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Resumo 

Este fr agmento de mapa manuscrito de Portugal conserva tres fases de reallza~ao e de utiliza~ao . Cerca de 
1570, ter<i sido copiado do mapa padrao de Portugal e, a seguir, transferldo para Madrid, quer em 1579 por Jorge 
Barbudo quer em 1583 por J. B. Lavanha. Pouco tempo depois, o seu conteudo foi completado, para servir de base ao 
mapa da Peninsula Iberica em prepara<;:ao, hoje conhecldo atraves do Atlas do £scoria/. Cerca de 1642, ele foi coberto 
por linhas de rumo e dividido em fragmen tos, com finalldade mllltar. Flna lmente, foi usado para consertar a capa de 
um livre. A analise do seu conteudo permite tambem reconstltuir a sua provavel tecnica de elabora~ao e o seu 
tamanho original. 

Palavras-chave: Cartografia antiga . Utiliza~ao dos mapas. Portugal. Espanha 

Resume 

Un fragment de carte chorographique du Portugal, conserve par Ia Real Academia de Ia Historia, Madrid. Ses phases 
de realisation et d 'utilisation. 

Jl s 'agit d'une cople de la carte officlelle du Portugal, laquelle n 'est connue que par son indice , datant 
d'environ 1526. Cette copie a du passer en Espagne en 1579, par Ia main de Jorge Barbuda, ou en 1583, par celle de 
Joao Baptista Lavanha . La carte a ete alors completee pour servir de base a i'Atlas de / '£scoria/. Vers 1640 , elle a ete 
recouverte d'un dense reseau de !ignes de rhumb, a l'instar des cartes nautiques, pour faciliter son utilisation 
militalre. C'est alors, probablement , qu'elle fut divisee en rectangles, dont n'est connu que celui qui correspond ala 
Beira occidentale. Ce rectangle a servi, plus tard, a consolfder la rellure d'un livre. L 'analyse de son contenu per met 
de reconstituer tant la dimension que la technique d 'elaboration de la carte. 

Mots-des: Cartographie antique. Utilisation des cartes. Portugal. Espagne. 

Abstract 

An excerpt of the corographic map of Portugal of