 
encontram (n.ol 19 e 20), um traz 9 e outro 8. O s dous de D. D lnL~ 

(n.n, '22 e 23) teem 12 . 3 Dos três de D. Afonso '" um ap resen t .. 12 

e nos outros, ('Olbora deteriorados, havia com ce rt eia mais de 7. Doze 
aparecem lambem nos de D. P edro I e D. Fernando. De D. Duarte 
ha um com 6 e outro com la. 

I PublicAdos em Coimbra, em , 5.~0, 'os dois epigramas foram reimpre~~ 

com ou tras poesias do filho de Nicolau Coelho c secre tário do card ... 1 D. Henrique, 
no Corp'IS poetar"'" 1.lsitmlQrum do padre Reis, VII , 317.318, Lisboa, '748. 

I Depois de se referir às alas direilll e esquerda dos ponugueses em Aljubar. 
rota, prossegue o poelJ. : 

lOio n~ tt"suuJ. n.o i~ ncondt 
O., qUinOl t culdoi (I ptnd';o 
Com Jo.ne tIC. 

I Vcj3m . ~e lambem nesl3 RCI'üla os iotcressanles arllgos do sr. d r. Gor~';l d o;' 
Vllsconcelos, suborJ inudos 00 tnulo Um J QC l/IlIl'lIto prl'Cioso ( I, 3ti:!, c II , 154). 
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Não pode r 0 rtam o ,llirmar-M.' que eram cm numero de 7 os 1.7.35-

Ido.\> do pendão nal, anorJ.do cm AIIUb,trroUl por D. João I. 

9. COmC[lHírio a raiana Massyli.J de 1" ,36. 8 I : .Os Ma.!tsylos 
eram um povo da Numidia. O s poctas latinos empregavam o adiec-
11\'0 .\J,uSJ'Jus como equi\'aleme dl' . Africano. (da Arriea se pten
trional). (No mesmo semido gera l diz Sannazz.lro Mass)'Ja ... rI".,1 

no De pal"'u Virg. III ) .. 
É verdade que às ,'cus, nos poe tas latinos, cspccwl rn cnle cm 

Sitio Itá lico t, ap:lrect' a palavra M.fSSf' lls cm sentido gcrul, abran· 

gendo mai., pO\'os que os massllios propriamcn tt' diIO/ •. 
~ I as isto dá-se lambem com outros nomes gcntilicos. 
A o;sim. se aquele escriptor designa às ve7es o exército cart ag inês 

r o r .\I • .us)'la gells (II . 108, elC.), para o mcsmo fim se se rve tambem 
das exrressões G.,rall/t1/1tica publ's. G.,r,1II1alll;ca sigua (I, 1..12; IV, 
44i ; etc.). ,\Il1"rusia pilhes (XI. "q : d. ,\/,wnlSlC1 la.\'lIs, I \', 5~: 
J/JIIP'IIS;.1 dr/mio, X, 4(2). J/ar",m'iúlS l'ir!!s (\ ' 111 . 2 (6). Nomades 
,XI , 3 .). 

Isto, porém. não obsta, é daro. a quc la i'l .ld/ccti\'O~ genltllcos 
,c/am igua lmente emprtgados por Sllio It.il i..:o na acepção própria . 

.. ~ o que ólCOnlecc com .1/Qs~,li, por C\cmplo cm III. 2~2 I , cm IX, 
223', em X\'I , iiI. 18-1 ,235, etc. '. 

I "~Sl~ eSI.ln ci~, como se \';: rela que se lhe scgue, MaJSylia c ;t ro.'!õião onde 
fica C~uta. pois os bramidos da leoa, a qucm -o pastor de Ma~s, lia " fu rtou os filhos, 
atroam e abalam os montes Seu Irmãos, 

Em V, li, dá o poeta o nome d~ Massylia à tSu,.,1 costa, 

Ora $Ôbre fi situação geográfi ca desta gente diz João de Barros: "Passado o 
rio qu~ se ora chama Sanagá, o qual dh'ide a Icrril dos Mouros Azenegu~s dos pri
meiros nCBros de Guine_ etc , (Dü.tJa', ',9), 

J Autor, como se sflb~. dos Plllucorllm hb" X 1'11, pocmu que Camões conhecia, 
O assunto e a s~gunda guerra punicu. 

I Enumerando os ~ Iementos componentes do e,,<:!rcüo com que Anibal ill\ddiu 
.. 11.111, dIlO pOeli1 la uno, depois de." especific~r os morildores de Cartago, de 
Lu~õI e de outru cidades, os da~ margen~ do l'IUS, os eUor~s, os nublOs, etc.: 

Q,"" fl "lun1; f"lgtnhl "P" IUlm, 

&rbvlcILa 1 .... 0 mllt.J u"~'m.ll. cornu 
Seu.to.- Nu.moa. un.qUt unmln,or ui", 
\l.annUlJt$, tom '1a"nosllra_, G4uml"lUe \bcu'lUt. 
lt \l .. ~)'lu .elto, t i f~rro ""ue '."Ium 
VulguI Adynnut"Jlt plJ'ltr •. 

~ AqUI ~tlio halico, arastando·se: do ,",ue )abem05 por OU trd~ fOllth, dc~igna. 
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It no sentido próprio ou no geral que Camões empreE;3 a pala\T3 
.\Iassílul , tanlO em IV, 36, 8. corno cm ",6, I ( 

Por 511io Itálico vcmol'i <Iue é no l'icn lido propno, como al iás era 
de prc ~umir . 

Com efeito, para o autor dos P lIllico,.u11/ lib,.; os mass il ios habi
tavam nos confins da terra, lá para onde ficava o jardim das H espé
ridas I , c o reino de Sirax estendia -se até o At lántico. 

Quin CI Massyli (ulgcntia siSO!! lulc rc, 
I lcspcridum ve niens lucis domus ultima le rrac. 
I>racfuit intQrlOS demi~sus verticc crines 
Bocchu s 3Iro:<, qui , acralas in lilore sil vns. 
Atque inter frolldes reviresccrc vidcrat Qllrum. 

i lll ,182-:186). 

Ma nylis rcgn,tl or cnH dimsimus ori" 
Nec nudus virtutc, Sypha)(: quo jura peteban t 
lnnumer.tc gen tes, clI. trcmaque titore Tcthy~. 

(XVI, IiI - I i"')' 

Em resumo: o poeta romano deslocou os mass tlos para oeste da 
Num td ia, fazendo-os chegar até ti costa do All ântico, e C::tmões segu iu 
es ta opin ião, que ali ás carece de base historica. 

Não é tam!1em no sen tido gera l, (Orno supõe o comen tário, mas 
sim no próprio, que Sannazza ro emprega a pa lavra A1asS)'la no De 
PIl,.I" V"'gilús, III , 188. 

Fala-se ui, com efeito. de dois pastore:. que cm Belém can tam 
ao dc:.afio perante o berço de Jesus reccm-nascido, um dos quuis, 

..lamente por Tito Lh'io (L XX IV, XXX, etc.}, dá Sifax como rei dos nlllssilos: 

Mauylis r~8nglor ual d,I;,,,imu, ori~, 

N~c "uJu~ v,rIUle, Syrhu ........ . 

o rei dos mll5silios (ou massi los) erll Ma~ini5SA. Sifax. era-o dos masuílios, 
que fi cavam a oeste dllquelu (T . I jvio, l. XXV III, 17)-

1 Silio lt llhco JeiAou-se mAucnciar por est~ passlIgem Je VcrS,/to. 

Ckr~", Snfm ;u~" solrm'lu~ u~cmf1l1 
UIII" ... , ,' ~llu"ru," loeu' ~,I, u~, m~"n",. .\ 114~ 

_' "m umtoo 10I4Ufl .Itlh. nJ~nllbll' .r1um. 
HIO" m,l" MA>s)I.t Irnns mo",11314 uctrdo., 

Uc,pcr1dum «m(lll CUSlot, rplllu-\lIt d""olll 
Quac dabal ti w.r<» lf::rubu 1(1 .rbor. ramos 
Sparg.ns hllmid. mella fOporir.rum~lIf p.p"tr. 

tE~,"a, IV. 1,q, 1>(». 

E Vergllio, relacion~ndo os m3ssilos com as lIe~péridll s, tinha na mcnt~ uma 
r,ISSliscm ..los ArGolI, IUI'C,1 de Apolónio ,Ie Rodes lI. IV, \', 1231 e seS8·J· 
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nqul',>!'>imo, C EElon, \lue r0!>~uc pa:.t<lgclh na GCluli.l. reba nho!> nos 
campos mil!>!ldos, e dorlllntOS JUS m.trgcns do BJgrada, do T ritão e 

do Cinifa. 1!olO é. O.lS actuaiS Argélia, T Ulmia e T npolitana. 

Tum puero ad$l"anh:.!- I ,~· ... id3S ti mll:\imu5 AtSon, 

Aegon, GtlUlis ctn tum cui pascua camri~, 
Ccnteni ptr ruta grt'ges MassyJIl vaganlur: 

' pSI! (,'PU1 late, qua Basrada, qua \lIgU5 e rr,H 
Trllon, Cin)phi'lc qUII dc\oh uOIur arcno!!, 
Insens Bgricolis, ingcns ra~tonbu\ Acgon. 

Os "',,"11 J/JSsrl •• comrapõem·.:.e aqui a QUl r3!l rCR iócs prm,imas : 
Massrlus n:io é. portanto. o cqui\-",lcn tc dI.' . Africa no (d a Africn sep
lcntrional) •. 

A inda em outro lugar do pormelo de SannaZ7aro se encontra a 
mesma paI3\TóI. empregada lambem na acepção propria. Ê quando 
!l.e fala do recen .. eamento mandado fazer por Augus to. 

Parle aha l'a~1a5 circuml'OCiU Arrica I ire~; 
Geluli, 'I aurique du..:es rimantur oraci 
Adanlis nemora el dispersa mapa lia sihi'. 
ScribilUr el I-Jcuis UI quisque inrenlus arenis 

u pastor, seu subcinClis venalor ln armis 
Obsenans 5ael'OS lalebro.a ad lesqua leones. 
\Ia~5Tlum quicumque domos, quicumque rerostos 
Hespendum lu.:os mumtaque monubus ana 
l ncolll el ramis nalilum de,:ulÍl aurum: 
.......... Qua del·iclae Carthaginis Arces 
Procubuere .............•.......... . .. . . 
hmque Milcas idem <.rdor haue l : lenere \"olentes 
Barcaei; venere suis Nasamoncs ab :.n I ~ 1 

(II , lO.j-n3). 

Em conc\u~ão: nem Camões. nem SannaZlaro empregam. este o 
adJeclivo '\/,us)'lus, aquele o nome prorno '\/dsstl ia. no selltido 
~eral. ma:. sim no re:'lrito. 

10. Do comentário a ,r, II ': 1.\ lenda da .. Gorgon:I.!>, fi lhas 

1 I\ole se nue nesta ranas,m, e nMurillmcnl' ',-,b'm _, ,. , " "an cn or, ° r0eld 
Itahano não desJo~i1 os massllos, como o rCl 51110 Itálico. 

! Vasco da Gama dIZ ao rei de Mehnde : 

A. OMuJn r ..... !I)O'. po~o.6,. 
LI., 1111l.' q..., ""'Iro I«pro.h v,,,.m, 
Que. J .... , •• <>1.1 .. pj\> rny.d .. , 
ToJu trü d. um MI olho oe .. ,,,.m. 

- - ---



de Phurcys. ljut! .,e ser\ iam, cada uma por ~ua \'C?, dc um ~Ó olho 
que linham em commum, é contada por O,idio nas Mel., 1\', i71-
802_. 

A lenda, como n conta Ovidio, difere em um ponlo es~c ncial da 
(IUC sc encorllr:1 no'l Lusíadas. 

NCSICS, .1'1 Górgonas são todas três cegas. Na~ Metamorfoses 
!.ó o são dua'i, ae; que guardavam a en lrada da selva, eriljada 
de penha"co!., cm tlue habila\'a Medu'ia, a Gorgona propriamente 
di ta. 

Se Perseu se apoderou do olho de que ;Iquelas 'ie serviam, (luando 
uma o ;a a pa"sar a OU lra , a Medusa pôde cortar-lhe a cabeça, por
qut! da se achava prorundamente adormecida. 

Nllrrnt Agcnoridcs gclido sub Atlanle iacemem 
Essl! locum solid(l(: tutum munimine molis, 
Cuius in inlroilu geminas habitasse sorores 
l~horciJas, unius r:lrlit:ls luminis usum: 
Id se solleru furlim, dum traJitur, astu 

Subrosi1a ceris~c manu; perque abdila longe 
Devitlque ct sil"is horrentia saxa fr,.gosis 
Gorgoncas tCI.gisse don)Us ............• 

Dumque gr:l\'is somnus colubrasque irsamque unebal, 

Eri['ulsse caruI coJlo. 

E sabe-se a razão por que Ovídio não ap resenta Medu<;a como 
privada da visl.1. 

I~ que lima d,ls carac lcristas desta, na literatura gre~à, era pre
cisamente o ol h;!r lerr i\c1. I'opyw ~),oaupw7.1I;, 8m~v 8Epxop.lv'Ij, se lhe 
chama n:l Jli,lda. XI, 3G-37. E as numerosas repre~enl açút!s arti s
tic:ls que dela nos restam a figuram sempre com ol hos I . 

Neste pOnto recorreu, pOrlanto. Camões :l outra fontc, E esta 
roi a obra Je Boccaccio sBbre a gmealogia dos deuses " onde se 
di/.: . Medusa, S tcnnio & Eurya le Phorc; filiae, & e\ mon..,tro marino 
su .. ceptae ruere ... Hae quidem Gorgone!:i arrcllatae ruerc &, uetcre 
te'itante rama, ilHer omlle'i tres unum tantum oculurn hahuere, quo 
tltcbantllr uicissinlt. 

I Veja-se o Lt.\·ikotl de Roscher, no ur tigo GorgolltS ImJ Gorgo. 
J Joannis Boc:llli II f?i TJ~Z/l},oyi/l; Deorum libri qllilldeâlll C'IIII a"notationibut 

Ja cobi Mic)'lIi. Basileoe, . 531, rog. ,413. 
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I t. A e<.t.i.nciJ 95 do canto " é 3,sim reproduzida: 

0;1 II lerra LUSllun.l S,II'16(~. 

Ce!8res, AleunJros, e dA l\ llgu~I05i 

l\I ,lS nio lho! ..101 .:om luJO ll'luelles dó(!~ 
Cu/a falia 0\ flll duros e robustos. 
O':la\ io entre 35 maioru oppressóes 
Coml"unhll YefSO~ JOUIOS e \enUSIO~, 

Não dirA fulvia certo, que he menli"lI 

Quando a Jeilia\'o Antonio por 01!lphyra. 

Que qUt,>rem dizl:f Os dous uhimo$ \t,>fsQS, as"im ponlllados, e que 
rebçiio Icem com o:. dois imediatamen te aoteriores? 

~Jt) o c\pli.::a o cunll .. · n1 :\ r iu, que ao mc .. mo tempo ftlz presumir 
n falt;! de conhccim\'nlo djn~~to Jo cpi~rJma de Marcia l. ci l:ldo {I pro
PÓ'IIO du\ \cr ... os 5-li " 

Cum C(('l to, a nOI:1. <lO" ,cr .. os i'X conlt'ça ror C,13\ p:d:1\ r :H, : 

. Fuh iJ. C;hOU em tcr":cira, nupcins com ~I :lr.:o A ntonio, o triunl\'i ru. 
PonJo Cam. ~ lar..:o Antonio :10 laJo de Augu.lIto e refe rindo-se os 
'ci ... \ er!'.o, J(. Au~U'ao con tiJo ... no Cil,lJO epigrJmJ :105 amores es
c.mJ.llo .. u ... Je Antonio ..:um GláphFa, poJe considcr:lr-se certo qUe 
o poeta hauriu esta noticia naquellc epigrama., 

Ora 10"0 ,ei ... \ersos de Augu<;Io . n.1o se referem aos amores es. 
c3nJalo~us de .. \ munio com GI:üirJ; refen:m-se ~ ('<;.::a nJa losa prc
tt'nç.1o de Ln 13. que. apesar de ca.-.aJa ..:om Antonio, qlH:ria tonur 
amores com 0":13\ lano, despeitada por cau"';1 da ... rclaçóe<, que aque le 
tinha com Gl llfira '. 

A esta se alude apena~ no primeiro ,erso: Lá porque An lOnio 
tem relações com Gláfira, lambem F'uh ia a<; quer ler .::omigo. etc . 
..\nll:s a guerra! conclue o fu turo imperador . 

lo: pori:.so que, segundo Camões, F'uh ia póde dizer, pOf expe. 
rlcn..:ia rropria, .. e 0'::1,1\ io 1;171:1 aLi niio \"lT .. O'" J(Jlll(l .. C \ l' nU'I(J~. 

O ... quatro ultimo .. 't'r ... a ... da b lJllcia Jl'\ cm, part'lnto. ser :J::'S tm 
pontuados: 

OCUl\LO entre as meuores oppressões 
Compunha n~rsos doutos e \enustos: 
Não drrá Fuhis, certo, que ~ menur3, 
Quando a deiIa\'a Anlonio por Gl3phyra. 

I .Iresle imperaJor-qlle p«/rCllIII $1111'111.111111 lIlI/g.t (SueI. Oe,. S;)- Mafcinl, 
uguml0 n013 F Se., cita seis \t·rso., e referindo-se n ette\ diZ : Ahso/,.js leF,dos . . . 
I.~lfos (X I, 20) •• 

t TuJo isto li expresso nos termos mais crus e aduz!do ror Marcial, p3ra se 
Justificar, com o exenlrlo de tão elevada personagem, da argi:aiçõo de faler n!rsos 
obsceno •. 

• 
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Conunua o comentdrio: . 1\5.0 é porém liquido, se ti Glaph)'ra do~ 
,,('(sos de Augusto é a mulher de Archclao - summo sacerdote da 
deusa de Comam. -, dama de quem Antonio, quando cS lnc no 
Oriente, recebeu favore .. , aos quaes correspondeu dando ao filho de 
Glaph)ra o re ino da Cappadocia, ou ... e aquelle nome ~ um pseu
J onymo. em lugar, tal\t:z, de Cytheris, actriz de mimos, lambem 

ama nt e de Antonio •. 
Mas porque é que a Gláfira dos versos de Augusto ha de ~cr um 

pseudón imo, se houve realmente uma Gláfira com quem Ant ónio man

le"e rdações amorosa ... ? 
A dificu ldudc s6 pode provir de se supôr que Camões qu i .. diler 

que António dci\Ou Fúl" ia por Glánra, por c.<. ta !-cr pocti"a. M..ts, 

como fica dito, niío é nem pode ser êstc o sen tido de V, 9", 7·K 
De n:<,to, 1150 ha dú\·ida nenhuma que a Gláfira do epigr<lma de 

Marcia l é ;1 lidera de Arquclao, sumu sacc rdote da deu ... a d .. · Comuna. 
Eis o quc a respeitu dela ... c lê na Ueal-EI/c)'cJopâ'd ie de P 'lul) 
\V isso \\ a - Kroll: • Glaph)'m. I-I clil re dcs Archclno!\ von Kumana; 
... gcbien il1m dcn Sisime!'o. Spatcr wird G. dic Gcl iebtc Je<,; An 
IOllius, der dcn Si~imc" aI ... Archclnos zum Künig \011 K arpndo~iell 
crhcbl. Diodor XLIX. 23. App ian. bell. ci\. ' -,7, ,\l ania!. XI, 20·. 

(T . XIII , 138 • . Cr., a re :. peito do epigrama, ibid., 283··~~1) · 

12 . Em quanw , 'a:.co da G ama esta,-a em terra, cm Calecut, 

o Catual, no cargo diligente, 
Oe seu rei tinha já por regimento 
S.tber da gente es tranha, donde vinha, 
Que costumes, quc lei, que terra linha. 

(VII ,66, 5·8) . 

1 1lr~,rma- .. e por i"so com I) mouro MonçaiJc, que o acon ... elha a 
ir \ cr ii Iru"l do .... recém-chegadus (YII , p). Panem ::1I1100S, acom 

panhados de naires, e 

Á capitllina sobem, for le e bela, 
Onde Paulo os recebe a bordo dela. 

(i3, a-i). 

Ai se acham pintados nas bandeiras os ft:itos bc:licos dos portu 

gue .. c .. , 
...........•.. pintura fera , 

Que, tanto que ao Gentio se aprescnta, 
Alento nel3 os olhos tlpacenta. 

(H, 6-8). 



E par.J ~:lIi::oIJZér J. sua bem natural curiosiJaJc e colher as In

lurmaçóe~ que prcci::03\'a de d.lr .. seu rei (\' 11 , 66, S· l, o gent io 

Pelo que \f, pergunl3; nlilS o Gilnta 
I he pedia primeiro que se as~enle 
E que oquelc deleile que limo limA 
t\ seila Epicure.I, exrerimenle. 
Dos e~flum~nles vasos se Jernmlll 
O licor que l"ot' mostrara á gente; 
Mas COlller o Genlio nfio pretenJe, 
Que ti <ella que "CgUiA lho Je(l'nde. 

(V II, ;5). 

Qw:m é tl gentiQ dI.' que .. qui '>c fal:l ! 
N;Ío h'l . nem pode h.ner dU\ida, que é o c:llu:.1 c niio o mouro 

."'ono;aide. 
~1 ..... , ::oe alguma hesitação fu.!. .. e permil iJa a t~ ;) e.!. lância 77. eS la 

fj·la-i.l logo desapare..:er. 
Com efeito. depois de Irr dito na eSI:inda jô. 

Tudo o Gentio nOla; mAS o imcnto 
Moslr8n ~nlpre ler nos singul3res 
Fellos ..tos homenJ, que cn, rei rOlO brc\'e 
A muda poe~ia al i descreve, 

continua o poe ta. na eS IJn..:ia seguinle : 

Alçl'se em pé, co clle o Com:a jun to, 
Coelho do Outra r:lrle e o M:lurilJno. 

Aqui temos o gmlio, que é o .'>ujci to de A1ra-se, contrapos to ao 
m,lIIrilalJo. 

Leia-.. e agora o comentário a \'U, 73, 7-8: .. Como é sabido, a rc
lip:i.ío mahometJna rruhibe beber \ inhu. comer] em wllI iuu geral, por 
.. beber • . se t qU(' não hou\'e antes aqui dc:~cuido do Pac t:l. Sobre- o 
_C entio., \. o com. a \'I , 1_. E ne~le- dil·~e: ~O «.j de ~ I t:lindc cra 

mJ.homel.lno: ma.'> o termo 'pa~,ío. na lingoilgem \ulgar equi\'a lia a 
'não chri ... tão •. 

Se na idade-média o Icrmo pagão "" aplicava muitas \'C7('S 30<; 

maometano ... nda se pode diz',r o me .. mo:l rc~peilO da pala\ ra ge/ltio. 
Pelo menos não conheço C3<,Q nenhum. 

:\las, ainda que Camões pudc~<;e ..:hamar gentio ao mouro .\l on
çaide, não é m·,tas c:.t.incias que ele o f:17. Aqu i u gentio é, ~em 
sombra de du\ida. o catual, c I1Jo o mouro. 

Quc P;J ulv de Gama o(cn:.:eu ao gl,ntio, ao ca lu"l, nJo só de 
beber, ma ... tJmbem de comer, é o que a c,>IJncia 7; ~ ignitlca, quando 
diz que aqude pediU ao calUal se ass/!/llaçst. para i.'.\·ptn"lIIí'l llar O 

I 
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deleile que tal/to amam os epicuristas, del eile que não se re stringe 
ao beber, ma " abrange lambem, c principalmente, o comer I . 

OS dois últimos ve rsos da est.lnci" 75, aplicados a um gentio 
de casta superior, lambem não oferecem difi culd ade de espécic nc 
nhum a. -(Os Nayrcs), di7 Duarte Barbosa, nom comem ncm bebcm 
se nam em casa de Nayres . 1. Nem tão pouco lhes era permitido 
comer lia mar: . E pera éj Pedra lulIrez mãdasse a terra quem nego
ciasse .{ carrega dtlS naos , mãdou (el Rey de Cochim) em arretes 

dous Naires principais, com códição éj se aui.ío de reuezar có ou
tro~ dous que fica rião em quanto aq uele s fosse m come r, porque 
niío podiam comer no mar . . (Caslanheda, 1. I, cap. 40. Cf. ihid., 
cap. 35). 

d. Em VIII , I I , 1,2, lê-se: 

E~le é o primeiro Afonso, disse o Gama, 
Que lodo Portugal aos Mouros loma. 

Comenl.\rio a todo Por/ligai : . As conquistas de D. Alfonso I 

e"tenderam-st: dfeclivamente , embora não fossem dcfini ti\-as, ao reino 
do Algarve •. 

D. Afonso H en riques, como é sabido, não conqu is lOu terra ne

nhuma no reino do Algan·c. Foi depois da morte dele que D. Sancho I 

tomou Si lves c algumas terra s próximas, que em breve torna ram ao 
domínio dos mouros. 

Recapitulando as cal 'alal-ias do fundador da mona rquia, diz Dua rte 

Gaivão, que foi a fonte do poeta para a hi stó ria daquele reinado: 
. Lugares & forlellcza .. a mouros tomou muitas . P rimeiramc lc na 

cS lremadura , san..:tarcn , & li:-.boa & toda ll :ts outras villas & for
telleLas dclla , des coimb ra a lce li\boa. Alen teio tomou cezimbra, 

palmella, alcaçer, Euora, duas , moura , se rp a, beia & ou tras for
tcllezasl ~. 

Segundo o mesmo cronis ta, D. Afonso I-I enriques s6 foi ao Al

garve para ve r se cncomrava o corpo de S. Vi cen te, no c3bo que 

I U dit I-Ior.icio: 

M~ pinlluem fI nitidum bfnf (Ur l l . (Ult \'i .~!, 

Cum ridert vole!, ,Ep,curi de srtg~ porcllm. 
(Ep,sIMIIJt, I, 4, 11·,6). 

2 Veia-se IIdion le o n.- .6, pago 2G. 
l Transcrevo Jo côJice n.- 34 5 d:l l Cronicas de leil"r" 1101'.1 do Arqu ivo Na

cional. CC. a edição da Bibliothera de clrlssicos portuç uesrs. Lisboll, tg06. Ilug. 167' , 

• 
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dêstc: $3nto f('..:ebeu o nOlHe: m;ls p:lfa i-.so IC\C dl' fater lima trégua 

':001 O~ mouros I . 

O POl'III~, 11 de \ ' 111 . I I. 2, é. pOfMIlIO, o POrlu~al que ,e con
trapó\.' a J\ lg;lr\C. por I:'\crnplo. no tllulo, ddinlll\;trnCIlIC tomado por 

D. Aroow III , de: "~i de POI'!ug,,1 r do .lIg",.,,/.·-

q. Em , ' III , :~S, diz Paulo da Gama ao .:,ltual: 

Olha que dezesete LuS;l:lnoS 
Neste outeiro subidos 5e defendem, 
Fortes, de quatrocentos Cllslelh,mos, 
Que em derredor pdos lom~r se estendenl; 
Porêm logo sen tirAm com seus J .mo~ 
Que não só se Jdendenl, mos ofendem ' 
Digno feito Je ser no munJo eterno, 
Grande no temro oou"o e no moderno. 

Pr incipia o comentário pela tr:IIl .. .:ri.;:io de uma p:lssagcm de 
Fernão Lope", que é dLlda como fOnle dcSIa c,>tância. . Da .. ..:ousa .. , 
que passavom os dAlmadáa [ce rcada pel,h IrOp;l., do rei de Ca ... lclla] por 
mimgua dagua. IF. Lopes, D. João 1, I. 13ti, no ... ummario) .•. . . D~
pai.') que e.')IJ agua mingou, Iraball\'lrom~ ... e d:l.\er a~u.l do mar, c 
de tina!> . que liinham p0.,I3 .... na rribClra pera ap'lIlharcm ,Igu3 doçe, 
e deciam per :l b:lrroca per hum caminhu, qUl' (l'/l'rOm, a tomar 

daquella agoa: ." E os Ca.')lel1"ão ... como o ... uuberoOl, poserom 
guarda ncella. E os da \ill.:. himdo ala acharam o'> Ca ... t~lIa50s que 
.1 guardavam i e elle.') num eram m;l; .. que dez. e ~~'Ie, c do.') emmi igos 

eram bem çemto, que jaliam e::.comdido.') amln.' o ... penedo::.; e pclle
jando sobe lia agua (orom morto., Irc,> Portugul',e.." ~. U'" <lu,uurte mui 

mal fcridus de scetas l' de dardo.'). (iJ. IbJ. 13tiJ " 
E ob, ia quc este lugar de FerniÍo Lopl'.') não pode !ler a (Onll' do 

poeta. 
A náo se r. com c(cito, o numero dos ponuguc.!Ies - d~zassetc - , 

de que alias foram mortos Ires, ficando os outro.') muilo mal fcridos , 
tudo amais di\'ergc do que diz a c,>tãncia. 

E. que o feito, que ela t;io mcrecida c enlll'>I;: .... ticamcOlc comemora, 
nada tem de comum com o \.jue é narrado no tC\IO de Fernão Lopes, 

transcrito no comentário. 

I .EI Rey dom affonso ... leue conlelho c6 05 leus ~ q maneira poderiam Quer 
(ho corpo de: san uic~nte). E acordaram que rezessem tregoa com 05 mouros por 
tempo cerlo. Elias fcltas, eI Rey dom affon50 partiu de coimbra pera aquelle logar
ue. (Cap. X?,). 

• 
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A fonte é tambêm c<,lc escritor, ma ... na 2.' pal'le da C,'on;ca de 
D. João /, cap. 101'1. 

T cm ê~tc por epigrafe: -Como EI Rey cercou a Vil1alobo~1 c se 
Ma rtim \ 'UltlllCl da Cunha defendeo aos Castdlãosl I , 

Ei ~ o que ai leu Camóes: lo •• Em esta mandou EI Rey á crua, & 
por gllnrJ.J dos que a dia hiom, ;\ lartim VUl.qUCI. da Cunha, & ~cus 

Irm;íos & outros íidalgos, com ce rtas Hcntcs . & partindo do a rrayal 
as azemolas, & mu)'tos do ... que hiom por guarda ddluh, fica mm 
delral. por ,lquécimcnlo Martim Vazquez, & G) I Vazqucl, & Lopo 
Vuzguc]. seus Irmãos, & !\lambarni, & Lourenço Mart inL do Alicia r, 
& Johão Poncl lu & doutros cu uuleiros & escudeiros, utá dezoito j 

hiam falando muito de seu vaga r, fazendo aqucllc dia mu)' gram 
!ll'uociro, & a munhuã nom bem descuberta, e ~cm parando mentes, 
fi tl:[T,' leuauom, pcr a70 daque ll c a~pero (a) ;Ir: erra ram o caminho, 
& sendo ja húa grande legoa do arraral, foram dar consigo na· R ibeira 

que "cm de Mayorgas, hú jazió qua trocenta s lanças de Castellãos', 
& muitos homens de pé antre huns vimos, que alli ayiom (b), hú 

dormirom essa noite, de que eró capitacns D. Fradique Duque de 
Benaucn tc Irmão bastardo Dc\ Rei: & Aluara I?irez de Osouro, & 
Hu) Punce de Leó. & outros: & quando os "irom tam ,un to consigo. 
conhe..:endu que e rom Portugueses, começal"om de br1:tdar A/ala, mala : 
Caslifla, Caslilla. E elles \'endose cm lal cajom postos, começa ram 
de di7er a altas \'01.<:5 Sam JO"ge, Sam JOI"ge; pOI-/llga l, Por/ligai_ 
E muilO trigoso,,; se de,>"iarom logo a hum piqueno & baixo lagar 
amontoado, que era h; perto 3, {IUC parc..:ia cm Oluro tempo ser fci to 

~\ maó em que os anl;Hos seg undo fama, faziam sacrificios a seus 

Dcu .. e .. : ca nuquella terra nom ha outras serras, nem montes, a que 
~c acolhe r podc,>scm (C) : & descau .. lgarom ti pressa todos, & poze ró 
a<; bl:,>tas arredor de si "!adas humas com as outras; & cll es cm meyo 
com as lanças nas m;íos, & .. s costas huns cOnlra outro!'!, dizendo 

logo <lntre :.y, como compria q hum dellcs fosse logo tostcmete dar 

nou~ ... ao arra)'al: ii lhe acorressem, & cada hú se cscusau:1 de tal ida. 
mostr.:lIldo ii o fazia por melhor_ Entom di sse hum escudeiro ii 

j Tralll.-se da incurs50 feita em terras do reino de Castela por O" João I e pelo 

16gro - o duque de Lencastre. 
Tr:mscrê\o o texto da ediçao de .6.J4. No manuscrito n.- 10/0 do Arquivo 

Nacional, as palavras que aqui ,'50 seguidol das letras (a), <b) e (c), lêem-se re5[ICc
th'amcn te: esprsso, tlllia, podl'rem. 

t S50 os q!/atrort'l1'as Ctlstefh(lIIos de Camóes, que póe de parle os I/1U/106 

homr,u de pe, pois nno intcrvierom direclamcnte na lUla. 
, Neste outrlra sl/bidos, diz Camóes. 
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c.hamauom Diogo P ipa do Auelor: que viuia c6 Marnm \ 'ozQUC1., qua l 
era mais honrosa cousa, & de contar por faç;lnha : ajudnlos :J defender 
assi como CSI.luom, ou pus ,ar por 1mlre tanto~ imigos Ca:'lclhíos, & ir dar 
nouas ao ar ri.l)aI ? E todos dl:.,erom. que mOr cou,a era allcnturarse 
J pitSsa r ror aOlre tanlO:. imif:0~' Pois (di:.sc cllt') /!II IjIlC"O se,- esse. 
Entõ caualgou pcr antn.' 3'1uclle ... que o malar de .. cjauom, & rH.'rb 
lhe fossem muitas lanças remcçada:-., nenhua foi, que lhe cmpl!ce:.sc: 
& quando \ inhom a cllc de hüa parle c doutra pera o aucrem de 
leuar de encoOlro, estendeosc ao lanHO da besta, & :I'isi prazia a Deus, 
que lhe escapuua, de gui:.a que passou cm s31uo por lodos clk'sj & foy 
da r nauas ao :l rr3)'31. Os Casu: llãos ..:crcarom I cntom os dezasc te, 
que ficavom', sobindo pela ladeira daquc[[c cabeço ', & remeçandol he 
muira~ [an.;a~, assi das qlll' Ira.liom, como d,,~ ([ue IOmauum aos 
homens de pé, do grande rumo, que jazia pertO deites: & nom lhe che
gauom, porque remeçauam de fundo pera cima: outro'i nom se oU/auom 
tanto de chegar, porque os Portugueses das lanças, que lhe cnuiauom, 
tornauomna~ a remeçar: & porque erJ. sop~ a rudo. & o~ de cau;I[[o 
muytO bastos, quamas arremeçauom nó cahiom t'm \ ·;1 01, brnd~lndo 

ahas ,"ozes :\lartim. \' azquél quando os Castd[ãos \inhom ;l e[[es, & 
os arremeÇ3uom: CUllha. CIII/ha: quE lia 01111('1" dI! leual' salgada a 
lia de lelJar, E assi se defl'ndi:ío: matando seus imigos ' com as [;mças 
que lhe empreslauom, com que os de malar ouuessem: e os caualos 
feridos topauom huns nos OUlros, matando laes, que e~cap:lrom se 
lhe aquello nom fora: e morrerom bt'm corenla c~cude;ros Caste[\aós 
e muytos cauallos. Dos portugueses nom fo)' ncnhum ferido, nê mono 
sa[uo Mamborni, q sahindo fora por lomar das [anç,IÍI pera H-meçar foi 
lhe remeçada hüa lança por ,' brt im Gonçalucz de Ataidr:, que andaua 
em Caslella, . .. & enlre~olhou a 13no;.:1 por hüas folha s, q Ir.l..:i;l , & 
ouue hua ferida, de que a pouco~ dias 1T:!0rreo. Chegarõ <I'> noua ... ao 
arra)':!1 & foi dito ao Cond\!slabrc. & sa hio:i prc~sa com genle~, pera 
Ihe~ acorrer, & indose ja o neuoeiro alçando por o dia, que era ja 
crecido, ouue rom os Castellãos ,isla do acorro, & começarom ... e de 
partir, & hiom dizendo: Doje mais nom cumpre que se leom as proezas 
de Tristão & de Lançarole: mas falemos no esforço de Martim \'azqucz 
da Cunha, que com dezasctc homc, darmas ~e defendeo a qu,lIroccntas 
lãças, que eramo~, por tama nho t'~paço cm Iam fraco logar ~. A 

I ISlo ~: tlll dtrrtdor pt/os tomnr u cstt,rdem, como se lê na e311incio. 
I Olha que dtftseu Lusitanos _ começa a oüou. 
J É outra ,·u o outerro a que os pOflugueses tinham subido. 
4 Nóo stJ se defendtm, mas ofenden,. reproduz o poeta_ 
• DiGno Itito de ser 110 mU1ldo eternol obserYII Camóes. 
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qU<J1 cousa nenhum cnlcndimcnlQ de homens esquiue crer, que roi 
assL, nem presuma, que con tamos esto por IOlluar aos Portugueses, e 
dcs fa zimen to de seus cont rairas, mas porque ce rtamente assi acon teceo 
defeito •. 

Vê-se como a estàndo traduz bem a dram át ica narra tiva do cronista. 
Com relação aO oute iro do z. o verso, di z o comentário: "nes le 

ou tei ro) i . é, no do caslcllo de Almada, na margem esquerda do T ejo, 
defronte de Lisboa,. 

Mas O~ dc{aSsefe de Almada fôram ata cados na n 'bei,-a, aonde 
d eciam pl!/' a bar'-oca. I'.: se fOl"am mOl'105 Ires pm'llIg/lcses e os 
qllalol'{c mlli mal fe r-idos. como é .que êlcs, no dizer do poeta, não 
só se defendem, mas ofendem ? 

Comentário aos quall"Ocl!tllos da estância: -Se Camões diz ' quatro
centos., es tando na C ,"ol/ica . bem çe mlO., é que ou ellt: náo leu bem 
o que e!>tava no cod icc, ou effectivumenle o codice de que se serviu , 
lin ha 'qua tro cenlo~." 

O comeulá";o. como se vê , dispensa quaisquer obse ~\'açõcs " 

[~. Em IX, 3 .. \1 alude o poe ta a casos de amo," ncfalldo, em 
pcs!>oa!> de clcvada jerarquia: 

E lambem nos herois de ahos estados 
E:l.emplo5 mil se vêem de IImor ndando, 
Qual O das moças Bibli e Cinirea, 
Um mancebo de Au iri3, um de Judea . 

São qualro os exemplo!> de amor nefando: t. fI
) Bib lis. apai xonada 

pelo irmiío; 2.1'1) .\I irra, fil ha de Ciniras, pelo pai; 4. °) um filho de 
Dav id. por uma irmã. 

i Qual é o terceiro? 
A simetria, aqui sob a form a de quiasma, supõe o amo," nefando 

de um filho pela própria mãe. 
i Ora quem é o mal/cebo de Assíria? 
~I c"mo indcpcnden tcmente do conhecimento da fonte do poeta, 

podemos dizer que é O filho de Semiramis. 
Basta, pa ra di!>so nos convence rmos, lêr o final de VII, 53. 
A tão b('/a como incolltiuelltc ,"ninha da A ssh"ia. figu rada nos 

porta is da cerca do pa lácio cm que vivia o Samorim, 

Ali tem ju nto 110 lado nunca frio 
Esculpido o fe ro1 ginete IIrden te, 
Com quem teria o filho competencia. 

E o poeta exclama: 

Amor nefando, bruta inc(lnt inencial 
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A pan..;ío de: Anuocu. filho de Se:ll'ucú. re:I da SIna, pc:ta m.ldra .. IJ, 

que: o paI lhe: c~'Jell. não a qualtric.uia Camóe\. cm \Ist .. da". elrcu~. 
!ltân..:ia:-. que :-.e davam. de muar miLlIldo, ncm porl.lnto a Cljlllparana 

.IOS l'.n'mplos que 3pont3. . 
Como se inCere do • lufO del' /'l'i Sdf!/lCO, o no ... .,o poeta ;I\'aliava 

êStf! C,IC10 com crité.-io semelhante: au de Petrar.:a . no T",'()1/(tJ d'amon t
, 

cap. 11. 94 e :-.egg. 

I' údi un da man nmnca fuor di stradll, 
A guisa di chi hrami e Iro\i cosa 
Onde roi \-erso~no~o e licto \od.I, 

llonur altrui la sua ,liletla ~rOS:l ; 

O sommo amor, o nC)I'll ,ortesitl! 
.................................... 
QUCStll, mia prima, SUIl donna fu poi; 

Che per s.:amrarlo d'llmorosa morte 
Gli diedij e'l don fu li,ilO fra noi '. 

,'l a:-. a fonte do poeta tira toO.h a:-. dU\id.I .. . !le :lInd.1 as rude:>~e 

hanT. 
Foi no De c/an's Mulien'bus de !3uccacôo que C,lInóe, \'iu referido 

o nefando amur de i\in ia'l IOU ~ino. comu ele lhe cham,Jj ~' d~' .,ua 

mãe Semlramis. _Cclerum hae:c umma ,ahldc ·,c ú, proe/a'l de sla ), 
ne dum in focmina "cd in quo.:unqul' luro ,frenuu mlrahilia, ::Itque 

laudahilia. & perpclu.l memuri .. celebrilnJiI, un,l oh'coena mulier 
foedauil il1ece~r3. ~Jm cum inle r C,ll'tl'ra . qu,l,i .. "idua lihidini:-. 
prurigine: urere:tur infeli". pluriulll '>1: InhCllh'C cunCllhllll "-:1"I:Jitum 
e"t, & inter moe.;ho, (bc,>uak' tjuuJ pOliu, ~llhlm humamun l fi1iu~ 

l':inu<, numeralUr, unu,; pr;te<,t;lIllI",im:1;! lorrnae: ju\cni~: qui lu i 
mutaS!ll't cum malre sc\um. in lhalam ... marecb;u o.;io, ubi hace 

aduer,u'l hO'le" sudabat in armi~ . 1. 
Em ~eguida Boccaccio menciuna wmhêm .1 opiniãu dc Jw. lino 3. 

t A lij taml'n \Cribunt quod wm in dniJéflum inclJi.,.,c:t lilij, cumquc 
iam actat/.' prouectum' in .. uo .. prouoca .... ct amplC\ll'. ,Ih eodell1 cum 
annis iam duobu" & Iri~inta rc~na \set OCCl"1Il1 f. 

1 ~ol~m-se estas palavras de Pelrar,a, que ~xduem o amor lI~falldo. 

I J(};.flllll! 80ccatii de C~rtaldo InsiG"~ opus D~ Clar;! Mlllienbu!. Bernae 
H dl1el, MOXUIL FI 1 v. 

I ~ hla dIvergência de opinióes que o roeu Iraduz pelo t~rja de VII, 53, 1. 
4 O autor da tradução castelhana, pubh.::ada em \'tlha em 1518 ( Llbro de 

Juj bocaCIO que IraCla delas dlllSlre! Mugtres) leu proveCla. E não é é5te o unico 
pon to em que deiu a de~ejar O texto da cdu,io dI! Rerne. Eis a traducáo caste
lhana de todo (;ste pe:riodo: _Empero oIros scriuen : que ,orno se oUles;e enumo 
ndo de su hijo & siendo 1a de edad proueCla se ouiess~ e,hado 'on el, de~l"ues de 
auer reynado trerma l dos aõo~ la ma to_ (i1 \·1;1. 
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A~ora o comentário a ê .... 'c p3,>50 dos LlIsladas.' . 0 _mancebo dc 
A ... ~) ri:u é Anliocho, rei da Syria -confund ida com a A'isyria ba~tas · 
\ ''':/.1.''> nos cscriptorc'l antigo~, por e"" cm Ciccro que , no De }i"ibus 
II , § IOti, diz: ille rex S)TiQe, falando de Sardanapallo-. Ant iocho 
apt\ixonou·.,c por E <; lraton ice,l>ua madrasta ( \ 'al. ,.\ta x, V, 7; é e .. te o 
..I~sumpto da cometl;a de Camõc., intirulada • El-H.ci Sclcuco.): F S 
pensa que lambem poderá .. cr Niny3s, filho de Scmi ram i'i, rainh:l da 
As .. yri:., mas .Iu .. tino (já ..:ir. no com. a VII , :'3) diz: Ad pos/remll lll 

C/IIII cO/lClfbilll1l1 ,filii pc/ iss,,! ab eodem ill/c/fecla esl j con<,cgu inlc

Illen te o caso mio pod ia !lcrvir ao poeta para exemplo de nmores 
peca minoso ... da parle de mancebo" • . 

Não é wmbêm ncccss:\rio ob!>crva r que a passtlf;cm de J ustino, 
..:irada como comentário .. \ ' 11 ,53,7, 

Com quem teri3 o filho eompetencia, 

mio c\plica êstc \crso, que s6 sc compree nde pelo que di/. Boccaccio 
00 De clcn';s Muliel'ibus. 

cli. No JIlS/itutO corrc'>poodente ao ano de I gel> escrevi o seguin te' 
(pag. ;;';7): .:'\a rrando as épicas proc/.as do gl'áo Pacheco, Achilles 
lusitallo, diz o poetJ: 

Chamar:! ° S"morim mais ~enle noua, 
Virão Itel~ de Bipur & de Tanor, 
J)"s serrAS de N3rsinga, que alIa prou3 
Estar<lm prome tendo 11 seu senhor: 
Fnn\ que todo o Nnire em fim se moua, 
Que <m Ire Caleeu jaz e Cana nor I, 
D"mb.l ~ as leis immig3s, per3 a guerra. 
t. louros por mar, Gentios pol3 t('rr3. 

(X, ' 4). 

I . E como um:mhcceo .que foy domingo de ramos, abalou e1 rey (dc Calceul) 
por terra com coren la & se te mil hom':::s de peleja antre Naires & mouros, &.. !lcom
p"nh.lu:íno aquellcs r(.')'$ & calmaes que ho ajudlluiío có suas pcs~ons & sente. s. 
Betõleorol, re) de Tanor, com quatro mil Naires, CacllIJnãbari, rey Je Bipur & de 
Cucurriío, jun to ua :.erra ue Narsingll, com U01C mil Nll ires, Cocaga tocol, rey de 
COlog"O anlre Cananor & Calicu!, junto da serra, com dezoito mil Na ires~ elc. 
(Caslanheda, I. I, C. I.XVIII, p. c :.;i:u, 2. - ediç.). cr. J. de !Jarros, dec. I, I. VII, 

c. VII : _Fama entre os nos~os era que (o Çamorij) trazia per 9"ar & per lerra 
quoren l •• mil home':::\ seus & desles senhores que o ajudauií •.. . que elle eonuocou 
cótra nós... Heturacol, Rey de Tanor, Cacalunam Bari). Rey de Bespur e de 
Cucuram jun to dR serra chamada Gate, Cota Aga lacõl, Rey de COlugam entre 
Cananor & Calecut )umo de GUie_ etc. (I.' ediç. fi . &i). 
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Como deve illlcrrret ar.se o "erso 7.e desta estancia ? Dllltlbtls as 
leis i",,,,igas de quem é complcmcolO gramatIcai ? Não o pode ser 
senão de gllcn'a; e é parisso que vários edilores I l'em eliminado a 
\irgula que oa edição pri"ceps está d('poi~ da palavra imm;gas lo 

Quereria. nêste .::aso, o poeta dizer que loJo o II(rire se mol'e para a 
ljm·'T.l dos "'0'''-05 I.' genlios, pois, como se \'ê pelo \. 8. siío essas as 
duas leis inimigas. O sentido, porém, fi ca rill , pelo menos, ambíguo. 
São os mouros e os gemias que se guerreiam muruamenle. ou trata-se 
da luta de ambas eS/el$ leis col igadas, contra o inimigo comum. contra 
os portugueses? A ambiguidade dcsap:lrccl', aJmitindo-sc que no 
wrso 7.°, por êrro de imprensa:t, se lê Ddlllbas, cm vez de E ambas: 

Fard que: todo o Nnire em fim se mOUR , 
Que entre Cale"il ju & Cananor, 
E ambas !:IS leis immiga~. pera a guerra. 
Mouros por mar, Gentios pola lerr.1 J, 

E a esta passagem, assim entendida, podem se n ir de comentá rio 
os segui ntes lugares de J, de Barros: t E como com a nO' ... a entrada 

,na Indla estt'~ ;\\ou ros tam poderoso ... pl' rJi am o tracto das l'specea rias 

& commercio q lhe daua c~te flram podl'r: todo ... conjuraram em 
nossa destruiçam. & pera isso ':Ol1uo.;:llI.lm aÍ> adjuJ'Ls do gentio da 
terra. como fizeram per mlo do grande Çamorij de Cal.:ut ., . E1 Re) 

de Cochii", andaua hum pouco desconfi:ldo de poder resistir ~I 
taman ho c\e rella, por se dilt.'r que lO Çamoril l IrMliI per mar e per 
terra repart idos cinquoent a mil homeé ... : huli ... í.lue .miam de "ir com

bater a nossa fortaleza com muyta ilrtclh3ria que ouueni dos mouro~ 
de Mecha. & os outros ,miam de " ir per terra comeler o \'ao, & 
mais que tinha conuocado ladolos principaes do Malabar conlrelle.', 

E não dei.:\ a de se r interessante que, embora a correcção do v, 7. 
que cu sa iba, não tenha sido proposta, comludo al~ lIn s tradulorl's do 
poema - e dos mais au torizados - a presupõem, 

Pugnabunt geminae qui legi! seita scquunlur, 
Terrii gentiles, \'icino U I aequore Mauri. 

(MAcEoo,V'ALE). 

I BUla citar as ediç~s de Hambu rgo, da Bibliolc.:a POrluguesa (Lisboa, .8.h) 
e de Reinhnrdstoellller (Slra5Sbur~, .874). 

r Encontra-se logo no ' ,- verso um deuu tTros: Reis nipur. 
t Eis como Faria e Sousa re!ume os .. versos, como elles se encontram em 

lodu as ediçóes de que tenho conhecimento: . AI fin horil que te mueva todo 
Nayre que entre CaleCUI i Canan,or pIe: de ambas las enemigas le)"u, para la 
guerra ; por el mar Moros, por la Ilerra Genules .. ( LuJ,Qdas, ele, IV, 31), 

• Dec. ' . I. VI, c, I; I. ,"U, c, v (Il ti3 I'. e R3 da I ,' ediçj. 
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Feindlich 1m Glaubcn, l:ich'n zum Kam[lf sic beide, 
Der Mohr lU \Vllucr, und zu Landc der flcide. 

(W. STORCIió). 

Lo! II( his bidding every Noyr-man hies, 
Ihm dwclls'twixt Calecul and C:manor, 
two honilc peoples linkt ai War's demand, 
by scu lhe Moormen come, Génlooe, by hmd . 

(R. BliRTO~). , 

Sôbrc O assunto diz o comentário: t De ambas as leis immi,.;a!l] 
se. a dos mouros c ti dos gentio!>, como !-oe ex plica no ultimo \'crso 
(.immigast convem n ~abcr, do chri~lianismo)j liga-se, como comple
men to, a _todo o N':lire. (tomado em se ntido geral, por : guerreiro 
indiano) .• pera li guerra . pe rtence para _se mova_, O Dr . J. M. 
Rodrigues (no III5Ii(lIlo de 1906, p. 53';7), não entendendo ti synl a~e 

d 'cste passo, cm que ha um hyperbaro semel hante a lanlOS dos poetas 
gregos e romanos, pe nsa que t Dambasl é erro typographico por . E 
ambas., e que a~ traducções de Macedo, Storck e BUrlon favorecem 
a !'lua opmwo. A pretensa correcção é claramente de todo despropo. 

sitada, e as traducções dI.' quI,' falia, de modo nenhum apadrinham o 
!loCU parcct:rl. 

Segundo o comentário . o rei de Calecm faz que :-;c movam pa ra a 
J.:uerra contra 0:-; portugueses os Ilain:s de ambas as leis, isto é, tanlo 
os I/(lil'(,s gentios, como os lIai,.es lIIouros, eSlando a pa\aHa lia ire 
tomada no sent ido gené rico de gllc"" eir'o indiano: qua lquer quI.' :-;eja 
a sua rcligi.io ou a !'oua procedência. 

E !)cusado é dizer que nunca a palav ra lIaj,'e se tomou neste se ntido, 

mas sig nificou sempre uma casta indiana. 
Ei s como principia o respectivo artigo no clássico Gloss(lry of 

AI/glo-l/ldiml colloquial JIIords alld phrases de )'ule c Bllrnell l : 

_Nai,', s. i\1 alayã1. "iirar ; from sarne Sansk. origi n as /laik. Name 
of the ru ling cas te in Ma labar •. 

O primeiro le;\to que em seguida se cila é traduzido de V;lrtht:ma 
( 1:110) . . The firSl class of Pagans in Calicut are .:allcd Brahmins. 

Thc second are Naeri, who are lhe sarne .IS lhe gentl cfolks among!)! 
us i and lhese are obliged 10 bear . sword and shield a r bows and 
lances .. E depois !ranl>crc\'cm-se passagens de Duarte Barbo!)3. 

João de Barros, Gar.:ia da Orta. Cas tanheda t.' Bocarro. 

I lIobson.Jobson; bemg a Glossary of AlIglo- tndicm collofJuial 1I'0rds amJ 
p"rases alld of kmdrcd lerms; t'lJ'mologim/, historirll /, f{toGrapllical. alld d/srl/r
sil'('. 8r Coi. fI(! lIrr J'u/(' ... ,mJ /ln' IIfl e ArtJU/r r.ol.·(' /Jurud/ ... úmdoll, ISSh. 
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1\0 .. cu mtcressanussimo Lú,,-o ., Duarte BJrho$3 ocupa-se larga
m('nte das cas ta:.. do Malabar, referindo-se muito especialmente aos 
naires. 

,ia dêlc estas rainHas: tNcsla (erro do ~I alabar lodos se scrucm 
de hua língoa que chamaom ;\ lJliama; hos Rcys lodos saom dl' hua 
Jey e coslUmc. pouquo maio; ou meno", mas ha da gente hc mu) dire
rente, porque aueis de saber que cm todo ho j\l alabar ha de/ollO le) s 
de Gentios naturaes, cada hua apanad;J das outras, c tanlO, que nom 
se loquaom hus com hos QUlr()'l, sob pena de morte ou perdimento 
de suas fazendas. as) que todos tcm Ic.rs, COSlUmcs, e idolatrias sobre 
s)' como ire) dcd'lrando... Alfas falei mll)'I:"" lIC1!.''' cm Nayres, c 
porque at~gora lIOS nom tenho dilO que ~cntc'l estas saom, halleis de 
saber que nC!lta lera do .\{ al.lbM ha oulra 11.')' de gente que chumaom 
Nayres. e antrc Ides saom fidalgos, nem tcm ou rro oficio senam 
seruirem na guera. e ..:ontinuadamente per honde quer que andaom 
trazem sua!' armas: ... nom pode ser Na~rc scnam de linhaf:cm de 
i\'ayre, !'aom humelOs muy limpos com sua fidalguia, nom se tocaom 
com ncnhuu uilam, nom comem nem bebem Senam em casa de Na) res, 
saom grandes :-.eruidores delRe) \ ou dos-Senhores com que uiuem ... 
Estes Narres uiuem sobre S). fOfi_ de pouoa..;am, apartados de outras 
gentes, cerquados de muy aliaS ualos, :dr tem seUS palmare:-., e 
tanques: nom ~e to..:aom com nenhua outra geOle, nem cumem sl:nam 
com Nayre~, nom bebem uinho, nom dormem com mulheres bai\as, 
ludo i!<to sob pena de morte . (pag. 3 10. :;-25, 3:!9l. 

De João de Barros basta citar CM .. S palavras: , \-: ..:umo ne!>!:! 
cidade (de CaleculI auia grande concur~o de gente de \'arias nações, 
& o g('nllo della muy supersticioso cm se locar com gente fora de seu 
sangue, principalmente os que se chamauií Brámanes & Naires: 
deste~ dous general> de gente sendo a mais nobre da terra, "iuiã 
nella muy pouco!>. toda a outra pouoaçií era de ) Iouros & gen tio 
mecha nico. (Decadcr I, 4, 7). 

i\ão é rrecj~o acumular mai s ciwções e baslaria mesmo o que 
diz o poeta em \'11, 37 e 38 t, para se "êr que nunca o todo o N,Ji,'c 

t LIVro dt Dutlrlt Barbostl na Coft'r.io de IIOllei.IS par" 1Iltistoritl C' gfogri1p/,ill 
d:ls nafiits uflramar/lltls ... , pubfic.tda pela A.adell//<! Re.11 das Sâellri.IS. Tomo li , 
pag.llt e srgs. Lishoa, 1811 

t IJOUlI modo, ha d~ gfl!lf; porqut a nol>rf 
Na;ru ch~m.do, tio, t • monOI dm. 
I'olf~. ''"'' por 0o"", ~ '1~~m oh!g. 
!\ 1., nio mnlUrar • '''I •• nlO~ l. 

I'~r. "" l\lortS ~ enio , .. lId. ~"IO 
tJtI'~$ .... rfm tcw:.Jo,.. d ••• 1 ..,rle 
Qllf ~lIa"do .1,:um "" IOU ror ~e-rll~r. 
Com nr.moo, •• m,' ..... hmr' • arur •. 

• 
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de X, I t. 5, poderia signjfi~ar lodo o g llcrrcú'o ;udial/o, q'lcr mOIl,.o, 

qller gell/io. De ambas as leis imigas não pode ligar-se como compll!
menla a todo o Nain~. 

Se é ou não necessária a correcção que propús. decida-Q o lei lor. 
Se as traduções que ci tei apadrinham ou não esta correcção, pode 

diLê-lo quem conhecer as linguas cm que elas estão fcitas, 
E como só a inglesa abrange Ioda a passagem, reproduzirei também 

os 4 ve rsas da lalina c da alemã. 

Prmccps hic rHlritcr Naires in bella ... ncahil 
QUOI Calccutum, Cannnor qual suspicit omncs: 
Pugnnbullt geminue llui legis scila sequuntuf, 
Terríi genulcs, ... i(ino a~t t1cquore i\1auri. 

Auch lHssl der Naircsstam mil Schild' unu Speerc 
Von Calceu! bis C:manor die Fll.lr j 
Feindlich im Glal.lben, úeh'n zum Kampf sie beide, 
Der Mohr Zl.l \Vasser, und %:1.1 Land der Ileide. 

'7. No comentário a X, li"" 5-8, cita-se uma passagem de Cas
tanheda , supondo-se que h:i nela um êrro, que é indicado pelo advérbio 
sic, . Quando os rci~ oe Calecut se coroavam cm . hum pagode que 
c~tá em terras de Repelim. , _e ra costume ire lhe os outros reis do 
Malabar r;uer rever<:ncia, como seus sojeitos que eráo dal i por di,lme_ 
(Cas!. VIII , 12() j. O que era neste tempo rei de Caleem, qui~ ter 
es ta con:>:lH r:lção para recl!ber homenagem do rei de Coehim . e 
tambem pera que se tlve~:>e tempo pas:>ar [sic] dali a Cochim e des

truila (id. , ibd.) • . 
O sic niio tem razão de ~e r, pois passai' corresponde. nêste lugar, 

a passassl'. No mesmo ca,>o es tá ° dest ruilla = a d eslr/lisse. 
E não foi só, :Iqui que Caslanheda empregou a forma derivada do 

conjunti\'o do imperfeilO la tino, cm vez da qlwl hoje sÓ usamos a 

que provêm do rnais'que-perfeilo. 
ASS I01, por exemplo, no I. IV. cap. [3, escreveu êle: . T inhão 

despejada (3 cidade) de slIas fazendas, pera <j/lf se ho gouernador a 
é lra~sc as IcP'é cm saluo.. No I. \ ', cap. 79: . Determinou cI rey 
dom Manuel ... de mandar faLe r húa fortaleza na ilha de .. am Lou, 
renço, ... pera q/le a~ naos Je carga da e~peciaria indo pera a India 
jaieré ali aHoada & ire por fora da ilha .. E no I. \'I , cap. 8..: 
. E porq ainda ho gOllcrnador tinha ni:'lo duuida por ~aher quâo 
incó~tâ tes ele ... crão IHí qui., már.lar recebcr U~ p;traó~ ~e nã por sua 
pes.,oa, pe,'a q í->e fo~.,e I11ctira começl1l' logo a guerra •. 

E ., ta forma vcrbal é ;l inda frelluente nu .. Ilwlhure., e"..:ritoré~ do~ 
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'\cculos w C ,'I. t(El- ll.cl Dom Fernando) emviou Gomçallo Vaasquez. 
D'IZC\'cdo. :ocu gramdc pri\ado. q/le se fosse pe ra (' Il es. c ser,. I de 
companhia cm aquella obril' '. .0 que disto mais semia aSloi (EIRcy 
D. Dcnisl era que o llT.lntl' ,abcndo que (' .. Ias rabidadcs assi se dez iam 
nó as estra"har & casl ig/JI' com grandes penal> c mu) ta aspe reza. s. 
-Como C:MS Baduij .. li~ham conhecimento dt, hü CC riO tempora l que 
ás \'cus ai) !>ohreucm deram auisa ao'> nós~o'i: :lOS quacs parece ndo 
!ler isto módo de os lançar Jal~. por ,e dizer que auiam de passa r 
per aqm'lIa ":0:. 1 .. ccrta ... ndos dI..' Ormuz, Icixáram :.c estar : te que a 
custa de seu d.íno l'e,'em que os mouro .. lhe diliam verdade. ' .• V".'jo 
"o:. t:lm mancn..:orio que nam se)' !lI.' \'0" OIorgue o tlUl' pedil>: dou tra 
pane lemo que mda que concedesse nC:!JoSe ca ... amcnto do soldã, minha 
neta Polin.lrda nam $1'1' .:un tentet 11. 

Omitirei outros e\emplos, para ciwr o primeiro te\ to d:ll ado que 
li' !tC pode dizer esailo cm porwguês, c cm que o represen tant e do 
conjunlivo do imperfeito latino ap •• rece quatro ,eze:!Jo. precedido da 
conlun-;:Jo qUI!, uma \ez e\pre:!Josa e Irê~ subintcndid,l. 

E~:!Joe tc:\(u e, como se 3abc, uma carla de dillisáo dos bens paternos 
entre quatro irmãos, datada da era de I :!30 (ano de 119:!)' 

A i !te Ic: . Hec eSI notitia de parliçon e de deui!)on que fazemos 

aOlre nos d~ herdamentu!t c dU3 COUlus ... que fortIm de nossu padre 
e de no~ .. ól madre. en esta maneira qUi' Hodrigo !),Hlchizficar por sa 
particon na quinta do couto de \-íuurio. . .. \ . áásco Sanchil ficar por 

!ta parli..:.on na onrr.1 dulucira... l\ l ecn ~anchil fia". por sa particon 
na anrra de carapelus. . . Eluira sanchiz ficar por !ta panican nos 
herdamentos de Cenlcgau3. '. 

I Ê o latim sedertl. Êstc \'erbo, como se sabe, deu algur1l3s formas ao nosso 
\erbo ur, entre das o infinilo .lo presente-seu - ur, e êste conjunti\o do 
imperfeito-uer_. No latim, a eSIrUlura morfológica do inlini lO do rres~nte e 
a do conjuntivo do imrerfeito, no seu aspecto e:l.lernO, so diferem em que êste tem 
d~5inincias e aqu€le: não. Isto em lodos os nrbos. 

t Fe:mão Lopes, Chrolllra do Se/l/ror Rei D. Ferlla/ldo, na Collerção de liI'ros 
III('J,tos de IlIstor"la portugu~sa ., publicados de ordem da Academia R('Ql das 
Sciencias de LISboa, Lisboa, J,lOUCXI". Tom. IV, pago 390. 

J Cromra dei R('\, Dom De",s ... COII/poslr! P('r" Ruy de pilla. Cap. xxi. jI XC VII, 

no Arquivo Nacional. Ê o n.- 50 das Crrlmras de lel tllr"a nol'l1. Cf. a edição de 
'729. c.p. 20, pag. 70-7 ' , 

• J. de: Barros, Dt!rada I, L 7, e. 2 (ti. 79 v. da I . ' ediçíio, Lisboa, 15.52). 
1 Francisco de Morais, Chronira de Palme/rim de IlIgla t('rra, cap. 93, I. 2.-, 

pag .36. da edição de 1,86 . 

• Drxumetltos de l't1Ir"ão por Pedro d'Au\'cdo, paS- 10:1 . Porlo, '912. Cr. João 
Pedro Ribeiro, DlsJcrtarlk_t (IIro/l%gitas e Criticas, t. I, pag. 38 .. -38:', 1. ' edição, 
Li'boa, .8óo. 
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E que, embora pal):;c como dou trina as!>cn lc, cm filologia românica, 
que o conjun tivo do imperfeito I<lI lno desapareceu sem dei,tar vestígios, 
$n],'o cm um dialecto do :o.ardo-o logodurês ' ,'o ~IUC é ce rro é 
que até o sécu lo XVI se u:;ou no portugucs de um tempo dcri\'udo 
daquêle, cm oraçóc:; conjuncionais, que excluem o verbo no modo 
infinito, como as que ficam cit.:tdas. 

Mas, se hoje, nestas orações, já se niío emprega o tempo deri\ado 
do impcrfeito, ma:; ,im o que provêm do mais-quc.pcrfeilo; se já 
ninguêrn di/., como, por c\crnplo, J. de Barros, lé que ,lerem, mas té 
(a té) que IJissem; se já também cairam em desuso as fra ses do tipo 
lião fa ltou quem o d.·:{CI", para serem substituídas pelas do tipo lião 
faltoll quem o dissesse; - (linda pertencem ti linguagem clássica e ti 
popular esta .. e Outras análogas: lião 'hc faltou quc dite,-; lião sabia 
que {atc,-3, cm que os ve rbos dite,. c [ater não são mfinitos, mas 
conjun ti vos do impcrrcilO '. que podem ser sub!.liluidos pelo'!' do mais
que-perfeito: 1Ião III(' {afiou que disscssc, não sabia que fiiesse -

I oL'imparfait du subjoncli f latin n'a été conseryé qu'en logodourien; presque 
pllrtOIH ll il1eur! Cfll!/arem a dispRru devant clllttavisselll, tout en lui Illissanl ses 
fonctions. Le plus-que-parrail du subjonctif latin s'emploie de bonne heure (déi?! 
dRns le Belllllll JI{ricamll/') 11 la place de I'imparfait du méme mode, el ceI emploi 
parliculier se relrouve dans le! langue, romanes occidentale§, IBndis que le roumoin 
ouribue ?! ce lemps la fonclion du plus·que-parfai t de I'inllicalir •. Kr. Nyrop, Gra/ll
lIIaire Irisloriqlle de la Irwgue frmlraiu, 1- I, pag:o 147, Copenhague, '903. Cf. Meyer

' LUbcke, Grammallk der ROl//alllsche" Spraclrell, 11, • 264, e Dr. Ldle deVasconcelos, 
Estudos de pllllologia II"ra"d('$a, I, 397. nota. Lisboa, 1900. 

I . Mas a eSlo nom mimgu3\"a quem rrespomder muitas rrazoões_. Fernão 
Lopes, Crollic.l de D Jotio I, I.· parte, cap. '78. (Pag. 335 da ediç1io do Arclúvo 
H istorico Português). 

3 AlfolUns exemplos Jos Serlllões do r~dre Antimio Vieirn, t. I, edição de 185~ . 
.. Os . .. que não tem forças nem armas com que se defender, morrem comoovelhoh 
(p:Ig. 6). ..Não só ha que IIOMr, dit o sanlO, e que reprel/ellder nos peixes, senão 
mmhem que imitar e 10uMr~ (pago 33) . • Todos tem muito que aprellder ... (pag. 63) . 
.. F"alta\·a-Ihe com que restitllir ~ (pag. 64; cf. p. 65, 66, 6]) . 

• I~ também assim que, a meu yêr, se devem explicar as frases dos seguintes 
tipos, comuns às línguas românicaS: Que faire 'I Je III.' sais 'II/I! fmre; Je II 'aI que 
faire. 

Em tod3s elas o }lÍre é conjun tivo do imperfeito, alrofi3do e tornado porisso 
sp3reOlemente igual ao infinito do presente. 

Aquelas frases proveem das latinas; Q/lid facerem 'f Nesdeballl q/lid facerem; 
1'.'011 ruiM1) IU/bebmll q/lod {acerem. Com a perda da desin~ncia desapareceu tam· 
bêm a noçao de que nelas o f"ccrem era um imperfeito, um pretérito, e ao mesmo 
tempo tornou-se o seu uso utensivo a todas as pessoas de ambos os números. 

Nesta parte d3 península, o conjuntÍ\'o do imperfeito 13tino, que tantas vezes 
aparece nos documentos escritos em latim medieyal, como se pode yerifiear, por 
exemplo, nos Portugalitf! morrumenta historica, deu origem ao infinito pessoal. O 

• 
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Ei .. um.. pass .. f: .... m do P,rllllfi,.im dt' Il/g/4I/(·,.,.a ~~ar. 31). em que 
JS dU.1S formJ.s \Crhaj .. apa rt:.:em qU,ISI a s .... ~ul r : -O :;a luaje d'cspan4 
lado nii ... ,Ibia qUl' .fisseSSt'. E n.1 H'rrl'LJc. M: .1 re7am ou cnleod.

mento nã fora ncll!.' 1.lm ~ ro~3clrol bé ac hara lll1l' di,('" c de (Iu e se 
fSPQlIla,... 

Em conclu\iio: o 1""'- ' 0 de C':;l3l1hl'd:1 di"rcn<;a o sic, rois foi assim 
que êll' o escreveu. senindo-sc dl' um" forma \crbnl ainda em pleno 
LISO no seu tempo. 

I I 

Por ê~[es \0$ darei um Nuno fero, 
Que fel. 80 rei e ao reino tal seniço, 
em Egas e um Dom Fuos, qu<: de Ilomcro 
A ..:-itera par'eles 50 cot.i~o . 

.A .:onqruçJo corrente :.t'ria: P OI ' esh's I'OS darei 11m XIII/O, 1/111 

F.f{iJS e 1111/ D. Filas, que fi,e '-,tIIl ao reI e ao 1'(';110 "ri s/!n·iço, que eh: . 
. \l a .. o pueta usa aqui de uma inlcrcalaç.ío, dto que encon trou 

t'\t·mr1o ... liriw) no Orlalldo F",·ioso. 

Ezelhno, immanissimo liranno, 
Che fia ..:reduto figlio dei I)cmonio, 
Farã, troncando i suddill, tal danuo, 
F: dis truggendo ii bel paese au~onio, 
Che pielOsi appo lui s!ali ~aranno 

Mario, SilJa, Nero, Cajo cd Antonio. 
(III, 33, r -ti). 

I rele"at i fianchi e le belle anche, 
E nc:uo piu che specchio ii ventre piano, 
Pareano faui, e queIJe cosce birlnehe, 
Da Fidia a lorno o da piu dou a mano. 

(XI. '9. , .• ). 

{.uermt, jaures, elc., latino ficou reduzido ao simples jajer, em "ós U"hamos que 
jaier, ele., para se transformar nas formas pessoais infimti,'u em ao jajermos Isto, 
elc. E compreende.se bem como era rácil uma c\'olus:io neste sentido das frases 
lal inas do lipo cura/mm jaceres. 

IXSles assunlos me ocupo com mais desemokimcnto em uma comunicaç50 
que apresenlei 6 Academia das Seitncias de Lisboa. 

• 



o comentário limiw· .. c a dizer: _que] é particulll consccUliva cor· 
re"pondente á ideia de ftaeSIt que se subintendc.: 

O qlfl! é correla ti vo alai se"Jliço, como !II.' Um Hgas c 11m Dom 

Filas se scgui .. "em imediatamente a 11m NU/to fe,'o c O verbo fe, 
eSlivesse, portanto, no plural. 

O lal do 2.° \'c r .. o não pode dei:xar de ter por correlativo o que 
do 3.\ nem o pm"eles do 4,0 deixar. de compreender lambém o 
NUllo fe,·o. 

T odos tré .. fizeram tais 'ierviços, que é também para os celebrar 
a todos éles que Camões descja a dlera de Homero, 

J\ intercalação de Um Egas e 1/111 ))0111 Filas no pa'i'io dos !.lIsiadas 
não é mai .. violema do que as que se encont ram na .. dua'! e .. tJncia .. 
do Oda/ldo Vl/riO.~{J. 

19, Em I, 18, Camóes diz a D. Sebastião: 

Mas em quan lo êste tempo passa lenlO 
De regerdes os povos, que o desejam, 
D~i \'OS fa \ or ao novo alre\imenlO, . 

Qal ê o tempo que pa .. .,a lento? E esle lJUC agoru decorre e em 
que D. Seba .. tiáo ainda lião re~e o <;cu PO\'o. 

Como e\plicar então o 2.
Q \er .. o, que ,",upõe c\prc .. ~o no 1." c.,te 

pt:n .. amento: 1\lIIS em q/l<11/lo lião chega o lempo, qlft' 1<11110 {a/'da? 
I:: llue htl aqui li contaminação entre doi~ concc:i tv::.: a) Em quanto 

pa s~" lento ê.., te tempo, em que ainda não regei .. O'i povo<;; b) Em 
quanto não chega o tempo de regerdes os povo~. 

O lempo do primeiro conceito é o preselde; o do segundo, o f//II/I"o. 
f\O primeiro há um elemento positivo (passa) c um negati\ o (mio 
regeis); no segundo c,i::.tem o~ mc~mos elementos, mas trocados, 
isto é, o po .. iti\o passa ~ agora o ncgati\·o ( lião chega) e o neg:uivo lião 

regeis mudou· se para o pos itivo ,·cge,-des. 
Como ~e deu a contaminação? 
Ao elemen to positivo do 1.0 conceito, em que o sujeito é o tempo 

presel/le, junta Camões o elemento, tambêm posili\'o, do segundo, em 
que a pala\ ra tempo designa, não o preseI/te, mas o fll/",-o_ Por 
outras pala\ras: o poeta uniu os dementas extTemos dos dois conceitos, 
os elementos positivos, resultando daqui uma frase cujo sentido só 
pela natureza do assunto se determina. 

A cláusula: Em qual1lo passa lelllo esle lempo de regc,-des os POI'OS 

parece significa r: 1::/11 q/lalllo passa lenlo este tempo em que estais 
,-cgel/do os poPos, 

J\l as, como é óbvio, Camões não podia dizer lnl ~ousa, 

• 
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HecapilUlando: cm HZ de nprimir integralmente .Imbo.; ou qual
quer do!! doi ... conceitos: a) em qu.lIIlo passa 11'1110 este tempo, em que 
amd.l ".10 I"/!/{eis o "OSSO poro, c bl ('m 1/11 .. .",10 "cio chega o tempo de 
rege" .. fes o I'OSSO po,'o I, o poeta. como llue pu r .• mo~tr:lr a ancicdade 
com que é e .. perado o tempo cm que D. Scb.lstl;Ío há de governar, 
passa do principio do primeiro ao fim do !lcgundo', fundindo assim o 
pl't'S('IIle com o {1I111,.o, CC riO de que mio POdl' h:H'cr du\ida a respeito 
do ... eu pensamento. 

O comen tário ("\plica: ' ra<; ... 3 lento] cqui\alc a: vcm lentamente, 
tarda a chegar •. 

Mas o :sujei to de passa let/to é ('S/(' tempo. é o p"('smt/!, c o de 
tarda a chega/' é O tempo dI! regel-des. é o/ii/lira. 

i\.io há. portanto, equi\'alência. 
Quem l.t,..ta a c/u>ga,. não é H'sle lell1l'10 que passa len tol (este 

tarda a pas .. ar, não l,uJa a ..:hegarl õ ê aquele lempo, que ainda há de 
\ Ir, .d~ rcs~rdt'., o.) po\o .... que o descJam., 

O.) dois conceilos que ficam enunciados ... oh as lêlras a c b são 
cqui\alcnlcs. mas para isso t neces .... lriu que 'wj<lm integralmente 
formulado.), 

Ora não é iSlo o que se dá em I, I~, ' -2, em que a mel3de de um 
e!>lá jm:taposta à metade de outro_ 

Com a substituição de passa lento por tarda a chegar', ficaria só 
conceitu b. E reciprocamente h:riamo .. apena .. o conceito a, mudando 
a fra!.e De ,·egtt,.des para Em qu" lIáo "eseis, 

_\l .l!t o que se não podto' dizer é que haja I.'qui\ alência, quer entre 
estas duas frases, quer enlre passa le"to e tarda a dwgar. 

Outro caso análogo de contamina..;:io lemo-lo cm n l, 2;, em que 
.i\ lonçaide oferece a sua ..:asa ao pOrluguê!- desembarcado cm CalecUl, 
ali: que chegasse ao Samorim a no\'a da ,inda de Vasco da Gama: 

E que em tanto que a no\'a lhe chegasse 
De sua. estranha \indil. se queria, 
Na sua pobre casa repousas~e_ 

Mas, se em I, 18, 1-2, a contaminação se dá entre duas durações 
sucessivas - a que está decorrendo, em que O, Sebastião ainda não 
rege o seu povo, e a que se lhe há-de seguir, em que ele o há-de 
reger-, em VII, 27. 1-2, dá-se enlre a duração que vai decorrendo
° lempo que leva a no\'a a chegar ao Samorim _ e ° termo dessa 
duração, isto é, a chegada da no\"a, 

I Ou mais resumidilmente: Em quanto pauil lento este tempo e nJo chega o 
de regerdes etc. 
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Do cunceito ro~i(i\U ('III laula que a 1/0110 ia - c do ncgali\o 
,'m /tllllo 9/1(' a 110110 lião c/u'galJtl rc!ou hou, pela contaminação, pela 
fus:1o do') dois, a fórmula em lal/lo que a I/DIl a IIU! cllegal'a. 

O comcnlório limita-se a di.lcr : _cm tan lO <Iuc]= cm quanto niíol. 
Mas é claro (Iue c!ola!i duas locuções n50 são equivalentes, não se 

podem ligar pelo símbolo da igualdade. Em l anlo que núo é o mesmo 
(lU/! E m (alllo q/ll! lião, ainda que o em lalllo se substitua por em 
q/lalllo. 

O que precisa de ex pl icação é o facto de o poeta poder diLcr
('/II lal/lo que a IIOI'a lhe chegasse -J em vez de - em laulo que a 
lIora lhe lião du:gasse-. 

:10. Em I, '.6, 7-8, Jupitcr declara que a gel/le d e LI/so 

.... lIempre em fim com fanla e gloria 
Teve o, Troréus pendentes da vitória. 

Do comcmário a c~ l e último \'erso: ~ O epithe to ' pendenIc'i' elltá 
dado poeticamcntc aos trupheos, d'onde pendem os dcspojo't dos 
inimigos: , trofeo~, que crão arvore!>, desgalhados os ramos. c pendu· 
radas d'elles as arma3, c dCllpojos dos inimigos. (Vieira, SenIl. Xl 
pago 12) •. 

Troféus, nelltc passo dos LusiaddS, 3.ío os despojos dos inimigos 
c não os tronco!> onde eles primiti"amcmc se penduravam. 

Dai O epíteto peudellles, inaplica"el aos troncos, que não esta"am 
Ilcndurados de cousa nenhuma. 

Com esta mellma significação de despojos emprega o poeta a 
pala\'rd, por ("\emplo, em 111 , ;3: 

JA fica I'encedor o Lusitano, 
Recolhendo O~ troféus e presa ,'icn '. 

lo: " ieira rccorJ :l\';I ·se talve/. dos trofélls Po.'"d('lIfes dos Lusiadas, 
quandu da quinta de Vil a Franca, nas pro\imidades de Coimbra, 
escrevia ao padre LllÍS de S.I: . A, outras CrltleS tcem um só titulo de 
Ires linguasj mas I.':-.Ia nOlisa ditqui por diante ter;;l dois; pois merece 
este estar pendeTlte do mesmo braço direito dclla, niio só como sati-; · 
fação, mas como trophéo daquella injuria . t. 

I São 115 _grAndes prezAs ~Ie ouro e praia, presionciros e gados tOnltldos nA 
batalha", de que rala DUQr te G;rh'iío (CllrQ,rica de E/·Rá D. IIO'o,r50 H mriques, 

eJição de r9OÚ, pllg. 76). 
2 Carla ao padre Ir. Lllis de S.l, acompaI/haJa dI! UIIS ,'/'rsos !a/úros (T. II I, 

pág. 21"11, Lisboa, 18S ... ). ESles \'crsos encontram·se: nas Obras )'arias, I. II, 
J 



o lrof~u na ,Iccr~,h, 

Cru/; ma., o:'> \el' ... O' que 

um troréu. 

rnmilÍ\a c, Ih',le C,I''', (I br,lco direito da 
deli: Illcrc"::l'm t"I.' f rf..'lld~·ntl'~ .!<o.io também 

No próprio sermáo cil<ldu no coment.lrio há também cst~ pas· 
~agcm: .. E.)t.i 'ldornaJ'1 a imagem de S. Cath.mna ..::om O'i Ires Ins tru
nH:ntu.) ou trorhco .. d.1 ... lI.1 \ ictOria - um,' !,.llma, uma espaJa, uma 

roJ:u '. 

:lI, Em 1,42, 3-ô, escrc\cu o PUt't,., relatando a viagem 

da Gama: 
Corlfl\'!! o nlOr !! sen te hclicosa 
Já hi Ja b,mJa do Austro e do Oncnlc, 
Enlre II cosia Eliópica e II f!lnlo~1I 

Ilha de São I ouren~o .-

de Vasco 

COnlent,inu ao \'c r~u -l' '': .d,1 band.l du J\ lI~ lru) no hemispherio 

aU"lra!. o Oflen!c) aquI, t'm particular, .1 .\ frll.:a orienta l., 
A ffa.)c da bJII.fJ do , IIIS/'-O (' do 0'-/('11/(' é um latinismo, para 

dC.)lgnar o ponto .:ol3ler,11 que fi..::a en lre ,Iquclc .. do • ., pontos cardiais, 

1.)10 é, o sudt':'>lc. 
Era a .)udcsle do continente afri.:anu, no ..::anal de Moçambique, 

que O" ponugut":'>c'i iam n:l\'I.'gandú, 

Qu.ndo o mar descobrl11Jo lhe mOSlril\'a 
="o\',n ilhas, que em lorno cerca e lanl. 

(43. ;-8). 

Ba'ila ab rir o .. Commm/a,-ii di' bello G"lli~'Q de Ces" r, para, logo 
no cap. I.", .. e cn.:ontrarem esta .. pa .... agen': .. Bclgae ... ~ pe..::tant in 
septentnunem ct orientem solem. Aquitani:l ... :.pe":I.LI inter occasum 
5011 .. et scptcmrionc". '!. 

r6g . • 63 (Lisboa, 18.5;), e Item pur epigrafe: Eldem (FI'. Alo)'sio de S.i), trilitlGlli 
StrmOllt quatrtllti, C!lr III 1',lIa Fr<1llCa posam' crllci ,\londa dn;trlllll brachium 
ahstlAltr". 

1 StnulHs, t. IX, p;ig. 267 (Li5boa , 1856). Cf ,hld., I II , p'g. 2~4: " Le\'anlc 
Padua glorioso mausuléu ;is sagradas reliquias de Antonio, e ,'eja-se esculpida nas 
quatro fach.du delle a obediencia dos qualro elemen los su jei lOS a seu imperio ... 
Pendurem-se nas pyramiJes ror Iropheo~ , os despojos innumeral'eis da sua benefi 
cenda_, Na passagem cilada no eomenl;lrio, Vieira rerere-se a uma vi lória alean
,ada ror Abrado e obsena que is":, _con forme O uso daquelle tempo, pudéra 
leunt.r Il'Of'heo"" que eram arl'ore~. ele 

, Explicando eSlas últimas palavras, di, o comentador F. Kraner: ~ist gcrichlet 
n"h der Seile, Himmelsgegend, ,,"elche iSl zwischen_d. h. hal eine nordweslJiehe 
Lage . Alie mese Lagebeslimmungen giebt Caesar vom Standpunkte der Prol inz 
.. a_. CQmmentarii .• Erkfiirt von FrrcdrlCh Kralltr. Berliu, 'B90. 

Os gregos lamb~m se exprimiam da mesma maneira. Assim, ESlrabâo
J 

para 
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Qualquer enlfio consigo cuidn c n011l 

Na gente c nn maneira desusnda, 

ubcr\':J. O comcnu\rio: . Quando a duas p:lrICS da oração de rcgeneia 
lh1Tcrcnll' (v. g. cuidar cm algo, notar algo) se liga, menos correcta
me", c, uma mc .. ma determinação, pela segunda palavra é que se 
w<muna regular a comlrucçiío: neslc passo Cam. regulou-a pelo pri
m('iro verbo·, 

No porluguê", n,ío poJe dil.cr-\c de uma maneira gencrlca que 
\cja meno" co rrecto liga r [l mc~ma determinação a dois "erbos de 
regência diferente, \;"10 que n,io faltam c:\cmplu!. nos mcJhorcs escri
ton· ... 

B:lslllrj cilar fr. Luj .. ue Sousa e o padre Vieira. E .. crevcu o 
primeiro: . As .. ; começou a f:tll'r cm publico c cm panicular lUdo o 

que devia a quem cr..l, .. ' sem pr('/l'"d,,/" nem Irai a,' mais que do bem 
publico. I ., E Viei ra: . Eu (diz Chri sto) escol hi-vos para a mão 
din:iu , c v6<; por VOSs.o jui.lO " , p('dis c fa;('is il/s/al/cias pela mão 
e~qu('rda.!. ", Ouça mos o evangelho, e ouçamo-lo todo, que tOdo é 
do caso que me ICI)OIl c 1I'0/lxe de tão longe . J, 

i\\ a ~ cm I, 57, 5-6, nâo se dá o caso que o comentário supõe, de 
haver dois verbos de regência diferente, com a mesma determinação. 

O s versos S t' 6 és tâo, como se vê, intimamente ligados com os 

doi~ que se lhe seguem, 

E como os que na errada seita creram 
Tanto por todo o mundo se estenderam, 

e cad:1 um dos dois. \'crbo~ do 5." verso tem a sua determinação espe
cial: Cuida lia g(!lIle e lia lJj ,wl';,'a e lIola COIIIO. 

lt uma construção análoga ::I esta de " ieira : .Ad.io na terra tendo 
o ab~olutO dominiu de toJa<; a<; creawra ... dos Ires elementos, não 

coube nem se COntentou com um imperio ttio \'aSIO, e em uma corte 
tão deliciosa como q parai:-,ot '. blO é: II<iO cOl/b!' ,'11/ lili/a corte (. 

/lâo se cOII/(!/I1011 COIII /111/ illlpb·io. 

uilcr, por cl(cmplo, que n Turuetánin crn limilndn n noroes te pelo GUlluiann, ser
ve-se ue pn l:I\'r:ls cujn t"nnsl:u; iio litera l e, em I:Jlim : ullanc versus occnsum et 
septenlrionem determinaI Anns nUI·juh. S/rabo,,'-s Gf!ograpllicn. Grllf.'ce Cl/I/I 

)«~rs'-O"f! rt:ftCI/t." Par;sil"s, 18$3, I. I, pág. 1.6. 
I Historia rie 5, 00Ill i"80S. I parte, I. II, cap. ' 9' 
1 5ermlies, t . I, pAg o 14J (edição de 18.5-4). 
, lbid., pég. 149. 
I Sum6es, t , 1, pdg. 337-338 (edição de 18.54)' 
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A U01';:;1 dift.'rcnça e ... I.\ l'm (ltle, nu' I. /lsi.Jd.JS, 0' dOh \crbos Iccm 
cad'l um o seu cumplcnll'ntu, na nll' ... ma ordem por que des se encon
Ir;I01, c cm ' "icira 11<\ um qui'l,mu, li1-lando ... e o priml.'iro verbo com 
o ... egunJo cOlllrh.·n1I.·nh> t.' li primL'lfu (Umph:ml-nh> com () <;cgundo 

, erbo. 

'.13. Com('nt;!rit> J I, Ikl, 5 ( .\'as lIIos/nJs t' 1/0 I-fj.'sto o lião 11105-

'1'011): . A rcpt'uçio de pala", ras ctymulo~i':.lmcnl c affios - . mO~ l ras. 
(= m.1nifl.',wçóe" ê\tt'rion"'I, .nlu,tfOU' - Il'm por fim :t!osignalar 
bem a hypo.:mia do \cque de ~l oçambi<ltlcl. 

Niio 11;1 aqui nenhum tim c ... pc.;:ial, pai .. <;c tr:lta apenas de um:!. 
parti.::ul;lridadc c'II11:.li';:,I, muito cm voga no tempo do poeta. . Ao 
qual (cabo) dle Ch:UllOU Clbo " ade pur caus:\ da mostra & parece r 

com que {'miio ,t' 1II0s/rOIl' " . T oJa" \u,]~ moslras e \'c!>tidos 11105-

11' .1115 que.' sua pe.'na", mi se CUrima com \'cr alegri as '1Ihl'as, ', 

:q. A propó!>ilo de I, 91, =" (Jâ " iII", l' lodo o lI",is desempa
r.wdo) nola o comentario: .0 mais. e~la MllhI3Il1i\amente, e assim liga
se-lhe o adjcclI\'o _Iodo. (,e náo ha, o que.' me p;lre.;c mais prov3\'el , 

erro Iypographico e.'m \CZ de.' Hudo.; d. I 3, 7: 97, li; 11 10'1,2)1. 

~áo ha moti \'o para supõr a e:\i!>têncla de erro tipogr:H1co em 
loJo. 

No PoJ/lII/!"';1II de b,.d"terr<.l leu Camõe!o, por c\cmplo: - O s seus 
lornaram col:orar todo o llue do ..:ampo unham perdido. (cap. 1'1) . 

• T odo islO fazia a ,'itoria t:1m Iri:-'Ic, que mm) aUla quem 3. desejasse. 
{cap. 11>g). E em Ca!oL.I11Ih:da: . Que ri:!. .. ra\ort'celo cm todo o que 

podesse.'t (L. II, .;ap. 53,. E em J. de Rarros: (_ ~m Sião) ninguem 

tem hum palmo de terra, que seja propria, Ioda he (deI Rci) ... Assi 
ne\le Rerno de Sião lodo hc Regu(igo~ (DI/fada [ 1 1, 2, 5). E cm 
Duarle G aivão: _De todo o <Iue J !o\l lhe deli rei' condado. ( Cr'ólIica 
de D. _ VOI/SO fh'",-iqlles, cap. I ). 

o Em I, 91, S, lodo niÍo t um adje..:ti \'o, como supõe o comentá rio. 
E a mesma forma neUlra ou subslanm'a que se C!lCOlllra nas passagens 
que ficam citadas. 

So depois do século X\' I é que todo pas:-.ou a usar·se nclusiv3-

I J. de Barro~, Decada I, ' ,9, 

, F. de Morólis, P3/ml'im" dI' I"gla/~rr,f, cap. , .>3. Cf nesta mesma obra: 
.P3rcce-me que esse \'0550 parecer_ (cap. 92). -Como cousas pouco cuslumadas 
trazem ror cuslume_ (cap. 9-1), ele. Veja·~e sõbre o assunlO Leo Spilzer Dle 
lI 'orlh,/dulIg n/. sll/isludes .limeI. Halle n. S., '9'0. Pág ~7 e segg. ' 

• 



mente como adjcClh'o, deixando assim de falcr concl)rrênClll á forma 
II/do I . 

~j . Na Década I, 4, S, escreVCll João de Barros: -O \cque (de 
Moçambique) ... logo ao seguinte dia có algúa" desculpas mandou 
pedir a Vusco da Gamma paz & concard ia. E quanto aos piIOlOS, . .. 
e lugar delles (mandaua) outro, ... home que o aUla de \cruir milhor, 
por se r mais exercitado naquell e caminho da India... Vasco da 
C am ma vendo (]ue o tempo n50 era pera muitas replicas, & maes lhe 
conuinha o piloto q OU tra algúa emenda delles, có palauras conformes 
ao caso acccptou o pi loto ... Partiu, leuando consigo maes verdadei. 
ra mente hú monal imigo que pi lotai. 

E esta a fonte das esttlncias 94 c 9; do canto I, a primei ra das 
quaiS começa: 

Puzes comeler manda arrependiJo 
O regedor daquela inica lerra, 

c a segunda prosegue: 

O capitão, que já lhe en tão convinha 
T ornar II seu caminho acostumado, 
Que tempo conce rtado e ventos tinha, 
Recebendo o piloto que lhe vinha, 
foi dele alegremen te agasalh!ldo: 
E respondendo ao mensageiro a lenlo, 
A s velas manda dar ao largo venlO. 

João de Barros diz que Vasco da Gama, a quem muito eOllllil/ha t 
o piloto, o aceilo/I com palam'as eo /,(o ,.,1/('s ao caso. 

I~ o que o poeta repele nos dois versos: 

Recebendo o pilolo que lhe vinhA, 
Foi dele alegremente agasa lho. 

Em vez, porem, de exprimir êSle últ imo pensameOlo n ~1 \'oz activa 
- agasa lholl-o a/egrelll('lI/e -, como o pedia a sequência natural da 
narraçâo, Camóc~ dá preferência à voz passiva, ha\'t!ndo assim um 
sa lto, conhecido em esultstica pelo nome de lIludança d(' sujeito. 

1 Em ou tras hnguu5 romà m.:as, como se ~ab(', M só uma rorma para o mas· 
culino singut3r e p3rll o neulro. Sem sairmo~ de POrlIlS3t. lemos no mir:and& 
/(ido, que exerce II S duas runçües. Veja-se o Dr. Ltllc Je V .. sconcclos, Elludo$ dt 
plll fofogia mirnlldr$a, I. I, pá~ . 360 

1 O verbo lá está no L O verso .. 13 estância 95. 
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;-\ ':llo,trução c, porlJntú, l"t.l: O úlP't.iO, .. rl'{'{·/Pt'lIdo o piloto ', 
estc fOi .idl! 4Ih'!!"t'11Il'l/lt· "fr"s"II,.I,fo. 

E niio faltam exemplos dcsl3 muJanp cm ;dguns dus autores 

porruJotucscs lido!i pdo poela. 
AS::ilm na Crml/ca dt'l·,,(·, D. I,el-".",do c .. çrC\'CU F .... rnão Lopes: 

_Quando clRei Dom Hemrri<luc soube .:omo o P rim..;ipc cum suas 
gCnlC:s p:l~sarom os pOftO .. de Roça,altcs per gràJO JdHci de t"\a\'a rra, 

e como se partira da çidade de Pampollona c se rc/era premdcr per 
:Irle, ajumlou suns campanhas. t ele. O sujeito de: se pal,tira e se 
/e,cr" prcmdel- parece que é o PrimpJ..'(·, mas relo contexto vc-se que 

~ é clRei de NaJ'..z,.,-a, devendo, porisso, antes de SI.' p'l/,ti,.a, subimen
der-se o pronome este, que hoje niío dei,aria de cslar expresso. 

E no p.Jlmeirim de JIIg/dle,.,..l lê·:.(': .. Ent:i (D. Duardos) conlOu 
tudo o que passara eó Argonida, da maneira que rora ter a sua ilha 
e O modo que teue pera haver detle <lquettcs filho~. (c. -48). Claro é 
que o sujeito de leI/e não é o mesmo de /0,.,.1 h'r, mas o subintendido 
fi", . 

.. : ob\'lO que est:ls mudança:. de ~ujeito 3, qU(' hoje se evitam, só se 
poderiam usar quando o ..:ontt.").to ou a natureza do assunto não 
deixassem lugar a qualquer equl\·oco. 

Assim, nos Lush'l.tas I, 9;, é \ ·as.:o da Gama, que e::olá com pressa 
dt." partir, quem agasalha alegremente o piloto que lhe mandam e de 
que tanto precisa, e não é o piloto que o agasa lha o êlc . 

• EsllU orações dt parlicipio imperfcilo, com o ~ujello nnles do parlicipio, são 
usuais no século 1.\., e encomrJm·sc ainda em OUlros lugares dos Lusiad,lS. BaSla 
cilar um cJcmrlo: 

O. ponuljul/f. ... HnJo u, .. mtmor,.,. 
DIZ,. (I çatull ." '<'r,t.io; 
Tfmpo tf.:lo \ln ~IC. 

1\'11. ~~. " ~I_ 

! Chro"ica do stllhor rei D. Ferlra//do, cap_ V, na CoI/urJo de lIVros meditas . .. 
pl.lhllcados de ordem da Ac.7deml.1 Re.11 das SCiC"ci.1S, L,sboa, .8,6. Tomo IV, 
plÍg. ,35. 

J ~iio é rreciso obs~nar que não li só na nossa lmgua. que elas se encontram. 
No latim, por uemplo, e a respeito de Plaulo, ObStH.:t \V. ,\1 . Linds:l\': • To lhe 
c.areleuncn of c\·ery·day spccch we m .. y n:f..:r Irre8ul.Jrities of cons~ruclion li"" 
lhe following: Chang&! of Subi.cl, c. g. c,.pt. 1116 nunc s~nell CSI in 10511 ina nune 
... m .:ultro) .. minu, Slich. 5 d&! nOSlri~ f .. clb nos.:imu~1 qU<lrum vin hinc ;l.Jsunt, 
quorumqut nos negoliis absenlum ... sollicilae ... sumu~ Sl:mper, Amph. 506, 587, 
Rud, 19" .• (Synt.:l'x 01 PlaulllS, O.YIOrd, ' 907. 1)lIg. 81. E no comen lário :lO 
pano dos CaptlVI; .Change of Suhjecl, Ulle.r UI .. adt",el (1C. Philocril lcs), i ~ 
common enough 10 lhe coJloquial dldion of Plaulus, c. g 1'r", 10'*9 .. Cf. Alr1I' 
45,*; Trm. 5~q, tIl3 •. (17It Cap/lvl 01 P/atlll/S. LOl/doll,I900. Pág. ,~). 
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o comcntMio di/.: . A grammalica c:\ige que ~c ia -O capltãu. 
'lUjcllo de • fUI aga~alhado. t; mas se fôr tomado no seu sentido u5ual 
(de: !Iocr acolhido, se r recebido, como cm VI, 2S), tem este verbo de 
rcferir-.!>c ao piloto c não ao capitão, e poris~o o morgado de Mattheus 
põs entre parcntc'lcs o 6.° \'c rso, sendo nesta parte seguido, cntre 
OU lros por S. LcncaMfC - já Macedo escrc\'êr<J comite,. ('xci'pIO lia · 
"isql/c I'iaeqlll! mClKistro -. Semelhante interpretação porêm 10m a 
desagcitadissima t a construcçlío do pefiado c ociosa a observação con
tida naq~lclle verso 3, Creio, pois, que ha-de entender-se que o Poeta 
empregou o verbo ,agasalhar. no sentido geral (de que todavia não 
conheço outro c\cmplo) de _encarar e tratar, de talou tal modo, a 
pessoa com quem nos av ista mo!> •. E cumpre nOlar Cjlle V. da Gama 
tendo mandado pedi r um piloto (I R;)', núo havia de recebê- lo com 
má sombra j ao passo que niío é superfluo memorar o Poeta, que o 
piloto, que vinllu com muito más ttnçõc :'-" :'-,e mo<;trou contente, para 
;I~~im ju<;tificar :1 confiança que ndle le\·c \'. da Gama (1 96,5--8) e 
todas :IS mais pessoas '1m: iam na armada (I !l7. 7-R). '. 

Outro caso de mudança do !>ujeito temo-lo cm \'1, 14: 

Poucu Ill rdança (Jz. Licu Lrildo 
Na \ista JC)to'S cousas; mas cntr,mdo 
Nos paços de Neptuno, que, avisado 
Da vinda sua, o eSla\'a já aguardando, 
Ás portas o recebe, acompanhado 
Das mnfas, que se eSlão maravilhando 
De ver que, cometendo tal caminho, 
Entre no reino da asua o rei do vinho. 

L No século XV I ainda a sramát ica não e.t"icifl isto, pois em certos casos se 
pel"lnit jfl a mudnnça de sujeito. 

~ Segundo o cri léria aClllal, que não é, neste e nou tros casos. o mesmo por 
que se n:.,;ulavum os nossos melhores escritores do ~éculo XVI. 

l Nilo é ociosa a obsenação, como o mostra a narrativa do IJoeta e a respec
tiva fonte. Vasco da Gama estova ansioso por continuar a vlogem e já tinha 
perdido o esperança de obler em Moçambique o mdispenslhel pilôto. Recebeu por 
i s~o com alegria o que lhe rinha, contra a sua especl;lIi,·a, ou, como diz. Barros, 
aceitou-o COIII p"/rII'r.1S cOl/jor",!!! .' 0 CflSO. 

I A ~ cousas, como ;1$ narra J. de BJrros, n:io se pa~~.mtm I'reci~,tmente IIssim. 
I)os dois pilotos que Vasco da Gdma obti\'era por intcrmedio do );eque e que já 
eSIII\'am ajustados, o que se achava II bordo linha fugido II nado, s~ndo morto por 
e~sa ocasi5.o, e o que estava em terra dizia-se que se halia ausentado para o sertÃo. 
Como Vasco d:L Gamo os reclomavu, o x.eque manJou-lhe outro, que foi ,lCeilo com 

pal.II.,..u rOIl/orll/r! "0 c" so, que foi alegremel/le "lJ,uull'fldo. 
~ Camóes limita·se a reprodul-ir j precisando· ... ,\ obsen·açiio fcit.L por J de 

lJarros. 

---- --



o "uIl.'ilo de n!l"('N', como .. I.' ,'ê pelo a .... unlO, n;ío é La'u, ma .. sim 
l\'ep tuno, rrprl.'locntado prlo pronome ('slj', que .. e ~lIblllll'nde, 

O comentário é omisso a rl.'spcilO dêste passo. 
Amda outro caso loC encontra cm I, ~h, 1-4: 

TanlO qu~ estas palavrl' RC3bou 
O Mouro, nos (3is ca~os 5libio e \-elho, 
Os braços pelo colo Jh~ 1,lnçou, 
AgradecenJo muilO o lal conselho. 

Como o conleXto o moslra, sem sombr,1 de duvida, o sujei to de 
l.mçoll n50 é o mesmo que o de ,1("lboll. 

O comentário exprime-se nc .. tes termos: .0 1\ louro nos t3is 
casos sabia e ,'e lho, pareel' não poder Sl'r ,enão o . Mouro cm 

Moçambique conhecido, nlho, sahio, e co Xeque mui valido. da 
est. ii. .. - Sendo assim lO Mouro. o sujcito de .acabou) , tem de 
subentender-se {como diz FS.I lO xeque. para 'ujei to da oração 
principal que se segue. Semelhante mudança repentina de sujeito, 
dura srm duyida, não occorrc 50 ne~te P;hSO dos Lllsiadas (v. R . Ph . 
em .Sujeito.) e não deixa de ter casos parallelos nos escriptores 
latinos. J. 

Repare-se no cTescelldo: p.lI'('Ce, seudo assim, lião occore só. 
Cumpre tambêm notar que no Registo philologim nada se diz 

5Ôbre o assunto, não ha\'endo mesmo artigo nenhum subordinado à 
palana SuJeito. 

26. Em II, 31, 5-6, põe Camões Clotas p:ILl\'ras na bOC3 de Vasco 
da Gama: 

Nalgum porto seguro de \'~ rd(lde 

Conduúr·nos já agora delermina 

A locução advcrbial dI! l'cl'dad(, modifica o adjectivo seguro e <'qUi' 
"ale a l'e"dadei,'al11e"te, n'almt'lIle, a I'ale,'. 

~6tl' sentido a encontrou Camões \'ári3s \'e7Cs .• Durou este com. 
balO, que sse começou como dt:'>Carnho, e se aC:lhou de \·I..' rdadc, at33 
çerca do sol posto. IF - Lopes, Cronica dI! D. João I, •. ' partI..', c . • 67) . 

• Outras cachauãJ que de n~rdadl' scus amore .. nii r;lf(~ci.:i fingidos. 
IPalmez",1II. cap. I..pl. . Apertar.io com o .. immrso .. Ião dc verdade 
quc o') fill'rão retirar. fCastanheda, flt slo",'ll do d('s('ob,.illle",o, I. III , 
c. ,"'2). 

I Citam-se em seguida doi51'3~)O~ de Tllo LillO, XX IV, 18, e XLV, lO, 

, 
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o comentário põe a locuçao entre \'írgula~ c c\plica: . de verdade] 
::=ondc haja verdade •. 

27 . Os contemporflneos do poeta empregavam o verbo errar 
umas veles sem complemento (d. LlIsiadas, II, 6, 3; III , 9, 6; etc.), 
outras com o complemento directo, na significação de "ão fltCOlllrar, 

"ão acertar com, e outras ainda com o indirecto, equivalendo a 
comete,- é,.,-o, comete" falta COIIII'a. 

Na segunda acepção diz, por exemplo, Castanheda: -(O eatoal) 
lhe disse que era já muyto tarde, & como fizesse escuro que os 
poderia errar» (L. I, c. '.!: . ). E na terceira, lê-se, por exemplo, no 
Palmeirim: , Dizer donde nos poderá achar, nenhúa de nos o fara, 
pois nisso erraríamos a que nos o derende , (cap. 43). .Floramá 
ioda co tam não queria errar ao amor d'Alte.u (cap. 55). 

Nestes dois passos a prepo:)ição a podia se r sub<;tituida por coutra, 
como acontece nos Lus/adas. 111,3 1,7: 

E nlio yê II soberba I o muito que erra 
Contra Deus, contra o mnternal amor; 
Mas nela o sensual era maior. 

A mesma substituição se poderia fazer em 11 , 39, 6: 

Mas, pois que conlra mi le "ejo iroso, 
Sem que to merecesse nem le errasse, 
Faça-se como Baco determina. 

Em tc cn'asse, o pronome está em dativo, e não em acusativo, 
como é fácil de vêr. Te e'Tasse miO quer dizer: te não encontrasse, 
mas sim: cometesse C'TO contra ti. 

O comentário explica: _errar (a lguem). por loffendcr. é corrente 
no português antigoi v. o Dia. de Morais •. 

O Dicionário de Morais (edição de (858) estabelece bem nitida· 
mente e fundamenta com textos a distinção entre en'ar algllem, isto 
é, não dar com êle, desencontrar-se dele, e erra" a alguem. isto é, 
ofendê-lo, faltar aos devcres para com êle. 

27, Nos melhores escritores portugucses, por onde lia, encontrou 
Camõcs com muita frcqüéncia o participio imperfeito se rvindo de 

• A pJla\'ra soberb" aqui, como se yê pel<'l.:onte~lo, c um adjecliyo,que Jcsigna 
a mãe de D. Afon~o I-Ienriques. O comenulrio obser,-a: .t difficil decidir se nesle 
lugar _soberba_ ê ndjectivo ou o 5uhstllnt il'o absuaclO empregado em vu da 
expressiio concrela_. 

Se alguma duvid,j pudesse haver, o verso 8 desYllnecé-la-ia completamente . 

• 
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\'erho em urilli6c!> pnnClpill!'! c cm corrcsponJên':hl run ':UHO com 

\ crho!> no moJo 11m'.." 
Ei::. algun~ c). ... mrlo~. ,Sl'mclh,l\cllml.'nlc, ,iinham oU l ro~ Je rrc

Ire!...:o. que CSla\om alr.1S PC,',I 1:.10 rrc!>tcs; c .bsi lhes aviinha como 
30S pnmelros; e i\:uno Aharl'l com o~ seus sobre ll c!> 11t..t!.tmdo. de 
,.:uisJ ~luC proup;ue ii. Ocos de o::. Caslclliios sccrenl deshara tados. I . 

I E por <lJlO Jc:.tas morte:., e Oluras mu.\ las que tccm,lcs ouvido, era 
clRei Dom Pedro (de C.blclla) ta.m mal quis lc de lodos. c aJ'"mdo 
dellc tamanho medo, que por ligeira caUSJ :;t' partiam delle, c se 
hiam a Aragam pera o conde D. Hcmrriquc,l, .t-, üs mouros ques
tauJo é Arquico moraJorc:. de Maçuá pl'sal/do-Ihc des ta amizade q 
nosso ... enhor 1)rJenaua ;lOlre 110 goucrnaJur & ho Barncga is, porq 
:..Ibião éj auitl0 de ser I;.'i~ados da lerra: & por I S~O persuadirão ao 
Barncgals q não fosse falar ao gouernador I. • Hú dos (\uc , inhão 
nde saluou o!!o nos~o~ em Iingua PortuAue .. , & pn'/pIIIIll lldo que 
bUSCilUiÍO naquela lerra. Ao que Os noss()~ responderão. l elC. , E 
em quaOlo não fez ICpO pt'ra Tristiío d';-\ cunha se ri,nir. se armou 
húa fusta que de c.i do Reyno .. e leuou a madeira laurada: & porêj 
falccliÍo munas peças, cortJrJose hÚ.l soma de macciras da anàfega 
pera hames, ror ali aua muila COpia JeI!;..... 1'lIIdo o tempo da 
móção com qut' Trislão d'Awnha podia Il.\ucgar, que era a dez de 
AAO .. to, & paniose Affonso d'Albuquerquc per a costa de Arabia 
dali outros dez dias. $. • E ( ~lelique Az) era t.:io sagaz & ar tificioso 
em seu 'lUer, que a sua propria custa per terra se segurau3 del Rey 
(de Cambayal. & pelo mar mostrando temor de nós á clIsta de lle, 
tendo sempre pc:ra isso prestes muitos nauios de remo. (l. .0 caua l
lelro da fortuna, que a dor de tii gram desuentur:1 sentia dent ro 
n'alma, e re/ldo que o OU lro nam acabara aquella auen tura, a tcue em 
mais do que te colã cu)daua. . . E cJlI.'!!dl/.fo s{' mais a elle por ve r 
!!oe de lodo era morto, e tiroulhe hú pano de seda com que o rosto 
estaua cuberto. '. .EI re)' resistindo/h/! animosameol<:, & como era 
ja ,dho & as forças não lhe ajudau:í ho animo, ali fo)' morto aotre 

I F. Lorc~ CrofllCQ de D JoJQ I, I.· par"'. cap. 95 Edição do Archll'O I1ls
IQ~lco Portllguês. 

J IJ, CnHlI~Q de D. Ped,.o I, cap 1S, na CoIlecfJo dI! med,tos p/lbt/ctldos dr 
ordem da AC.l'.it'JtII.l', t. IV, rág. 68-,~ 

J Ca~tanheda. t V, cap. l7. 
t Id /b,d. cap. 29, 
) Barros, Dicado II, 1,3 . 
• Id, Ibld., 2, 9. 
, PalmelTlI/! de b'gf.tle,.ra, c"p. ~o. 
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St!U~ \;1,,\.110". ' , 0(0 centauro) c~taua !:tem pode. bohrllC da cspad('hI 

mu)'1O mal tratado, mas com es forço. Do qUI! ho Caualc)To ~c 

agas tou mu) 10 polo mao mc)'o que ali tinha de ho curar, & bradando 
a Calidio que !I"bia dI! solorgia per pratica de Tiresia & vinha aper
cehido. Chegou Fimbri sa li ellc: dandolhe graças & louvores . .. 
Calidio tratou de rcmcdcar ho Centauro homclhor que soube c pode. '. 

Não é, pois, de estranhar que nos LlIsiadas se encontre uma ou 
outra vez esta construção. 

Um caso lemo-lo cm II , 'l.7: 

Assi como em selváticll IlJagoD 
As riis, no tempo an tigo Lk i'l genlc, 
Se sentem r or ventura vir pessoa, 
E ~ lnndo fora da IIgua incautamente, 
Daqui e d,lIi sn/MI/do, _ o charco soa -, 
Por fugir do !"crigo que se sente, 
E, acolhendo·se 30 coutO que conhe.:em, 
Sós 115 cabeças na agua lhe aparecem: 

Assi fogem os Mouros elc. 

A oração As ,'ás daqui (> dali saltando (= 51111.1111) cSld coorde
nada ~ de apdreCetl/ (v. 8.°), como as suas cong~ncres, nos é\l.'mplos 
que ficam transcrito,;, se acham tambêm ligadas com outras oraçõe~ 
de verbo no modo finito, que as precedem ou se lhes seguem. 

O comentãrio diz: . As rãs] é ° sujei to do parto absoluto uallandol : 
V. o com. a I Sti, 6.. E neste lugar : . No português antigo não 
existia a regra de não se col1ocar o sujeito an tes do particípio nas 
cons trucçõcs correspondentes aos abla ti\'os absolutos latinos l. 

Mas, na comparação que faz o poeta, a palavra sa l/alldo exprime 
a ideia fundamental, corrcspondemc ti. do fogem do [.0 ve rso da 
eS I:lncia seguinte. 

N;io pode, por isso, formar uma simples oração particípio, que se 
limilaria a cmlOciar lima circunstância. 

O E do verso 7.° lem de ligar, nâo doi s parlictpios absolutos
sITftando e acolhendo·se, mas duas orações principai.!> - safta"do e 
sós as cab('ças Ilte aparwem 3. 

, Ferreir., de \','5.:on':l:lo'l, j\{clllori<lf ,J"S prOCi,IS J.I SC;{WIJ.I T,fIIOf(f rrdo/lJ. I , 

cap. 19. 
z 11.1., ih/d., cap. 38. 
J Silo as conslfuçõe~ do lipo : ti lum ageus el i" postcr/I'" //Islllui, Ct'febrl1rt. 

ESIll frase, pertencente II S. Gregório de Tours, escritor do s~culo VI, ~ cilllda por 
Leo Spllzer, nll Z('llsc{,rij' ftr romlw ;sc{,e P llifofogit de 191', rág. '168. Mas o 
IIO/l';IWIII'U$ "hsofu//lS, de que 3qui lemos um exemplo, o! muito muis antigo no 

---- --- - ----- ---;;---~--
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Se as ... im o.ia fosse, :1 comparaçJo Ik:tria redUlÍda a isto: Assim 
como as rãs. saltando na ;igua, ficam 50 com a cabeça de fOfa) assim 
fogem os mouros. 

Que as palana .. - o r/,JI'('O 50.1 - dneru formar um parêntesis 
mOstra-o o ver ... o 6.°, que imediatamente se liga com a primeira parle 
do \erso S.· 

N'ote·<;e ainda que, se JS palavras D.rqll; c dali saltando não 

formassem uma oração prinCipal, coordl'nada à de Ilparccem, se ria 
necessario conside rar o 50<1 do S.o \"t'rso como coordenado ao aparecem 
do 8." 

Ora a isto se opõe a sequência tógica das ideias. 
Mas ~e o .pan iclpio SJIt.JIIdo cqui,·a le a sIl/t,mt. e a oração o 

C/I. IrCO 50.1 forma um parêmcsis . h.xlas as dificuldades desaparecem. 
E lambêm por êste pro..:esso que, a meu \'ê r, se devc explica r a 

faha de nl"\O entre as est.lncias 1 li e 17 do can to IX, que n:1 edição 
comentada que estou apreciando, sáo reproduzidas pela maneira 
seguinte : 

Apartadas aui da ardente COSIQ 

As HnlUrosas nao~ levando a proa 
Pera onde a Naturua unha posta 
A meta Austrina da esperança boa, 
Lenmdo alegres novas e reposta 
Da pane Oriental pera Lisboa, 
Outra \ 'el cometendo os duros medos 
Do mar incerto, timidos e ledos, 

O pr31er de chegl'lr , plltria cara 
A seus penates caros e parentes 
Pera con lar II peresrinu e rara 
Navegação, os \'arios .:eos e gemes, 
Vir II lograr o premio que ganMra 
Por tão longos trabalhos e accidentcs, 
C3da hum tem por goslo tâo perfei to, 
Que o coração par3 elle ~ \'350 estreito, 

As duas primeiras edições dos L usíadas t c mui tas das posteriores 
te rm inam a estância 16 por um ponto final. 

Idt,m, .:omo o mostra Baehrcns na Glotlól, \01. 4'·' fnc l.- (rig. lliotj.7io). Eis, com 
o rarli.:.rio ,mrcrfcit", uma pasSilgem lIe Quinto Curtlo (V III, 2, S) : . III~ hllmi 
FroSl ra"'rr'.1t corFUJ G~l/Ilu ('i1l1.HU9u~ III lSer " /,,1I 101.1 p~rSOIlallS regia (Pl!f SOll"" te 

Iccm Indh'idamente emendado os editores desde MolllUS, ISi9). Com o paruclpio 
perfeito, cita 8aehren~ casos de OUlf'OcOl escritores. ESI3 comtrução também apa
rece no~ clh~icos grego~. Veja-se, por exemplo, Aristóftlncs, NIIJlenJ, \', 409. 

I O comenlli rio, aliás tãO minucioso na espécic, não nota csla circunstância . 

• 



Sendo 3'lsim, del'e ela conter pe lo menos uma oração principal. 
i QUiII é? Na falta de \erbo cm um dos modos habitualmente 

rmpregados nestas orações, pode se-lo um dos três particípios imper
feitos que na est:lncia se encontram. 

E a relação en tre as ideias nela expressas mostra ~Ul;! êste papel 
deve se r desempenhado pelo come/clldo do verso 7." 

O comentário ~ubordina a est;:incia 16 ti: '7, com uma s6 oração 
principal, no penúl timo verso da segunda. Mas a isto <;c opõe I) 

conteúdo duma l' doutra. Basta lê-Ias com atenção, para se \êr que 
devem estar l:Ieparadas por um ponto final. 

28. Em li , 48, 1-2, Júpiter di.l ii Venus: 

Vereis li terra que a agua lhe tolhia 
Que inda ha-de ser um pOr!o mui deceme. 

A construção normal seria: Vcreis que a ferra, que a alf/ltl II/c 
toll/ia, illdd //11 dt, S('r etc. Isto é: o sujeito da oração integrante 
lerra - passou como complemento directo para a oração principal. 

E o que SI;! chama uma prolepse, de que não faltam oUlro:. e'(em
pios, quer nos LI/síadas, quer nos escritos dos contempor.lneos do 
poeta I . 

Assim, quási em seguida, na estãncia :;0, 1-2. continua Jupiter: 

Vereis a inexpugnabil Diu forle 
Quc dous cercos Icré .... . . 

Is to é: Vereis q/le ... Dili ... dOlls cercos lerá. 

É f;.\cil distinguir es tas orações das relativas. 
Nos dois passos citados, Júpiter não diz que Venus ver:1 Moçam

bique (é essa a terra ii que se alude em II , 48, t - '..! ), ou que \'erá Diu, 
mas sim quc "crá Moçambique tornada um pôrto mui decente, I;! 

que ,'erá Diu se r duas vezes cercada. Por outros termos: o comple
mento directo não é um simples substan tivo, mas uma oração inte
grante. 

I . Ordenou logo este nouo cal)'fa hum seu parente . .. que .. fosse sobre o 
calrfa dc Dnmasco . (Barros, Dicada, I, I, I) ... Jorge de melo pere)'ra niio partio 
por ler l1lu)'tOS doentes & recear os leuantes que cursassem já. (Caslanheda, 1. II, 
cap. 71) .• CadR híí pode julgar o pranto, que tal seria. (P.llmeirim, c 16;,. No 
lalim é Ulmbl2m esta construção muito frequenle. _Te flleiam UI scias. (Plaulo, 
Asi/Ulria, '18) . • Inpurum uide quantum valet . (Tercllcio, Phormio, 1)S6). E no 
IRtim da Vulgatll: .Et ,idit Oeuslucem quod essel bona_ (Gellesis, 1, 4). 

-~--- --



.-\ oLf ... rença {'nl re ao; du .. ., t'<;r~.::ie .. dt:' rrol'0.'.i'ió~'~ pode c\emplifi
.::ar-se. comparanJo as PJs'>Jflcns ci ladas (II , 4~, I-'.!, e ~u. L-2) ...:om 
as qUI: se ('ncon~r3m no ...:anto X, eSI, 9"1 e .,eguinles, c de que basla 
transae,-i!r I:SI3: 

Vê Mcroe, que: ilha foi de: anllg1l fama, 
Que ora dos naturais Nob:l se ,homa " 

(X, 9S, 7-8), 

:\0 coment.lrio a II, .. ~, I-'.!, lê -"l': • Em . llue inda ha de ser. há 
urna oracão rc!;'"h'a que ~lLb~ llIue um infinili\o (assim como se diz 
cm fr;lIlcês: jf 1.1 J'ois qlli (' I' ,IIledlt" vejo-a ""il l:u; \' , a (imm,ji'twc, 
de \on Hafe e Eplphanio Dia .... § 3~S. bf. A nH.· ... ma "')I)l J\C oc.::orrc 
em II , 50. I -':!, (onde . Vl.'rei .... ,. Diu fone. que dOll~ ce rcos terá _ 
corresponde a .1:: \'erei::. o mar n oxo,., torna r-se-lhe amarc llo), em 
VI. -Ii, i-~. e em \'III 2S. ;-(;., 

Em II. 4 ', I-:..!, não há uma oração relJIL\;! que su bst itue um 
infiniti\o; h;,i uma oração integranle de .Jl/I·, tll1C, .::omo é natural. pode 
ser substitUlda por um IOtinUI\O, 

E o que tambem a"':Ollle"':e nos outro., lugare ... (It .. do::. pelo comen
tJrio, Em \'1. -17, i-8. 

A filha 'iu, que tanlO o peLlo doma 
00 forle rei, que: por molher a tomn, 

a construção corrente ... eria: \ 'iII qlle "}illla tal/lo () peito doma ou 
VIII a filha t.ll/to o peito d01lJd,', 

E em \ -111 , 'l~, S-I,). 

Nlio no vês, ,int o Je: irA, que reprenJc 
A "iI desconfi ança, 

é O mesmo que: São J'és qlll! t'1t, repn%.fl!, ou: Não 1/0 "és /'l'preude ,' , 

Em conclw.ão: nas con.'.truçóes do tipo I 't' /'{'is .\foçambiqul! qlle 
j"d.l h.l-de ser 1111/ porto 11111; decel/h'. J oraçâo de que pode ser inte
grante ou relati,a, segundo o pell'iamemo qu ... se quer c'primir, É 
integrante, por eumplo, em II , 4"'1, 1-2, e re la li\'a em X, 9;, 7-8, 

A con'itrução frJncc~a que se cila, l' na (IUal o qlll dlal/ct>lle é uma 
oração rdatL\d prcdic3ma, nada tem que ver gramaticalmente com a 
construção portuguesa de que se trata , 

I Aqui li Tetis que apoDla para um globo, em cujo centro está figurada o terra, 



"' 

Em II , 10'.H03, 

declara lhe (Iue j;i 
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o reL de .\1 c1indc, fal.mdu 'om \ 'asco Ja 
conhece por fama o'!' pOrlugUCSC'l, 

E como por toda Africa se 500, 
Lhe diz, 05 grnndes feitos I que fizeram, 
Quando nelA ganharam a coroa 
Do reino onde ai I-Icspéridas viveram. 

(103, 1-4). 

Em se soa os gl"a lldes /eitos ha uma construção igual ti c ... w: . 0 
que vêdo os immigos se lhes quebrou muyto os coraçÕes, parccédo
lhes que vinha soccorro aos nossos. (Castanhcdu, Hisim'ia ti'::., l. III , 
c. 70)' b to é, temos aqui o verbo na tercei ra pessoa do !'>ingular com 
o sujeito no plural t, o que é muito frequente nos nussos melhores 
escritores até o tempo de Camóes. 

Eis algun .. c\.emplos. . Em fim da mesa fo i aprts('mlado ao 
comde e aos outros !lenhares mujtos panos de :-.i rgol (F . Lopes, 
CI'OI/ica d,' D. F'erllalldo, cap. 1291) . 

• /\ Ufanla se carpill; 
Seus cabellos, fios d'ouro, 
Arrancava e destruiu ; 
Seus olhos maravilhosos 
Fomcs d'agua pareCIa. 

, Obscnaç!io do coment:lrio: - O. Feio, a cd. de Biel e G. d~ Amorim trazem 
.dos gra ndes feitos., o que nrio é synta:l:e corrente. D. Caro M. de Va~concello $, 

tambem pAra salvar a ,.;rammatica , sup['!rimiu a virgula depois de .diz_, dllndo a 
"como .. significaçiío causal; mas é evidente que o rei nrio disse a V. da Gumo os 
fei tos dos POrluguese~, seniio que de taes feitos COrr iA a fama ror toda A Arrica ... 

Com esto~ últimas pnluvrns confronte·se o que eu tinho esc,ito no !rU/illllO de 
190j, \'01. 5.1, pég. 7,3, nota : .Suppõe-se geralmente que a e:l.prcss~o CranJl.'sfeilos 
do 1.· \lcrso é complemento directo de dii , interpretação que o con texlo nno per. 
mitle. O rei de Melinde nfio diz os gr'1/Ides feitos que os portugueses fize ram 
em MArrocos; ... o que elle diz e ':0010 esses fe itos sáosoados em Afri.:a •. 

! Considerando ~e o verbo sO,lr como transitivo, o sujeito seri:. ou, tronsfo r· 
mado de p,udcula aro~sÍla t i\'a em pronome indefinido, como ne~tas passagens: 
.. E i! çuu; se currega estas mercadorias (! noui05 pequenos li se chamiio gelbas. 
(CustanheJa, I. II , copo iS,. . Oru que eUe fosse o que primeiro pos os pes na 
praya, oro algum oU lro que nfio "eyo a nossa noticiA, ror cm tão grande reuolta 
.1.' não poder notar os I"tlSSOS de cada um, ... sabenlOs , ele. (BMrOS, Dirada II, 
3, I). • De Iii roucos dias nam se esperal,lII tam:anhas obras. (Morais, Palme/r"", 
cap. 33) .E como ambas eSlas naçõu linhnm communicaçiio com os hollondezes, 
e viviam de seus commercios, já se n: os Jamnos que desta uni1io se podiAm temer_ 
(Vieira, Gnrta!, I, pág. \)0'9', eJição de (854), 

• 



• 

Em Icrr., h~ou ('nlerraJo, 
I'orque- 1I$~i monJado hn\ill, 
Conhetcn.lo que- cr;\ terra 
A munJllnol senhoria, 
Disse que os viios Ihesouros 
Á morte nio I P&ICII(I.:J., 

!GII \"_""If. /W .. ,,,," ,, "ri .. J'tl-rfi D . .v~"" .. ". 

u \ causa q dizem porq eS h.' capittio veyo a ser maes poderoso 
(IUC os OU lrO"; roi porque lhe CQllbt' cm son e estas Ii..' rras dos portos 
de mar . (Barros. J)üad,1 II . (i, ·~l. . Tal he a simprcza huma na, que 
nem as penas de cada dia {I },I, provida, antes il/rila ri ma)'ores 
erros_ (J. Ferreira de \'35coocc lo:., J\/l!lIIorú' / das pro(''i'u da sl'g lluda 
T.lIIo/" n'.toll,f,l. c. 5,0)1. . :'\.i /1(' pouco d \ 'slim:tf n .. cOl1ucrs:tçócs 
\irluosas e de homés sabio,!;. IFr. de .\lora is. Pllbm'irim dI! IlIgl,lte'Ta, 
cap. 33). 

Encontrando-se nestes e em outros escritores, que o poeta conhecia t , 

dezenas e dezenas de casos em que o verbo na terceira pessôa do 
singu lar tem o :-.ujeito no plural, não é de es tranhar que ê lc escrevesse 
St' SQ..J QS p'':l1Idts ftitos, em leZ de SI.' soam etc. 

E\pl ica<jão do comentário: . Em _se soa ... os grandes feitos. por 
_se booOI (d. a justa gloria Dos proprios fei los, quando síio soados 
<V 92); " ossos feitos ... J São no mundo tão soados [C:ml., redondo 
. Conde, cUJo illuslre peito. JI há rigorosamente incorrecçiío de concor-

I De\ era lir-se: só t 
I E n50 foi w nos nacionai,. Assim, no Or/alldo Furioso leu êle: 

L'ac:CKc ln .aI furor. dlt oon d!fnt 
\'00'" inlRlIC' argmi (I ",ur. (I ro •• t. 

(XLII. '. ~.(~I 

ComenlanJo Ute$ \ersos, dil C~sella: .Que~lo moJo di ac.::orJllre II Icrbo aI 
singolare CAI uno o riú soggelli ai plurale ê COlllro gramm:ui.::a; ma ['uso [larhuo, 
e anche quello degli \.:nllori l'ammento (L 'Or/ulldo Furioso ... r.cm IIOle ••. di G. 
úsella. Flren jt, ' 9(5). 

No Or/.:mdo lnrumQr310 há também Este \er~o (L. I, canto I, U I. 4'1): 

que Berni retocou por esla forma: 

Em Vieira encontram·se ainda ,·utlgios desta construção .• Vossa re\'erencia 
lenha a luga 'ida que lhe dhejo para lograr muilos anno, ... simil hantes fl:slns, 
de que a mIm por tantos titulas comptle somente 31 despediJll$.. (Cartas, t. III, 
r'g. iS (edição de 1854), 
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dallciJ; ma~ Cam. pensou que pW{'ria dil.cr assim, como se em \ez 
de _05 grandes feitos l)Ue fizenio., est i\e~se fO lerem feilo grandes 
fcitos.. IrregulariJade semelhan te h3 em _Nom te abasta'J trint a 
mil mouros que me, per força de baptismo, tiraste.... ( Vida de 
S,III"t Pdctgi.l , na /(I.!J'. I.lIs;la'''l, X , pago l&i) •. 

O que Camões pensou foi que podia cmprcg'lr o singular pelo 
plural, para li que Ih c niío (aliavam bon<; modêlos. 

E niio é ê,tl' o uni..:o c'\crnplo que temus nos LlIsíadtl S. 
Assim, em III , Ii i , S-~, lê-se : 

J:I lhe obc\lc.:c tod" a ~; ~ lremn,lur:l, 

Óbido~, t\l ,lIlquer, por onde soa 
O tom dus frescos "gulls entre as pedras 
Que murmurnndo lu \'a, e Torres Vedraiõ. 

E ..:1.11'0 que quem 1cll',I siio a~ â;{uQS e não o 10111. ISI0 é: o 
SUjl:j(O de I'WQ é á':/lClS. 

O coment,lrio dil: • lO ultimo vcr~o cspc ra\'a-!>c achar . lavão. 
tendo por sujcilO .agoa!>f; ma') 3ttendcndo a que '0 10m das frescas 
agoas . equivale :l '(lS fre 'lcas agoas resonan les. (d. "II 201. Cnm. 
lumou li libcrdnde de dar ao \crbo por suje ito '0 tom . e de dizer 
. Iava •. 

A libcrdJde que Camões tomou, seguindo o exemplo de tanlos 
e~~ritore." de que êlc tinha aturada leitura, foi a de pôr o \'c rbo no 
~inglllar. elllbor~1 o ~ujei to c')ti\'cs!>c no plural I. 

30. Em II , r I r, 3-4, prcgunla o rei de Melinde: 

... Qu~m hn que por filma niio conhece 
As obr,ls pOrlu !;uesas sJ11gulnres? 

E em III , 10;, i -;, a r:linha de Castela diz 30 pai, o nosso 
D. Aronso IV: 

Acude e corre, pai, que, se niio corres, 
Pode ser que mio nches quem socorres. 

I O comenlllrio n Y, 25, 7, corrige aprOI",'1.'r rarn (lP,'OI't ;lalll na se8uint~ pas, 
s3gem de Barros (D.'c" Jal, 4, 2): .Como Jo \ sO do astrolnbio pera aqudle mister da 
nauegllçâo,auia !lO ' U' co tenlpo que os mareantes desCe reyno se aprouellaua _m. I" ,_ 

Cumpre saber qu~ João de 811fros é precisamenle um dos nossos escritores que 
mais uemplos nos fornece deua particularidade, 

Adoptado o critério do cOlllemário, muito haveria que emendar cm J. de Bar
rOI e em outr05 escritores, 
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ComenlJrio ao primeiro pa ..... o: .conhece) cm ,ez de .conheça. 
por causa da rima .. E .tO "cE!unJu: aSOú.:orrc .. ] i indica t ivo. irregu
larmente . cm lug'l r do coniunctl\o, por ncce :'<;IJaJc d.1 nnu, da mesma 

maneira que cm II . 111.3 •• 

Mas, sem estar obrigado à rima, c~crc\Cu Franciloco de Morais : 
.Na casa auia quem o sabia bem f.17cr .. (P,llIflt'i,.im, cap. 87)', 
-CO'iSl0 poje !ler que tcrc) s algú f .. uor_ (lbid .. C:lp. L .. p). E J 050 

de Barros: 'lCoge Atar ) tl'oH.'nda larnhé que a dor de todos lhe 
podia naquelle tepO ir ~I miio. tomou outro c:tmlnho. (DJcada II , 2 . 4)· 
E " ieira: _Quanto temo que se no:. apparcl hll UIll tre mendo açoute, 

e que h:1\ cmos de se ntir primeiro os rigore s \b di"in" jus tiça de que 
chcEtucrn 3S promessa .... da Sll3 misericorJi:I~ ' ( Ctrlds. t . I, pago 23). 

3 .. Em III , li . 3'4, lê-se: 

J' \em do promOnloTlo de Ampelu_tll 
E do Tinge, que 3ssenlO (o, de Anleo. 

Coment.triu a prop6!)11O do TII/Kl': • TWKlS ( T illKi T i llg/!) é o 
nome hllino da modema Tangt'r. Sl'ndo . TlI1ge . nome de cidade, 
Cam. certamente náo di s!>e .do Tinge .. E ':I la cidade di zia-se have r 

siJ o fundada por Anteo ,Pomp. Mcl<.l, I § 2tijt. 

:\Jo é necessaria a correcçJo, po is em m ;lÍ ~ de um lugar de Sabê
lico encontrou Camóe!> e\prcs,>J J op10i.10 de que a cidade de T ing is 

foi fundada. não por Antl'u. ma !> por Sif.t\., filho dt' H ércules c de 
Tingena, \10\-.1 de Anleu. ..\ puJ T ingcnit:l3 uclU~ fama fui l, post 
Anthad inleriwm. T ingcnam ciu,> coniugem ab H ercule comp rcssa m, 

alque e\ eo congressu Sypbacem geniwm: qui ipsis deinde loeis lale 
regnum adeptus, urbem de ma lris nomine T ingenam condid it . (E/l
Ile>Jdis I libeI' f'l. coI. 108. CC. EI/ . 1' 1, I. III ) ' . 

O Tl1lgi!. que> IlSSC> /ll o foi dI! . 111/"/1. é mencionado nesta esUlncia 
Jun tamen le com o A tlas (L I _':!), com o promoTllório de A mpe lusa 

(\'. 3) e com o Abila (\'. ';)j dne portanto se r lambêm um monte ou, 

pelo menos, uma região monlanhosa. É o sítio onde viveu o marido de 

T ingena e onde depois foi edificada a cidade que desta recebeu o nome. 

Em IH, ií, 4, náo há, pois, uma correcyão a fazer; O que há é 
uma prolepse . 

I A ronte de Sabélico é estll pllU3~em de Plu far~o, n:I l 'iJrr J~ S~rlório:1 Les 
habitan" de Ting's prétendenl qu'aprl:S 13 mort d'Antéc, $a femme T ingês 3yant 
eu commerce a\t:c Ilerculc, en eUI un fils, nommée Sophnl, qui regnn dans le p3yS, 
el bOm une I'ille qu'il 3ppel3 Tingi" du nom de S3 m ... re_ , Lu vi~s Jts "om",~s 
,lfutres par Plutar9"~' tradullrs rl/lra/l fals par Ricard. Pari" 1854, T , II, pés, .. S, 



32, Em III , 113, :,.>-;, ponJera I) poela: 

nt:~":Ulp:hlo por cl:rlO e,,:I l-'emallJo 
I'rra que"l lem de amor e~perien~i,I; 
M ,I ~ IIIHes, 1 ~IlJO lilre II rOllla~i3, 

Por nwilO ma i. culpado o julgaria, 

"to ê: D. Fernando "1.'1':'1 cerlamenle J~ .. culr;IJo por Jqucle" <1ue, 
ror e\rH~rienchl prllpria ... ahem o qUl' ê o amôr: ma' c~ .. e ... Ine'mos 
1150 .. criam t.io hi..'lle\OI(J'" com ele, .. c o iul14a ... :.em cm ' Iuamo linharn 
ainda li\l"e a f;lnl.l~ia. \'e 'c, portanto. qUil1 é u ,ujcilo dcj/lIJ((wia: 
é o rnc,>mu Je ft'lI/ l"\'}'l"'h:/Il'i", ma .. cm uma ~i lU aç:ío diferente, cnun
ci.u,l a nO \ CI'SO 7." 

O ":()lllcnt:írio di,: -j ulgaria] .. c. cu_, 

33. ~ob",,,ccil'<> "O c''''ci,o de Gib,,',ú, c quei,i a "1<io do ' c,. 
pCeli\a ..:u' I.1 ,d l'ic.l1la, er~w.:- .. e um rico til' XS\j melro .. ue altitude, 
bifurcado no \'érticc c cobe rto dl' nt\ua durante o .. mê.,cs cm que ali 
~upr:lIll o .. Il'\anle~ I . 

I~ u A tia" de Homero 1 t' de I f cródolo 1, o dj(,f,d Mllra do .. árabe.s, 

o pun iu cu lminante dôl serra da Ximeira du" c"r:mhói:;, da .. erra de 
S. (;('IIS do .. ponugucr.;t'!\. contempor.in io!\ de Azural'll', da serra do .. 

MOl/oS de Manuel P i mente I I, c o MOIII ali.\' Sillf!l?s ou ripes /-l i ll das 
JllslruçÓl.'s JJ<lIIlitas francesas c norte-americanas li. 

I Vl'j(l-~C n valios:! obra de Viclor Rt:rarJ, L~s p"élll'ci~lIs ~t /'OJys.fit, 1,240 
c sCbS. Wl1ri ~, lI"ch\: \I \:, 1901). 

! OJ'SSl'hl, I, h e seIH;. A lJifurcaç:io do pico c:"plico o plurtll .ult~:t. do épico 
grego, como o nJOSlrtl BérJrd. 

) NUIO/'itIJ, IV, IR,. .A I rlIVCrs 1:1 l.ihyc ... lIérodote trace un Rempar! J us 

Sdbh,>s ilLlollllé, de di" co di:>. jour{ de rOU le, par uoe bUlle de sei i'" Ia dcrniêre de 
ces bu((l'~ prês des ColonnL:~ d' lIcrcule e~! aHl'n~OIe fi I'A1135, monl3gnc elroile 
el IOUle ronJe, si hau le que l'on ne sourail cn voir reli sommen. C" I Atlas. que 
jamnis, ele comme hilcr, les nuages ne decou\'rent, le5 indigênes l'al"pelle'Ol la 
Colonne du Cid... Berard, .bid , pág. :143. 

t _Anlre 05 lug3rcs, que 05 Mouros tinham 'cerca da CidaJt: de Cerla Rui 

eram dous Varies, ... os quaes St deparlenl com hua r~ l dr3 daquella S~rr.1 d" Xi
nuir.1, o que ora chnmam 11 Serra de Sam Géens... Cronica do COlide D. P~dro, 
cap. 14. Lisboa, r 79:1. 

) • Trcz leguos e mda R lt~ le dn Ilha de T3rifn ut:i o Cabo Cabrlt", ou Pu,,'.:! 
dei Carll('ro, que he n ponto de Ponente d3 grande hahia de Gibnll13r. Defronte 
03 cosia tI3 Blrrb3ria lhe fica a Serra dos Monou. Arte de ",tI'~G"r. pág. 537. 
LIsboa, 181g . 

• BerarJ, loe. cit , Iran scre\'e passasens e reprodu: eslampas de umas e de 
outru IIIstrufõeJ, Vej3·!e também o rOle iro da marinha inglu3 - 77,e -'leil/r". 
faneM PUot-, I, I, r's. h c ,egg. Londres, 1885. 
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QUJndo os prlmltl\os na\ cgadure!> (cnh;lu:.. trJ.ziJo::. pdus Inalltt:"s, 
come.;aram ::I trequentJf e,IJ" para~e.,. •. Ido podIJ, deIxar de lhes 

chamar a ;lIcnCiÍo o el ... , aJu ri..:o, cm (Uja l'\lfCmidaue ~upc rior, 

('",oh ida ('m nu\en<:, parc.:ia pou!!-af o céu. 
E como de::. se acharam nu::. conrim Jo o..:iJcntl', julgaram ler :'l. 

\1\13 uma da:. quatro colunas cm que, segundo as doutrina ... cosmo
gráficas dos eglrcios, se apoia\ II o CCU, c pu .. cram.lhl' o nome de 
AbdJ, o mo,,/e alto. pare.:c I , 

Atrá::. dus (emeios ,ieram 0<: grego .. , que I'crtilh~lr.lln ti crença 
d;lquêlc, a rc",pl'il0 da fun.;;iu c\('fciJa pelo Ah da c lhe- dhllllaram, na 

!tua própria IlI1gua. O Al ta:. tou AII :lI\I('), .;:01110 quem diz: u que suporl" 
o ecu t , 

E o elevado monte em que o ;:eu sc apoia\ a passou a ter uma 
hi:.lória, lO\Cnlada pela brilhJ.nlc fantasia helcnu:il. 

Era um lilan, s6bre cujos ombro!> ou cabeça pOllsa,a ° ce u e 
que um belo dia Perseu Iran:-.formou cm mOIllC, <"cn indo-se para ISSO 

da ..:abl"\'l de .\I edusa '. 
Quando, porêm. fenicios e ~rt:go .. comecaram a percorrer as COSiaS 

Q\:ldentais da ElIropa e da Africa selcnlflona l, not.lram, ao ,oltar para 
o .\Ieditc:rrânio com ° aU\llio do .. ponentes, que o pico qlle dantes 
lhes aparecia sempn: emohido cm nu'cn\, se destacava agora nitida· 
mente na limpidez atmosférica e que a abobada celc:-.te se achava de le 

multo afastada. 

Foi preciso. pori:-.so, procurar em outro sitio a coluna do ceu, que 
de"ia existir no extremo ocidente. 

Por fim os geógrafos fixaram ° Atlas na cordilheira que hoje é 
conhecida por êste nome ' . 

Apesar disso, ainda na antiguidade clássica houve quem se conse r· 
"asse fiel ti primitiva localização do monte africa no. 

j _Abilam '~anl I Gt'ns Punicorum, mons quod OhU5 horb3ro UI, Ild est la
tino •. FhlUS AvienuSt Orol maritima, 345·34i. Edição de IlolJer, Ruft F~stj Al'if'lIi 

Carmina, Ad AMl POlllem, IMi' 
I .U personnage d'Allas n'est qu'un nom commun f!ersonnifi~. Dans la langue 

de! Joniens, alias, r.4'l;. UI le porton, : 'tlli ... , r0rter_ (Bérard, loe. d I . p:lg. 244), 
.Atlls, der gewaluge Trlger ('tU ... ), tntgt $eJhSI, d. h. mil !einem eigentn Leibe, die 
Stulcn, lfelche deu Himmel aber der Erde stUlzen.. Roscher, Ausf. Lexikon der 
griuhischen und romuchm Mythologle, I, jO~ . 

J Cf. OvldlO, Metamorfoses, IV, 617 e segg. 
• Pari ESlrabão (I XVII ainda o Atlas começa no cabo Cotis (Espurtel), l Ira

vesundo. lIoIauntlinia em direcção às Sirln. . Mon~ qui a COlíbu5 usque in Syrtes 
rer mtdiam Mauntaniam tendit.. Rerunl geogrophicorum IIbri. Amstr/odami, 170i' 
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Bas la cilU r o cordubcnse Lucano, cujo poema Camões conhecia 
bem I , 

Eis o qlle ê lc diz, fa lando dos vastos dominios de Juba: 

. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Non fu sior ulli 
Terra rlllt {Iomino : qua sunt longissima regnJ, 
CarrJine ab occiJuo \'i":lou5 Gadibu$ Atla~ 
TcrmimH .... , .. 

Aqui Icmos O Atlas vi7.inho de Gades (Cadix), o que lC\Oll um 
comentador a observar, sem razão: .(Gadcs) apponi! pocla Atlaoti, 
sed quam rcctc, conSlllc~ gcographos, excusa bisquc pocli~ qll idfib(" 
ellldi'l/di ('sse p o/(.'slaf!·m , '. 

E cm OLMO lugar (I. S54-5;';), o poeta lat ino, nprimindo'l>e ainda 
cum mai:-. prcci loi'io, opõe o Atlas ao Culpe, dizendo que o mar passa 
colre ambos: 

........ ".. ......... T ethys maioribus undi~ 
Ilespcnam Culpe", summumque Implc\it Atl.mta l. 

o ;-\bila dos (emcios tambem houve qUem o muda~se, mas para 
muilO mais pe n o e por outros mo tivos. 

Entre as (.lç:tnhas de H ércules figura , como !oe sabc, O ler pô~ to 

o ,\ l cditerdnio em comunicação com o All an tico, erigindo !\ entrada 
oriental do no\'o estrcito duas colunas, dois montes, um do lado da 
Ellropa c OlllrO na costa afr icana 4. 

O primeiro é o Calpe (Gibraltár) e sôbre isso não há hesi tações. 
Mas, olhando para uma carta do estreito, vê·se que em frente do 

Calpe tica, não o antigo Abil a- Atlas, mas a pequena península de 
Al mina, cujo ponto culminallle é o monte do Facl/o, o J-Jacllo dos 
espanhóis G. 

I Cf., por esemplo, Plulrsalia, II , 583-594, e Lusíadas, III, 71-73 
Z Vejo-se a edição de Schre\'elio, cllm /IO/is "OriOrlllll, Leide, ttili9' 
J Comenl:\rio da edição ci tada; nAhius inunda\it Oceanus ocdJentulis ;nter 

Clllpen Ilispaniae terminum G,brafl,1/" & Abylam extremum Mauritan;ae montem, 
pro quo údetur roi,!ta ll o~5u iS5e Atlanta minorem, s.;il. Er,.ij. rro('C Ih:rculis 
colunlllllh. O ;\t1l11 de Lucuno fica "'gumas léguas 3 noroeste do Rif. 

I Ponho do,) p:Hte II mOlhficaç:ío da lenda que coloca,'a as"coh,m;lS em Galles ou 
em outros rontos. Cf Estrnu:io, I. III , (III". V. 

, .. (Ceuta) estol ~ituaJa en III entradll de I .. embocildura orientlll Jd E\ trt!cho 
de Gibrall~r, en la rolll.! O dei monte II Jcho, en el corlO r angosto istmo que une 
eI ContineOle africano oquel elevado promontorio, teniendo til frt!n te y (I lO kms. 
de Jjs l,mria la pllll:l de Git.r.lltar... En la f3hla se tentrional)' occiJenlll1 de ln 
p~nin~ula (IUl', COOlpUCSta de ~ i ctc sucessivos co,)rrillos, !l~c icndc groluuulmen tc desJt! 



Ora. stndo os antisos c.on(ormts na afirmati\'a de que a coluna 
dt H ér.:ules a(ri.:ana era ° .\ bila, naJa mai~ na tur.tI do que a tcndcncia 
r ara idcnuricar e,te com a remn:.ula de .\ I01m3. no centro d'l qual 
sobrrs,ai o Fllçho. 

E sta iJl'miticao;.io não e. todavia, aceit(' r or tojo .... 
E.~ o que ,ôbrc o a''IllOto l"Cn.'\C B~rarJ: _Ue 1'.1\, ... Je I011 S le~ 

géosrarhcs anCll'n .. ct rl!ccnt!>. Abd;l t· ... t silué ~ur 1.1 cÔle ;\(ric3Ine. 
:'Il ais cn qud r Om! c\actl'ment? l\ ndeo.~ l' ! muJl'rne~ dIS":UIl'ot , c t 
la m3]oritt! 0 '1.' .. 1 ra~ cn (.I\cur du ,\hlllt "lI\ SlIlf:l''I. L'opinion ..:ou· 
raol e e~t cdle de Tis~ol qll1 ... M.' r.dhe a I'npllllon de Ptulc mée, 
dit·il , cn idcntifiant .\ bd;l au muni Akht,l (oI/hlS: "'I(ho) de la preso 
qu'ile de CCUI3. Ct'tll: théoric Je T is,U I pCUI scmblcr pL.lmiblc CI 

même ccrtaiol' .... i oou ... rc,g.lrJuns unI.' Caril' du dctr \l1t de G ibraltar, 
Sur la ..:arte, l'n drcl, Ccut,l 1.'1 G d'r;IIt.lf, de chaque cõté de la p.hSC, 
se (t,lnt pendam a\c..: une complete !>~métrie, ..• 'l ai .. ii n'co CM aio,i 
que .. ur no~ carll'~... I...:n:il Ju n;l\igall'ur Ill' \011 1';15 Il'S côtes de 
la me mI: (a.;:uo... Ct:uta C~I ba~,e: wn mulH .' khu (filie/lO) n'a 

gucre que 200 merre!> dl' haul... Pour UIl na\ 'ig,lIcur non f.lmilier. 13 

colline de Ccuta se ,oo(ond enlicrcml'n! J\'l'C Ic .. con l re(orts du Mool 
au\ Sin~es. t. 

i. Q ue penS3\'a Camões !oôbre o a!oslInto? t Identifica\a o Abil a 

el iSlmo ha~ ta d citado monte Jd BJcho. que e~ d ultimo \ nlaior dI! toJo~ , lira. 
r«e h:nJiJa cn anti leatro.,. Ia Ceuta moderna 6 ~\:a 1,1 d\: la AlminJ . En la ~um
bre Jd "a~hfl. ii 194 m. ,r.hr..: eI nin~1 <1.:1 mJr. cl.'. f),,;ÔQII.lrlO 1'1I..,-doreJicQ 
IIispln"..lmtrlr.;mo, IV, I::~, BJr~dllnJ. IS~~_ Cf." IH! '~'J I·r. '-ui, de ~ou~u. 
H,S/orl.J dr S 001111111:°$, l' rarl..:.1. 1, ~ lO. .. I.C\"n1 0U ,Iqui II natur<:1u ,. hum a 
mOnlanha de t ~rra alta e r.:nha ,u~a no mdu.to m,lr, que ... e~I:\, ':0010 ~c fosso! 
uma cabe';iI humanll, jun{,. com o corpo da lerr" firme I'tlr meio <le 11 0111 c'trdl:! 
1""0111, ou rescoço de 1("rr:l, d..: 1<.11 fl'itio. quc ficando I~\ ;Idv Jn~ a~u:l~ de hum;) 
e Ou Ira parte, Jl'U ba~lanle assenlO rerll huma gr,mde e e {ermnsa rovo;lçiío.,. 
Ficando II cidAde "tnhf,ra da montanha 'lU\: Ji\\l.'mo, (.:h,lOlIlm lhe Alminll) que 
lhe fica na .. ~(IUa', faz ro~to a wda I BerbClla_. 

I Loc. ClI., r.as 250. Ei' (I 'lU ... lambêm 5c lê no .lIt:l" trr,lllNW PdIJI , r:lg 54-
S]' .SI~rr~ Bullo(l('$ ( AptJ HIll). This ccJeh"He,1 mountain. , .. IIeJ by.,. lhe 
ancient Roman, Abrl.r. i \cry rcmarbl:>l.:, IInd with the I~o(k a{ Glbralwr, weJl 
mark, Ih ... cauem cntnmec 10 lhe ur.II!.. . Thi.i mOunlam, IInJ Gibruhar undu 
lhe name or \I "n. Calre. ~·e r., cIIII:J 1:>\ lhe aO<..icnh lhe PIH.la f,r I "'rcul\:~ .. ln 
citar 'Walhc:r wi'J .. n Ihl: Hal! h arprud.:h.:d {rom Ih, t.hl\\ólld lhe Ro_k IS ser n ai 
I di.t ... n.:e (J{ 40 mil ..... , and has a 1:)"I;lleJ arredT.ln.:c,. ., he slerra Bullone5 
(.\ ('t's hill) ii U'c:n aI th, sarne lime ;lIso drr~arins iSl1lall:d. The sicrra Bullones 
sh"", ln 11\'0 "'OI.:al po:ak<ó . Almlna de <':cuI<I i:) ,,1'0 'ten, bUI ku eleHHtu, 
IOOul{ n:mJrkaJ,le for lhe (3\lle 01 Ila~ho 11..11 ~.own 11 _ ln lhe Ihi.:k ",clllher 
~a.:h u~UoIJly iI"ompómies ea~l..:r l ) wm.b lhe I{o.:k ha~ o{ten bccn mi~tllk en for lhe 
slerra 8ullol1u_. 
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com o Atl as, ou distinguia O!l? ê. Se os distinguia, onde ,010ca \'3 cada 

um dê les? 
Conhecendo dirccwmcmc a regiúo, pela sua es tada em Ccula, o 

poela dó ao A tIas a sua primitiva sédc, quási a meio da cosia africana 
do estrei to de Gllm lh:\r, c faz do Abila um monte direrente, o 31ual 
Fac:1lo ou a pcnin:.u la de Almina. 

A distinção é patente em III , 77: 

Ja se aj untam do monte II quem Mcdu5a 
O corpo fel: perder, que teve o ceu; 
JJ\ vem .10 promontório de AmpeluStl 
E do T inge, que ass~n to foi de An te \! ; 
O morador de Abila nrio se escusa ... 

E na ode I, l'serila cm Ceuta, Camões d iz que ve O velho Atl ante 
comove r-se ao ouvir-lhe a \ 'OJ:: 

Olha como suspiram e~ ta5 ondas 
E como o \'clho Athmle 
O seu colo arrogante 
Mo\'c picdosamtnte, 

Ouúndo a minha voz, fraca e doente! 

o Alias e51;\ por tanto à "ista de Ceuta I , 

E O Abi la, a coluna de Hércules africana, é a pequena península 
mOOlanh05a, junto de cujo istmo fica Ceuta ; é o monte do Facho, 
fron leiro ao môrro de Gibral tar. 

Foi JUIlIo da SCITa de Ahila quc o lendário D. Fuas Roupinho 
alcançou li ma grande vi tóri a sôbre as KaMs da 11/allra {le l/Ie: 

Dom F Ua5 Roupinh o, que na terra 
E no mar resplandece juntumente 
Co fogo que ~ I c(ndcu junto da Serra 
De Abilu, nas galés da mdura sente. 

(VIII , ' 7. 1'4). 

E pela fonte do poe ta sa bemos onde ficava esta serra: . 0 , Fuas 
I('\' t.' conselho do que farium, e acordaram ser bem ir sobre o porto 
de Cepla, e hy acharam Fuslas de Armada de Mouros, c tomaram
nas e assi ou tros Navios gra ndes com eUes. t. 

I Fica-lhe II dull.5 It!Bull! de dislIlncia. Veja-se Pimenu:I, Arte de 113l'tgar, 

p;'\g 514. 
2 DuoUe Gah'ão, Cll/'OlliclI de E/-Rei D. AffolllO H~'nriqllel, Cd[l. Só. LisuOd, 

' 006, 
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" asco da Gama, ralando ao Samorim, alude tambêm por estas 
pala, ras à ..:onqUlsta de CeUla ror D. João I : 

C()n;:~11<I Jlgno Inl do r.lnlU cl.lro 
1)0 UofIlurtlso r",1 qu~ Imu pnm~lro 
o mar, rUf ir J~IIM do ninho ':MO 

O rnur,lJor de AbiJ.a .,krrolJeiro. 
<\"111 ,71. ' -41 

E OI:urando-~~ do me,mu ,11I'1Il1l0. diz .10 rei de ,' Ichndc! 

Ei, mil nJJ ,mh:~ , I\'~ rdu ,Ir!"l;n(u 

na Cu rio"" T Clh in'1Uid.J 
AbrinJn as panJa~ RS:l ( ,'lio 110 \t:llW 
Pe ra onJe A kid~"S r6~ II c~ t r"n1l1 mela 
O mome Abila c o nobre fumlllmt'n to 
Ot C"l1d IOnla .. .. 

.1\', 49. 1.4.1. 

~ão ha. pOflamo. dU\ iu .. nenhuma que, rar.1 o poeta, ti St',.,',1 di' 
. i/tll..J, o mOllh'. íbll." ( a remnsula de A lmln,l com li rnonh.' do Fac ho. 
que nela .. e h~\ ama. t' que o mOl" ldo,. d,' . íhll., t o morador de~1a 
pemnsula e clIpe':lncJdamenle O de CeUl<l. 

O comenl.mo a 1\' , -19. diz: . 0 mOntl' Ab.dJ JI.;':Iigna aqui ti 

cordilheira que orl •• o lado meridiona l Ju es tre llU de Glbra hJr •. 

Sendo df:\."'lm. o poeta dlfl:l \IUC D. Jo.10 I tumou C!o."'i\ cordi lheira. 
o que não cor responde a \'erdadt, O que êle tomou _ e c o que diz 
o pa .. so dos LIIShld<Js - fOI a cidade de Ceuta e a pl'nm:>oul.1 junto de 
CU10 isuno ela tem o seu a~sento. E eso;a reOln~ul;1 merecia uma n:fe . 
rêncI3 espeCial. por cau..,a dJ .!tua celebriJade, 

Com o mtui to de jlh lificar u ~eu ~h ... crto ' , o comentário transcrcve 
es tas palaHa5 da .volll'l?/Ie GJo!!"'l}-'hie l'I/IJ'I'/'SI.'!Jt' de E . Redu ... (XI, 
668): .E" S(' prolo"geall/ clII I/ord, ", rll' lI'lIl' blH'dién',., 5(' l(',.,,,/ili' 

J I<J POII/I(' d '. I/n'qllf! plll' Il' djl·bl'i B(·lltu/lI/(·cll ,. , UI/II ('(i/c Ú' 

III<JSJif P"o/d/e J I'es/ I'élnith' pt'llII/SlIft' 'l"i S'I/1/11 pm' /II/ is/lime dll 

II1.JSS1r II/sul,,;,'e .ie Ceula; de I",w//'(' ti S" " ';lI/I'('.fI( I/on{ pOl/r /Ol'lJIl.'I" 

II' p"omOl/lo/re du ~ebel- .\follça, II.' pihn' m('ridio/MI di' ", Por/c 
d "Hl!rcule, Ce piher. r.lIIl/qui! ~Ibyl" . .• , 

Como se \"ê. o celebre f;eografo france:. coloca o Ablla no seu pri. 
mm\ o lugar, idenuti,a'o com o J?!l'bd·MIIÇ'1, cum o .\/Oll /t' dos ~\f01l0S 
das cartJ~ nautlCas, da pa ..... o que Camõe ... , como mUllo~ OU lrO~ 1 O 
dec;loca dua3 légua3 para .!tuJe ... te. para.1 penin~u l ;l de Almina, 

I E~le innlllo n:\I:la-k b"m nfl fano ,,k J Iran~.:ri~ãu 5e segu ir im~'Ji ,lIl1mente 
;11) IU!O ..lu .:unl~'fHáriol ..I" que ~t á ul,.arIlJ..a .IpeO.l1 por dui1 ponto" 
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A citação não vem, portamo, a propósito. 
Mas há mais. Nela não se diz que o Âbila seja .a cordilheira que 

orla o lado meridional do e\treito de Gibraltar .. E. Redu", nas 
palavras que ficam trunscritas, chama ao Abila. não uma cordilheira, 
ma .. um pilar, uma colul/a. • Ce pilie,., ral/lique IIbyla . , di7 êle. E 
completando a pa"'1agcm: . Ce pilie,., t"lIItiquc II~,-Ja. partagtf CI/ 

dt'lIx par/llwjis,HWl' J'er,icah', ,,'est !:fuêrc fIIoil/s sl/pel-he que le roellt"

.II' GibraftcH' d 5a IICw/cu,- (856 ImUres) esl pll/s coJ/sidc,'ablc •. 
Continua o comcllt:\rio a I V, 4!1: -o nobre fund.uncllIo de Ccita] 

eqllivale a: a nobre Ccita, base das conquistas pOrtl1gl1CS3" na Afr ica 
(Libyci lIli/dali/iI/a ,.e~"i I S,'plall/ /II'bem, l\ laccdo). Com sentido 
3nalogo diz D. Puchcco: «mandou descobrir as Il ha'l de Sam Thomé e 
Sant'Antonio I: :1<; pouorou com fundamento da oauegaçam da lodla •... 

Suponho que a paluna jill/dall/el/lo, em IV, 49. 5, ~ignifica o 
mesmo que asseI/to', como neste passo do Pallll fi"im de I"glate,.ra: 
t Enlií \0 Cilu:dleiro do S:cluage) chegando au porta po,> as mãos nena, 
e pareceo lhe {!lle outrê de dentro :l so~ tinha; ma ... como porfia'o~e a 
:Ibrilla, a velha dei\Ou d'a so ... ter e o reccbeo. acompanhada de quatro 
caua lleiros ;Irmado~ de lu~ lrosa'l armas, queixando'oe delle a dle~, que 
queria de ... lru~r o ... euflmdame/lto de tanto tempo, '. 

Diz mais O comentário: . Em.o monte Abyla, e [o nobre funda· 
mento dei Ceilal ha hendiadys, equivalendo aquella \"xpre .. "ão a: 
Ceita. que I:\t:\ ""'''cntada na .. montanhas a quc pertence o Ahyla •. 

N:ío h.1 :(qui hendwdi ... , pois Camóes quer dizer que D. João I 
lomou a cid .. de de Ceuta e também o mame Abila, i~lo é, a península 
de Almco u, a qual. ~eHundo a e;..pressão de F r. LUIS de Sousa, . fica 
nas COqU~ . da cidnde. 

NO l e·~e que ° comentário 3. IV, 49, começn por dil\.'r que, nestc 
pa'o"O, o Abila é uma cordi lheira - lU cordilhei ra que orla O ludo 
meridiona l do es treito de Gibrnltar . - e termina por a tribuir ao poeta 
ii a~~crç.io que o . Abil" pertence .b montanhas em que Ceuta eSlá 
assentada •. 

i O Abila, a coluna de Hércules afri'::lOa, é uma cordilheira, ou 
é apenas um mOnle, que f .. z pari\.' de uma cordilheira? 

E claro que, para Camõe\. n:k é nem uma nem outra coisa: é uma 

I Cf. ror eu:mplo, I, ]3, I : 

t Cap. 15-., r~3. :l\i~.l6g (\'oJiçiio d.: 17M). Pouco antes, fal.tOJo da mesnla 
morad3 da velha m:\81':3 du: o ,,.o,,isla: ftAo c~lu"l1clro do S~lluBSC lhe pare..:~'O 

c:Slc .rssento a eou~a mai~ notaud. etc. (rtls· 160). 
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pequena peninsula montanhosA, isohtda r or um istmo. baixo e estreito, 
das tCITas do continente fronteiro " 

A rrOrÓ~lh) de 111 . ii. ; t, dil' :lind,l O comentario: . Aby la é O 
nome amigo Jo promonlurio de Arriea fronteiru ao Caire i. 

~ }'1as que promonlorio é Ibtc ? ( E o Djl'bl!l-Muf'l, O mome dos 
M OIIOS, (.~u a peninsula de Almina? 

A esta UhU113 é que o poeta se rcfere; mas o comentário, pura 
ser coO';equCnlC ..:om J. anowção a IV, 49, 3, dc\c identificar o Abi la 
com aquêle monte. 0lI supôr que o Atlas dos L/lS;(ld.u mio fica sobrall
CClfO ao t;'streito de Gibraltar. 

A primeira hipolcst' é excluida pela simples leitura da cl>Iância. 
O monte do~ 'erws '-2, o Atla s, é diferente do Abila, mencionado 

no ,erso 5.-, O poeta mdl.::a Jugare: ... slru3do~ na cosIa africana desde 
o cabo de E .. partel atê CCUla c começa pelo A tia .. , o monte mai:. dc\ ado 
da região e o mais c lebre na mi tologia, dcpoi'l menciona, a oeste, o 
Ttn~e e o promomorio de Ampelusa e por fim especilka o Abila, a 
leste. 

l .\l as .!>upon\ o comentilrio que o At las do poet:t não é o Djcbd
MIIÇ.l, mas '1im a cordilheira hoje con hecida por aquélc nome? 

AS::.im parece, ror esta nOta a 111 ,73. I: . Atlante .. . foi comer· 
tido por Perseo (\. 0\, . .\leI. IV 6:zti·66 I) na cordilheira do Atlas (ou 
Atlante, X .,6), que deu o .seu nome ao IIIdl"C Allanliel/III" 

.\t as o Ali as de Camóe.!>, como se vê pela estância 77 do canto III 
e mais determinadamente ainda pela passagem da ode I, acima trans
crita.!>, fica na.s prol.imidadcs de Ceuta. ~~ o Atia::. de Homero e de 
H erodolo. 

P ara a cordilheira que derois recebeu êste nome resen'aria na tu
ralmente o poeta a de .. ignação de "'aliJes Claros, frequente nos nossos 
escritores do .!>tculo XVI. Basta transcre\'e r estes passos do ESl1Ie"aldo 
do grande Duarte Pacheco J: _Quem esleuer .seis leguoas em mar do 
cabo de Guc:er, e fuundo temro craro, n~ra as se rra .!> dos montes 

I Rtltia-se. d~crl'ião Jt E. neclu.. P",ra í:le. a ptnlnsula de Almina. o Ábila 
do pOt"la, c um maCIço iluulJr, que por um i!>tmo e~ t ,1 unh.lo a uma eSln,.il a penin. 
sul., proj«toda para ItSle pela ~erra de Bllfhijes. Cf, 17/e J/('J'f('/"I·tlllet/lt P/10f : 

.The easlern dope of lhe M,lrahut mounulin descends in proportion as it cltcnds 
l!1I'tW.arJ •• nd 'Onlltlutl ndrrOYolOg until ii becomes a mere tongue or low land, : 
hltle more than II ,.ble acrou, forming lhe iSlhmus ofCeuta ... The peninsula 
being a series or k\en sm.1I hi]]s, wich 3scend grJduolly 10 lhe largcst and highest 
monte del lla,holO (pj,;, 54-Sj). 

~ Veja ·s·; a tr;lIl,cri;;Jo, há rouco (~III. de pane de'la <" I:in",I. 

~ Es",er"ld., DI: SITU ORBIS de Duarte P.lclteco PerelrJ EJlf:iu Crlllca "'IIIOl"d" 
por Augusto Ep,phal/lo da S,lvJ OliJS. L,sboa, '905. 
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Craros ~m Iam grande altura que parecem vezinhas ás nuu\Cns ... 
Pois prometemos escreuer as cousas notauees e dinas de memoria 
que em Africa .. am, Na/am hc que os montes Craros velinhas do 
porto de Meca I l Iam passem por esquecimento; porque hc certo que 
13m fcrmosas letras c de Iam grande altura poucas possuy ho uni. 
ucrso. . . Isto com outra,> COlha .. sabemos das serras dos montes 
Crnros que nos pareceu ln.'m c,>crl'ucr nesta nossa obraI c ainda hude
remos n1(115 o que diz Plinio no seu quinto liuro . de silu orbi~. c asy 
outros <lutare .. , os qual'" cscrcuêram ;:\Ucr nC~lc sitio ho monte Ata
lante, Iam ~ho, que u'> nuucns c,"cede, c dizem sec r hum soo monte, 
com muiws rabu las que d'cllc contáram; mas como quer que os anll
suas c:'Icriwrc'i nam souberam esw prouincia nem a pralÍcáram como 
ha nós teemo., praticado, por 1<Into nam he rnarallilha ca) rem em 
error, por que tal monte, nem de tal feiçam, cm toda aquella Regiam 
ho nam hã , soomentc as gr:lndc., e muito altas serras dos montes 
Craro'! que muita parle de Africa de longuo correm, ... e estas pa, 
recem qlle dCllcm se r ho monte Atalame, as quaaes sam muito des · 
lIy:ldas da fci çam e Olllras CQu.,as que o~ antiguo., escritores do 
monte Hal3lante di.,eram . (pág. 62, 6;, 6t). 

Afirma ° comentário a III , ;3, que ° man' . tllalltiCIIIII reçebcu o 
nome da cordilheira do Alias. 

Mas ° nome dado ao mar de que se trata é mai., antIgo do que o 
conhecimento daquela cordilheira, por parte da anuftuidadc dá~5ica. 

HeródOlo, para quem o monte Atlas ainda está na:- pro\imidadcs 
das coluna3 dc 1-lérculc3, já chama :10 mar que li..:a fora destas 
OiÀ(l!1!1(l ~ ' A-:-).'lt"l"t'i~, o lIIa,. allautico '. O nome \eio, pOrlanto, quer 
do primitivo monte Atia." quer do giganu:, que neste foi transfor

matlu. 
Em resumo: p:Ha C;lmões I) ,Atlas é Q Dj('bel-J /IIÇ<1 C ° Abila a 

pellll1l:tul:1 de Almina . Nâo tem, por tanlO. ral,io o ..:omenldrio, iden
tificando o Ahila dos LI/siadas com o Djeb('I-Mllçll ou fazendo de le 
uma cordilheira , c <"uponrJo que O Atlas do mesmo poema é a cordi. 

Iheira <Iue hoje tem ê~ll' nome. 

I AII." I\/('Ç •• ou .\I('H.' , como se pode .êr nos rottciros, 1'()5 ,111<1' e nll~ livro, 
de geo/{r,lh,1 O e.lllor renO"1 00 /nJlfe a m(''Cadidâo que niio .:orriglu no lU. tO, 

onde :1 plllal ra apMece uma .. pouca~ de \en~s 
2 I . I, cap. '.tOl. O Dr. K. ,\bldu comenta: .Nach dem Alias, der 11m olU51er· 

!oren \Ve~lcnde der \lIIOlllls beJ..anlllen \reh den I hmmel lIuf seintll Schuhern 
rragen ~ ollte, I.urde J.I~ Meer helll.lllll!, ",elches ~ich 1011 dort rlU~ ou!serh:llb der 
Snulen de~ Il er~J..IC5 Ilusddullh I h .I\OUOTOS. Fü,. dtll SdlUfgeb,..wfh er/.d.kl ... 

Lelpjlg. 1i)()3. Vol. J, pl'lJol. J33. 
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34· Camões começa por estas palavras li narrali,'a do sonho em 
que o Gange~ e o Indo arar~':'l'm :) D .• \I anuel: 

No tempo que a luz clara 
Fose e: as CSlril"s muJas que ~;!tm 
A rerouso ':0", iJam quando caem, 

Estando ia JellaJo no 'ure:o leito ti':. 
(IV, "7. 6M, .). 

( QlII~ aqui o pocla espedfic<lf algum,. pane d.t noite ou refere-se 
s6 a eqa cm geral, de modo que na ... pa la\T33 citada~ da c~t;inc ia 67 
há apenas uma perífrase, equi"alentc ti locução - dr lIo/h- _ i" 

E ,erdadc que ao; palavras 1/0 h'lIIpo quI.' a " Ii cl,U"<'j'ogí' parecem 
Indicar o começo da noite: por oUlra lado. O ultimo verso da \;,51.111 -

Ci.l Gi alude ao cair das estrela .. c port"ll to ao li.'mpO <Iue ~l' segue 
a meia-noite. 

ReparanJo. porem, com 3U.'IlÇ:iO. ,ê·~e: 1. 6) que o \crbo [lIg,,' n:ia 
denota neces<:.áriarncnte o começo da noih.', pOIS poJe c\pnmir a acção 
durali\'a I : ':!.") que o le\lo não dI! qut' o ~onho foi no tempo cm que 
e\lrêla~ caem. 1!110 ê, marcham para o ocaso. mas ~im no tempo em 
que 

... 8S eSlrêlas nllida~ que saem 
A repouso com·idam quando caem. 

: Que é o Sol/r das e,tfelas? E ii .!lua <hcl'nção para o me ridiano, 
.1ssim como o ca ir t! a ')ua declinação do meridiano para o poente. 

Por outras pala\'fus: sai,., nC!lla passagem, tem a !ligniticação de 
subIr. 

Como Camõe:-, lambêm u Dante di!>tingue as duas fase !> do mov i. 
mento aparente das estrêla~ pelo!! verho:. sai,. c ('a i ,.: 

Gil!! ogni stella CJJ~, che $"/11'11 

Quando mi mossi 2. 

I .\'0 Umpo qu~ a fUi darJ fQG~ quer, IUsim, dllCr: /lO tempo que a fUi cI"ra 
andJ fugrdJ, i~to t, estJ JUUI/Il'. São do com~nhirio estas p,danas: ~O \erbo 
-fugir. pude (omar-se na qualid .. de de verbo dc estado, ('qui\'alendo por assim dizer 
11 It:'ur de'lerraJo. - Slorck traduz "rt/ficl) ror ~mschll',lIId _. j \ s5l m Imo tempo 
'I"e - cm que ii luz roge. de.isna de modo ~ero1l .1 noite_. 

I Inrtrllo, \11 ~I. ComenlJrio de B. IiIJn~hi : .(;ioe, c pd~sata la metA 
deli .. note. . U slcUe c.IJonQ: dunqut: han pa'~JIO ti meridi,tntl, onlJ mCll.anotl e •. 
I ~ COlolJUDI4 nOJ''''''enle rrl'cJut,l ntllt'sto t' dichwr.lt,1 F,rellit', 1868. No te-se 
que o poelAl 1I00Iuno se não refere ii Iodas as estrelllS que se \eem de nOlle. O 
mesmo f,,: C,lmÓt's. 'um e noulro pllUO se Ir,l l,] de u trcla, "ase/das à noite e 
PJ,til' d\! milnhl, Outras, ê doiro, fôrJm ",/Sul/do pel,l nOlle Gdeon le So pelus 
pnmeirils I! que k poJe tndi~ar 10JU J noite «(;.tmões) uu uma p.trte uela (Dante), 
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Em Petrarca e no Arius to encontrou lambêm O poela, cm \'árias 
lug:tn:s, o ,erbo sa;,' (5'1/"'(') na significação que 1111: dá em IV, 67, 7. 

O priml'iro, por c\cmplo, começa assim um soneto: 

La bel1a donnn che (:OlonlO amo\i, 
Subuomcnte s·~ do noi paflita. 
E, per quel ..:h' io ne speri, ai cielsulr/(I, 

E o ~cgllndo. em duas c')l:lncias muito pró;..imas do Fllrioso : 

Si ad 11110 ii Negromllnlt bane I'ale, 

(h'a HIIHa alIeno n renn IIquilll sa/e. 
(II, -49. 708, . 

E quando si \'0116 per lui ferire, 
1);1 si! 10nlo.no ii \Ide ai dei la/ire. 

III . Si, i-flj. 

E O nos!.o \ 'ici ra disse tambêm: ,Não hei de pregar hoje ao 
pO\Oj ••• mais alto hão de sai,- 35 minhas palavras. t . 

Foi, portanto. o sonho de D. Manuel no tempo em que está 
ausente a luz clara do !lol c cm que aparecem no oriente estrêlas 
que sobem para o meridiano c descem dêsle para o ocaso, isto é, foi 
quando essas e.!.lrelas realizam o seu movimento completo de leste 
para oe~te. 

Se Cumócs apenas dissesse: foi 110 tempo ell/ que as estn?las saem, 
Oll foi 110 tempo em que as l'slrê/(Js caell/, não estava determinada a 
parte da noite cm que se realizou o sonho. 

Se porêm êle ti\'es!>e escrilO-foi /lO tempo em que as es/ré/as, 
cailldo, cO/widam a repol/so - é manifesto que queria indicar a 

segunda p:lrtc da noite. 
Seria o pensamento expresso por Vergílio nesta passagem da 

Elleida, 11 , 8-9: 

111m nox umida cada 
Prnc:cipitat su~dentque c:adenlia sidera somn05. 

Mas o Rei Venlllroso teve o sonho 1/0 tempo em que as estrêlas 
que sobem convidam a repouso depois, quando Jescem. 

O s úhimos versos da estJncia 6j resumem-se portamo cm duas 
palavras: De 1I0ite. 

E a estância 68, que deve es tar separada daquela apenas por uma 

virgula, continua: 

Estando ja deitado no áureo leito, etc:. 

1 Serm6l's, ediçOo de 1854. lomo " rãs. 8. 

- - --~ ---
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E HrJJde que tl '!John flli já mui lU pn)\101U do rumrcr do dia. 

"' .J'I 1"") niio ê a 1.',>,.10":\.\ li; ljut' Iw-Io JI/'. É li con lc\IO J 'IS 
scgulOle ... 

' ·cjamos. De nOite (c'>t.inó.1 ui), CSI,lIlJo já D. ~l Jnucl no lei lo, 
(oJ.:itando conlmuamCnlc na .. ohrig.l.;tít.':, de .. cu 'ar~o, adormeceu . . 
C,ln'JJo c ..:vmc.;uu lugo ;1 ,unh.lI' (C"t,ill":la 11."'). T ermina o son ho . 

Ac"rda Emanud I .;"m no\o c~r.mIO, 

(' oi .. to amanhe..:/;' (c",incia 7:')' 

! A que hora .. se deiluu o 1ll01l.lr..:a : ;.\ que b\lras adormeceu? 
(, QU:lnlO tempo C:.It.'\'C, ante .. que .Idurm~·,,;c""c, 

Rnoh'enJ .. .:-onlmo no ("on.;eIlO 
I)~ .. c:u 011':10 c: :;..mgue ,\ obrij.: •• .,-iio ? 

:\3J3 Jizcndo Camóc., a ê .. te n· ... rC1h..l, podemus .,upôr, indepe n

dentemente do tinal Ja cSI,inóa ti1. "1Ul' u sonho 'l' rcali/oll na parle 
d.l nOite, em qut' ... cgundo 3, pala, ra~ do ~bnlll;lno, 5/!.ld('/I1 cadl'lIlia 

nde,.,.J 50/1/110$ 

Abramos agora o coml'nlário a 1\' , t>i. ti-H: , Parece·me,., 
ab~olulamenle fora de dU\iJa, que dizendo (o pa .... o) 'as c~lrcl1as 

nítidas que ... a~m, .\ n'pouso COIl\ iJ.iu llllanJo caem_ o Poc ta quer 
dt:'slgnar a segunda parte da !loitc., 

.\ JitkulJaJc do $.ll'm, que, como lica pro\aJo, tem a ~ignific:l ç ão 

dt' SQbell1, rr~tenJe rc,ol\t!·la o comt:IHi.lrio nC,II.'<' lermos: ' que saem] 
que \ iia dc,apparecendo da vi .. liI " 

Ora o 'lu!.' o poela dil é lima coi,a muito dd'crCIlIC. 

I Obstrvaç50 do comentário: .Em:muel' repre- \e-n!ll o latim EII/I/I;mu~/ •• 
A palnra não e-lalÍna. i b.lrb.tr.l, e como lal a resista Ne-ue·\V(ls~ner, Forl/l(!II/~"re
drr LDIl'mis(hrn SFr.t(h~, j' edição, I, 8,1. 

Se o poeta li escre\'eu com um só m, im itou nisso granJes "uiniSIO! do renas. 
cimento, lõlnlO nJdonai.). como eSlrangeiros Desle~ basta cÍl3r Erasmo, Optra 
oltlni.t. úlJI', liO), VI, 10; \ II, ;; VIII, 1. Nu dU3$ primeiras passagens dá o 
celebre humanista a etimologia di r:lIal'fil: ~Em!lnuel Hebraeis sonal nohiscum 
Dnth. :'\a te-rcC'ira tr.1ta·se de uma e-pi\tolll dedi'::lIória tl D, João III, .Sl'rC'n;s. 
11m/) úsilamDe R~HI , . Emallu~IJJfili(tfl.DoI13tini.tns porlugueses mencionarei, 
ror enmplo, André de Ruc:nde (que .1.$ vezes e1Cre\·eu a palavr3 com dois ".m), 
Diogo d..: Tei\"t e Damião de Goe, Vejam·se, por exemplo, do primC'iro, o G~ne. 
IhhlCOIJ PnnclpiJ LII'it,mi, &IIolllat, d~o; do segundo, Opuseula 01i9110I, Salml1n. 

t /CDI', d5S: do tercC'iro, F.des, rC'hlf/o, m(Jr~Jque AtlhioPIIIII, LoI'I1/"i, 15 .. 0. t 
tambim ubiJo que file ultimo, na Crdm"c.1 de D, /11mllltl, usa da (orma Emal/III'I, 
UnlO DO tItulo, como no c6rpo di obro. 
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Admitamos, porl!m, por um pouco a interprctaçóÍo do comen

tário. 
Nc~le C30;0, o .. onho de D. Manuel Icria sido 110 tempo cm que 3S 

estrelas _que ,vão de:.aparecendo da Vi~Hl' a repouso convidam, q/lalldo 
cal''''. 

Mas cnul0 o periado de"ia terminar cm com.ida"" pois a oraç:ío 
qua/ldo ('Oe", se ria inteiramente descabida. 

\V. SlOrck atribue 35 dificuld 'ldc<;-a inút il poeira, di7 êle -que 
tem levan ta do a interpretação dê.!.tc pa<;so, a uma tradução pouco reliz 
que Camóes fel. do cad/' IIIi,! de Verg ll io I , 

Mas o no~so pocla, aproveitando o concei to do autor da E'lIcida, 
tran"formoll·Q cm outra en tegaria gr:ul1<uica l. 

O epíteto lalino fadc'Illia, ('quivulcntc a uma simples oração rcl:,

liv:!, é :lHora ~ubs t illJido por uma oração temporal. Na Em·ida a lude-se 
!l.~ es/relas que cm'lII : nos Llls;addS, às c"trelas qual/do caem. 

E esw modificação IOrnara-se Ilecessá ria, porque Camões se quer 
referir ti noite cm geral, a toda a noi te, e para isso recorre ao mo\' i· 

menta aparente das estré ias: a saída, a "ubida delas para o meridiano, 
e o conviI{' que fazem ao repouso, qual/do caell/. 

Por seu lado, o poeta \,lIino fala da noite que se aproxima do seu 
termo f! dos sider<1 cadel/tia, dos astros que vão marchando para o 

oca"o e que por i ~so induzem ao sono. 
a comen tário supõe também que o qual/do CtWIII t tradução do 

epllelO Cd'Ú'/Ilia. . Cam. traduzi ndo o cadCl/ti'l por .quando caem', 
imita a construcç.ão latin:1 cm que uma oração de WIII sene de cxpri. 

. . 
m lf o meIo ' ... 

Ma ... não é preci ... o recorrer a imitações latinas. O poel3 precisava 

, Die LI/siade/I, r~g. 410. Di1 êle: .Worlbu t unJ Erklnrung dieser S trophe 
haben nel unnll l l~'n Staubes :lurs<.'\\irbelt. Einzige UU3\:he iSI C', mi ~sglUcku~ 
Ut'bersel~ung des Virgil 'schen (Aell. 11 ,9, 'SI. ebcnd. IV, S, u VIII , 59) sI/ade/lIgue 

CAOENT IA (Camocns: QUANDO CA II EM) sidl'I"C/ som/,os. Meine Auifassung h.be kh 
durch die Uebcrsclzung angedeutct ... 

O ilustre camonista traduz: 

..•...... ,II Ungi! dll T'IIUlichl enl$dnnnJ, 
Wann ~It G, • .,mt, hfll unJ holJ nillin~~nJ, 
Zu Nh'n Ifm~hnfn, ,1I8nn~ch \~nmk(nJ, 

Como se o texto dissesse qut: :l fUi do dia ' ;'Iha fugido h.1 muito c que as ~slr~lns 

ql/I! brdhm''Im 110: 'I.'U rOlll'idm/(//1I .1 r"pol/so, d('scmdo p.,ra o ocaso. 
A cláusulA gll~ s"cm é Substituidn, como se ,.i!, por outro conceito: gll~ brilh.11II 

O comentário prefere: gue d~i.\·.1m de brilhar. Ora nem um" nem outra 

cousa Jiz o poctu. 



d(! (!xprim,r por uma oração t(!mporal o con'::l..'ilo contido no particípio 

lalmo ( fOI O l)ue fez. 
Em cl.m.::lu:-.:ío: panindo Jo rrin,::,p'o, all.h \CrdJlh.·iro, de que 

o .. onho .. e realizou na ... cgunJ.1 parle da noite, o comentário qu~r 
,êr e ..... ;l mdlcação onde ela ... e não ;\Ch.I, 1 ... 10 é. no lin.1I da e~làn

cia 67. 
~~ rofl .... l) que d;i .10 Hrbn 5.11',. llTlla "'1~nitic:I~Jo que êle não tcm 

~ é lambêm rori, ... o que lhe . parl.''::l.' llll,I'" Cl'nU lllll' cm .a hU I ha 
erro typograrhi.::o dI..' .a. cm , '1..' 1 de 1.1.1. Oll .;1. (Ja mc ... m3 maneira 
quI..' em , ' ( ;2. j ), ..:amo pen ... oll Franco Ihrn.'lv ' .• Ne!-.ta hypolhew., 
:lCrc ... ..:cntJ . • 0 tempo que <I lu! .::lOIra roge . é a nQHe que ... e "ue 
retlrandu Ji3nté' do ;I!\'orl..'cer Ja m.mhJ. que lhe ,;te cedendo o 

lugar • . 
.\Ia ... nada jU ... Uti'3 C.,1;1 muJlti..:a~ão Ju tl..'\lo. 
A ... palan:h - '10 tempo '1m' I ,I III; d,IF'.1 fogt' - C\primem, sob 

outro a"pl..'..:to. a me .. ma idei;\ que ... c contêm nJ~ (\u(' imeJiatamente 
se lhe!> :-.eguem: a luz do wl 1.."\;I\;l :lU"Cntc e ;1') c ... trela ... (jue tinham 
nas.:iJo ao anolle.:t'r pcr,orriam a abobada ..:ele .. te, convidando ao sono, 

depoi .. de Ja lerem pa ... saJo pelo ml..'riJt:mo. 
~ão era !.O Je dia qu~ D. ~Ianuel pen .... "·;! na obrigação, que lhe 

ficJ.ra de ,>euli antepas .. ado" de a,rcsccntar a terra caril . E ... sa ideia 

não o abandona\a um só momento. 

Foi pori~~o que. uma H:Z, IIlIIa noitl! (c~ l .in.:ia Gi). 

E!lando ji tlt'ilatlo no :iur(o Itito, 
OnJt' Imolginaçõt'S mais cerlas são, 
R(\'oh'enJo conuno no conct'ilo 
De !t'u ofi.:io e sangue .II obrigoçilo, 
Os olhos lhe ocupou o sono aceito, 
Sem lhe Jesocul'llr o curaç1io; 
PorqUt, tanto que lasso se ndorrnt'cc, 
Morfeu em nirias formas lhe orarece. 

35. O ~omentário a \'. Sz, I, faz de Thetis uma das 61has de 
1'l'ereu e de Dori. t Pelco. foi casado com a nympha Thetis, uma das 

:'0 filhas de Ncreo e de Doris •. 
~la s a narratin do gigante Adamastor mo ... tra que deve ser outra 

a filiado de Thetis. 

I Em quanto 1 omlsuo da prel'osiçi1o tm anles de que, d. VI, 43, I: _No 
tempo que do reino_ etc. E nio faltam eJlemplos nos livros que o ('Iotla leu. 
Buta ble do Palme,rml: _Armando se o maiS secretamente que poue, $t partiu 
• or,. que a escuridi da noite o podia encobrir_ (cap. 5). 
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Com t'fl.'ito, na 1:\ I,ln'::"1 "'l rJil êlc = 

Todas 115 JCU~(l~ ,.ksrruci do .'cu, 
S" por IInlllr lias IIKuu u rflm;e~1I \, 
I ' m dia II I'i 1:0 ar fi/ll1l5 de Nrrtjj 

S,lIr nUIl I1n pr •• i ... 

Aqui temo:. Thcli " conlrapu~t<I ;.l~ filhas de Ncrcu. 
t\l n ... h,\ maj... O papel (Iut:' Dori, dc\cmpcnha 110 ('pisóJio do .. 

"mórc,> do gig.ult(· é J prU\<I ..:.lDal ue (Iue, para Camõl':'. ela niio t'ra 
a miie de T ILcll"', 

Siiu " ri..:a~ 1.' ... la .. JUil ' pa ...... agcn .. : 

Corno foue imros~h'cl :'I1.::.1n,a la, 
Pelll grllmkz.\ rcuI de: meu 8('\10, 
l )ctermlrl1:\ ror IIrm:lS .II: lomn-Ia 

I!: <I I)(Jn~ UI.: casu mnnifesto. 
D\: medu II dcu~[j ('miio (l0r mim lhe fala. 

Já nl!~cio. já ..1.1 guerra dc)islindo, 
Uma noill;', oe l>On' IHOmetida, 
Me Ilflllrcce de longe o Se~lo rindo 
Da branca Thetis, unl('lI, despida. 

(V, ~}I· 

IV, }lj. 

i. C0l110 'iC c\plica i"tu? It Llue, a par da opinião ,radicional, reprQ.. 
duzida no comen tário, ha\ ia ou tra que f,lzia Thctis Illha de Chiron. 

I FazenJo Je Thclis, e~ílosa dr: Peleu, a prillcé'$.1 do mar. Jando·lhe, portRnlO, 
uma cate~oria que Je dwcito th:\-j,1 pertcncer ti Tethys, mulher do Oceano, Comões 
imita Vergitio e outros poetas latinos _Quan t :lUX Tilllnides, T élh}'5 n'esl nOm
mée (p;,r Virgile) qu'une fois (GàJ/"C. r, \.3 1), - D·aiJleurs Virgile confond Tc/ltys 
alce ln Nérr:j,le 'J7'('1Is (ltg/. I V, II. 3l: I('"",re n/tlim rll/iblls). Cetle confusion 
CSI fréqucnle Jons lo poé.ie Intine. CC :;luCC, Si/I'. IV, n, I" .8: ... ErylJlI'eae 
rltelidos i Mal"tiill, XX, nx, I "; Cbuditn, De R.lpt. Pros., I, I' . '-48: . ,. Cne
lula rhrlih. I)e La \',lIe de ~\trmonl, A}'oflollios de RI,oJts el l''''g,/e, p'g. 85, 
lexto e nOIlI. Pllfi ~, ,89". 

Aprsnr do confusl'io ~ráficn do~ Joi~ nomes, que nas duo' rrimeiras eJiiôes 
dos Lusladas ~/io e$crilo~ The/is (TC:lis, \Ima l"eE), o poeu dislIngue bem as duu 
cnlidades. BaSla comparar V, 52", com \' 1, z', e IX , $5. 

Mas, nalurlllm"me pllra reju\"(:ne~.:er a segunda, que lem de figurar na ilha dos 
amores, em VI ~ "2 2, Camô.!\ fa 1,1 mulher de Nerluno, 5~m conludo prirar ..los seus 
direilos a Anfilrile. O raJ,.~ Oct,mo cra uma Ji\'in.I •• Je já aposenlada e sua mulher, 
a Telhys da, Cl!o'·gic.1S (cf LII~r.1J,/$, I, 161, ,onlenlll\"a-se com arranjRr genro. 

O comentário, a rropó.i1Io de \' 1,21, \-2, ob!en·a: . Telhp .. erA esposa do 
Oceuno, que nble lugur ° [l0ela IJellllfica ~om NeplOno.. Mas o Oceano foi um 
dos deu'tI que compAreceram, ,omocadus por ordem de Nepluno (e51. \6-'10). E 
veio acompanhado dos filhos e filhas, mas sem a mulher que lhe dava a mitologia. 

j 
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Eis o que o rOeta leu na Gt'/It'JI()tf"l dos "l'IISt'S de Boccaccio: 
. De Thctide mmore I Z\'t."rcl filia ct m~lIrc A chl1l1 ~. Thetis minor 
nympharum una fuit.. . Pdco filio A C;h':l regi ... oupsi l... H ane 
diclt Leon tius Chironis fuis ... e Iili,IIH ... Tllcti, nobili" fui! Illulicr . .. 
lit ob iJ Chíron pa tcr eim U,ln.1 ... c.;:um &. I'lurinu uoluit cons ilia . 

cui n3m illam concederel -~. 

3G. Em VI , 93, o pilôlO de ~l c1;nJ(' di!. a \,;.,..:0 dJ G uma. ao 

uyistar Calecul: 

Esta é [lor certo a terra 4\lC bu~cais 
Da \crJuJeira InJin, 4uc aparece 

Comcn tt\rio: . 0 epi lhclo HcrJ :ldeira . não I!, como pcn!'3 SlOrck, 
para designar a . Indi<l oricnwl- cm con tr:lpo .. io;;ío :\s . Jndias Oeci· 

dcnl3cs. ou ' ~O\'O ,\t undo., de tlllC o pilOlo n:io podia ter can ht."c i

mentu ~ ma ... sCr\ C de as ... ignalar bem a iJeia Je que o piloto não se 

engana \'a, lenJo por lndia a (erra que descobria no horiLolllel, 
É sabido que na idade média e ainJa nos princ ipio::. da idade 

moderna se distinguiam três lndias no oriente, embora houvesse 

di\'crgêndas em quanto aos respectivos nomes e limites. Assi m , 

por e\':emplo, na Cu'ta do IIIlmdo co"h(,l.'ido di'M{(' 1260 a 1360, que 

prt:ccde o ,'olume III do monumental tr'lbalho de C. n, Bcat.lcy, The 
dml'" of mode,'" geo!fJ'dphy (O\ford, IgOO), a lndm midia começa na 
Abec;:<,inia, segue pelo sul da Anibia e tl'rrnina no actual Bclutch istãoj 

a II/dia maio,' fica entre o Indo e o Gangc~ e a I".lia II/('/IO/, esten

de-se para léste do d elta deste rio 3, 

E cm uma das suas erud iti~~ima~ notas :'10 l .;,'/'o de Mm'co Polo, 
diz H . Yule: . Thc earlie::'1 lI:.C thal I can find of the term s India 

Major a nd Minor is in lhe l.ibt·/' '/UII;0,-i5 Philosophi, ' .. wich is 

belie\'ed 10 be transla led fra m a 10::'1 G reeck o rig ina l o f lh e middlc of 

lhe 4th , emury. ln this author Ind ia ;'\linor adjoins P er::.ia, 5 0 iI does 

with Friar Jordanus, H is Jndia M inor appears to cmbrace Sind (possibly 

I M sim chamada por causa de Tethys, a Telllys magna. 
t Jo:",nis Bocarii nl!PI n : \E\ \Orl \~ Dt'orlltJI, Basiliae, 1531, L. "\II, cap. 16; 

I. XII, Cip. I. E náo foi o escritor bisanlino Le6ncio o prim eiro que fez: de The!is 
filha de Chiron, como se , 'i; por e.s ta nota da Gr leclllsche My/hofogit' de O. Gruppe: 
•... Ralionali.s lische Erkl3rung beí Dicl}".5 ti, i. Hier wie 3uch sons! (t:. B. Lysi. 
machus, Frag Histor Gr(7t'c., 111, 338, 11/ iSI Thctl s Chironis Toch lcr. PéS· 66 .. . 

I No Indice por que termina êste volume lê-se, sob a pola\ T.L IlIdm : " ,.. No
tion of .Triple India., whal induJed in this, and how \arious writers dhide theír 
. Three Indies., E na palavra Ethioplrl: . .. • Conceplion or an Elhlopian India in 
Middle Ag $_, 



.\l d,ran), .IIlJ lh e \\'C .. II.'I'O CO<l\t r.::xc\u .. i\e uf Malabar. India 1\1.ljor 
cxtend ... from 1I1alabar IOJclinitely ca:.tward, HI!> I"dia Te/'/ia is 
Z,lOjib:tr ' " \Ve .\oee tlhll Ih ere \\".1 .. ii tr;tclilional tendency 10 makt 
OU! Tlm'(' JI/dies, bUI lil(le concord as lho Ih eir idemi'Y. ' . 

Ora, I.LnlO em João Je Barro .. , como cm Ca"'anhcda, encontrou 
C:lmÓe .. remim .. ccncitl-. ou "llhÓc... a e\ta pluralidade de India .... 

J\ .... im, o primeiro Já e,w epigrafe ao capillllo i'o da D&'ada J, 
I, -I: Em qUI! s" d,'st"" "'(' () sit io da /(',Ta a qUI! p/'opn'alllt'llte Cllallllllll0S 

II/dia dl'lItro do Cmll:Jl'. E cc)meça: . A reAião a que u .. Geogr<lphos 
pr()pn'alllclIl(' chamãfJ InJia, he a terra que ia /. entre o ... dou .. illu!>tres 
& cclcbraJll' rio .. InJo & C ange.. 

E Cu .. tanheda, 110 proprio capí lulo cm que refe re a chegada de 
V:I!>CO da Gama a C:tleCll I, di,,: que e ... la ciJade CM:\ l>i tuada na COMa 

do Malabar, . hüa provincia da l>cgunda InJia . (I. I, c . • 3). 
P ,Lrcce -me, pui ... , que nãu poJe haver JlI\iJa !)ôbre u -.cntido do 

epíteto I'(',.dm{ei"ll. empregado pelu poeta cm VI, 93, '! . A terra 
que e~l:i ti \-i.,ta é a da InJI;l prupriamcnh.' dita, da India a que rigoro
samente cabe 1'~lc nome. 

37. Em \ ' 11 , -l, diz o poeta: 

VeJe los AI('miles, soberbo gaJo, 
Que por lfio l;lrgO! c;lmpos Se ~Ip;lcenla, 
Do sucessor de l)eJro n:bel,u.lo, 
NOI'o puslOr e nova seita invenla; 
Ved ..... lo em feias guerras ocup;ldo, 
Que indo co cego error se nã'~ contenta, 
N:ío cOnlra o su["!erbissimo OlOmano, 
Mas por sair ..lo jugo soberano, 

COlnClltál'io a ê !> !(· tíltimo verso: .0 jugo soberano] a obediencia ao 
sum mo Pontifice • . 

Da desobediência ao sumo POlllincc fa la o pocta c:..pre!>samente 

nos versos 3 e 4, Os versos seguintes aludem à gucrra dos protes
tantes contra o imperador, çolltra Carlos V . 

• Tht! Book 0/ Str Marco Palo ". NelVlr Iralls/att!J alli tdilt!d, wit!! /lotes, 
lI.aps .. . B)' Colollel Hellry l ',dt', London 18,5. T om. II, p~g, "P9".po. Na 
me<>m:l no la se encontra esta obsen'lIç;io; • The p:lrtilion of lhe Indies made by 
King S",haslion or Porl1.lgal in .Si', when he conslilued hi~ easlern posses~ions mIO 
thru go\'ernmenn, recAl1ed lhe old dilÍsion inlo Three Indias. The firSl, INDU, 
el.lending from Clipe GUllrdafui 10 Ceylon, stood in a se-nef;l1 wa}' for PoJo's India 
Major; lhe second MONOMOTA .·A, rrom Guarda(ui 10 Cope Comenles (India T t!Tlill 01 
Jordanus); lhe Ihird MA UCCA, from Pegu to China (India Minor) •. 
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o j/lgo 500"''''11/0 Jt! que o ... I'fO h ., .. tan tn alt.·miíl.":-' llm'n:m ~tllr. por 

meio de fi" lls g/ll''''''lS, é u IU~u ITllp cn,d, l' Il,itl lJ pontifICI\). D€!> Il' 
já eles tinham saido, ,.ebt,ftUldO-St~ fOlIl,." o Sllfl'SSOI' dr' P('dro " /llI'f ll 

lalldo 1/01'0 pastol- f lIo/'a St,j/a. 
Mas não contentes ..:om 6tc n'go ,',TOI', ainJa andam em gue rra, 

olo contra os turws, ccntra os InunLgos lll'rt:JIt .. rio~ do nome cristão , 
que ameaçam :1 Alemanha, mas contra O proprio ..:hdc do império 

gernulnico. 
Como ~e sabe. os protl.' !o, tantc", dc,..;ontcnlc" com a a titude de 

Carlos V na dieta de Aus ... burg ( 15Jo), 1'l'!\ohcl'<Im n: ... i!>lil'·l hc à m ão 

armada e formaram a liga de S..:hlll:llkaldcn " que ..:hCg'llL a pôr cm 

campo um rxér..:ito de m.li ... de 40:000 homen ... ( 15·lli). 
E ste nada conseguiu. ma... pou..:o<; anos depois ( 1,5 l - I :62) o 

imperador viu-se em sério~ embaraços, por causa de Maurício de 
Saxe, que tinha fc ito uma aliança ~ecre ta com Henrique II de 

França '. 

38. T ania em João de Barros, como em Ca~unhcd(l, leu Camões 

que o Sa ramá Pcrimal re~oh'era ir morrer à _"I ... a de Meca. '. E no 
primeiro encontrou tambEm a nOIl..:ia exprc .. sa de que o cõrpo de 
) tahomet est:W3 em Medina . .~:ío ... eria muito ..:ometermos a entrada 
do mar Roxo & toma rmos a cidade ludá: porto muito perto per que 

podiamos ir 3 :\techa, & d,t hi ::I Medina roubar o corpo do ~cu prophel3 

& o termos em nosso poder. (111 , " 3). 
Como se explica então o verso 4.° da ~csuin l e e~l:incia, re lativa ao 

Saramâ P er imal: 

Naus arma, e ndas mete, curioso, 
Mercadoria que ofereça, rica, 
Pl."ra ir nd(Js a ser religioso, 
Onde o profeta jal, que a lei pubrlca? 

1"11 , 34, " 4). 

I .Das kaiserlich Machtgebol fand bei deo lutheríscheo St!1odeo 50 heftigen 
Widerslaod, dau sie lU offener Emporung uberzugehen bereit wareo ... Schon im 
Dec. 1~30 beríethen sie in Schmalkalden ... ; ia an eben diesem Oue schlossen sic 
am 19 Mia 153 [ cin Schutz:- und TrUllbund unter sich ... Die Ge(ahr \'00 Seitc 
d~ T Urken ward immer drohender ... Der Kaiser bat alie FUnten um Deistand, 
auch dic Verbiindeten \'on Schmalkaldeo j ... die Schmalkaldcner sahen an dem Sul
tan einen willkommenen Bundesgo:nont:n und bcnOll len den Tllrkenkrieg, um den 
Kaiser lU troucn_. Cardinal J. f-I ergenrOlher, Handbuch der alfgemeillfm K ir
chengeschichte, :1 .• edição. Friburgo (Badenh .880. T omo II, pdg. :19:1. 

1 Id., .bid., ris 308-311. 
I Dec. I, 9. 3 i Hill. do descobr. I. " C:lp. [3. 



- 69 -

o comen tário di/. a propósito déste ultimo verso: _É ptriphrase 

incx,lcI3, de . Meca_ ( . .. ir morrer ri. casa de Mecha., cm Barros)j 
o !lcpukro de J\ lahomcl n tó tm Medina •. 

Mas não há neccsil idadc nenhuma de atribuir ao poeta uma inexa· 
cti dão, cm que não é natural cle incor resse. 

6 :151a con ... idcrar como an tecedente do ollde, não preciilamemc a 
cidade de Meca, mas a região onde da éS lá c cm que tambêm fica 
Medina. 

Compare-se c!> ta pailsagcm de Banos: , De Zidem a trinta & seis 
leguoas Cl>lá Judá... Da qual a Mecha , ij está me/ida 1/0 sedão 

ollde ja; o corpo de Mahomed, aucrá pouco maes ali me nos qui nze 
lcguoas. (II, 8, L) . 

Indo para Meca, O monarca índio ia pa ra o sel'lão ollde ja, o corpo 
d,' Mahomcd, ia para 

Onde o proreta jaz, que a lei rubrica. 

Emprego análogo do advérbio relati,'o ollde se encontra cm VII , 

68,8: 
Monçaide torna: ...... . ... .. ."".".". 

Somente sei que t! gente lá de Hespanha, 
Onde o meu ninho e o sol no mar se banha" 

Ol/de, isto é, lá das pa/-/es ol/de. Obse rvação do comentário: 
.onde] e~t;\, meno~ exactamente, por: junto da qual • . 

39. Em VIII , 2 .. h diz Paulo da Gama, referindo-se ao cêrco de 
Alcácer do Sal, no tempo de D. Afonso II : 

V€s \'ão os r"i~ de Córdo\'a e Sevilha 
R OlOS, cos outros dous, I;: nao de espaço. 

Não de espaço é o mesmo que "ão dCJlagm", depressa. Isto é: os 
quatro reis mouros procurnm a sua sa!\'aç:io lia fllgida, como Camões 
leu na re ~pec ti\a fonte .• \'e ndose hos Rei~ mouros (s. d Rcy de 
~euil ha. d Hei de cordoua. cl Rei dc jaem & el Rei de badalhouçc) 
com suas gentes a~~i ~ahcados & uencidos, nom tendo jâ algúa espe
rança em ~ua re~istc:ncia ncm peleja, procuraram buscar sua sa luaçam 
na fugida, cuio t'ncalço hos xpa50s matando & ferindo seguiram . I . 

No !lallll""';'" en..:ontra"se a locução de t'spaço no mesmo sentido: 
• P rimaliam conlOu muito de espaço a F lerida sua hl rmaã a maneira 

do apousentamen tof (cap . 49). 

\ Il ui dI;: Pina, O'OIIie'l dl'/ rl'J' dOIl! afOllSso 110 sl'IJlmdo, cap. VI. 

• 
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Na tragi..:oml.'dia D. DII.lI'.los, Jt' Gd , 'ianle. hü lambe m ê~ l c 

dialogo : 
A.IlAI<ORIA. - Benúiga I). ,)S ti niiillo I 

..... . ......... ........ 
EI se IIrro\(~.:h"r:i 
Para bestia de ntllhOnR 

Com retranclI' . 
. \RHIH. - Cu.1n úe I:srado muled ! 

E 3S linda!> rl'dDnJilha!> à 1. /I/smll.1 .1.15 CillI/Ol'S,IS I Ic rmlllam por 

(!> Ia quaJra: 

Mas l ui~.I, mm de e\raço. 
1. ~·I,mt~n.lo a 101 t~O h('la, 
0 <.: quando cm qUHmlQ repct,,; 
.Eu já tenho camoe~<I~ !. 

Inlt'rprt'taç.io do comeOI.IrIO: oo.i l,) dI.' c"paço]=seguidamcntc, 

logo um aro", outro • . 

40' Xo latim a., pala\ ra!> .1/1I1/11/11S, 111/llIIlId, (t'cm ordmariamcnlc 
a Significação ra ... si,a. ~l a., t,llllbcm oiio faltam p;ls<,agcn., em que se 

lhe!> da a .,iglllticJ~iÍo a":li".I. 
_\~!>Im. no pOt'Olt'lO e,,·IS. por multu tempo iltribuiJo a \'erg llio" 

a terra ~ chamada COIIIIIIII .'/111'" de lo.lus: 

Ncc et illa quiJem ':olllmum~ alumn,jl 
Omnibu~ injeCl.! tcllus lumulabit arenA. 

I\' 4~' II')' 

E O .1!III11I1I1S d;1 EI/â.f". XI. 31 (C.'I'O d.IIII.~ i/l," <1/1111/110) era pclo~ 
:tntigo5 con!>ider.ldo como !>inOllll11n dt' dOll/il//ls. .No", p, 'l 4:' aJum-

I O sr. Xavier da Cunha inc1ina·J;e;1 crêr que (I autor d,,~liI poe~ia foi António 

da Fonseca Soares, dorpois "r. AnlOnio da, Ch'lg.!~. Vel.HC o m.IBOIfi.:::o trabalho 
Prelld:io dr' ",,,or. Lisboa. 1B93, a P,It:. I!) C \elL!>. 

1 Quem quer que ~t'ja o o.Iulor .Ia C/ris, e~ l.! é conSiderada como escrita no 
lemro de AU/ol.u~to, V~'ia·sc Ttu ll cl.:::-~hl\..abe, Gesdlichh' Jer rbmucl/{'/I L//er."ur, 

I ::130. úiPi'G, I .'P. 

J _AfummlS ... Ibi~weikn _Amme ... wi~ in d~t C/ris "II: .:ommunis aI um na 
omnihu~ . lon der ErJe) .. l .inds.11 -:'\ohl. n/c Lalt'lIIlsc1l1.' Spr.lClte. r;l~ 373. Arc~ar 

do~ (oJl':"~, alguns cr-il.(os muJam o ~,hO de alum'!.!. P,If,1 J,Lrem .1 palal'ra s igni. 
ficação p3nil a. ~~ o que 1.lmb'::m f..az o 7/ujm".ur /wglfrfC l{llmae. colocando o 

lers.o 4~1 d.! Cir!l, a par do~ ler5(" ::114, !.fr,. etc. O mc~mo ThesrtllrllS. porêm, 
,illl três casos cm que a p.lluH,J {l1"IIImJ opll re.:e IIO/Iomt Qr/III_1 fcre i. q I/II/rix, 
PQ/rQnQ E no fim do artIgo almmlllS dI/.: ., l r /I1 '.1 VI ,II I',dc/ll"; CORPo VIII, 14, 
37:1 amatori tt ..a lumno municip. SUl,. 
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num, dominum. Vcq:;ilius lib. XI (33) ... SER\" Aen. 11,33 •• lum· 
nus l''' ' qui graccl' -rpÓij/tlto; Jicilllr. Sd/Of. J hoe loco \Clcrc~ accipi. 
uni p03ilum a \ 'crgllio .a lllmnu. pro domino. Cf. DON. T er. Pilorm. 

3a' (Tlu:sltllr/ls li,,({II(t(! lalium', v. alllmllll.~). 

E no C"ltl/d Didimll/ai,.c de la [allgl/c latille de Frcund·Thcil 
(Pari .. , Didol, I86G) lc-~c também: . AI.U\'NU~.,. 2,°) dall s la lalil/ilé 
poSlen'cl/re, il /.'sl cmp/ofé adlll; Ilollrrisslt lll, 0/1 SltbSI'I. qui 1101/,.,.;1, 

qui é{~J'(', ph'c lIo/wricier, il/siilll/cl/r . .. De ld, fil/dica/io" d'lsidO/'e: 
ti qui alil CI alitur alumnus di,; pOleS!, id c~t, CI qui nutril el qui 
nUlrilur; scd mcliu<; tamen qui nut r ilur. O,'ig. 10, , ., 

Pelo menos pelu 1éitura dos comen tadores da EJ/eidtl I conhecia 

Camócs a ~isnificaçfio "cliva da palavra all/lJ//lIIs. E essa lhe deu cm 

VIII , ~'!, 8: 

Se quem com tlinto e~forço em DeUS se alreve 
Ouvir qui5ere~ como se nomeia, 
Portu/luês Scipiiío chamar·se de\'e: 
1'11 .1\ mais de Uom Nuno AlI'arcz se arreia. 
Ditosa patria, que 1.11 fi lho leve 1, 
Mas untes, pai; que em quanto o 501 rodeia 
ESle globo de Ceres e Nepluno, 
Sempre suspirará por lal aluno. 

A tran!!iç50 do \'crso 6,0 nfio deixa duvidas a ê:-,te respeito. 

Depois de proclamar ditosa a palria que lal fil ho teve , o poe ta 

I No tempo do poeta havi"l nmitJS dezena~ de edições da E'leida com o comen· 
t:'irio dO$ tln tigos ti palRl'ra (I/'II/WO de XI, 33, Encontra ·se uma rclaçíio das edições, 
que o poe ta podia ter lido, cm Il eyne, P. Virgilius MaI'o val' iela/e lec /iouis t/ per
pr/lia (l1II1O/,'Iti(J/lC il/ustralllS, úmdiui, .82 1, T. I, paS' .'4 e seSS, 

l L Quem é o sujeito de se arreia 'f Suponho que eSle verso se deve ligar ao 
seguin te e que o poeta ('scre\eu se arreia, DI/osa, a p.l lria, sendo eSla palavra o 
sujeito. Disto me ocupei no IUSliIllIO, vol. 57 ('9 ' 0), rás, 91. 

O coment:'irio limita·se a dizer, a propósito dos versos 3-.. : .Nesta apodost 
ha a mesma abreviaç:io de e:<pressão que em J 54. 7·S., 

l Mas como completá·la? Ê O que êlc não diz. 
Nem ha rJndJdc com I, ~ ~, ;-8: 

e ror'lu~ ,,,do fm fim ,'01 not,fi'luf. 
t:bama 'f • rf'l"on. ,II!. 'Ioo;.m~,quf, 

A interpretação dêstes dois vers05 niío orerecc dificuldade e podia dispensar a 
observação do comentário; 07-8. A oração final do 1,0 ver~o, pertence, quanto ao 
s~'n(ldo, não rura a úntçiío do 8." \'erso, mas para a ideil' de .. dtr·\,o5·hei .. , 

I~ ros~i\'el que o poela e~Cre\e55e /)"OS.' por Ditosrt a, e que até não ace n
IUJ$Se o (I de D/I05rt, 11.\ mUllos exemplos (tesla grafia nos liHo~ do século xn. 
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como que se ..:orrige (' obscna que ê rou":(l ch.ullJr·l he fi lho. Pai e 
que de\(' .. cr o '>cu nome: rurqUl: ,I r;lIria "cmprl: su"r1rar;\ por tal 
;.IIImo, i"to t. por tal dt'rt"o\ur, 1"'.11' 1<.\1 pr\lll'..:tur, pvr lal patrono, 

O comentar;o diz: .alumnuJ é lalllli"mo, pur . Ii lho,:, . , llalia 
,J/llImWfII SlIlIm "l.1l'rl'l (eie. !II l 't'I"-, II 5, 6)., 

La lln i"mu c: mil~ nc~tl.' "a .. o alll1/o Icm ii "ignili..:açiio ac tiva e 

equl\'a lt! a p<ll. 
Na significado pa",i, ii , rur conlr"pu"lç;io :t ;lJIIQ I, IOrna o poe ta 

esta pala\' ra cm \'111. 13, '2: 

E"i le quo!' '':;5 olhar com Be~to iraJo 
Per<l O rompiJo aluno, mAl sofriJlI, 
Dizendo·lhe qut' o (',erclto csp'llhaJo 
Rc.olha c torne 110 C.L01TIlI ,tdell,hdo, 
Torna o mOljo, do "dho u.:umpallh,ldu, 
QUI': \en.:eJor o toro .. de "en.;iJo: 
E.::.as Moniz se chama o forte \dho, .. 

Do comt"nt,lrio ao '1 ." \er"o dt."I.1 eq,in.:ia: umal .. orridoJ i. ê, 
impaciente de \t'r o d .... "barato: pt'rten.:t' (,'\identt'ml:nte para Egas 
Moniz (rcprt"wntildll pdl' rrunome HllIc,)" 

O (',>Iado de alma de Eg"" :'oI UOlI ..t.:ha· .. t' mdl.:ado no \I: r::.o 1. '\ 
O m.l1 soJl'ldo do \cr,>u 'l.D t O, Afon"o I-I enntlul' ... : é o rompido 
a/mIO. que náo quis t"sp .... r.lr pelu aio, par" tra\ilr ii peleja. 

Ainda do .:omenl:irio ao \cr::.o 3.": .dl: rcndldo] não pCflence pa ra 
.campo'l comu algum !o.upr0\.'m, m.l\ para o ~tljci to de . tOrnel, 

Ma::. ê\tc con.:eito l:\t,t t"prt'''''O pelo .a.:ompanh;.uJo' do ver::.o 5. p
, 

No \i;'r .!to 4,' Ega~ Moniz manJa mlwr 1..1 ,J/IIIIO pnra o cnmpo t'ffi 
que ficou de~baratado e que o p:tdr:t..w c a m;ic {h .. d~ft'"d(,III~. 

Esta inlerpretaç:ío das dua .. exprts,õe" da c~l,ln.:ia 13 é confirmada 
pela ronlc do pueta, tran ~crit;l no comClltiLrio: . ... 1.1 batalha fo)' gra· 
uemente pelt-yada. c ho P rincipe O. Atfun"o lan..;ado du campo 3 de::.· 
banHado. e hindo eH\.' a~ .. i hum" It'~lloa J e GUlInarJc" encon trou com 
D. Egua ~ ,\loniz st'u Ayo, que li \ mha ajuJ,lr .. . c quando D. Eguas 
ho vio dice: Que he eslo sl.'"II0,· como 11",dt's Jlás (15SI, Rl.'spolldeo lia 

I Cf. .0 fi~1 Ef!3\ Ilmo .. ( III , 3~, II). 

tEle emrrego ..lo \l"rho Jef"/IJ{'r c \.Ofrenle nn\ e,cruúre~ do ~é~ulo )(\"1, 

Baqa cilar ê'le el<.:mr1u di) P"lmelr'/m .le IlIsl,,/e/'r,l (cllr. 401 : . Nam quis EUlfopa 
qUI! (o C;lU311ciro da ForlLlna) enlra~~~ nu mio JcfenJIJo, le seu sobrinho e os 
glganle, e,llIft: em J~srosj.;iio Je hntnlhll 

I É o call1pO defelld,J". i • ..:amp" que Ih" Ilertn.lcm. 



Prillcipe.. . Oice cot.io D. Eguas: Non fiLestcS bem nem SilO 

dardes bata lha "cm mim I , mas IOrnay. c eu COm\-05quO' etc. ' . 

,p. }\ propó~ilO de IX, 30, observa o comentário: . Claudiano, 
no Epilha/amio a Honorio, descreve a resid~ncia de Venus em Chypre 
na companhia de upido e do~ Amores (verilos 42-g6). Foi eil te passo 
l>egundo observa F' S , o que ~usgeriu a Cam. O pensamento funda , 

menU! I da dcscri pç.50 contid a nas eilt. 30 a 32, como lambêm foi o 
que inspirou Angelo Poliziano na de ~cri p ç. ão do.) reino do Amor (nas 
Sfcw,c pCI ' la giostra) •. 

O pensamento fundamenta l da descrição contida nas estuncias 30 
" 32 do C:IOIO IX, bem como o da expedição contra o mundo rebelde 
(esc 2S, 2-29), proveio directamente da Oita/la rima de Boscá n, que 
para ê.., tc poemeto se aproveitou, por sua "ez, do que havia lido em 

Angelo Plllii':iano e cm Bembo 3. 

Segundo o poeta cata lão, é Vcnu!:> quem mand a reformadores para 

.:orrigi rem êrro~ que \50 pelo mundo, se ndo duas damas barccloncnscs 

o a lvo especia l da expedição. 

Vuo dolor Je t3n13 J esuo:ntura 
E,u n:)na de 10JOS los amores, 
Y ani, porque este mal tuuiesse cura, 
Por cI mundo cmblo rdormadores: 
Los qUoLles con industria)' coo cordura 
Moderassen cn parte estos errores . 
................ ... .... ... ...... 
Y ussi quiero que seuo corre~idos 
Por \'O~OIrOS los hechos Jesyguales, 
Que contra mi se haz\;n )" mi hijo, 
De la qual causa ha mudlO que m'oAijo. 

Assi quc ler podcys quanto \'tI o:n esto, 
En qu~ C1taS damas st'an corregid3S; 
Y cI corrillir sabeJ que ha d~· ser presto elC. I . 

I IstO c: fo~tes 111.,1 sorrido, em não esperardes por mim. 
~ Duarte G;,lvão, (.'rOlI;C,' de D. Ajomo Hellriqlles, cap. ô. Este passo já unha 

siJo citaJo por mIm t' confronwdo com a estãncia, no cap. II das F Ol/lt! dos Lus{adru 

(fIUI,IuIo de ' 90S, \-01 h, pág. 3,8). 
1 Mcnéndt'/ \. Pd.\)'o, J II<1>1 IWsc,jl/ , rág 318 e se~g. (Madrid,I90'iI. O ilus tre 

e~~rlt(lr mdin,\-~e a ~r~r qm.: Bm;"in nar, recorreu au 1 .... :\:IO.te CloLudiaoo, pam ful ar 
nos 11111 Cllpid ,IOS, que roJeam ef Br.III Cupido. Para mt'n~ionltr aqueles basta l'a o 

qut' leu em An!-(clo Po1 ltloLno. 
, Las obr,u de 8 0scelll J' (l1SIlIl(lS de Garcilasso de la Vega. AI/I'ers , 1556. 

FI. :103 \. e scgg. Referindu-~c fi Oitava rima, começa McnénJel: y Peh\\"o: 
.. llay Olrtl pOtm'l suyo que tco:nicamemc avcntaja (I" EpisloloL ti D. Diego J< Men· 
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Nos LtlSt.h{tlS. é Cupido (lllt'!l1 prCrJm a expedição 

Contra o mundo n.'ydJ~. porque emende 
Erros grandes que ha iliRS nde estio. 

IIX, ~5, ~.6j. 

E e ...... es erros sáo em <;c glllda enumcradl)~, apro\ ritando o poria 
a ocat;ião p.lra, com toda a hombridadc, dJ.r com,elhes a D. Sebastião 
c criticar 05 áulicos t' os que dirigiam o~ nt'gócio:. públicos. 

Com o que Camóes diz dos mil/istros de Cupido, dos mil/iI/os lloa 

dores, podem comparar-se estes V('T SOS de Boscnn : 

Despues que de tirar u l4 cansado. 
Dcsdende ,j'esta 10m: el srlln CupuJo, 
De oIros mil Cuplditos rodeado, 
Que lIe,-an d'el cad:! ano su purlido. 
ESI05 tambié de amores dao cuydado, 
Y saben dar la lIasa tn el sen udo; 
Dan lIagas, pIOro dan IIdgas \ ulgnru , 
Coo "ulgares plazercs y pesare$. 

Traen tambicn sus arcos )' sae l a~, 

Mas trao:n las sin hicHOS Jd.lrmadu, 
y .~sj san SU5 henJilS impcrrctas, 
Htchas en gentes ba"as )' cu)tadas. 
Destas salm concordias indiscretas, 
~o pensadas jamas ni conccrt.das. 

C Conhecia Camóc .... ~s p0e<.;ia:. que inspirar:lm :I Oi"11111 rima de 
Boscil n ? Não sei; O que é indllbiw\ t'l é que êlt' linha aturada leitura 
das obras do iniciador da escola l1alo. hi spana t' di sso deixou muitas 
pro"a ~ ' . 

dou), IUnqUt la mayor partI: de sus bdlezas san Jebidas ~ la imitaciÓn. Me Te
!lera" la Oct.n"a rima, sin ouo mulo, ó a lilS O,'MI"tU rrm.lS, como debiera decirse, 
punto que lu OCl8\'as no san mcnos de ClcnlO Ireint .. )" dn.;o_ (Obr. Clt ,pllS 318. 

3'~1) 
I Foi na Hlslori.J de U.flldro ,. Hero que C.lmÓcs encontrou a Pillavra focas, 

usadl no gt!nero masculino. n al os (ews focas de I, h, 4 O comemério diz; 
ophoca. amigamente era dos dois generos; \'. o D.Ce. de Moraes_. Mlls o Djc/otlll

n o de Morais não cila nenhum exemrlo 3merior .• publicação dos Lusindas. O 
unico que aponla, al4?m do que ne~tC$ se enconlril, per!ence ao Naujr.1IJio de 
Sepulyeda, de Corte-Heal, cuja primeira edição c de 1594. 

I 
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.p. Em X, 13, referindo-se a Duarte Pacheco, canta a ninfa : 

Ma, já chegado aos fins orientais 
E deixado em ajuda do gemio 
Rei de Cochim, com poucos nalllr3is, 
Nos braços do salgado c curvo rio 
Desbaratará os n:urcs infernais, 
No passo Camb(l150 ...... . 

Dl!sb{walal'á tem doi~ complementos de lug"r, um ma is gener1\:o 
_ llOS braços do sa lgado e C/I J'J'O ,-io, e ou tro mais restrito e inclu ido 
naquêle -110 pa.t~o Ca mbal50. 

I~ uma con<;truç50 semelhan te a esta de João de Barro~ (D. 1,8,9): 
.Na qual ilha parece que algum principe magnifico ou lelo~o do bem 
commum, a fim do proveito dos na"cgantc~ 110 aI/o della mandou 
fater hum grande tanque de cantaria. etc. 

Confronte-se tambêm êste passo de T erêncio (PllOl'mio, 733-73.·Ü: 

QIIOJ III lacerem e:~CSla5 me inpulil, quom scirem infirm3s nuplias 
Ilasce cnc, III id cOlIslllerem, interea Uil3 UI in lu to fore:(. 

o comentaria ob .. er\"a: . Não é claro o que o Poeta quer significar 
dilendo . Nos braços do sa lgado e curvo rio . (o que, em todo o caso, 
se liga ao 'lue vae dito antes I e não ao que ~e segue). Storck pensa 
llue é o canal (dcl' Sl/Ild) entre a ilha de Cambaliío e a terra firme, 
e compara 1\ q. 8, onde lO sa lso rio I é o canal que fica entre Mom
baça e O continen te africano. Em geral en tende-se que é O rio de 
Cochim, sendo o epi thelo .salgado, exp licado pelas palavras de Ca,>
tanheda: . hum e ... teiro de maré que se metia no rio de Cochim. 
(1,70). O .. Albu<lucrques, porêm, ao r"zcrem-se de ,'olla para P-Or
ttlga l, deixar'lm Duarte Pacheco em Cananor, e d 'aqui foi qlle clle partiu 
rara Cúchim tondl.! ~oube do fei tor que a noua da gue rra dcl rey de 
Ca!;cut [contra t) dI.' Cochim] era verdadeira. (Cas1. I, 6')t. 

Vê-se que, wgu ndo o .:ornl'n lar;o. Duarte Pa.:heco fo; dí'ixlldo IIQS 

br.rços do S.zi':ddo (' C/lI"J'O rio, n50 se sabendo bem o que i, IO quer 
di7cr. e que te ex plictlção de que se trata do rio de Cochim ~e opõe o 
f;lcto de 03 A!bllqut'rlJue~ ha vc rl.'nl dei xado Duarte Pacheco em 
Cananor. donde partiu para Cochim, onde ~oubc que era verdadeira 
a nO\':I da guerra conlra o rei de,ta cidade_ 

Para apre..::iar a uhima parte do ..::omentário b:hta ler a epigrafe e 

alglln~ penodo ... de Castanheda, 11 63. 

I Nesla conformidllde, coloca o comentário uma \'ír~ula depois de ,.;0, no fim 

do 4.· \'ersO. 
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Diz aquela: .1R como FnJIH'isl'O ,i'.rlbuquerqllc? <(; AfollsO dalbu
q/lt'T"qllc se par/il"llo pel",1 Por-/llg.,J, & dei.,""r,io por mpihio mÔ,. a 

DllaI'le pJC!teco em Coelli", •. E o \('\10: . Estando ti!> cOllsas nestes 
termo:. fo)' dado hú recado (I Fr:H1á:~..:o dalbuqucrq . . . ii eI rey de 
Calicu! rstaua determinado de tornar "obre Cochlm dc!>pois de sua 
partida pera pOrlugal ... F rancis.;:o dalbuqucrquc,. .. determinou de 
se panir pera Portugal, & pnmcyro dc.:lar'lr quem auia de ficar por 
capil.ia mór na India.. . E como ele <;abia que :1 ficada era mUylo 
perigosa por a muyto pouca gente que roJ1:I deixar não ousava de 
come ter a ncnhô dos ca pilãe,> que li.:a~,>c: & por dcrradcyro de a 
offre..:er a todos, & ('Ie!! a n50 (!lIcrcn.:m a deu a DU;1rtc p:l..:hcco que 
a aceitou de boa ,·onwde. ' .. t (o'> Albuquerque,) !il' panirão pera 
Cananor, onde lhes Rodrigo re}ne l c-.creueo que a noua da ida dei 
rey de Calicor sobre Cochim t:ra mu) to certa. . . O q os capitães 
mór('s encobrirão, porque ho não soubesse Dua rte pacheco, a quem 
deixarão na ~ua nao, & mai ... dua.!t carauela~ .... & hu batel de hua 
nao, & deixarãlhe nouenta homés. . . E ,abendo todos ho grande 
poder dei rey de Cali..:ut, espantauã"e de querer Duarte pacheco ficar 
com armad3 tão pequena: & dauãno ja por morto, dizendo: P erdoe 
Ocos a Duarte pacheco. & aos que ficão coele. E ainda que o ele 
ouuia não deixou de ficar, mO:.trando que ficaua muy to contente nem 
nunca pedio mais gente que a que lhe deixauão. E despachado par
tirãse os capitães mores pera Portugal. I . 

Ê o que o poeta resume nos dois verso!>: 

E dei:\ado em ajuda do gentio 
Rei de Cochim, com poucos nll turais, 

É claro que o verso seguinte, 

Nos braços do salgado e curvo rio 

não se rd~re ao s]{io onde Duarte Pacheco foi deixado!, n:io se liga 
ao que eMá dito antes, como afirma o comenl.i rio, ma!; :.im ao que se 
segue. 

E o s<1/gado f! '1I1'J'0 ,.io, em que se encontra o p3.!tsO de Cambalão 

I O cap. 65 com~""Ça de~ la maneira: _Partido f r.1cisco dlllbuquerq pera Portugal, 
DUlrle p;tche.:o que fi .. aua por capi tdIJ mor na India, em quanto se auia de deler 
em Cananor pera lomar miitimcntos, for ~urgJr for'! dn pon ta de Cananor_ elc. 

I Duarle Pacheco, embora se a~h!l5Se em Canllnor quando os Albuquerques 
dlli rlrurlm, nJojO! dt/:r:ado em Cananor,jo. dt l.rado por capitõo m6r na lndia, 
com a missão esptcial dt defender o rei de Corhim COn tra o de ClIlecul. cr. Bar. 
rfJ', D. 1,7.5: .Com ~-s t e prlJposilo tinha Ilceptad'l fiCllr cm ~U(l ajllda •. 
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e cm t)UC o dc\tcmido p "..:he..:o de~baratou o ... lIa irrs illfernais, é ti 

e ... te lro que forma a ilhJ de Cochim I , 

43, A propósito de X, So, diz o comentário: . Na entrada de 

Fevereiro de I S I 7 " .. rtiu (Lopo Soares de Al bergaria) _com húa 
.. rmada de trin ta e :'C)S \ela.,. 'pe ra ho E.,trci to [do mar Vermelho] 
a busca r a armada do SoldãoJ (~Iue tinha lIido apre ... tada, mas que 

não chegara a 'ia hir) (Casl. IV, 10)_, 
Com e'ita ob ... crvação fina l confronte-se u que di/ o próprio C aso 

tanheda; ~ C()mo o Suld:io tinha grande d('l!cjo de lançar os nossos 

fora da Indin •. " corni:çOU logo de manda r armar outra frota mayar 

que a primeyra ', que foy armada cm quatro annos", Armada esta 
frola deu ho Soldfio a capi tania mor a hú T urco chamado çalmúo rex 

I:: p .. rtio de çuez no comi:ço DoulUbro de mil & quinhentos & 
quinze; '" & chegou a ludá a qualro de Novembro". Salmão & 
Miroccm farão 1I0bre Ade". , mal! não a poder;10 toma r, & por não 
terem gente não quillcrão pas'lar :i Indi a & tornarãsc a Camarão. 
(L. IV, c, 7)' O cap, la tem porcplgrafe: De! COIIIO IlO go/l(.' I'lIadol' 
par/ia pe/'a Q est/'ei/o a bllsca r a armada do Soldão, A do 11 é do 
teor seguinte: De como //0 gouer/lado l' soube que foleimão /'ex era 
se"II01' dI! ludá: ((; lillha IIi l'aI'adas as galés: & dele/'mi/lou d(' pelrJa,. 
co(.le , E no I '.!. trata-sc D(· como 1/0 goucntador d,e~ou á cidade de 

Judd, & a callS,' porqlle a lião 10 1110/1 _ 3, 
Por aqui se vê o que deve pcnsar-se da asse rção do come nt ário a 

respeito da armada do soldão, . que tinha sido aprc!>l3da, ma ... que não 

chegara a sair . 4. 

I llaslll citar esta passagem de Castanhed3: _Mandoulhe que fosse 35senlar 
3rrayal junto dc unI passo, que se chama o passo do "110, por onde sabia que d 
rei de Caticut dClerminaua dcntrar no ilha de Cochin:, E nestc passo com maré 
vazia da agoa pelo Siolho~ (I, 51), 

J Do desbarato duta primeira frOla fala o poel3 em X, 36, 
) Nesle e3pilulo refere Castanheda o conselho que: hou\'c em frente de Gidá e 

fu dizer a Lopo Soarei: _Bê s:1bds lodos como por mandado dei rer meu senhor 
\'iemos buscar a frOla do soldão pera pelejar coela; '" c não a achiido em Adi, 
nê em Camarão, n05 fo)' forçado ehega.r a esta cidade" , E cuydâdo de a achar 
no mar II achamos varada & 05 rumes em terra tão fortalecidos como vedes_ etc. 

I É' ,'erdade que um dos capitulas de C:utanheda, relath"os ao assumo, o i'·' 
tem por epígrafe : . Da seglmda armada que rei o So/dSo fera ",Sdar .:I f"dia 
cótra os "ouos : .c: a causa porque 1.1 lião foy., Mas uma cousa é nlio ter esta 
armada do suhiio do Cairo chegado à india e outra cousa é ha\'er-se ela apreso 
tado, mas nã o ter chego do ii sair. 
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III 

.. ..t. O comentário o. palavra por que principiam os 1.1ISiadas 
limita-se ao seguinte: .armas] latini ... mo por: feitos militares. I , 

i :-'bs em que relaç:l0 se acha {,!Jo I,l pa lavr'l com :1 que se lhe 
segue? 

( Há tlma simples coorJcnação, de maneira que o poeta se propõe 
cantar ttS (1/'111.1$ e os b.w6l'S ~ 

ê Ou estamos cm presen~a de uma hcnJlUde? " 
Entre o~ que identifica ram a T aprobana com a ilha de Sama lra 

ci ta O ..:omentário a I, I , -t •• D. João de Cas lro, Rol. d(· Lisboa a 
GooJ, •• 

Efecti\amente, na edição dêslc NOh'''''O, devida a And rade Côrvo 
(Lisboa . 18Hz), lê-se o scguintl', em lima das nota ... da pág. 1.4 : . T apo
brana ( agora chamada Samalra. NO!.l do allclon. 

i. Mas 3 n Ola pcrten.;c:rá realmente ao ilustre au tor do Roleiro 3, 

ou sera um aditamento posterior ? 
O tex to obriga-no:> a admitir a segunda opinião, pois a T aprobana 

de que nele sc fala é manifestamentc Cei150. 
Com efeito, D_ Joiio de CJ!>tro lembra ao rei D. João II[ ,como 

as pra)'a!> do oriente e!>t:ío sob metidas e soieitas a seu imperio; como 
os moradores dos famosos rios EuphrJtcl>, Indo c Ganges lhe são 
obedien tes e tributarios; como T aproba na, que os antigos criam ser 
ou tro mundo nouo, reconhece seu alto nOllle e lhe paga pareas •. 

Ora. em primeiro lugar, a T aprob3 n:l que os antigos criam se r 
OU lro mundo no\'o, era Ceilão c não Samatra. D. J050 de Cas tro 
tinha presentes as palavras com que PllIl io começa a descrição da 
grande ilha que fi~a ao sul da India: . T :lprobanam altcrum orbem 
terrarum esse diu existimatum est. '. 

1 I ndi~a, alêm disso, por esta forma a fon te de I, " I : .. Arma \'irumque 
"ano._· qui ... (Verg. En. I, I) (F SJ-

J Do assunto me o~upei no Instituto, mi. 59, p-'g. 6th. As dificuldades que 
qualquer das duas explicaçõu oferece levam-me a supôr que nos Lusiadas se 'rata 
apenas de uma imitação da Elltida. Aquelas trnnsferem- se tt~sim rara o Ar ma 
I.irumgut do poeta latino. E nute, a meu "Er, só poJem resolver·se admi
tindo que as referiJ3' palanas nrio forma\am o ..:omeço do poem3. Vej a-se, por 
n emplo, o Jahruberic111 de Bursian, corresponJenle ao ano de .906 (Il1hrtsberid t 
u.er l'ergr/, (j6 e 101). 

) Como se 5ab~t o original não ~ conhecido. 
~ Naturalls hiStoria, I. VI, cap. :n. 
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Em segundo lugar, quem pagaI/a pán'as a D. Joilo III era Ceilão 
~ não Samatra. Lá dizem os LI/síadas: 

A nobre ilha lambem de Taprobana, 

.... '. agora sQberba e soberana 
Ilda coniça cálida, cheirosn, 
Dela dtld tribut o á lusi tana 
Bandeira ................... . 

IX, S'I· 

E do assunto tratam também largamen te Barros, D. II I, I. '2, C. '2 , 

.. e Castanheda, 1. J V, cap. 43 I . 

Em quanto h<; páreas pagas pela ilha de Sama lra, basla lêr es ta 
passagem de Barros: . Porque esta fortaleza de Pacem! foi a pri· 
meira q atê hoje temos leixada con tra nossa vomade, por os comba tes 
que o!> da terra no!> deráo: será necessa rio primeiro maes particular· 
mente do que temos feito. tratar dos Reys & senhores, que tinha por 
vizinhos: e assi as dirrerenças que enl re elles ouue,'por cujo respeito 
a n6s lei\amos: & amizade que tinhamos com todos se conuerteo em 
odio de hum s6. O qual ao presente he feito senhor de todos aquelles 
estados, & tão poderoso com nosso danno, que com suas armadas 
comete a nossa cidade Malaca. (O. III , I. S, C. I). 

Não me parece, portanto, que O. João de Castro, pela nota do 
Ro/eiro de Lisboa a Goa, se deva incluir entre os que identificavam 
a T aprobana com Samatra. Tal nota deve provir de algum leitor do 
manusc rito do Ro/eiro. 

A respeito do verbo prometer de I, I, 6, 

I\l:tis do que prometia a (orça humono, 

o comentário, depoi s de observar que niío tcem razão as edições que 

l OcaI". de Bnrros tem por errgrare: .Como Lopo Soarez: per mandado d'el
Rty dom Manuel foi á ilha de Ceili'io fazer Mia fOrl3lezIl , & o que passou ante de 
ser feita, com o Rty da terra, o qual ficou tributario deste Reino_ E o tributo foi 
filtado cm I :::100 quintais de canel3, uns tantos aneis de rubis c safiras e algunt 
elefantes. 

2 Elia fortal ezo. foi construida por Jorge de Âlbuquerquc, que ia por capitão 
para Malaca (15~IJ e leVIl\'3 ordem para, de caminho, colocnr no Irono de !lacem, 
na ilha de Samll lra, o principe herJeiro, esbulhodo por um usurpador (CaslllOheda, 
I. V, cap. 5~ 61.64). A for taleza leve de ser abandonada pouco depois" em 1523. 
O CIISO \'em longomenlc narrado em Borros (III, 8, 10..). C(. ClIStAnhr.da, I. VI, 
cap. 50·51. 
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o loub.!.lllUem por penlliti,- t! ~lUC neqc pa ...... n êl e l'llui\ ale a . dei\ava 
t"'perar de SI' , ..:ontinua: 'lT .lmbem 0:1 iJ'IJe .Ir~entea o \erbo latino 
p"ollliIlO era l'mprl'gado nc~te M,~IHIJU! Il'ndo por louje tlo nomes de 
cousas; \ . o Dlccion:mo 1;l tinú Je FreuoJ em P"OlllltlO)" 

Da manei ra como eSla ob~en ação e~l.\ redigid.\ pode coligi r·se 
que, ~esundo FreunJ, o \l'rbo promillo ... 0 na iJ,IJe argênlea é que 
teH a significação de deix.'r i'Spt',-,u ' di? SI. e i ~1O quando o sujeito 

era nome de cousa. 
Ora o que aquêle Jiciunaris ta diz é l) .!-cguum': . PnO\\ I1TO ... B) 

promd/n' 'lq.:lll' a .;q/l., ./:111'<' ,,11('11.11\', dOIlIll'l' ,i ('spérl?/' (C' l'St l i' S(' I/ S 

domilla"t .1/1 moi à tOlltes !t·s péri(l.ll·s d d,IIIS /01/$ h·s stff<'s).. E na 
de\.ida altura \Cm e,,~mrlos de P ltnio. o natur,IIilo1:l, com e~ta obSI.'r
\'ação: ./l/ '('r Itll 110111 .1(' dIOS,' p Ol/r slIjd •. 

Em um comentário a ê"te P:ls",o dos I .IISí,ul,1S \ iriam a propósito 
algunlo do.) mUltos lugare:- de obra ... anteflore!) :10 poema. no~ quais o 
\erbo prom('te,' ~ empregado do me.)mo moJo que nesle. A:-sim, em 
Castanheda lê·se. por n.emplo: . A apa rencia da cidade prometia 
que ouue.s.se nela boa soma de gente . (L . II . c. ·~l. E no Palm";"/l1l 
d,. jllg lllt t! ,.,.,l : • Dcpois d estar olhando algü c!>paço a maneira do 
\'alle e as cousas có que antes o amcaçiluií, lendo cm pouco os medos 
dellas, porque seu parecer mai!> prometia delc) ta çií ao corpo que 
temor ao coração. etc. (T. II, c. ~jX). Das muiwlo pas~agen.s. do i\fel1lo-

1'1.,1 J.,s P" Ol'"tS da s('glllld'l T.JI'ul., n'dol/dl) cita re i apenas duas: 
. Se em li ha aquella 11lImaniJadc que c ... .,a., grin e ... e hone~ t:l s ds de 
si prometem, danos remedio lC:lp . 20, pág. I LIi da edL~ão de L 86j). 
, Deshi prometendolhe seu esforçado .1011110 toJa!> a ... cousas mais diffi· 
cultosas. etc. (lbid. , pág. ·.!Ú2. Cr. P:iH· '.!:.!, :{-I. Iii, '44, elc.). E 
João de Barros: . Maes \'ida do que a enfermidaJe prometia . (D,fe 

11 , I. 10. c. 8). 

43. Comentário a I, :.!, j (Cm/aI/do ,'sp'll1hl/'{'i por toda parte): 
• Nos Lusi,tdas encontra·se ora . toda :) partc I <III 31: X j 8, duas vezes), 
ora • toda parte. (1 2, 1\' 6. 2S, 8,,. j \'111 8g ; X Gj). Como se funde, 
na pronuncia, o a final de . toda. com o artigo ta., é pro\'a"cl que 
_toda parte. seja graphia ine~a,;:ta, \'ulgar ainda no século XV I (por 
exemplo no Esmer<lldQ) e que verdadeiramente ~e de"a escre\'er . todà 

parte.. . 
Mas nao há razão para adoptar esta grafia, pois os melhores escri· 

tôres contemporâneos de Camól''>, ne ..,te ca.,,,, ora emprega\'am, ora 
omitiam o artigo, e há muitas passagen ... cm que não poJe dizer·se 
que êste se funde com a \'ogal final de todo. 

Dois exemplos de Barros: _(Ka qual cidade) habitauão Gentios & 
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Mouros de todas naçõet. . (II , 3,4) . • De ... pois que vio ser a ilha entrada 
per Ioda::. parles. etc. (lbid., I. S, c. S). Outros dois de Ferreira de 
Vasconcelos: . T omando cm meyo ho acométiam per todas partes. 
(J\!mlO,.;aJ, cap. 9) · . Dambas partes se pelejou igualmen te. (/hid ., 
c. 3). No J>alllll!irim dI! JlI gl',"·,.,.a, a par de Iodas as pessoas 
(ca p. 29), é frequen te encontrar-se todas partes (c. 99, 100, 11)0, ele.), 
Iodas anilas (c. 2, 30, elc.), Iodas cauldas (c. 10). E no cap. 27, a 
pequena dit. lilncia: ambas mãos c ambas as mãos " 

A propósito de I, 6 1, '2', nOla o comentário: .Cam. costuma 
dizer 'lOdo O,, ante s de nomes appella li vos, quando f todo. equivale 
a . inteiro. (v. R PIt )i atlsim que parece-me que, p"'o menos, deve 
ler-se 'Iodà •.• 

Aqui a pa lavra companhia es tá tomada no sentido colectivo e 
equivale a compallhi·"'·OS. Camões podia omitir o artigo, como Fran
cisco de Mora is, por exemplo, o omite nestas passagens: . AjuOlou 
todos seus vassallos . (Palmeirim, cap. 19). . Todos se us amigos 
foram presos. (cap. 4'2). 

E mesmo quando equivale a iuteiro. a palavra todo aparece às 
vezes sem ser seguida do artigo, quer esteja a concordar com nomes 
próprios, quer com apelativos. Assim Barros diz : .(0) xeque 
Ismael, que era Re)' de Ioda Persia. (O. II , '2, 4). .Nas cousas dos 
Re)'s & principes se deue falar com toda reuerencia. (Oéc. III , pró
logo). E do J'/t·mor;al ... da ... T allo/a redonda transcreve rei estes 
passos: , Mandou logo abalar ho campo com toda ordem. (c. 3) • 

• Satisfaziase com ... conversala deba)'xo da 1e)' de IOda honestidade. 
(c. 14)· . Senlloreando dali Ioda Africa. (c. '7). .Nam foy descuy
dado, antes se deu toda djligencia ~ (c. 18). _Devia logo dar nas 
outras (il has) com tuda brevidade. (c. 19)' «Damasco he das mais 
riCllS cidades de todo tev3me. (c. 39)' .Senhor universal de Ioda 
Chrislandade . (c. 16). 

Nem é de eSlranhar que, escrevendo-se frequentemente todas 
COllsas, ambas mãos, fóssem também consideradas legitimas as expres-

1 No Amttdls de Cnllttt nOla-se a mesma c(luso. Toda la lI()(h~. todas lal 
telltes allunam .;om toda rosa, todas partes, Iodas nrmllS, todos diablos, ambas 
parfts, elC. Cf. inlroduçlio, I. I, copo 1.4,5, 9t l'li I " ,cap. 13, etc. Refiro-me ao 
Amad/s, por couso dos muilos pontos de contacto que, err. quanto à IInguogem, 
se notam enlfe o célebre romance e alguns dos nossos melhorei tscrilores dos 
séculos xv e XVI. 

I Recebe O copltlio alegremente 
O mouro e toda suo companhia. 

G 
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sóe.s Jo tipO IQd.1 mO/lI,III".,. quer ~om .. ~ign;fica..;Jo de 10,1'ls as 

mOlJ/,lIlholS I, qucr com à de .1 mOIlI,IIII"1 10.1'1. P OJl' pori<;~o o le\.to 

primiti\O de I. 3;, 5, ser ê~II .. : 

Brama to.!:! montanh,l, o som 1\I1,11111ur .. 

o comcnl.lrio prefere ler lod" tJ 1110111,111/1<1 C oh'iCr\:l: . ToJo_ 
seguido do.) ~ubst.lI1lin} appellati\o sem o anigo dcrinido "ó pc-de 
('mprcgar-sc no .!.cmido Je . Iodu .... : Cam. di!iw pois nccc :;'iariamcnte 
.tOJ.l a montanha-; a omi.,~50 do 11 é faci1 de c\plicar-se :l ltcndcndo 

3 que ItoJa a. se proOllllcia .toJh. 
A regra que os IC\lO" aUlOrizam a formular ~ que, no tempo de 

Camões. o 3rti~o definido poJi:t omi tir·.,c ent re 10..10 c o nome comum, 
quer to..{o pudesse sub..,tilUir-:,c por Io.{os, quer mc,rno :)" vc7.t's fôsse 

o ~'qÍli\3Icnte de iI/feiro t, 
O padre Vieira também emprl'goll ~l'm artigu :.l 1':.l1:l\Ta lodo na 

<;ignirieaç.ío Je illh'iro. • PI'JIU mai'i tempo c 'oe lhe con..:eJeu lOdo 
laneiro. (ClrltlS, t. ...... p'lg. iii, cJido de 1 8~~) .• Por IOdo feve

reiro. (ibd .. pago 1~9)' 

~o R~'gislo philologiro, J'. TOllO, ub'oef\a o eomcntJrtO~ . T em-se 
dieto. inexactamen te. quc .10 singular .todo., qU;lndo dcslgna a classe 
inteira e equi\ale portanto .la plural .1oJo~.! o~ cseriptores cI.issicos 
nJo juntam o artigo dellniJo. ;-.:U~ L/lsi"d.ls ,cm O artigo, por ex., 

Cm III 5l 1. 10;, 129; " 79, :'\3, ~h 100'. 
Em e'\acliJão, e.!. lj efl'..:ti,'amell1c 1::o.Ia rcwa a par da que o comen

tário a I, 35. 5. formula pur e'la!> pal:l\ra,: . ToJo . seguido de 
substanli\'o appellati\o sem o artigo Jefinido 50 poJe cmprL'gar-se no 

sentido de .todos •. 

I cr'l ror tx~mrlo, Blrr05. II, I, 1: .Qu3ndo he nobre, como era o seu, (o 
sangue) em Ioda idade se mOSlra_, 

I Meyer.LUbke, depois de dizer que o ruménio e O pOrtuSU~ só admitem a 
forma tOlus Ilf~ homo, rejeitando o 10'US hOIllO, acre~c..-nta: • L'ebrigens finden sich 
tm Ahp0rlugiesisehen wmigslens Spuren des gemeinromo.nischen Brauches, \'Sl. 
Iirm;:rJo dI.' 'oills arm.U (Graal ;~), a 10i.1$ par'ts (74), ptr loias parlts (Aleito 3, 
8), IIHmJl';:r a fillra a Iter ~ ti loi •• s$.Ibtdorr..! (Rom XI, 3~8)_. Gram"" ./ik dtr 

Romanischtll SpraChl.'lI, IJI, I Iii;, 
Do italiano antigo cita o ilu~tre professor, entre outras frases, estas: la sil.' lIte 

,'~ni:r di lulI~ ",r/i; dom:r,,; p,.r tllllo di E a respeilo do franel:' diz: _No::h im 
XVI. Jahrh, findei man 'lôlhlrc:iehe Oeisplde, \'gl ailUl son' !:Ju/es {en"ues femlll~s 

(Rab. 3, 31)" .. !Olll~ m,,1 iSI hei Corn':llle und Mollêre, ~II /Ol/S ellJroits} 1.'/1 10tlS 

JItIlX heute gebraucbtkh_. 

• 
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4Ô. Dirigindo-se a D. Sebastião, diz Camões: 

VÓJ. Ó no\'o temor da ffillura lança, 
i\hlr:lI'ilhu ralrll da nossa idade, 

Dada ao mundo por Dcus. que lodo o mande, 
Ptra do mundo II Deus dar parle grande . . . 

{I, 6, ~.gl. 

l Quem é o su jeito de maJ/de, ou, por ou tros lermos, qua l é o 
antecedente do que, que precede êstc verbo ? 

Supõe. se gcr,ilmcnlc que o anlCCCdenlC é mara","/ha falaI, isto é, 
D. Scbasti.ío, n .. fcrindu ·sc assim O 10dQ o a IIl1mdo. 

E corno o qUI! pode ~cr um simples relati\TQ ou equivaler a para 

'iII/! (, [ ", o poeta diria, nl"!tte caso: maravilha dada ao mundo por 
DeliS, a qual, ou, parl1 q//(' ela veja todo o orbe terr.lquio submetido 
ao seu império. 

ISIO é: quer sob uma forma atenuada, quer de uma maneira mais 
posi tiva c fazendo,~c, por a~sim dizer, o interpretc do plano divino, 
Camões de~ejaria ou prometeria a D. Sebastião o império uni\'ersal. 
E is 10 dirigindo.se-Ihe directarncnle c por uma forma solene , na gran
diosa dedicatória dos ' . /fsindas. 

Oru ninguêm lomaria a sé rio tal conceilo. que só poderia tcr 
origem em lima baixa li ~on;a, mal de que o poela nâo padecia I . 

Se era va5l is~imo o alio imperio que D. Sebasti.ío e ra chamado a 
dirigir', ~e êle estavlI, portanto, em condições próprias 

Pera Jo munJo a I)I,'US dar rar[e grnndc, 

náo era menos verdade que no mundo, a começar pela cristand3dc), 
ha via podcrosissimos cswdos, que pe la mente de ninguém podia 
passar que ainda viriam a estar su;<-i tos a D. Seba~ li .ío, 

Pensam alguns que o antecedente de que é DeliS e que ,,/aI/de está 
em \'ez de mal/da ou exprime uma deprecaç.io. O poeta diria, por-

[ São disso pro\'u muitas p3sS33ens Jos Lus(adru 
2 Cf. 1,8: 

VOI, poJtro.,o roo, culo .ho imp.irlo 
o 00[, Iqj:o .m nuunJo •• pnm~,ro, 
V~·o uml>em no m.io Jo hem .. f'rio, 
I> qUlnJo .:I,..:. o dei., d,rrad,"o ... 

I Logo nA ts[a.,da segu;nhl '~re(ifica O prJrrio poeta n n/ I'ore tf!s.iri.1 e a 
C,.istirr/I;ssimrr. 

.- --- . 



tanto: maravilha dada ao mundo por Deu~, o qual lodo o (mundo) 
mande (= manda), ou: o qual oxaM Iodo o (mundo) mande I . 

No primeiro caso teriamos uma cOlbtru'ião grama tical inadmissível i 
no segundo, um conceito inconcilia\"c1 com :t ideia que o poe ta forma\'a 
da divindade, se a frase se con~id('ra dl',>wcaJ" do ultimo verso j ou 
um absurdo, se com esse \(!fSO d~'\'c l igar.~e, pois absu rdo se ria 
dizer.se: o).alá que Deus mande lodo o mundo, pa ra que D. Sebas tião 

de a Dcus grande parte de~~e munJo. 
A dificu ldade da inrcrprelaç:ío dêste pa~so do~ l./lsiadas cedo deve 

te r começado a ser ~eIH id:l. Já no COllu'/Ilti,.io de Manuel Correia 
(16 13) pare..:c que se lhe pre1l'nd .... csca p:lr, lendo no v. 7 DadQ, em 

vez de Dad<.J ' . 
Se a correcção é intencional, pod .... mos crêr, embora o comentador 

nada diga. que ele atribue ao poeta o seguinte pen!>amcnto: D. Se· 
bastitl0 fui dado ao mundo por Deus, ° qual oxa lti todo o mande) oxalá 
o ~O\'ie com a missão especial de dar a Deu~ etC. Isto é: o antece
dente de 'l/le t DeliS. e 10..10 o refere-se a D. Seba" ti:l0. 

E um conceito perfeitamente a..:eitá\'(·1 e corrente nos poe tas da 

época, como logo se "erá. 
Mas e:.ta emenda desliga do verso 6,0 a primeira parte do 

'erso 7'·' que é uma continuação ou antes uma explicação da
quêle. 

Nas Fontes dos Lusiadtu propus outra correcção, que evita Este 
incoO\cniente. Lendo-se [();..ia a. em \Cl.Jc todo o (seria mais um ou 
dois erros tipog ráficos a jun tar a tantos outros, que dcs f .... iam as duas 
primeiras edições dos Lllsíadas), dC~;Jparccem as graves dificuldades 
que oft' recem as ou tras interprctaçõcs: 

V6s, Ó no\'o lemor do mllura lançll, 
Mara\'ilha falai do nossa idade, 
Dada 30 mundo por I)o:us, que IOdll ti mande 
Pera do mundo :I Deus d:lr parle grande .. . 

I _Parrcr que a Rima obrigou a dizer o 11/.2111/(', de\'enuo su o mandn, referin
dose ao Mundo; mas pode passar como Unl:l depr«açiio., Garcez Ferreira, OJ 

LuJiadiJJ, Napoles, lill .• 0- que todo o mandl', do v i, falolmenle o errou o 
poela, porque o n:rbo deveria I!Slar no indicarho ComluJo Ignado Gareez Fer. 
rein . . _ acha-lhe a seguinte salda: Parece. ele. GomeS de Amorim, OJ Lus;n· 

das". EdlrJo crlllCa I' Qllllotada, Lísboa, 188g, José Agoslinho de M:lcedo, na 
CenJura dOJ LI/sindas, supõe lamb<::m que há ~rro de gramd lica e nau.rralmenle por 
jnad~erlincia Irlnsforma o ,odo em ludo. 

, O mesmo faz José da Fons~ca, na lua eJi,ão de 18,.6. 

• 
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Cam6es exprimiria aqui, recorrendo até à mesma palavra, um 
conceito enl50 muito em voga. 

Assim, no Rpilájio do prjllcipe D. João, do pai de D. Sebastião) 
diz António F t!rreira: 

Prindpe João, filho de Jolío terceiro, 
De Corlos gl'flrO, Il que OUIrO igual Deus mande " 

E Andrade Caminha (Po('s/as, pág. 29; Lisboa, 1791) escreve~: 

Mnnoe l, leu avô, que muil 05 mande 
Deus á terra como cllc ... 

Como nes tas passagens, tambêm o sujeito do verbo ",alldar- dos 
LlIsiadas. I, 6, 7, deve ser DeliS e tambêm o complemento directo 
lodo o !!t' deve rererir a uma pessoa. 

O comen tário di z: _que todo o mande] é oração relativa final e 
por isso tcm o verbo no conjunctivo (Iollls C/I; S(' rJ1ial orbis na versão 
de Santo Agostinho de Macedo). O antecedente do relativo é . mara· 
vil ha . (e 0:10 . Ocos. como suppôs J . A. de Macedo, e com clle 
Gomes de Amorim). O pcn!!amento contido nos doi s versos ê: _que 
Ocos quer que D. Sebastião impere em todas as panes do mundo, 
para assim dilatar o imperio da Fé christã, ainda tão resumido; cf. 

VII 'Z , 14-1". 
Segundo o comentário, a letra do texto é esta: D. Sebastião foi 

dado ao mlllldo po'- DeliS, para que mallde todo o II/Imdo. Da letra, 
porêm, tira ê le ê!! te sentido: D"lIs que" que D. Sebastião ill/pe,-e em 
todas as pm'/t's do IIl1l/1do . 

Vê-se a diferença. Uma cousa é a letra expressa, terminante, 
fi elm('nte reproduzida no lol/ls c/li s",·"ial UI"bis da versão latina. 
Outra, é a frase dubia - impere el1l todas as partes do lilI/lido, Dúbia, 
porque tan to pode significar: que tenha o império de todas as partes 
do mundo, de todo o mundo, como: que tenha domínios, terras, em 
todas as partes do mundo. 

I Cr. Ode 8.', I .. -; carla 8.-, I. \ .-; carta 3.', I. l.-. Na primeira desta! com
posições- lê-se: 

Qu~m h.o qu~ • tarso lom~ 
A ... iclori •• de f.ml ~ o,uno uJNlmo 
Of» r~l . rU .. dOi, qUlu Deus umrr~ mlndo 1 

E na segundo: 

o bom SII MJrlndl {I quom 01 t«U mlDdeml 
Canlu m,lllnno) ti . .. 
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No primeiro caso, temos o império universa l, que niio podia estar 
na menlc do poeta. Xo segundo, h;\ manifl'slO desvio da lelra, se 
ela é como supõe o comentário. SeI- o 5('11110,. dI.' lodo o IIIlmdo faz 
muita dIferença dI.' se,. s.."ho,. .fe h''-'\lS, de /"/.'gjÜt!s, situadas em todas 
.ts p<.tl-/es do ",1111.10. 

Se ti. letra é\priml' o. primeiro con..:eilO. 050 é pe rmitido subll ti 
tUI -lo pelo segundo. Se aquêle é inacci l ,ln~ 1. é porque a lim a do 
telite d,,\e ser outra. 

"'7' :\t l"ncionando os inimigos ..:om que D. Scbas li ti o Icnl de 
anda r cm gue rra. para slIstt:nwr l' alargar o império português na 

Africa e no Orienl!.', inimigos que :.c espera êle subme terá, diz o 
poeta : 

Vôs, que esptrllmos jugo e \ ilUpério 
Do [orpe ism!ldilll ca\~leiro. 
Do turco oriental e do gentio 
Que inda. bebe o lico r do sa nto rio ... 

,t, 8, S,sl 

o epiteto Qr';eulal explica-se naturalmt."nt e pela pro,edcncia dos 
tur,o~. ti qual em ma io; de um pas:.o .,(' rderem o::. L IISidd.IS. 

Ass im. em I, 60, eles 

. .. são aqul."lJs gt'nlu inhuman d~. 

Que, os apousentos Cifsrios habitando. 
A conquistar as terras a ~ i .mas I 
Vieram, e por ordt m do des tino 
O impéno tomaram II LostantinlJ. 

E em VII , 12, Camóe:. apela, nc ::. tc:. It."rmos. pa ra a Europa cristã: 

Faui que torne lá :\s silveqrc$ .;0\'115 
Dos Cll~rios montes e da Selim fri,l 
A lurca gerd,,:io. que multipli.::a 
Na policia da \ 'OSS II Europa rica. 

o comentáriO diz: . Oriental] i. é, q ut." está senhor do Impe rio 
Romano do Oriente •. 

4R. E sabida a di:.tinçáo entre lurco:. e rume." Ass im, João de 

Barros, d~pois de dizer que o su ltJo Badur ga lardoou 1\l ustafa . dando-

I T riua-sc, i daro, da Ásia u':IJcnlJl, espr.:iJlmcn tc da Á ~i .. menor c: ..Ia Slria. 



lhe o nome de RUllle, e\plica: . 0 Rume lhe chamou por ser natura l 
grego; purque O~ Mouros da India, .:omo não sabiam faze r divi são 
dc!'tta!> provincia!> de Europa , a tod a Tracia, Grecia, Esclavonia e 
Il ha!> circum\'izinIMs do ;\ Iar Mediterraneo chamam Rum, c aos homens 
dell as Hum ij, ~endo e!'ttc nome proprio dos na turaes daquclla pane 
de Tr'lcia cm ql.e e,>ui Constan tinopla, que do nome que c\la te\'e de 
no\'a Homa, tomou a T racia o de Homania. E a,,~i são dilferentes 
nllções Humt's c T urcos; porque es tes tem sua origem da provincia 
Turchest:Ln , e O!i Humc ,> dCl Grecia c T racia , e como tais Se tcm por 
mai s honr~l d(l!> que os Turcos, fazendo-lhe vantagem nos seus cos tumes 
e valor e tendo por afronta chamarem-lhes Turco!)~ (Dê,'. IV, 4, 
16). E Diogo do COUIO, trata ndo . da diferen ça que ha cnlre rumes 
e Iurcos ' (Dêc. IV, R, 9), escreve lambêm: .. O !> \'erdadciro~ lurcos 
s:ío aquelle~ que decerão dos montes Ca ... pios, & for:io conquistar 
Ioda e,,~a Natol i:! . Ioda cs<;a Grccia, & o grande impe rio de Conslan. 
tinop la. . . O !o Ru mes são todos aquellcs naturai!> da prov incia de 
Tr.h: i:l. & aque ll a parte de Constanlinopla que !oe chama RomaOl a .. . 
E n.io ~o O~ que ::.é pa~".lrão a ley de Mafamede, ... mas ainda os de 
toda Crecia ' Iu(' fidr:io na sua antiga •. 

CUUIO di/ ain J a (Iue os nalLlrais da România se cham:lram . 11.0· 
manis. e que -os T urco::. depois corrompendolhe o nome lhe chamáráo 

Rumeli. & nó!> depois Rume!> •. 
;\ Ias ê!>le nome tem uma origem muito anterior à invasão turca, 

pois provêm da ad'lptação que os árabes fizeram da palavra ro· 
liMitO. 

E i" o que sóbre o assunlo sc lé na Ellefclopaedia Brifclllllica: 
. RoUM (RUM) is lhe n3m c by wi..:h lhe Arabs call lhe Romans, i. e' I 

ali ::.ubjecls of lhe Roman power. 8ilad al-I?lim, _lhe lands or th e 
l<om.IO ::'_ , accordlllgly mean5 lhe Roman cm pire . T he pa rt ::. o f the 
old empirc conlluircd by lhe Arab!> \Vere regarded a!> ha\ing cea::.ed 
10 be Homall, buI lhe \Vc"tem Christian hmd ::. were slill ca lled I:mds 
()r lhe HUnl. Wil houl referen..:e tu the facI lha! Ihey had in grea t pa rt 
.:eased 10 pay iln)' allegiance to lhe _);'ing a f Run", i. l'. , lhe Byzan· 
tine emperor. ln Spain a . Rumiya . meant a . Chri slian sla"c-gir1.. 
Sometimes a li Europa i::. included in lhe bnds of lhe Rúm; ai other 
lime!) again thl' worJ ml.'ans lhe Bynnl;ne empirc i and fioall )', lhe 
kingdom fuunded by lhe Scljuk!>, in lands won by them from Byzan
lIum, i!> lhe kingdom of lhe Seljllks of Rum, 50 Ihal Rum come::. to-
1,1);,e lhe reslr icled sen!>c of Asia Minor •. 

E m rc::.umo: a pala\ ra rI/me, provc niente do \'ocabu lo árab~ que 
wrre~pond e a romallO, s ignifi..:ava. no tempo de Camõe~1 o!> des..:cn
dente::., ..:r i!>lãu!> Oll não cr;!>lãos, dos antigos habIt ante'! J u império 
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romano do Oriente, invadido pelos turcos, vindos de uma n'gião 
situada a leste desse império I, 

O comentário a X, 68, 1-'1: 

•... _ •.... . .. . ..... . . _, .. Rumes, 
Que Ira;r.iJo de Roma o nome Icm, 

diz: _Rumes] sáo O~ mahomelanos da T urquia. O nome . Rumes • . .. 
liga .se cl)'mologicamenle ao nome . Roma l, sendo que o impe rio By
zamino, de que os Tur.:os se assenhorearam no sec . xv, era de prin
cipio o imperio Romano Oricnwlt . 

Ora: 1,°) nem todos os rume .; eram maomclanos c súbditos do 
gráo- turco: 2. °) nem IOdos os maometanos da Turquia eram rumes; 
3."} os turcos. nem pelo faCTO de se lerem apoderado do império 
romano do Oriente, se pas!laram H chamar fumes. 

Ê n: rd ade que. às \'czes, ondé uo .. dos no!)so!) cscrilOrcs falam em 
"'1I111!5, outros fazem mcnc:ío dos turcos. 

As~im, por cxeOlplú. historiando o segundo cerco de Diu , Damião 
de Coes! e Diogo do Couto ~ só sr referem aos 1l11'\:0S, ao passo que 
Camões, no lugar ci tado (X, 68), que se ocupa do mesmo cê rco, não 
e ~pecifica estes úhlmos, mas nomeia os rumes '. 

A ra1'ão di~lo encontra -se na " ariadlssima proveniência da gente 
que, muilas vezes. ~ junla\'3 para comba ter conlra os portugueses, 
no Oriente. Para designar o todo, dava·~e freq uentemente a prefe
rênc ia 3 êste ou àque le elemen to preponderant é, o que, é claro, não 
exclue os outros s, 

I No COllur'o fcito em 1535 entre Nuno dI! Cunhn c o embai xador ,lo rei do 
Gu:ttrate h' csta dâusula: _E porem a\endo no ~·s tre i to. ou em outra parte, 
'Tmada de Rumes e IUrquos, podcrão ir pelejar con da e dcStToylla. Tombo do 
Estado da Judia, pág. 11 1-111, nos SllbsidlO.J par,! a ".storia da "rdia porlllgutja, 
publicados . . sob a drrufJodt .. Lima Ftflltr. Lisboa, 18,8. 

2 Dt' bt'flo Cambaico ultimo, Lovamí, 1549. Reimpresso no I. II da Hüpallia 
j{{ustrata. 

I Dicada VI, ,,6, ele. 

t Em II, 50, o pocla, tratando dos doi, cêrcos de Diu, omit c qualquer alusão 
• turcos ou rumes, para só falar n05 mouros, no sentido lato que eSta palavra tinha 
nos nOHOS t'Scri tor~ ao ocuparem·se das cou~a~ do Orient\!o 

~ Ou tro c)cmplo temo IrJ no que se lê .. respeito 1.1.1 armad,I de ~hr Occm, des
troçada em Diu por D Francisco de J\lmeid,l. I!:sta armad .• , que o sultlío tlo Cairo 
em iou iii India, alguns anos ames quI;' o Egilo fó sse conquislatlo pelos turcos, é 
para Barros (Du. 11, 3, 3, eIC., e para Caslanhetla (HI SI., I. II, c. 76, CIC. ) uma 
.rmada de rUllltS. Camões, no canto X, chJma lhe a arlllada Je Egito (19. 8) e os 
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49, A propósito da pai. allg~/ica dourada de 1, 17, 3, observa o 
comentário: . dourada] por l aureai, como lambem aura/II! esul ás 
VC7CS por Qlln!/lS •• 

A nOla poderia ser ampliada com passagens de escritores nossos, 
cm que a palavra dOllrado tem a mesma sig nificação que aqui lhe dá 
o poeta. Na Ellfmsilla, por exemplo, lê-se: , Por esta causa aparlou 
Jupitcr na idade dourada a cop ia das cOllsas_ (aclo I, scella 3. 1 ). E 
nos S(!rlllóes de Vieira: , Aquella idade doirada, túo celebre nos 
primeiros tempos, quem a fez? (t. V, pág. 244, edição de 1855) I , 

50. t Figuratamc nte, aI'gento c liquido argel/lo, dicesc I'aqua molto 
limpida . -lê-se no dicioná rio da CnlSca. E o primeiro exemplo 
citado é êstc de Alamani ': • Rendetc': ii puro argento alie vostrc 
onde, Sacrali fiume t '. 

Não é de eS lranhar. porisso. que Camões. conhecedor como era 
da lingua ilaliana. adoptasse a palavra arge,,'Q com aquela significação 
e chame assim ao mar salso al'ge1/fo (I. ,8. 5; VI . 3.6). m·ge,,/o de 
Tl.'lis (IV. 49. ' ·2) . 

;\cêrca do salso al·ge"/o, como perifrase de mar, diz O comentário 

soldados que nela vinham são mamelucos (h. 8); mas em V, 45, O Francisco de 
Almeida é o vencedor da turca arll/ada dura. 

Que do Egi lO partiram tambêm lurcos nessa armada, lê-se pelo que diz Barros 
(11.,,6); o seu número, rorêm, não é natural que fósse muito elevado. 

I Note·se que o DiciO/lario de Morais não regista eSlas nem oUlras quai5quer 
passagens. 

~ . Pocte (lo"enlin, \'1vail vcr$ ln fin du quinúeOle el au (omOlencement du 
seitieme sicclc. II eSI cite, pau r la rutcté de son style, d:ms le l'OC(fbolario del/" 
Crusca.. 1\'0011'clle lliQGrflpllie IIl1lverselle de Oidol (Paris, 18h). 

J Outro exemrlo, ma s posterior aos Lusiadas, é êSle do Tasso, na Gcrusalclllllle 
Liberata : 

5·.I(u" sl.mml' trl tro"dt6Si'''1I ri.~ 
Puro .,de otasnar liquido .. sento •.. 

(X III. 601. 

cr Lusiadas, VIII, 73, 5: 

em que (,3tl"mllO, segundo un~, é o melai, e segundo outros, a Iraduçlio do italiano 
staGno, derIvado do 1:lUm stag lltllll, com que ror vezes foi de~ignado o mar. Nt'S te 
sentid() di~s{' o Ario5to: 

t m.ri~.n ..............•... 
t'o"a .. ~ 1 ,~1I r" ,alar, ,tllr"; 
v'uo Sellnd,. 11 DUCI, etc. 

(x , ,51. 

• 
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a I, 18, S: . F.M3 periphra ....... foi !iouf:gcriJ a .1 Cam. prova\'clmcn!c 
pda c\pr cs!ioJo dI! OnJI\J:j()II$/ti lld ts lll"!!l',,/t'IIS IIIl.iis(.\Jd. III , 40i )-, 

SI . Depoi!> de indicar os mOli, 'os que I('\aram Baco a hostilizar 
os porlugucsl!s c \"cou:' ii ra\orccê-Io:., .:onduc C.mões: 

Assi que, um, rdu inr,imin que urre.:cill . 
E o outro, rolas honra~ que prettndc, 
Deba tem c na pt:rfiJ permuneeem 

II, l~, 5-;) 

No 'I.'r:.O 6." subs titue GOn1C~ de Amorim o 01/1,'0 por L1 olltm c 

ot-oscna : cE o 0/11"0, referindo-.. c a \ 'enus. pode, cm rigor . perm it
l ir-,,, .. , em certa!'! circum~lancja!io, c .1 pOC h.' de menos puho; mas 
Camões de\1;' ler c:.aiplú como cu rc ... t3bdl·';O~ (Os 1.lIs/(rdas, edirJ.o 
l·n/i~·fl. I , ~O~l. 

O comcnl.lrio jU'Itllica dl':-I.l m,IIlCir~1 a lição d~h du,ls prinll:i ras 
edio;õe .. : .hunu p b rtd -o uutru. (\'l'nll~) c~liiu l'mpregados !lubstan· 
lI\'amente. ror i~so. na (('WJrdcnilç.ío ~om . Imm. tem de dizer·se -o 
outro_ e n;io _a OUIr.:I' . 

• \1.1.lt niio hó dmida que pode dller- ... e '01 UlHr~lI, como propõe 
Gome .. de Amorim. 

Se, portanto, o poeta c!l~re\Cu -o outro., rcferindo-!tc a Venu~, a 

razão não pode ser a que o wmentario aprc.'lent.1. 
Se ela fôsse accltou'el, não h;l\ 13 moti\O par~1 .'lC restringir só a 

estes pronomes (11111, o outl"o); dc\"ia tambcm ~cr obrif;:l.Iório dize r-se, 
por exemplo, este (,\lam') e .lqlle/I! (\ 'enu ... ). 

Ora, nCMe ~aso, não !lO l"ío é obri~atnna :I forma masculina do 
!legundo pronome, ma.) mesmo niogucm a empregaria. 

A meu vcr, .,c i.) to .)e poJe da r com ° pronome 0 111 1"0, é por 
influên.:ia do uso do pronome ~úmpô\to (I/m I! 0111 ,'0, 11111 do 0 11/ 1'0. 

etc.), em que a forma masculina tambem ~c rcfere a indiYiduos do 
sexo ft'minino. A .. sim, no J\lel1lori al das p r ocit1S der sel.fll/ufa T .II'o ler 

Redolldll, a propósito dos amores de Flori.)marte e de Al mina, lê-se : 
. Ho prometcrse hií a 0111"0 eterno amor. elo':. (cap. 18). E ainda 
no mesmo capuulo, tratando-se dos de Florisbl'l e I3 r:1 l1oris: _Q uanto 
mais se hiam entendendo, tanto mais punham ho seu goslo na comu
nicaç.io hllm do 0111,-0_. 

;'2. Em J, -4°, 1-3, \ 'enus di7 a Jupuer: 

E tu, pJJre de gr.mde rortalcu, 
Da determinação que tens tomada 
:'\iio (Orne~ ror J~tr.h . .. 
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Comentário a estas ult imas palavra!!: , tornar por detrás. por 
. tornar :mJs. c~tá ant1quado. A locução corresponde ao seI/ leI/tia 

I'obis [ "('I'm "ch'o de Vergo En. X, 6-7" 
Eu citaria CSHI passagem da E'!frosilla, aliá'i a única que conheço, 

cm que aparece a referida locução: .,'telhar l>cria, ccrto, lança r 
lUdo por de trás. (Acto 111 , W'1Ia lo'). 

Al>si m também, a respeito de II , .. ii 7,8. 

Dllqui levarás tudo Ião sobejo, 
t:om que fa ças o fim a teu descjo, 

cu n50 me limitaria a ('!lIa observação do comentário: eCom que] 
equivale a: que, com o que levarc:-. .. . 

Construçõcl> análogas 1>ão fregi.Lcntcs nos escritores cont cmponincos 

ou "nlcriare!> a Camóes c viria aqui a propósito a ci tação de uma Oll 
outra pa 'iS3gcm: . Se clle wmaua a sah'3 dclla (I tI Re)' seu sobrinho, 
era por !>er t:ío vel ho com que ficaua desculpado ante elle . (Barros, 
Dre I, 3, 9), «Andaua di!>correndo por muitas parte!>, fazendo cousas 
tais, de que cm extremo se fallava . (Palmeirim, cap, 46), «Mandou 
o Prince pc tornar com o corpo de D. Egas tanto.!; dos seu:. e taes 
pessoas, com <Iue podia ir honradamente . (Gil h ão, Cról/ica de 

D. Afol/sO II/!,,,,iqm's, cap, • 2). 

~3. Em Mombaça, Vasco da Gama manda desembarcar dois 

degredados c 

E por estes ao rei presentes mando., 
Porque a boa vontade que mOSlTlIVa 
Tenha firme , segura, limpll c branda. 

(II , 8. ,·31, 

Comentaria: . 0 sujei to de . mostrava . é ta Rei . , e o de . T enha. 
é V, da G ama . ; \" o com, a 1 82, .-3._ 

lslo é: temOi> aqui, segundo o comen tário, um caso de mudança de 

sujeito. 
Mas nada ob riga a recorrer neste lugar a la i e\plicação. 
l Porque é que o sujeito de c T enha. nâo há de se r o mesmo que 

o de . moser.a\'a .? 
Vasco da Gama envia presentes ao rei de Mombilça, para que 

este ICI//",. isto é, mal/ll·II/M. col/sen'c firme etc. a boa \'ontade que 
ha\i a mostrado, para que és te não modifique as disposições em que 
parece estar para com os recêm-chegados. 

Quando há mudança de sujeito, é o contcudo da frase que a impõe, 
o que aqui se não vHitica. Veja-se o n," 2', sl/pm, 
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54- Para e\"ilar qUf! Vasco da Gama entrasse no pôrto de Mom. 
baça, onde o esperava a traição do rei d~sta cidade, \'cnus e as 
nereidas, quando a armada portuguesa, de ,elas infunad:ls, se dirigia 
para a barra, com a capit:,ina à frcnle l for.;aram esta a recuar (II , 
I i-29). 

Ficou Vasco da Gama surpreendido com tal (:ICIO, pois ncm o 
\'enlo, que era (a" orán'!l ncm qualquer corrente de ógua o rodiam 
explicar. 

Combinando, porêm, este caso c'\lraordinnrio com outras circuns
I.tneias, coligiu que havia ali iOlcncnç.10 divina, pa ra o livrar de ca ir 
nas mãos do dissimulado inimigo: 

E vendo, sem conlraste e $crn brR\'CU 
Dos '-ent05 I ou das áf(ulU sem corrcnl c, 
Que a nau pauar 3HlOlC nlio podia, 
Havendo-o por milagrt', as~i dilia; 

.6 caso grande, ~~manho e não cuidado! 
Ó mil.Jgr~ c1arissimo e evidente!. elc. 

(II . :1<). ~·.Io, 2(. 

Observa o comentário ao 2.° d~sles \'cr~os (II , 29, 6): . Em _OUI 
ha anacolulhia , sendo que o Poeta pôs _OUI como se hOllvesst! de 
dizer simplesmenlc -ou corrente das aguasl; mas depois repe tiu a 
preposição _sem. e não sub::.titu iu 10U' por _el. 

Mas aqui não há anacolulia, mio há a falta de sequência sinlâctica 
que caracteriza esta figura '. 

A preposição sem eSlá repetido , porque se traia de duas causas 
diferentes, nenhuma das quai~ actua"o para produ/i r o cfeito e que 
eram as unicas que o podiam c\plicar, sem recorrer 00 milog re. 

\ 'asco da Gama via que, sem que soprasse vento que impelisse 
para Irás a sua nau, 011 sem qlle houvesse corrente, da barra para o 
mar largo, que produzisse o mesmo efeito, aquela contudo não passava 
aral/le, antes 10,.,l<llla pet-a de/l·ás. Isto é : 

.. _ Sem conlrasle e sem braveza 
005 ventos, ou das aguas sem corrente, 
... a nau passar avante não podia. 

I lIendiade, por: sem bro1l'OS (fortes) I'elllos routr.lrros. 
J IAnarQtu lhon, where a $(-ntcnce is begun in one way and tinished in anOlher 

nOI synlaclically .ccordanl; e. g. Deas I'er,smll/e cst III alios illdulgeljlius trartent 
(or deos ... alias tractare or D,.,. ui .•• Irl1(1euh, Roby, A La/in grammar for 
srllools. pilS 367 Londres, I~ 

• 
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É uma. con ~lrução simdhante a esta: Sem dilllu.'i,·o 0/1 sem erMito 
"ão há I/egdcio q//(' prospere. 

T aOlo se pode dizer: sem di"lw;r-o 0/1 sem ,rlfdito, como: sem 
dill/"'''''o 0/1 C/"édito. 5('111 dillhei,-o e Sl!m credllo - já exprimir ia um 
conce ito diferente. 

Se o poeta quisesse diLcr que a nau de , 'asco da Gama não pod ia 
ent rar no pÔrlO, sem que houvesse vento c corrent e que a fiLessem 
ava nça r, é que haver ia o anacolU10 a que o come ntário se refere. 

A cOllslruçiio normal se ri a, com efeito, nesse caso : 

E vendo, ~em con trRSle e sem braveza 
Dos ventos e das' agulIS sem corrente, 
Que II nou pa~sar avante não podia ... 

Ou melhor: n50 ha ve ria um anacululo, com a repe tição do sem. 
Haveria um pensame nto diferente do que, na hipótese de se tratar 
dos agen tes que poderiam fazer en trar a capi taina para dentro da 
ba rra, seria c\prcsso pelas palavras: 01/ das agI/as s('m c01"'('"le. 

No primeiro caso, eram precisos os dois propu lsores; no segundo, 
bastava um deles. 

Mas, como se ,rê por toda a passagem, não se trata das duas 
fôrças que, isolada ou simultuneamente, podiam fazer entrar a a rm ada 
de Va!ico da Gama no pÔrlO de 1\'lombaça: tTa ta-se da ausência das 
mesmas fôrças, que não actuavam em sentido contrário ao da entrada, 
o que tornava incompreens ível o retrocesso da capi taina. 

A referência ao anacolu lo I leVá-me a crêr que o comentário deu 
às palavras do poeta um sent ido que elas, em ou tro conte~to, poderiam 
ter " mas que no caso presente é inadmissivel. 

A Vasco da Gama não faltava vento para poder entrar a barra: 

Da proa as \'elas sós ao vento dando, 
Inclinam pera a práia abalisada. 

118, 3-.41 

I As pala nas que precedl!m esta re(erência, siío aplicáveis a qualquer das inter
pretações supramencioOluJas : _sem cOntraSle - sem corrente] (;.. ,em que houvesse 
contrllSlc, ctc.) pertence para _a nao passor avante níio podio. (I'. R Ph cm . Trans
posição) • . 

t 5al\'o a e"pressão (out r.1Ste .. • dos I'ClttOS, que indica o. ,'cntos opostos t 
marcho do na\'io. Cr. 1\1, 88: 

M.,. f~rmou IrmlJ.l, qu~ ,·i.fl 
Por ,ontrllt~ d. ytmo ' qu.l, plTl •••. 
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E entlo que " enus e as nert'iJ.l ' 

Já ch.:gJm refiO donde o h -nlO IUI) 
Ench~ a~ I das Ja Irou b~h,:o~3; 
Rer3rtem-~e e roJeiam nesse inSlnnte 
A ~ n3US hg"iras, que 13m ror de;lIl1e. 

121, ~-NI 

E, pondo 110 .{/lro lIt.fdí.·ú-o Q b'-"I/do pt·iIO. fecham li copilaina o 
caminho da barra, de moJo 

Que ~'m Ião aSSOrr3 o "cnto, a lel,I mc:hundo. 

o rl'su lmdo é que 

Tom.! pcr<l Jo!(nis ii n~IU fl.mia.I:!, 
Aresar .lo, que h:nl, que ~n lllndo 

Martüm H las ... 
(li. 1-) 

lU, ~l 

E em;o que \ ',sco da G,ma, "endo que a nau ,,,10 passa", ,,,ante, 

... sem COnlraSh' o: sem bra'o'cu 
Dos ItOIOS, ou das aguAS sem correnlt, 

nota que dC\'e nisto hayer um milag .. e. 
Faltar \"CnlO ou co .... entc que fizessem entrar as naus, mio era 

mOli\ o para estranheza. Era-o, pelo contr.irio, o facto de a nau, que 
marcha'.a impelida pelo \'CnlO, começar a retrocede r sem vento con
[rdrio 0/1 sem corrente de :lgua, que :I i%o a forçassem. 

~~. A fala de Ju piter a , 'cnus em II . 44 e segg. começa pelas 
pala\ ras r'fl"I1/Qsa fi/lia m;"ha, a propósito das quais o comentário 
ob ... en'a: tl'ilha minha) é t'\pres~50 de ca rin ho ; para Cam., "enus 
brolOu da espuma do mar . \_ 11 [9, 3,. 

Esta razão n.:io ~ suficien te , pois não é raro que sôbre o mesmo 
assunto adopte Camões mais de uma opi ni .ío, quer para se mostrar 
conhecedor das dl\ergências existentes, quer por isso convir à nar
rati\·a. 

Assim, por exemplo, em I. 7, 7-8, os cinco escuderes das armas 
portuguesas represen tam as cinco chagas de Cristo. Pelo contrário, 
em 1lI, 53, i-8, estes escudetes simbolizam os cinco rei s mouros ven
cidos em Ourique. 

Em III , i, 7, como se \ê pelo c\pre .... ão T,.ditt Ir;1I11.mle, admite 
Camões a opinião de que, no cêrco de T róia, a \ ilória pertenceu aos 
sitiados. ~I as a opin i50 coo lraria acha-~e expressa em III , 57, VI , 
19, e \'111 , 5 (cf. SIIP'-t1 o n. U ~)_ 

Em I, 3g. as rel ações eOlre Baco e Luso s50 indi~adas pelas 
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rainHa .. : St'1I ttío pnJ'ado , Em 111 , 21. a palavra 1,115;/.1,,;11 den \u 
de Lu 'iO ou L. ,a. que, p.ln:n' , fô,.",n }ilhos 01/ comp<lIIJlt'iros de Baco, 
Em n , 30, Baco diz {lUC Luso foi seu JI,tssalo . Finalmente, cm VIII , 3 
c.h Luso é ./i/ho l ' ('(llI/pal/hei/'o, comp.1II/Il'i,·o (' ]ilho dlltado de Baco I, 

Em III , 7'1. , 7-8, c 1\', 6_1, )· .. h o p:lraiso Icrrcal é loca lizado na 
Arméni a; cm 1\',74. \ -2 , c \' 11 , 1,4, fica na reg ião onde r,[hCC o 
Gange::.. I,: escusado obsl'nar que, no tempo do poc la , n50 podia 
:.ub:.. il> lir II opini :ío que considerava o Ganges c.omo se nd o um dos rios 
que, juntame nte com o T igre c com Eufrates, ';;<liam do paraiso . 
Pori::.so êlé niío fal a no~ três rius ao mc.,mo {(,'mp(), cumo lendo urigem 
comum, ma:.. nãu deixa de lha dar cm Jugarcl> diferentes. 

Em X. 9:~, adopta o poeta .. opinião de João de Barros (Véc. I, 
10, I). que ral. na~ccr no mesmo lago os Ires grandes rios da Arrica, 
Ni lo. Za ire e ClIama (Zambeze): 

Vê que do 1.lgo donde se deframa 
O Nilo, lambem \ indo eSlá Cuama. 

Apes:lr di.,so, mio logo na c!i lância seguinte, mas na imedi:lIa a esta, 
reproduz a opinião de Plolemeu, muilO mais pró:..ima da \'crdade ': 

Olh(l 1:1 as alagoa'l donde o i'iilo 
Nacc, que niío souberam os antigos J, 

(x, 9~'. 

1 ESlas opil\iõcs Ilhcrgen\c) enconlr~\a-as o pOtl:l re(criJ:ls cm um:1 nOla (10 

!'muu/jus jl l,14) de Re~ende. publicado em .545_ Nd:l se comcn tn :1 conhecida 
pasugcm de Plínio, III , 8, por esta forma: ~ Lusum, Lihen pAIrlS filium, non 
nutem socium, UI quiJnm cont ro! loquendi U5um interprettlntur, una cum Lysn, 
nimiru01 Libcri sodo, nomcn Lusit :mine nostrae dcdlsse_. 

O cOO1cnl:l .. io ti I I I, 1' , 5-8, crl1ljectura que, neste ra~so, se guiuu o po,·tu ror uma 
(,'Jiçiío de Plínio, comO:l de Pnl'is, . 53~, c que no inler\'nlo cn He II comrosiçi'io do 
C:lntO []f e n .10 VIIJ , leu o Ifillal/til/s. cm que Luso c apresentudo como filho de 
Baco, e nHO upenu cumo seu compnnheiro. 

Mas nno é rreciso recorrer a eSla e~rlicllç1io , como o mO~lram os oulros 
e~cmplos cil1ldos no l e~IO, O l'inU II/ius delia 1 ~·lo liJo O poeln pelo menos logo 
que começou :I pr .... pnrar·sc pnra escrel'er os Lusi.JJas, NOle-se lIindA: 1." Que 
no can lO VI, 30, Luso l olla a sef um "055alo de Baco, portanlO a leilurn do Vin · 
ce", ius deverio colocor·se moi! precisamenle entre éSle canlo e o VIII ; 2.° Que, 
qualquer que fôsse a dnta em que Camões leu o poemelo de Resende, o que é 
ce riO é que nos Ll/s/ad,JS hli Jivergêncin de opiniões a resreilo dos laços que liga
vam Luso a Baco. 

~ Eis o que s6bre o assunto diz Bunbury, A HistolY of .wciellt Grogfllphy. " , 
6.5 (Londres, 1883): .There seelllS no renson 10 doubllha l aUlhenlk in telligence 
or lhe Srea l lake~ in lhe equlllorial regions oí Africn, (rom wich lhe Nik ruir)' 
deri\es us w:nert, hod renl.:hed lhe cars or lhe Greeck lrnder5 ai Rhnpt ll, and 
paased through Ihem 10 lhe knowledse of lhe Ale~ondrinn geogropher., 

I Cf Oddio, Met.1m .. II, ,,54-, 55, 

Nilu. ln Ulrtmwn fllg1l rtfWr'IU' orbfm, 
O((ulull~u, flllUl. quoJ IJhut 1.!CI ••• '. 
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Mais outro exemplo, que pode parecer bem singular . é o que nos 
oferece a na rrativa da viagem de , . ascO da Gama desde o Resle10 

ate os mares da Guin~ pr, 3- 1-:). 
Basta comparar o Roleiro d.t ,.id f[1!1II tI{· VaSfO tI'l C IWUl ou o 

res pectivo caplluta de Caslanheda (I , '2) com o que se le nos L/lsiadas. 
para se ver que aqui, a p:l.f da de rrota de , 'asco da Gama. h;.\ outra 

diferente, tah'cz 3. da nau cm que o poe ta fO L pa ra Indi a I, 

O comentá rio nem mesmo menciona as dificuld ades que sugerem 
os Ires uh imos casos . E nfio é com o cri tério a que obedece a nota 

a 11 , 44. I , que elas poderão ser rcsoh idns. 

56. Prognosticando aS rutUras proezas dos portugueses no Oriente, 

Jupitcr diz a " cnus, em II , 53-54 : 

NunC3 com Marie inst ruclO e furioso 
Se \"iu fen'er Leuc:ltt', . .... 

Como vereis o mar fenendo aceso 
Cos incendios dos \ouos ..... , 

<. Q ue significa, neste passo, a pa la\·ra illcelldios? 
H á nos LlIs;<ldas outro lugar que pode compara r-se com êste. É 

o que refere a segunda \ ilória nava l do lendário D. Fuas Roupinho, 

. . ......... . . " . ' ..... ' que na lerra 
E no mar resplandece junlamenle, 
Co fogo que acendeu, junlO da serra 
De Abila, nas galés da maura genle. 

t \ ' 111 , 'JI 

o sent ido óbvio des tas pala\ ras seria que D. Fuas incendiou as 

ga lcEs dos mouros. 
Mas a fon te do poeta - a Cróllica de D. Afol/sO }/ellriqlles, de 

Duarte Gal\'ão-obriga-nos a outra interpre tação. O que nela se 
diz, com efei to, é que os portugueses, com D. F uas por almirante, 
.acordáram ser bem ir sobre o porlo de Cepta, e hi acharam Fustas 
de Armada de Mouros, e tomaram-nas, e assi oulros Navios grandes 

I V.sco da Gama, por exemplo, nlo passou pela Madeira, mas fo i por eOlre U 

Can'rill e I COSia de Africa. Todavia, em V. 5,1, di,; 

Pan .. mot • gran6e ilhl di Made,ra. 

A passagem pelas Canárias é mencionada na esl. 8, ·, depois de na e51, 7·' se 
ler transpô5to o Irórico de cancer, ao norte do qual ";:om aquelas ilhas, à dislância 

de .Iguns sraus, f l(. 
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com cllcs, e depoi .. Je CM3n:m dou .. dHls ante CeptJ, tornáram para 
Lisboa, trazendo os Na\ lU:' tomados comsigo. (cap. 56, cdição de 
'906). 

O fogo que D. F lW" I1cclldt'1/ é, portanto, a \ itória que élc alcançou, 
pois os nuvius n.io fõr;un Jc .. truido .. pelo rogo, mas trazidos para 
L il>boil. 

l. Ntio dcvcnl a palavra il/cel/dios de II, S .. " 2, ser intendida da 
mesma maneira ? É o que me parece. 

O comcnldrio c.'\JlJjcu: Ias inccndiosj i. é' l o fogo da arti lharia; 
Plinio di!.: JIIQ/lS Actlla 1I0cllll'l//$ lIIir /l5 illccudiis (N. II. III § 88) •. 

E quando chega a \ ' 111 , 17, limita-se a tr,llN.:rcvêr O que diz 
Galv.io, o.io c\p]icando o sentido das c"prcssóc:; do poeta. 

57· Nota do comcnt.lrio a II, G-l. 7: I(c)<,p rito. é rorma antiga. 
mente popular, que o Poe ta só por ncccssiJaJc rnelrica emprega. 
Segundo G. P aris .. , n3 \'('r~iricaçiÍu rh)'lhmic.1 lalina ha vestígios de 
spirillls com accelllO na pcnuhima s)'lIabal, 

A forma eSpl'ilo ou sprilo n50 é empregada só pelos poelas do 

século X\I " para O.s quai.s poderia \aler a razão da nece.s::.idadc 
métrica. 

Sl'm e!olarem obrigildo\ a e.sla, lambem a U'iJram prosadores e dos 
mdhores. Oa:.ta cilar Francisco de ,\I ora i') (1'.1111/1.';1';11/, cap. 99, IU!h 
etc.), Ferreira de ' -(l Ílconcc!os (EJljrosilla, aClo " !:Icena 3. 1 ; aCIO III , 
scena 2.·, eIC.), Caslanheda (lIislori'1, I. II , cap. 2G, etc.). 

5!.l. Em 11 ,81,5-7, o emi~.!I;,\rio dl' " asco da C ,una pcrgullIa ao 
rel de Melinde': 

Que Illá tenção, que I'Ci lO em nós se sente, 
Que de Ião pouca gente se arreceiu ? 
Que com 1.lço! nrm.ldos, tão fillgiJos, 
Nos orJenassem ver-IlOs Jeslruidos? 

lslo é: que maus intuitos se descobrido em nós, para que se lenha 
receio de I.io pouca gente, para que se trate de a aniquilar à falsa fé? J 

I Alêm de C,lmóe" "("Jn-se, por ("x("mplo. Anl6oio Ferreira (Carla XI/ do I. I, 
(.,,'" IX do I. II , etc) e Jorge Ferreira de V3~cooeelos, O:lS lro,'u t"~Sle dia dos 
fillaJos (t..:/ysiFPO, ne lo II I, seelln 6."). 

a Tr3ln ·se npeo:l!, é cl3ro, de um anificio r("t6rieo, que obedeçc 00 descjo de 
imitar um:l passagem do dIscurso de lIioneu n Dido (Em'ida, I, 511 e segs). 

J Gr:lm:llicnlmelllel o que dos "crsos 6 >! 7 poJe ser comeCUli,'o (de modo que) 
ou correloti\'o (qlle I.fo m,í le//f.fo ... que). Se eJlreUIIl é o mesmo que: se tem 
recâo, 

1 
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o coment,írio póe inlcrrof:;I.;:io no 111ll ..10 \'erso S.O (se sI'IIle?) e 
diz em nOla: .0 _Que. do ti,o \'cr<;o é pronome intcrroga ti\'o 

(=que cousa ?); o do 7." verso é conjuncção final (c no português 
moderno dir-se-hl:l Ip.lr.l llue e) •. 

Mas basta ler o .. qu,lIfa \er",os com ah.'nç;ío, para se ,êr que os 
conceitoe; e\rresso~ no '2,' e no 3.' c 4·° eSlão coordenados c depende m 
do que se diz no 1.'; ,Que se suspeita de nós, para nos lere m medo 

e para nos qucn:rem m:l.IJf? 
Note-se ainda a estranh3 (On5I fu.;50 gramatical do 2.' verso, se o 

qUt' dne ser pronome inlcrroga ti\'o. NêslC caso, êlc devia preceder 
imediatamente o s ... fI/Tt'ai,}. 

60. T erminad3 a resposta de " asco da Gama ao rei de Mel inde, 
nns listas que se efeclUaram no batel do primeiro, prossegue a nar

raliya do roem: 

ISIO JircnJo, os bar.:os ,iio remtmJo 
Pera a frola, que o mouro ,'~r deseja; 
\'50 as nau~ Ú,I e ua rodeando, 
!'orque de loJas tudo nOle e Hin. 

til , 1(0), 

Como o sujeito de di,t.'lI.10 ê \ 'a<,co da Gama, ocorre perguntar 
qual ( o de JI.10 '-t.'IUJ/I.iO. 

O comenl,irio responde: «os barcos] de\e considerar-se comp!. 
objectivo de «remando. , cf. t nJo tendo quem lhe remasse os na\'ios 
(Barro<;, III 10, 2)'. 

Mas a dll\'ida sub::.is le, pois cm Fernão Lopes, por exemplo, alêm 
de outras passagens, leu o poeta ('stas: H \ S ga ll ecs de Caslella ... 
com gramde reçeo c medo que tragiam.,. rezerom mujto por .1I ra \'essar 
o rio; Joham Foçim. quamdo \'io que as gallces remavam pera terra, 
'" lerreou tanto etc .. ,. As naaos e gallees (dos portugueses) . . . 
remaram pera a outra parte daalem. (Crónica de D. FerI/ando, 
cap. i4). 

Pode porisso ser barcos o sujeito tanto de ,-emaudo. como de 
rodeaI/do. E a construçáo fica assim mais natural, do que rebuscando 
uma palana que náo está no contexto. 

61. Em II , 11'2, 3-... " diz o poeta: 

T entou Perito e T eseu, de ignorantes, 
O reino de Plutão. 

Comentário: ILigando um appos to do plura l (ede ignorantes.) a 

• 
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dois <;lIJCIIOS que têm o verbo no singular, syntaxe tão est ranha prc
sCllIcmcntc, Cam. lC\1.' exemplos nos c~criplorcs latinos. (Cita-se 
dcpoi~ um pas\o de Cicero, ' '(-,.,., IV 42). 

E tJmbêm oe; leve cm c~crjtôrcs portugueses. Ass im no cap. ISO 
do /l,llme/rim leu ele: t Foi dom DuarJos c F lcrida aposentados no 
proprio apo .. cnlo que ainda tinha seu nome • . E no cap. 95: . \ 'c rnao 
co'a cmpl.·r,Hriz " ,I,i lia .HI:l molher, acompanhado .. de todos os prin
cipes c c:lUallciros, que na corte cS lauã, se pus no caminhlu, E no 

cap. 67 da C"ól/ica d,· D. IVOIISO ! fl'"riqllcs, de Caldo: . Ao quimo 
dia roi o I ( .. lIH/! C os seus I ~ío afincados dos l\l oufo!i, c postos cm tanto 
aperto, que o palanque roi roto por alguma!; partes.. 

62. Demarcando ri Ásia pelo lado da Europa, escreve João de 
Barros: . 1\ terra de A .!. ia ... apanas.!.t' da Europa per o rio T anais 

a que agora 0;-' nalurac.!. della chamão Dom, & per o mar negro onde 
se clle vem meter, cominuado ao de Grccia pelo estreito de Constan
tinop la. (D.!c. I, 9, I ). 

Em III , 7, falando da Europa , o poeta adopta, como é de supôr, 
e~te ... ml'SmOS limites, mas, n:io especilicando o mar Negro, substitue 
o I1P,I/'/'l $(' de Barro~ por (lI'iiill"a $!' e menc iona s6 o T:\nais c o 
1ll.lr I·:.!.;t·u (o 01:11' de Grécia, de Barros), na regi.io onde foi Tróia, 
illlO é, Jellde a ént raJa dOll Da rdanclos alé o Bos foro. 

É efectivamente aqui c nas margens do T;lnaill (lue as duas partes 

do munJo se apro\imam uma d:t outra. O mar Nesro n:io as avizinha, 
af,tsI3·:IS. 

Vejamos, pois, o que dil a est:incia ci tada : 

Da p:u te donJe o dw vem nascendo, 
C001 A~in se :1\ izillhn; mas o rio 
Que do~ m01lle~ Ilifeios vni correndo 
N.t t nlagon Mcotis, cu no t e fri o, 

t Em qu:mto no emprego da rreposi,ão, cr. sair ntI pra,"" (V, 51, G), Irai'" /lO 
porlO (V, 85, t '4) etc. Dos muitos USO! análogos que !e encontram no! t5critoreJ 
que o poeta leu, hasta citar ~Sle do Pal""ir;",: .0 muito alto soMAm de Pcrsio, . ,. 
o poderoso gran turco ... estil'eró muitas l'eleS mouidos pero vir nella ti é.: Cow
fl1 /1 lmop/a) có grandes frotas. (Cap 93). É o iII latino com ocusath"o, complemento 
dos verbos de mo. imento 

J Este epiteto, diz O comcnt~rio, .tall·ez rosse suggerido pelo pauo de LueDno ... 
(TI1I1I1;S] NUllr hur, mme illue, gua j1reMur, amp/UlI orhrm (11I 1j6) •. Para o que 
IJiz do Tanais tinho o poeta presente esta passagem do De mOI/I/h/u etc de 130CCllC' 

cio: _Ex Riphci, monllbus.,. prorumpens, ... tendlt in Orientem et pOstquam diu 
oberral iI, I"clo.:itate suo pugnans ne frigoribus ç08Dtur in ghlciem, in oC"ciduul11 
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.\ $ J iúJe e o mllr que, fero e horrendo. 
Viu .los gresos o irado senhorio, 
Ond.: ' agora de T rOin uiunfanle 
Nâo \E m;.lis que .. mcmório o nll\'cg!\nlc. 

A respeito do mar inJlcado rela pcnrra:.e dos versos S-6, o mar 
Egeu, o mar de Grécia lB;lrrú:'», o mar do An·lu ipé lago . diz o comen_ 
I.trio: . E~tc mar tE ii rarle do ,\l cdilnranco, chamada mar Egco, o 

qual !01'[TlmJn a uconr'llihia aluig;t, formando o c"trci lo dos D:lrda_ ":" ~ ~.. . 
ncUo!>, o mJr de ;\L,rmar3, o In:!.r Nl'gro l' o mar de Azor, separa a 

Eu ropa da Asia : S os/noJl 11M"/! (o J\ lcdi tcrrunco) "bi P"illllllll se 
drtll/ Ile/lespolI/lIS J'oe.l llll' . p,.0polllis IIbi (Ixpalldil, IIb; ilt!l'lIm prcssi/ 

TllI'Mius Bosplzorus, IIbi ;/N"lIm t:/!"dit POIIIIIS /:: /lXIII1I5, qlla paludi 
eatl/mifl ;lut' CilJllllt'rt/ls lloSpllOl ' /IS, p;l!IIS 'pSI1 A!tu'ol is (Pomponio 
Mela I § 7; d. t 15) •. 

Como é sabido, m'm .. egunJo a geografia <In tiga', nem segundo a 
geografia moJerna, o mar Egeu compreende I,} mar Negro e o de 
Azor. 

E nJdJ rro,'a o p3S!'O citado de Pompónio ,\l eia, poi'\ que se 
refere 30 )IediterrJneo em geral, cuja de~cri~.io êle comcÇ:l um pouco 
antl·.,l. 

Se o SostruIIIIII.Jrt" ai do Frt>l ulTl, do moderno es trei to de Gibraltár, 
3té a p .dlls .\Ial'olls, .. e é () .\l edi tcrr.inco cm toda a sua ex tensão, 
.;:omo c que o .:ornenl.lflo cita uma p.lrte de .. sa dl·".: r ição, aplicando-a 

\trTilur, ... nee diu 3nle in O1cridie01 nH:rRilUr quom :l p31uJ e suscipialur Meotide_ . 
A origem do rio, o Seu termo, os epÍlC'los rllrl'O c/,.;o, tudo 01051f(l que (I fOlU e do 
poeta (oi o diCIonário SeogrMko apenso ;) Gelle.l/ogia dos drllus . 

t Complemen to de d",idt e n;;o de I.it, Pelo me.ma r:lIão por que o 1'0('13 
n50 (313 no mar Nesro, por esS3 t3mh~m ~c não refere :aqui:l lodo o mar Egeu, 
mas SÔ 30 braço que, "pert3dO entre 3 Europ" e :l A ~in l comun ic3 com o mar 
Ncgro. Se outros não incluem no Egcu eSla po rle do Mediterrânio, C;lmóes 
segue a opiniâo de Barros. 

r O mar Egeu era, p3ra os aOliso~, o m3r qu~ fiCa\'3 entre 3 Grécia, Trdcia e 
Asia menor. Sobre os limites para O sul e suJo~~le C que ha\'ia h(:~itaçóu. l Che
gava alé CreIa ~ {Estendia-se mesmo para o sul dt:s ta ilha? c Banham acosto 
oriental do Pcloponeso? Veja-se o artigo Vpi~ ... :ahTu; na Rt.1/·E1/cyclop.ldie de 
Paufy-Wiuowa. 

p.JIfa 05 modernos, o mar Egeu é o m~mo que paro os :lntigos: é o mar do 
Arquíp4!!.JIgo. 

J .Hoc primum .1nguslum, nee amplius Jecem milibus p3ssuum palens, lerrat 
apL'fil alque mtral T um lonfte lateque difTulum, abigil \'llSle cedcnl i3 lilOra .. . 
IJ onme qua \enit, quaqut: dispergilur, uno \'ocobulo Noslrum more dicitur. An
g..mias IOlroilumquc \enientis no. Frelum, Gracci ""rOI~~'" apflellnn t. Quo diffun· 
dilur, alia aliis loci_ (ognomin:l I1cCept..t l. Ubi primunh elc. (Segue o 1'3550 que 
c: , om;nulrio r.:produz). 
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ao mnr Egeu e :uribuindo assim a éste mar umo área que Mela lhe 
não dá ? 

É ce rto que a passagem do geógrafo hi~pano é transcrita Iradu-
7indo-~e Noslrum 11/'11'(' por .\h',filen·(flleo. mas tambt:m não é menos 
ce rto que o que com ela ~e prl:tcndc provar é que o mar Egeu se 
estende até o mar de Azof. Relcia-se o que diz o comentário. 

Se Camões, cm III , i, não fala no mar Ncgro, nem por isso há 
o direito de incluir éste mar no Egeu, ~ob :1 responsahilid:ldc de 
Pompónio Mela. 

A tal respei to é ê~ te gcogft.fo bem claro e bem expresso cm mais 
de um lugnr. cInde (ab Hcllesponto) ad Fre tunl (Nostrum mare) ... 
tres m:l\imos sinus cllicit. .. I\l nre, qllod primu .,inu th:c ipit, Aegaeum 
dici tur; qllod sequenti in ore Jonium» elc. \1.. I, c. 3). cEst Eleus, 
quae finit I-I e lle~pontllm. Aegaeum ~ta lim pel.lgus \'t1stC: longum Iilus 
impcl1it summot.lsque terras hinc ad promontorium quoJ Sunlum 
vo..::alLlr, ... cirt.:umagit» (L. II, c. 2). bto é: o Egeu \'ai desde o 
H cJesponto até a }-\ ti t.:a. 

Intendeu o pocta (Iue lhe bastava di7cr onde a Europa com IIsil1 
S(' aJ·';illll.l e o <Iue é que nestes pontos as diviJe. Ora, vindo de 
leste, temos o T.inai s e dcpois o mar Egeu, não lodo, mas só na 
partc onde êle se liga com o mar Negro " i~to é, 

Onde t agora de Tr6ia triunrante 
Não vê mais que a memoria o nAI'egame. 

E a ê~le mar Camões, em vez de lhe dar lIimplesmcl1te o nome 

ror que era conhecido na :Imiguid3dé, ou de lhe chamar, como Barros, 
o mar de Grécia, designa·o pela perifrase de 

... mar que, rero e horrendo, 
Viu dos gregos o irado senhorio, 

is to é, mar que, apesar de fero e horrendo l, Coi dominado pclos 
g r{'gu~ \ mar de que os gregos fôram senhores. 

1 Em RJrros, como fi.;n dito, leu Camões que o mar Negro é ccontinuado ao 
de Gre cia pelo eSlreito de ConsIJntinopla • . 

! O/de está aqui uSlldo como em VII, 3.11 4, e 6~, S, isto é, wu parles ollJe 
cr sl/pr.1 o n.- lS Niío se trata ,II.' um ponto prcdso .i;! costA ua Tróada, ma1 do 
br.lI;o de m~r que dai v;1i ,ue o estreito de Constantinopl,l. 

I Para justificar O~ dois epítetos, cita o comentário a, eonhecida~ pas5lIgens de 
lIonlcio, Odt'S, J. II , 16, 2, e [ III, '19. 63. Viriam I3nlhêm J propósi to n Encidn. 
XII, 3ti5-3fii. e as Mt:lalllorfoJt$, XI, 663-66tl, por serem lug'lres que o poeta igual
mente conheda. 

4 l O epitcto ir.ldo (:\p!i{"ar·se h.1 pelo, outros .luis _ fl.'ro t horrendo _ ~ 
l Ou haver.1 um êrro de impr\:nslI - ir.ldo ror or/S.IJo tEste ü!timo ep(teto 
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Que o.io h<i aqui alusSo à destrulç;ío de Trói3 m05lra ·o o cpiteto 
t,.i"'ifiJ,, /t. do ,'erso 7.0 (" ide s"p,.;J o 0 ,0 5). 

Apesar disso, diz o comentário 11 éS I\! \'erso: _dos Gregos] que 
foram \'ioga r o rapto de Helena (v. o com. III 140) •. 

Em III , 140, já o poe ta adopta OU lra opinião, pois fala no castigo 
que In'eram 

Os que foram roubnr II bela lIeleno. 

Não segue porem ai nda plenamente a versão tradicional, pois eS la 

maneira de dizer filia -se na opinião de qUl' o r:lplO de Helena foi 
dc\ido, n;ia ~ paixiio amorosa de Pnris, mas a um dc !'> fôrço que P riamo 
mandou tirar, por causa de Hesiona. 

Eis o que a êSle rcspeilO C3móc~ leu IlJ.S EIII/{!mles de Sabélico 
(tradução dt, D. Leonor de Noronhn, Coimbra, 1S50, I. I, pág. 2-l5, : 
.Elrey priamo linha m.idadu (Paris) :1 G rccia, dilcndolhc que. se 
T elamon lhe nã quiscs~e cntregar sua hirmãil I I e\iona, mandandolhe 
pedir r or cmb'li'\aJores, que tiLe~:-.e algüa injuria <103 Gregos. '. 

Fui daqui que rc:-.uhou o rapto dc Helena .. E é pori sso que o 
poeta r,da "os 'i/U! [01-."11 rouba,. t1 bel.l !-Ie/c"d . 

O comentdrio a êste passo limita-se a dize r que se trata dos 
troianos e que Paris raplou a mul her de Menelau, o que deu origem 
ao cêrco e des truiç.ío de Truia. 

63. Os eSl:ritores c1.is:-.icus divergiam muito a respeito da região 
habitada pelas amaLOnas. Mas a maioria colocava-as ou a nordeste 

fácilmCflIe se justificaria com vári:u ptlSs::agens de Il0Táe io, para não f::al::ar em 
outros clássicos. Na ode III do I 1.-, diz éle, por exemplo : 

11 10 . "bu. ti u51rir1u 
Clrcll'<'CIUI tUI. qm ( •• gI1em Iruei 
Commilu rtl.go nlem 

Prital!),. . ' •.•.•• ' 

E um cOffiffltador a ~sle paqso, ~nlre QUlr.u eit.lçóe~, adu5 11 Antíc:ona d" 
Sófocles, I:ITI que ~ste _ail multJ quidem cerni 5tupcnh, :u nihil magis quam quod 
hom, Iluclus tumidos nJ\"icula lam.n subire non formidel ... 

I QuanJo lIácules tom lU T rói I, 1I :,ionJ, irm:j de Pri .. ml), foi d .. da por 
aqu:lc a Tehmon, rei d.1 Sllamina, pr, f Io:r SIdo o pnmeiro a entr.l r a cida,I .... 
Posl~rior.nenl'" Priamo mlndou pedi.la ror meio duma cmbah::dn. ESla porém 
nada cons:~uiu, re'o que f<Ji rapt,lda a mulher de ~h:ncl.lu. 

Na \us:i., da 1',. ... 13 JnuJlj.wJI.', lIe1en.l niiu f"i rapt.lda, mas rej l· it ou II miío dos 
prelende.,lel gr.gos, pam casar com P,lris, o que aqueles niio le\·aram a bem. 
Daí a s uerr ... e o subs!qu:nle desbarll ll) dos gregos, que n50 tinham nlQtivo juslo 
para a f <le r 
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da ;\3ia menor, no Ponto, nas margens do T crmodonte, ou ;'I sudeste 
da Europa, na Trácia ' . 

Há porém na Em:;da uma curiosa fusão destas duas sédes das 
fabulosas guerreiras. No camo XI, v. 659 e seSS' diz, com efeito, o 
poe ta lalino : 

Quoles Threiciae cu m flumina Th ermodontis 
pulsnnt el pict is be lluntur Am Azones ormb, 
SClI circum ll ippolyten seu cum se Muniu curru 
Penlhuilen referI etc. 

l Se [IS :tmazonns siío 'rácias, como é que vivem naS margens do 
T l'rmoJontc, rio do Ponto? ' 

Para rcsol\'Cr a dificuldade tem-se recorrido n vár ios processos. 
As"i01, o comentadur Sénio passa cITada mente o T crmodon te 

para a T rácia. ' !'anais nUlIius e'il qui separai Asiam ob Europa, 
circa quem ante:! Arn azonc:'> habitaucrunt: unde se postea ad Thcr
modonl..t fllIuiurn Thraciac transtulerunh. 

Outros supoem que a pala\ ra 71,,,('icilf/! não está tomada no sen
tido próprio, lendo Vcrgilio usado de uma liberdade poética. _Pro 
Scythicis \'cl Sarmatici') di\it" .. quoJ, lanquam pocla, suo jure fc
citt 3. 

Mas, a meu vér, a melhor solução é a que se encont ra no comen
tário de Ladwig·Schaper· Deuticke', isto é, \ 'e rgllio confundiu as 

I ~ I hr scfeiensler Silz in Themisk yra am Thermodon 1m spll.teren Pon tus ... 
Andere Sagen gehcn wesllich, \Vie naeh Arkcinos l>enthesileia von thrnkischem 
Stamme war, 50 spreehen 3uch andere Epil.er von Amazom~n in Thrakien, vgl. 

Ver,!'1 Ae/l, II, 6591f. Q. SlIIyl'l'. ',168., A. úxi!roll der IJrjcc"üc"~1I IlIId rihni· 
sehc" Ml'l/lOlogic, \', AmtJjolltll. Cc. Pnul y· Wissow3, RttJl · EllcJ'c1op.Ydi~J l " ediç, 
\'. AmlljOlle/l 

Z Note.se ainda que Pcnlcsileia era a roinh3 das am:uonas que ,'ieram da 
Tr1\cia em auxil io de Tr6in, cerenda pelo~ grcgo~, e que /l ipólicn (' fIl nntur:llmente 
:1 r,linha das amnomlS d,ls marSen, do TCfmodonle, que foi venci",1 por IUrcules. 
Vej" m'se as obros citnJfls n3 nota precedente. 

) /lcrne, P. VirE/lms Mm·o .. ptrpc/utJ tJlIIlO/lll iolle ,lflll/r<l/IIS ,LomJ/U; ,81 1. 
Cf Iknoi ~ c, nas Oelll'r('s dr " irCill', t. :3: . Le~ pottes, sous le nom de l hrace el 
de SCJth ie, comprennent les r!!gions seplentrionoles en gen~r:lI .. 

I I'ergds GeJI~h/e. 8('1'1111 '904 No seu ciio desc'l\'ohido coment:irio, o padre 
LacerJ.\ adopta um curioso e"'peúiente. Em uma oh_erlnçiio o lodo o passo di~: 
~Comp .. r,llio lIpli~~im(l sumpl,' ab Amazonibu5, quae degunl ali TermolloonlCm 
,\ )iJC l1u\,iu".... E depois no comenldrio especiol 11 pal,l\rD ThreiCl.lt começa por 
war estes \-cr50S .te Silio Itdlico (11,73 e scsg): 

Q\t~I~. rhrdd,~ IthoJol'K'n t'.n~If''1ut IUJlr.n, 
Sa),o ••• n~mora .111 "'IP', cunu .. u~ r~hSIIl1 
lI<b'um mmlpla mAnU'. 

Resulta da conlbinaçáo d~ste5 lugnres que as 31'11lll0nas J :l Tr:lcia vivem nu 
margens do Termodonlé, rio da Ásia menor. 
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duas regiões. . Die romis..::hen Didlle r vermengen 0 (' die \"l:slkcr im 
!\usser:.len ~·orJostcn. Daher 1;1,51 Vergo hiCf die Amazonen Ober 
die F'lull'n <)//1111111.1, \',gl. '\ 11 331) dc~ pOlllischcn Flusses Thermodon 
tra ben (puls.wlJ. wic bei Pror. 1\' 4, 71 :lu.::h ':('/''''('111 propc Thenl1o. 
dOtll.:l St"ptumú fi"'/II"', 

Foi n~turaJmenlc par:\ evit.1f ('SI:!. confu~;io qllC o nosso épico, em 
III , 4-4, ú-~. di~tinguiu as amazonas que heberam a ;!gua do Termo_ 
dan te, da fi'rmosJ t' lo,'/(' d'lIl1.1 que, ciu ajud.l r Os lfo iJ. nos , is to é, 
de Pentcsileia, rainha d3'\ anlill.Oll;tS da T r:kia. 

Segu<:Ol sucrrlirlls .bOlas ~t'U~ nmi~o~. 
ImiUIIIJo n f"rmOS;l t' fOI IC ,!,LOH' 
De quem 1.1010 O~ troi,lIlOs se njuJ.Lr:lnl, 
E as que o TermoJomc ,;í !NSt.1f.H1l 

o ..::omentJno dCI\3 "Ub,~'lir a confu!>:io que nos L usiadas não 
e\.1!>Ie. Com erelto, :1 rrOr(l~ifo dos \"cr~os li-i diz: . Fal la-se de 
Pemhesiléó.l, rainha J.1S Ama100a" nOIJrcl pela furmo\u ra e "a lemia, 
e que depois da morte de H eitor ,eiu em JlI\lho dos T roia nos (Verg. 
En. I 4~)O'-1~}3; Bocc_ n.,. d. 111"/'I'I"I"IIS. 30)', E :1notando o H:rso ti : 
.E penphrase. ror: _ \ ma7ona~_ O T hermodomc (T hermodon) é um 
rio do Ponto, nJ .\ .. ia menor, na regi.io onde habitara m as J-\ 01azo
nas (' -erg. F". \I tiS!l-fltio; F 5\. . 

Do coorroOlo dc-.w., duas nol;1\ infere·se que PeOlesileia ve iu do 
Ponto, em aU\ilio dOi T rOIanos, rois cra rainha das :101azonas e 
estas habitaram naquel;l região. 

Cita-se tambem) oa segunda nota, a E m'ida, XI, 65~-660, por 
forma que se fica supondo que, sl'gundo \'ergilio, o T ermodontc ê 
um rio do Ponto, na As!a menor. Ora ta l coma 050 d iz o poe ta 
latino. Para êle, :I:. aOlólLOIHI'i tlue residl'm OJs marge ns deste rio 
são Thl'l,ici,Jt'1 \"i\cm na Tr<lcia. 

6-1. As ediçót"'i dos LlIsiadds anteriores a de I G 1 2 trazem a pa 
lavra serr,J cm III, 65, :,: 

Com ~stJs ~UbjUS.ld" foi P.llmd,1 
E a rj~C')~a Cizimbra " e lunlamcnle, 
Sendo ajud.ldo mais d" .\U,I e' lrdJ, 
D.sbarJliI um exúcilo rOI~nle: 

~en!iu_o " \iI.. e \'iu-o .1 U"",l del.l, 
Que" socorré-13 vinha diliscnlc 
Pel:'! fralda da 5~rra, deicuiJado 
1>0 t~meroso enCOntro inorin .. do . 

• O comenl.irio emenda r.ra Ct'jllllhr,I e (/h~enJ: .Creio que (Cizimbra) re-
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:1 eJiçiío de 16 r ~ c em outras postcrjore~ - mas não lo .. i3s _ :l 

lição primitiva foi SUbMiluida por o se"hor, com O intuito de dar ao 
leXIO um sentido aceitável. 

No opúsculo Do;s "l.'r50S dos LusídddS I creio ter demonstrado, 
scn indo-me da (onte do poeta t, que foi CMa a primiti\"a rcdacçiio 
de 111,65, 5: 

(Senliu-o o Palmela e viu-o a se rra dela). 

D. Afonso H enriques, que linha tomado Cczimbra aos mouros, 
desbaratou l'nl lIma serra, nas proximid'ldcs de Palmela (que ainda 
cS13va cm poder daqueles), um poderoso exército, com que o rei de 
Uadnjo.l vinhn socorrer CC7.imbra, que náo supunha li vcs.!oc j:\ sido 
conquistada pelos criSláos. 

It o que diz DU3nc Galrão c o que Camões repele, admitindo-se 
que o verso S." deve ser lido como eu proponho e que, portamo, o 
antecedente do Que do ,erso 6,0 é o e.\"b·cilo polt'llle do ,erso 4.0, 

O comenldrio adop la a emenda o sellhor. obsenando: .a serro 
(em vez de '0 senhor. é certamente devido a estar .senhor. eseriplo 
em brcw ,,,fi r l; a eorr. tE já antiga)., E em nOla ao verso 5,0 diz: 

. A ,illa é Palmclla; ° senhor deli a é, como se diz na est , immedial:I, 
° rei de Badajoz., 

( :-' Ios porque razão deve ser Palmela e não Cezimbra a vila do 
\"erso 5,O? ( Pois não é eSla a que é mencionada em segundo lugar? 

Se o poeta realmente tivesse escrito JI/'/a, não poderia e~igir que 
o leitor ficasse intendl'ndo que se tratava de Palmela, E porisso que 
cu suponho ler êle designado esta povoação pelo seu nome proprio: 
.)('111111'0 Pd/mela. 

Mais ainda. Admitida a interpretação do comem.irio, o poela 
diria que ° rei de Badajol. vinha socorre r Palmela: 

Sen liu -o ri \illl C úu-o o senhor dda, 
Que a socorrê· la rinha diligente. 

prcs~ntn a pronun..:ill do COnlpOSilOr; cf .• Si\ ilh:'l. cm IV ,,6).. M IIS podill lonlbtm 
o poc ta ler IIdOl'lIado a pronuncill que \(lh'el fos,c ainda corrente no ICU tempo . 
• Schr \'crbrci tct w,lr im Altportuguiesischcn die As<imil:Jlion von ~,j lU i-i ; firrr, 
pjJjr" .. ",lIlir~, vis/i,., misqllll/ho. J. Cornu, Gr,l/lIIll.Ilrk drr porllll!i~sisrh~1I 
Sfr .. rrlrr, 1·'t-t tSI,..nsbur,r:. '9(6). Para II ndopção da srafia Crjlmbr., de\'jo con. 
Itibuir naturalmente:1 ..t.IS ral:lvras ",illlllO (u, 36,6; IX, 30, I, elc), t111$llhiks (IV, '7. 
G, elc,) Em Bnrros c Cast.mheda, por exemplo, leu o poeta dlfirir, desfirjr, flr,. 
mOIll.I, m,lIIgll'iriks, p~riBrillo, ele 

I Separald do BOlellll1 d.1 Stgulld.1 c/asse da Academia das Sciênciu de lis
boa. l .isboa, I!H L 

Z C"ÔIllC,' de D. Afonso ['[ellriques de DUllrte G.llvão, cap. 3-:) ou 43. 
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É I!'\'idl.'nte que, nesta hipótese, ° ·hr de soco,.,.ê-I,\ não pode refe
rir-sI.' .. eniío a ","/,J, i~to (. :l Palmda. 

Ora isto est.\ em manife~ta contradiçiío com o passo da fonte do 
roet a, transcrito no prúprio comentário: , H" est:l no"a partia loguo 
EI Rey ... e __ . filhou-a (Cezimbra] por for~a, e ... determinou de 
hir ver Palmella ... levando consiftuo sessema bons Ca\'.alleyros, e 
alguma gente de pée e besteiros, e che~lIando ha Palmclla, c estando 
vendo a assomou el Rc)' de Badalhou~c com muita Mourama das 
fronlarias dnredor . .. e ,mhão... ha gr:un pre\s:l para SOCcorrcr 
Cezimbra. descuidados de verem ncm IICh,lrem aly ChrishiosJ etc. 

O ... mouros \'inham ::.ocorrcr Cl',imbra c não Palmela, como o 
comentário faz diur ao rOelJ. Ê que ti rretendida correcção se,,/tol' 
( inaJmis .. i\"el. 

O emprego da pah1\ra se'"rd fui <;ugcriJo ao rOC ta por estas pa-
1,1\'ra5 de Duarte Gaháu) inlcr.::alad'lS no trecho Ir.lnsc rito pelo CD
mentjriu: , T cuesse EIRey (dom afTonso) Ira .. huú cabeço. E lendo 
os que eram com clle tãta ftl'nte. COOleçaaram avcr grande receo. li 
tooos aconsclhauam elRe)", que se acolhc,~t: as "eu arraya l, ho milhar 
que rodesse" Odles deziam que ssc poses~e cm húa aha serra que 
per ahi \'a)', quc sse chama asserra da7.citam,. 

Foi e ... ta serra a que \IU o desbar.lto do c>.ér.:itO mouro " desba
rato que Palmela tambêm sentiu, a pOntO de os ~eus moradores, diz 
Duartc GJlrão, se preiten.rem _com cl Rey, que os leixasse sanir cm 
5aluo, & lhe dariam a uilla. F: a ellle) aprouve dello, e assi ouue a 
uilla de palmella • . 

Mantendo-se em III, 65, 51, a liç.io primitiva a se,.,'a, sllbsti tuindo 
,'ila por Palmei,,! e incluindo o verso entre parêntesis, ligando-se 

, A personificaçiio dos sere5 inanimados encon tra-se em \'ârios p:l550S dos L,,
sil1J,u Cf 111,1--4. '--4i x, 33,7-8; x, "S, I-} 

) I),;~ta substituição, da c;\u~a dela, do seu pro\',i\"cI llutor e dos motivos que 
h"ri ... o I'0ela p.ara lhe dar carla hranca, me ocupo no opusculo Dois )'('r50S dos 
LUfl;.JJ,u, r'l;" 11'1'2" 

"I.on~a eu dis'\; que Camõ~s til"esse cvnhecim..:nto du 1;'1Il('IIJ,U reitas no m ,
nUKrito ilnkS de imrre<sos os LI/Ii.li.Js, pois estou con\"enciJo de qu~ ~te nilo 
n:\iu a~ rr0\"35 Ê o que :Jfirmo n~ IC opú~culo c o que já anteriormentc tinha 
dc:duaJo cm uma nOIJ do cap" \ J,u Fonfl'S dOf Llls;"J,u" 

Apesar di 1(', o romc:nLirio tintroJuç50, p.ll'I_ XXI') olribue-me .. a ideia de que 
numcroslHimos \"c:rsOj do Poema não apruentarn a reJacç:io primitiva,.". m", 
lim UffiJ l"sunJa redacção que o ['oeIJ, inrelilmc:nle, Receitou de censores amigo,." 
l. prossegue ..... , .. tocanle ao, bons costumes c pontOs de relisi;io oinJa se com
preb ende qU I: o Poeta não cerrasse 01 ouvidos a con~elhos de penoos amigas; que 
por\:m tratanJo"se de cousas purJm~nl": litler,uj,IS dle I,;\"a,sc ;1 sua condescenden-
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assim imediatamente o 4.° "erso com o ti.o, a est.lo,ia não oferece 
nenhuma dificuldade e é, por assim dizer, uma reprodução da respe
ctiva fontc , 

6;, Em IV, 541 I , o poeta começa a ocupar-se do reinado de 
D. Afonso V, por estas palavras: 

Mas Afonso, do reino único herdeIro ... 

Ú"ico hc,.dc:iro não ofereceria dificuldade, se D. Duarte niio dei . 
xasse mai s filho!) Icgilimos; mas na Cró"ica deste rei , devida a Ru i 
de Pina , teu Cumões : , Per ralecimento d'Elncy fi c<lrom legitimas 
dous tilho<i, c qua tro filha .. _ a saber, o Principc Dom Alfonso primo
gcnilO hcrdeyro, que logo foy por Rei ah.'\'an lnuo, c obedecido cm 
idade de sei!) anno .. , ... C o Ifanlc Dom Fernando, que loso fu} jurado 
por Principc herdeiro, quando d'ElRey seu Irmaaom ao tempo Je 
seu fallecim l..'nto nom ficasse filho legitimo socessor . I. E na c,'ó

lliCcl dl' D. I I /UIlSO V, do mesmo autor, e~tão repetidas e dc~en\"ol
vidas es tas ra la\"fa~ . D . .-\fonso é o )ilho malar, primogt'llilo her
deiro, c O. Pcrnandn foi jurado herdeiro do irmão, em quanto êste 
não tivl..'s~c filho que lhe sucedesse '. 

Sendo assim, como c que o poeta podia chamar a D. A fon so V 
único herdeiro de D. Duarte} 

Creio que a palavra primogi!llilo do cronista sugeriu ao pocta o 
emprêgo do epíteto primo (primeiro), que élc já tinha encontrado no 
Palllleirilll de JlIg ldle/"rn, unido tambêm à palavra he/"de,,'o 3, c que 
o vcr:.o foi a:.:.im escrito: 

Ma s Afonso, .lo reino primo herdeiro ... 

ciu no extremo que o DI'. Jo~é Ma l ia Rodrigues imagina • .. é suppor O m,11 oven. 
luraJo Luis dI.: Camões c,lhi.to em COmpll' la Jemencia. 

O que eu escrevi foi: . Em um3 communicação op resenl lldo htl tempos li 
Aca,lemi3 Re'll d,ls Sci ... nci:n rormuld ti conj('c tura de que foi o proprio revedor 
lia ::-:11110 Offi<:io, r r. lhrtholomeu F~rreira, quem, li pClliJo de Camóes, substituiu 
\.lri,IS pJl,l\r3~ do poenlJ, na melhor ..Ias intençó~', nlol' com pouca felkiJaJe E 
o peor I: que as t'/IIrllJ, I $ ficar.lm, pOlquc o roeta n.io n,:\'iu li! provas_o bUlJlllto Je 
t 9'>7. p,il) J 10. 

, Clp.S Il/ed, tOl d,1 !c.de",;", I, pá". IP~I. 

t Car I· Ibd, p:lg. !Dt. Cr". rá);. 85 ((.'H;'/;I:,I JI' n. OIl,lr/r). .0 If,m le 
Dom Atlon~o filho rrilllogeni lo, legitimo herdeiro J ·EIHe\' .. for ho primeiro ... 
que se ch;ullOu I~I in.:epe, l'orqUI: otce elfe, torluluos outros ~e chamar,lm If,m les 
primol\cnilO~ herdeiro,. (cap. 5) 

I "Senhor.l , oquelfes t fe~ cau"lleiros estranhos.. dcternlinllrii 113m CRStl r se 
nil com dumas, que, enfllstl .ldas de scus seruiJore~, se queiram cont~nt" r Jelies .. , 
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" desastrada mochficaç:ío 'Seria de\ ida ;) mesllla pessoa que no 
manus.;:rito do.) LIISi.l,{.IS teria feito a ahcri.lo;ão h.\ rouco mencionada 

tn.' l'-l) c oUlras mais. 
O comentário explica: tUllicoJ I. é, que tem :I rrimnzia (como 

filho rrimogcnito; D. Duarte dei \OU, legitimus, dois filhos e duas 
filhas) •. 

E claro que IÍnico n:io ~ o que tem a primazia, é o que é. 56. A 
primazia supóe a pluralidade e a unidade exclue-no 

Para IU~liti.::::tr a sua illll'rprcl3çiio, aCTCSCC nt:l o comentário: ,eI. 
lunico herJeiro. (1\' ~, 7) "pplicado ti D. João " c com. a \' 55, 4 ' , 

Em I\', Z, 7, o pocto n.10 chama, nem pudi;:1 chamar, ao mestre 
de .h is simplcsrnt'ntc ti l/ico 11I!,..tt· ;"o ue D. Fernando, pois eram 
qu::uro os pretendentes à corôa l. Chama-lhe úI/ico her,/ciro I'erdtl. 
tiw'o, o que ~ muito diferente: 

Joane, sempre ilustre, all'\"3n t:lnJo 
Por rei , como Jo.' l)eJro uni.:u herdeiro, 
AinJa que bastarJo, \-erd;u,leiro. 

Em v, 55, o gigante Adamastor dIZ a '"a:.co da Gama que uma 

noite lhe apareceu o lindo gc~to 

Da branc:l T helÍs, uni.:3, de~ridl1, 

o comentaria a êste verso observa: _unica) = sem par (1II/icus) •. 
Admitindo mes mo que líllica niÍO :.ignifica nl'ste pas:.o só, desa

comptlllll,td'l, mas sem par, i ~to niÍo jus ti fica o epite to IÍnico de IV, 

5.t. I , Ú,ico M,'dei,'o 50 o seria O. Afonso ", se O, Duarte não 
tivesse dei'tado mais filho .. que lhe pude:.scm succder. Ú"ico he,'· 
deiro, na significação de "('rdeiro ÚllifO . "e,.dt,i"o sem par, lu?/-deh'o 
S1l1 ge1leris, herdeiro como "ão lIa,.i'l Ollt,·O, não tcm razão de se r, 

não 'ie justifka. 
O comemário a 1\', 5o.h I , termina pClr e .. tas pa lavras: «O Dr. J. 

M. Rodngues imagina que _unica herdeiro_ é .inexactid:ío que ... 

se deve atribuir, não a Camões, mas a quem pretendeu melhorar ° 
~ma. e suppõe que o Poeta escrevera . :\13':> Affonso, do reino 

primo herdeiro. ~ (O I"sttllllo, ' 90;).' 

Todos Ires sam primos erdeiro~ de eslados nobres, hú ~e chama Luslr.1mor, filho 
ml)"or do m,lrquh Aqramor, o outrO Arpi.i, erJeiro do ducaJo de Archeste, o ter· 
ceiro Gr.ldi.lnte senhor do condJdo J" Arta , i,1o (cap. Ll!); I. II , pág. 51 4-5ü da 
eJi.;:io Je ,;81;)" 

4 V~ia.se II Prim~ir., p.,ru da Cr, nic<l ddRei df)lII Jo"al/l da bo.' memorin. 
ur. IR) e R/I.S. O car I ~) tem por e["lgr,.re: -COIIIO O dOll/or J011.T1II das ReGras 

propos em 11.1$ Cortes, 1II')$lr.II/Jo qUI: ,111", qll.llro III.'rdell'os do rre/llo_, 
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Rewnje-~e o leitor do p",'1II0gélli/o herdeiro do~ Cróllicas dI! 
1). Dllar'" c de n. Afollso I · c dos primos herdeiros do Palmeirim 
dI! lllg/.T/e,-ra c decida sõbre o aprop6silo da exclamação do co-_ 
menlário. 

G6. Em \ 111 , 'lI, refere-se Camóes à tomada de Evora por Gi
r:t1Jo Sem-povor: 

Olhn nquele que dece pell! lança, 
Com os duos cabeças do~ visin~, 
Onde a cihHJ.1 e~conde COIll que alcançn 
1\ c,da\le por manhas c ous,H.lius, elC. 

A fonte desla estância é o capilulo x IV do opúsculo de André de 
Resende, intitulado 1/isIO,.ia da allligl.ülade da cijdade EuoI'a e 
publicado cm I ~J3. 

Eis o que ai deixou exarado a fantasia I do notável eborense: 
. Quomo Euor,1 !>ta !>ituada cn eSla planura cminéte & discobena que 
de nenhüa p.me se lhe pode encobrir cilada, se nó delras do oleeiro 
de saneI l3éeto, para obuiar a isto, fezeran hos mouros alli haquella 
lorrc, onde tinh:lm sua perpetua auala13, quc a outra da cijdade con. 
tinuaméte fazia suas almenaras & signaes entrc si cogne!.cidos. Esta 
all,liaia determinou GlralJo primeiramcte tomar. Et sabendo que 
cn ella staua húo mouro com hUJ moça sua filha t! nó mais, paniu 
de 110c lc com seus caualleiros a gr,md secre to, & 101 se liíçar detras 
do dicto oteeiro, e m5dando lhes que Sleuessern prestes para sua lar
nad:l, ou búo ce rto sigl1al que lhes faria , clle soo scn haucr tcmor 
dos casos inccrlo", conforme a !.cu nome, ... c foi contra ha torre , 
Icuando Sl:lca~ que mettesse per húos bura.:os, pal'a subir hactc hu 
j:mclla, que de ou tra maneira nó se sobia sen scal3 hiçada de cima, 
Et para poder cngannar !la vista de quem vecla~se, cercouse lodo de 
rama. Chesou aa torrc furtado da frontaria da janella, ti horas de 
meia nocte, e ordenou Deus que fosse cm tal asseio, que ho Mouro 
que hacte cntam "eclara, se (oora a dormir, & encómédara ha veela 

lOque nllo quer dizer que niio sej.! \'erdadeiro o raclo dll lomadn de tvora 
por GiralJo Senl-ra\'Or, 1,lmbó':m (lor mdo ..lI.' alguma surf1re~a ou de alguma 
cil.ul:!. S:io in teressAn tíssimas as nOlfdJS sôbre o a~sunlol utraidns de nUlore. 
nlUçulmunos c publicadas relo di>tinto aro.biSl,I, Sr D,\\'id Je Melo Lopes, na sua 
memória Os Ar,lht's mu Ob",lS de Ale_l'tlllJre Hl'rcu /,mo, Lisboa, '911, rág, I~I o 
segg O C,lO do Glra!do. o pl'l:Jido galego, era um inimigo tcrrivel rehl lUA valenlil 
, pela audácia em e$c.llar cidJJe~, ue surpreSII, apro\'eilando·se d:lS noiles escurA' 
c t~mpe5luosns, Trujillo, l!;\'oru, Cáceres, Montánchez, SerpA, Juromenha, I3Jd.,joz 
c:lir,ull Assinl em seu roder. 
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aa filha. H a qual llul.lml,) mo.;a & pou.:o ~lIiJo,,\ Je tal .:uidado, se 
"occornou na laneHa, e addorme,"'':l'o. A Icgrc o cauallclro de tã bõa 
..conjunçam, dc .... mandose d,l rama. Irc pOli. & lançando máo aa moça, 
deu .:on ella aba\o: de modo que nunquiI nUI3 falou. nem fel rumor 
al~uo. & entrando na torre cortou ha c.lhcça ao :\ louro que :lcllou 
'ieguramente dormijndo, &. cntrc~he a ho primeiro ~omno. E por 
H'r que ha hora d.l nocle crj ind.1 1.11, quc III\h.1 hel' 3pa..;0 par:l 3cn 
Jazer signill elle per si tornar a lias c.IU.1Jte lro .... COfi OU tambee ha 
cabe.;a da moça, & com ellas ambas nas maõs se tornou a elles, 
animando hos e dando lhes hõo agoi ro, com It" cómoda opportun i. 
dade que a,;hara. De alli moueron p.l ra h::l torre, e sendo inda mui to 
de madrugada , fez na au alaia húa fogo aa outra :lUalaia da cijdade: 
dando a intender que per ho campo onde hora é ha casa de nossa 
senhora do Srinheiro. pa'isauan alguos Chri .. túo3. eh:. ' . 

P rocurando interpretar o passo do poeta por meio da respectiva 
fonle, escre\i no 1115/;11110 de '905: _A re lação de Hesende . .. sug
geriu ao poela a ideia de um tript).:o, rapidaml'n le esboçado. a) 0111.1 
o1l.fl! l·St·01l.{~ .1 cil,J.{a. Corre~pondc a'i palavras de Resende : dI! 
"fuhii.J pJ.I·le s~ Ih!! pode' !'m;obru' Cil.ld" , s{' 1/6 dl'lr<1s do o/('l! iro d(' 

$J1Id Bêdo, et.:. b) .Iqlfl'lll! que dl'{"(' pd.r J.WÇ.I . Outra p;:l rte do 
quadro. liguranJo Giraldo. não a subir .\ torre por e ... tacas me u idas 
na parede. á semelhança de qualquer salteador, mas descendo, como 
esfor~ado guerreiro, com o aU\iJio da lança '. c) Com ,I S du.u wbecas 
dos J'igias. Ê a te rceira parle do triptyco. Gira ldo Sem Pavo'r é 
reprcst.'ntado, não a descer pela lança com as dua'i cJ.beças dos \ igias, 
-pois, al~m da difticulJade e inu tilidaJe que nisso haver ia, uma das 
cabeças, a da filha do guard;I, I!Slava ainda por decep;lr,- mas di ri· 
gindo.se com os sangremos despOJOs para o local onde tinh:1 deixado 
os companheiros. São as pala\·ral> Je He~enJc: l' com l' lI.JS ambas 
1I00S mãos se lorllou (1 ellfs ... Não ha dU\'ida que o sen lido obv io dos 
primeiros dous n rsos desta estam:ia parece ser o que ge ralmen te se lhe 
dá: Giraldo Sem Pavor desce da torre da vigia por uma lança, Irazendo 

I A ata!.iia da cidade, enganada por este sinal, apelidou logo os moradores, 
que I.iram 1 pre"a, deixando abertas as port3~, por onde Geraldo entrou. 

2 AcrescentO .gonl que em CaSlanhe,I.1, por e~emplo, leu ° poeta pnstlgens, 
como etlas: .Ho cótramcstre .. não podendo sobir pela escad3 por a genle scr 
muyta, ,obio pela lança ii leuaua ale que liiçou a mão ezquerda ao muro, & se 
pegou_ (Lino VIII, cap. 30) .• E por .5::r bo muro baixo 50biáo pelas liiiu, Manoe! 
de L.cerJa (oi dOI primeyros que subio_ (I. II I, c 17), 

Note·n qu~, se 1 torre da atJI;Í!.l se não podia subir _scn scala la nçada de 
clma_. ~ rorque ela natUralme-OIe não tinha pona. Dili a dc~cida de Giraldo pela 
Ja.n~ •. 
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na mão a c,lbcça do guarda c a da filha. l\ las a fonte de que o poeta 
se seniu, r or um lado, c por QUl r O, a impossibilidade de UCSCCf por 
uma lança, de lima torre ele"ada, com duas cab('ças hum;lnas na mão, 
c o ser 1::.10 urna pCrfCl1il inutilidade, pois o caudilho crist:io as podia 
lançar da jancll •• da torre abai>.o, como, segundo a c\po'!'ição de Re
sende, fel :\ lilha do \ igia, - tudo isto mostra que deve ser outra a 
;nlcrprcwç;lo daqucl1cs \"CrSOSt (pág. 187- I ~J2). 

P,lra o corncnt;\rio o quad ro é só um. O pOetA rcprcscnln Gir:llJo 
Sem.pa\or dc~ccl1do o olltei ro com o au\i1io da lança c Invcndo as 
duas cuhcças dos vigias, conseguindo com a morte destes lluC a sua 
ci lada niio seja conhecida. tenm., querendo memorar unicamente 
cm quntra versos o feilo, que lambem nas pinturas du~ bandeiras, 
onde !<lnta!. raçanhas tinham de ter entrad:l, havia de occupa r limitado 

l'~raço, como era de todo indi lTcrcnlc para o resultado fina l, que Gi
raldo degolassc a filha do mouro logo na torrc ou primciro a dcitasse 

da torre abai\O e depois lhe cortaSSt a cabeça, arasta-se um pouco dt. 
nc~ende, simplificando c tornando mais rapida a narrativa, c, com 
~umma arte, raz com'crgir dcsde logo a atcnção para o a":lo preli
minar, dc imrortilncia capiwL o sellar Giraldo rara semrre os labias 
aos "igias, Põe-nos pois diante dos olhos- i/l l1Il'didS I'I.'S <tll.filorem 

"'lpil- Giraldo j:\ a descer o oUleiro " Com o :Iu\ilio da lança que 
lhe senir .. lambem :I subida (lembremo-nos d;ls estaCa>; de que rala 
Resende), levando aos se us ca\'alleiros a prova de que j:l os ".gias náo 
podiam ;lIra\'css:lr-lhe o estr~lIagema que bavia de abrir ao ardiloso 
c ousado caudi lho aS ponas d:l cidade .. , _Onde, equivale a _com o 

quc, (como em VII , 871 3), i. é, com a morte dos vigias .• a cilada, 
(il IS I~{i,JC) é o cSlratagcm:l que I1 cscnde refere. I c\condc l equinlle 

a .conscguc que (3 cil:lda) n[io seja reconbt'cida como lat.. O Dr . J. 
M. nodrigucs (no /Ilslillllo ue 1905, pág. ,87" 92). mio cnlcnd{'ndo :l 
COnlC\lUra do periodo, por desconheccr a significado do ad\crbio 

,onde., quc ... náo vcm regi stada nos dicdonários, cllida quc a rcla

çJo dc Rc!'cnde 'suggeriu ao poeta a ideia de um Iriptyco rapida
mCr.le e!'boçado, (segue-se a transcrição que acima fiz), 

Uma das partes do triptico fá·la desaparecer o coment;1rio, supondo 
quc no ycrso L O, 

Olh~ aquele que dece rela lanç:l, 

I Ao resumir ii nnrrlHi\iI de Resendc, O cOOlcntdrlo dtz tombem: .cntrlHlo f1:t 

torre (Girnldo) cortou n c:lheçn 110 1l10UrO que dormia; dcpois, dcscendo o outeiro, 
conn Igunlmenle R cnbeça fi filha do \'igi:l .e com elas Rmbas nas mãos se 10rnOlh 
po. seus cn\allciroh, Note·sen con(usfio d:llo/'rt com o ou/dro. 
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o poeta figura GiralJo ~cm-pa \"o r ii ul's\:cr, n50 da torre da vigIO, 
mas I,) outeiro de S. Bl!nto. 

Ora êste não era ne.:cssiirio descê-lo pt'/d hlllf.J, pois nesse caso 
)J não se ria um ou tei ro, se ria um prcópicio I , 

Pt'l.J Il.lllç.J tem uma l>lgnitica..;.ío mais precisa do que «com o 
au.,jlio da lanç.u. G ir~ddo Sem pavor podia apoiar-se na lança, 
llu~ r rara subir quer par.l Jcs..:cr o outeiro', mas n.ia o subiria, nem 
desafia pd.J I.wça. E:o.13 maneira de dize r só pode referir-se ti. 

torre. 
OUlfil parte do triplico - o sllio onJe G irnldo escondeu ii cilada 3 

-elimina·a o comentário com a irllcrpn: taç ;ío que d.\ a palavra DI/de, 
por que começa o \crso 3.0>, 

.\ la:. o texto do pocla e o seu co.,(rol1l o com Resende não permi. 
tem hesitações. Oll.ir é o lo..:rd em que G iraldo se (oi Ia/Içai' c n;" 
o equi\al ente de com o que, que neste caso se ri;l , não propriamente 
a mOl'Ir! dos IJigillS, mas o desce,. pela I''''fll . 

PJra a IOterpretaç.ío que o .:omenlário quer dar :t p;llavra ollde 
naJa pro\,] o p3!>SO citado de \"lI , 87: 

Aqudes sós direi, que a\cnturarilm 
I'or seu D:us, ror seu rei, ti amad.1 viJa, 
Onde, rerdl."ndo-:I, em lama a dila faram. 

DI/de não êl como pret(ndc o comem.triol igual a: _com o que l i. 
é, com 3\enturar a \"ida_; é ° complemento de luga r de aI'o/furaram 

e equivale a: ('11/ el1lpres.ls, /ldS qllt,is. CL Pallllei,.im, cap. 139 
tpJg. l 0-l, I. 3.", da cJiç. de Ij8õJ: . Despendi o tempo c auenturey 
a \ida, onde mo ná souberá agradeceu. 

67. Quando os rortuguescs voh:l\ nrn do descobrimento dJ Indi3, 
\ 'enus, para que êles repousa<;sem c rc..::cbcsscm o pr~mio das fadigas 

I O outtiro de S Bento, que aliâs o poeta podia não conhecer, é pouco elevado 
e tem um requeni~simo dedi\'e, 

J Releiam·se as ra1a\ filS do comemt6rio: _Põe_nos (o poela) diante dos olhos ... 
Giraldo já II ducer o outeiro, com o aUlilio da lança que lhe sen'ira lambem á 
luhiJa_ E mais abail O: _pela lança_ quer dizt r _por meio da lança, , 'alendo·se 
da bnça. Resende diz que Giraldo tornou par.l junto dos seus ,com las cabeças) 
Imb.;u nas mios<. l Como e que assim poJia descer pela lallf.11 

I Rc .. orde.se o que dit Resende: _(Giraldo) partiu de nocte com seus ctluallei· 
ros a granJ secreto, & foi se lãçar detras do dic to oleeiro_. úWftfr é o termo 
lécnico, Iratando-se de ciladils A:lstil uma citaçõo. -O Conde .. ' partindo á noite 
de Akarer se roi lançar 15cerca da cidade (de Tanger) quanto leria meia legoo, onde 
se chama a cilada du Figueiras. Azurara, CrÓlllca do Conde D. Duarte de Mel/C
lU, cap. '+l, 
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passadas, rc soh'cu preparar-lhes, no meio do mar, uma ilha divina, 
pois que 

muitu Icm no reino que confina 
0 ,( primeira co terreno seio, 
Afora IlS que pouue soberanas 
Pera dentro lia! porias J ler.:ul llnas 

IIX, 21,) 8). 

Ê fácil de vêr que o 6.° verso desta cst:1ncia, !{lI como fica rep ro
duzido c se li! nns quatro primeiras edições do poema, t'ttêm de 
deficiente C]lHI.JllO n métrica, n50 pode ter uma interpre tação que seja 
acc it:\vc l. 

Na tradução cas telhana de Cal dera, publicada cm 1;80, procurou 
remedia r-se o incam'coicnlc com a introdução da palavra mãe: 

de III primerll madre con ti seno. 

Pane dos c\emplarcs da quinta cdiçiio ( ,59i) adoptaram êstc adi
tamento, ficando o verso, cm português: 

Da mãe primeira co terreno seio. 

Das edições posteriores, um as reproduzem assim o verso, outras 
malllêm a lição primiti\'a ' . 

.Mas se esta não diz cousa que se perceba, a mãe prilltt>;"a também 
não adianta mais. 

i Que deve dizer o pac la nos vcrsos 5 a de IX, 2 1 ? 
Que Venus, àlêm dJ.s ilha~ que possue no Meditcrrâneo!, tem 

muitas também na partc do mar das índias que os portugueses 
vinham a travessando, isto é, na parte dês te mar que fica entre a índia 
c a costa oriCllt:ll da Afrka. 

E que o poc ta loca liza ne:.te mar, e nâo no AtlJntico, a illla dos 
amOI·t'S, é o que re sulta do confronto de vários passos dos cantos IX 
e X. 

Em primeiro lugar, a ilha apa receu aos portugueses, quando ele$ 
j.\ desejavam pro\êr·sc de água fria, isto ê, quando já se achavam há. 

I Nos séculos ct\ 1I e XV1U "(';\tece l;lmbêm em v:\ri;l$ eJições (lIi) l, lú33, ele.) 
1\ correcção; 

(:6 I rr imdr. do lurrno ,rio. 

t T :,!<; ernm Chipre e Citera. cr V, 5·g. DJi I\S dc~ isndçacs de Del/$n C/pria 
c de C/un',", r, d,I,I,I~ :I Vcnu~, por elcmplo, em 1'\, .8, I i 53, Si 571 5. 

8 
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muito afaslados da 'O~ la da India " mas tinham ainda dian te de si a 
gnwdt>,.i.tgem p"olollgJda (IX, 5.): 

COftando ,-ão as nnus fi larga vi~ 

Do mar ingente pera II pátria Amndfl, 
!}t!st:'jllndo pro'-er-se de :igua fI ia 
Pera II grande \iasem prolollglldn, 
Quando juntas, com súbiul IIlcgrill, 
Houveram vista da ilho numorada. 

E com mais precisão. excluindo o A tl lin tico, diz a bela uiufa, que 
na ilha dos amores eSlava profcliznndo os fcitos dos portugueses no 
Oriente: 

Virli despois Meneses, cujo ferro 
Mais na Africn que c" Icrá prol'odo. 

IX, 3', ' .2) 

A pala\'ra cá, conlraposla a Arrica, isto é, a ~1::trrocos, onde 
D. Duarte de Meneses lilllta acabado hO/wados fi-ilos, como capiláo 
de T anger', mostra que a mnfa está falando cm um sÍlio que fica 
para lá do Cabo da Boa·E~perança, isto é, no Occano Indico '. 

Mas em IX, 21, dC\'ia encontrar·se uma determinação ainda mais 
precisa, como o mostra o \"crbo coltfillm' do s.a \'crso e o le,-rello 

stio do 6 ... 
A ilha dos amores fica no mar que cOI/fil/a .. . co ferl 'eno seio. isto 

I Vasco da Gama gastOu quatro meses para chegar !t \isla da COSia africana, 
nos allunls de Mogadoxo. Vejo-se, por uemplo, Cosl:lnheda, His/dria do dtsco· 
brimelllo etc, I. I, cap 'l7. 

I Barros, Dcmda III, 7, I . 

IOládeX,39,3: 

Mil Ó que luz ,"manb. que abrir .inco, 

U no mar de M.hndt ... , 

mostra que a ,lha dos ati/ores se 3ch:1\".3 muito par3 leste da cosl3 oriental da 
África, em pleno mar, enlre esta e a índia. 

O cd de X. 9Ú, 5, 

Vi 'A . C011I do mar. OIId. lo dnl 

Molinei. ""rltio rau1b050 , ,~ro, 

n1l0 pode ler aduzido a propósito da localização da ,lIta dos all/ortS, pois pertence 
h eSlilncias em que Tethys e'1:1 ministrando a Vasco da Gama uma lição de 
geografia, sen' indo--se de um globo, p:lra o qual \'ui aromando: oflla Ioda tssn/trrn 
de A/rica (X, 92, 7); olha 1.1 (Jj (I/aGo'fI dOllde O MIo ,,<lU (X, 95, 1'1); vê c,i a cosia 
do "'olr de /lltli"dc (X, g6, ,.6); c.1 dtSI'ou/r" b.lIIJa de ROfa/gate comtça o rei/lO 
On,wj (X, 101, J. 5" elc. 
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é, com uma e"sl!ada, que a palavra ou pa lav ras que primlll vamente 
cswvam onde hoje se lê o enigmático primeim e~pccjfic"vam. 

Que Icrn'1ID se io é uma enseada, uma curva fci ta pela cos ta, di · 
zem-na ex pressa mente 3!:1 duas palavr as. 

O si1llls latino e o seio ou enseada português sig nificam, quer a 
curva fei la pela (Crr:l, qu er a que raz o mar, í ~ IO é, o seio pode se r 

terreno ou marÍlimo I , 

Um terreno seio, uma ellseC1d'l, feita p('la costa, hav ia-a na própria 
ilha dos amores (IX, ,3, 5-8) : 

Pera lá logo II proa o mur abriu, 
Onde n COS I.' fazia lia enseada, 
CurVA c quieta , cuja bnmcn arei'L 
Pintou de ruil'o.s conchas Cilcrcia. 

De ou tro lern!lIo seio, de OU lfa cl/seada, feila pela cosia. se faz 

menção cm V. 73, 3·8: 

Fizemos dcsln COSIa algum Jc!\'io, 
Oeil:lOdo pera o pego Ioda a arnlõ1Ja, 
Porque, ventando Noto mnn10 e friu, 
Nos nlio apnnhnsse a agua da ense;'dll, 
Que a costa faz ali daquela banda 
Donde a rica Sofala o ouro mand,,1. 

( Qual é, pois, O terrCllo scio de IX, 21 , ó? 
Reparando na configuração da s costas banhadas pelos mares em 

que a illla dos amo,·es podia aparecer aos portugueses que vinham da. 

índia , dous grandes h',-rellos seios se des lacam logo. 

I }\ signilic3ç1io primit iva de sinllS é fi de terreno seio, . in or3 m3ris lerra cur
V,I1;' e l receJcns, ac I'elu ! sinum praehens aquis incurrentibu!_ . Forccllini·Oc Vil, 
Tulius {allllit(f/IS lexi.:oll , Prat; di·i '. MAS ta mbêm no latim há o si"" s II/aritimlls 
(er I'('r,.'-"a 5.", § 56,. Morais define ensenda o _arco li borda do mM, (ormodo a 
modo de sino ou seio... .l elutada, ao t trrtllO seio, corrcs[lOl1de assim o golfo ou 
b.l/.1. No francês lumbêm A pala\'ro seil, pode signifi car silluosité du ri,.rrge (D i

.:II01I11.lIre gólt'ral de Thomas) 
l De 1/11' seio do lIIar, de um ",aril'-mo seio, falu o poe!:! em X, ,06, 5-6: 

A '~ru dt C.mbáil ~~. r;quiu,ml, 
OnJt 40 mar O KIO b~ tn,,,,dl. 

Empn:I:i"dos sem qUAlquer qualificalivo, seio e tllS('"Ja encontram ·se cm v~ rios 

passos dos Lus;a.la$. Cf II, ~5, 3; X, 35, I; ,06, 1; 1:9 ... ; etc. Em X, 115, 3·'h 

o golfo Je Si;ío é indicado :lpenas pela curvJ.tura da costa, isto é, pelo t trrtllo seio. 

Lbquo 10001I."Jo I CO»II • Cioo.qra, 

~c CI,mn'iI ~ rff~ • ""ror~ K cnJ,r.,I~. 
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em é o que corresponde :la golfo da Guiné, por fora do qual 
passou ' ·3S"::0 da Gama, e que pori !i!>o C:lmócs não escolheria} para 
nele ..:olocar aquela ilha. 

OUlro é a enorme curva, ddimitad .. t no .. .,eu., ex tremos pela CO~ ta 

o..::idcntal da Indi':l e pela orient al da Arriea , curva a que Lopes de 
C3s13nhcda, uma das fomes do pocla, ..:h3m3 Mia IIIIO"to grllm/(' eu. 

senda que dli J~l;, d lernl I : ri h',.,." de A frica c' a le,.,." de Asia, é 
cl a ro. 

E eSIa, pois} a indicação que (.dt:l cm IX, '.! ' , ti, C que foi substi
tuida pela palana j.,,-imÚrtl. 

Leia-se agora toda a cst.incia: 

IslO bem re\'ohido, determina 
De ler-lhe lIpnrdhllda 11\ no meio 
Das ásuas ::alsúa inSula dil'ina, 
Omnoln Je esmaludo e \-erde arreio, 

Que muitas tem no reino que confin3 
De A/rir;, e de ASI.l co lerreno seio, 
Afora a~ que pocsue sobenlnas 
Pera dentro d.u ponas Ilereulan a~. 

As palanas do poeta teriam .. iJo rl"cadas no manus..::rito pcl .. 
mesma pes~oa a que me reriro no 0."15.4, a qual teria esc rito ao IaJo 
a nota: dd p,-imei,.d, para qu~' o n~r~o fosse modificado, fazendo-se 
refcn:ncia ~o a .\ frica', (' depois o comro~ilor teria fci to a a lteração, 
supondo que a nota era d(,~ljnaJa a )ub,titui r o h!\to 3. 

O comentiirio aceita a lio;ão .máe primeira., que julga .seguri s
sima., e supõe que a int roduo;:ío da p:!lavra JIIãc no tex to ' pro\'e io de 
nOla marginal posta pelo prarrio Poe ta ou por qlH.:m direc w ou indi
rectamente d 'clle a hou\'e~sc recebido •. 

I .Pro\·jJo Vasco da Gama de IOdo o neces~;lrio pera sua \-iasem, part ios~e de 
Melinde pera <':ali,Ul . e dali começou logo <1,'I.'auel>~ar hum Solmo de seleeentas 
C' cin.:oenla legoas, [lOrque (,u .. Ii a terr,l hUi! mu)'to grande en~e:l d,l" ( /HsI6,./ff 

do descobrilllellto e I.: , I I, cap. 13f. A fonlc ,Ie t:a~lanhcdll. o Rotr:iro de I'..,sco 

d.., C,IIII.J ('1/1 t\U;CCCXCI'II, Jiz 1,lmbêm; .E a<lu)" (~"/,.c .I/d",Jl' {" C..,leclll) hc 
a COSia dc nurte C sull, porqUi!nto ;1 te,ri! aqu} r.u huum .. muito gr,mJc cOlse".I .. 

c curdto, cm a qU:l1 cm~eada .. . ha mui las cidades dr! ehristãos c mouros.. (r::lg- 49 
da l' edição) 

J As razões seriam as mesmas que, ~f.i.:ulos depoi~, levaram Gomes Monteiro ti 
identificar II ,11,.1 do." ml/or!'s com :I ilh.l de Zanzihar; $cri;lm os advérbios câ de X, 
9'), \ 1,1 de X, 9\ I, cle. Cf. o que fica dito II ê,te re~pcilo 

J Dtste a~sunto me ocupo no opu~culo, Já citado, Dois I'ersas dos Lusiad<1S 
A propostll de eorrecç:io, por'::;I11, P tinha sido \um:iriamen tc inJiellda no IIlS l illllO 
de 1905, 
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Emquanto à interpretação, diz: a) -o reir.o que confina 1 Da mái 
primeira co terreno seio] ê o reino do Padre Oceano que rodeia o 
mundo universal. (v. VI, 27)'" Cam., quere ndo jus tificar a sua ficção 
da .insula divina l , diz-nos que Venus, alêm das ilhas do mar Al e
dilerraneo, ... ce lebradas pela liueratura greco-romana, . . . possue 
mui las ou tras na vastidüo do mar que circumda a parte solida do 
global I . b) _A _müe primeira . é a T erra, a T elJu$ mate,-, T e'T'1 
mate,- da religião romana __ . Demais este conceito occor re frequen te 
mente nas lineraturas modernas.. c) _Em ' 0 terreno seio da mói 
primeira . o pleonasmo é ainda menos estranho que em .Se lá dos 
eeos n50 vem ce leste aviso. (II , 59), cm _a sede dura... Do peito 
cobiçoso e si tibundo (IV, 44) • ... 

1\'tas a êste res peito cumpre observar o seguinte: 
a) Em VI, '17, 5-8, 

E tu, padre Oceano, que rodeias 
O mundo universa l e o tens cercado, 
E com justo decreto assi permites 
Que dentro vivam 56 de seus limites,l 

hã uma reminiscência da vel ha doutrina de Homero e de outros 
poetas gregos, que consideravam a terra como um disco, rodeado 
pelo rio O .:eano 3. 

Ora não ~ o O,eano tomado nesta acepção, nem mesmo o mar, 

I O coment:lrio con tinun: ft O Dr. J. M. Rodrigues, nmesquinhnndo n concepção 
de Camões, tem pnrll si que o 6.0 verso ~saiu assim das mlios do poela: De Africa 
c de A ~ia co terreno seio ~ (O bUliflllO, de '905)~. 

J Quem isto diz é Bnco, 'al ando no concilio dos del/SCS da dGlla (ria (VI, .6, 3), 
que Neptuno mnndOT:' conl'ocnr e onde tambêm compnreceu 

'.' o padr" Ocuno, Icomp~nhldo 

no. /ilhol " du IiIhu qll" ,~ru •• 

IVI, ,o, " '1. 

o ~riuJn: Oce,mo_ (Oceallum palrem r CI'IIIII, Vcrgílio, Gt'Orgiras, IV, 382; cC. 
/U{fda, X'V, 201,246' tinha sido 5ub~ti (uido por Nl."ptuno, i ' quem Baco se dirige 
cm primeiro lugar: 

I',;n',p". qut de jllrO Itnhorti .. 
I,,, um polo lO out,o polo O mlr inodo. 
'-u , qUt •• ,entu di lerr. lod. tnf.~ih. 
Que n'o panem (I lermo hm,lIdo_ •• 

(VI, '1, "41. 

1 Veja-se, por e~emplo , Forbiscr, H,lIIdblll:It der alle/l Gcograpllr't, I. I, páS 4-5 
(lIomero), 11 (lIcsiodo), 27 (t!:squilo). 
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no sentido geral, que o poeta, em IX, 21, contrapõe ao Mediter
r .Inca. 

O ,"(!;"O, o mar, de que neSlc passo se fala, deve se r o mar, ou 
melhor, um dos mares por onde os portugueses navega ram para 
chegar à fndia: é o mar das Indias ou o AI Wmico. 

Com efeito, , 'enus, 

Despois de ter um rouco rel'olvido 
No menle o largo mar que nIH'cgoram, 
Os trabalhos que pelo Deu$ nascido 
Nas Amfi.oneiu Tehas se causaram, 
Já trazia de longe no sentido, 
Pera prémio de quanto mal pasS:lram, 
Auscar-lhe algum deleite, algum descanso 
No reino de crisl3l, liquido c manso. 

IIX. ' 91. 

Ê claro que a si tuação da ilhd dos al1lon's não fica ri a determinada, 
se Camóes dissesse que Venus. àlêm das ilhas que possue no Medi· 
terràneo, tem muitas 110 rei"o do Padre Ocea"o, qlle rodeia o I1l1/1ldo 

lI"il't'rsal. 
( De que se rvia esta indicação vaga de que a ilha ficava na vas

tidão do mar que circunda a parte sól ida do globo, indicação compli
cada ainda com o primiti\'o conceito dos gregos acêr.:a do Oceano? 

Mas o pensamento do poeta fica perreitamente claro e proporcio
nado, se Ele disse que " enus, ãlêm das ilhas que possue no Medi ter
r.lnco, tem muitas no mar que Vasco da Gama navegou para chega r 
à índia, ou, ainda .:om mais precisão, no O~eano tndico ou no At!.!n
tico. 

E a esta condiçáo satisraz plenamente a emenda que propus. 
h) Não há duvida que é rrt=quente a dcsignaç:l0 de mJ l', dada a 

h:rra. l Mas que quer dizer arrase; o mar que cOl/jilla C011l o seio 

d.l ferra? Não quer dizer nada. 
Ainda se compreenderia a proposiç:l0 - a tt=rra, isto é, a parte 

sólida da superficie do globo fica no seio do mar, acha-se envolv ida 
por ê~tc -; mas dizer que o mar confina com o seio da terra é cm· 
pregar palanas a que não correspondem ideias. 

l Que é o seio da terra, se por esta expressão se não entende r o 
interior do globo? Ora ninguem suporá que o poeta quis afirmar 
que Venus, àlêm das ilhas que pos~ue no McditerrJneo, tem muitas 
no mar que confina com o interior da terra. 

c) .Terreno seio_ e . marítimo seio. são termos que pcnencem à 

nomenclatura geográfica e tem portanto uma significação precisa e 
determinada. São as curva~ reintr::mtes rormadas pela COSIa, as cn-
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se adas no sentido prinlluvo, e sâo as curvas salientes do mar que 
àque las corre spondem, isto é, os golfos c baías I . 

• Terreno seio da m5e primeiraJl é cousa que não há. O que há 
siío muitos te,.,.ellos seios nas costas dos continentes e das ilhas. E 
um dêles é o que fica entre a costa ocidenta l da lndia c a oriental da 
África e que Castanheda chama, como fica dilO, ,hua muyto grande 
ellseada. que .faz ali a lerra. ' . 

I No <lditamento tt p3lavra ('Huada no Dicionário de Morais (edição de 1858) 
diz·se: _(3 enseoda) refere·se pr6pri3mente à curvatura du prai~s ou ribeiros do 
mar, 3 qU31 f~l uma espécie de arco ou seio em que entr3m 3S águas; o golpho 
refere-se m3is própriamente /I grande massa dos águas do mor que entram na en-
5e3J3 e enchem oquelJe seio que lhe obrem as terras.. E Morais tinha citado êste 
r~BSO de Lucena: ~fatendo a costa hum srllnde arco, II que chamamos enseada_o 

t Para Jo:1o de Barros, esta enseada é -aquelle gr.1nde golfúo que ha da Costa 
JJ InJiJ II estoutra de Melinde nn terra de Africll~ (DicaJI1 I, 'h II ). 
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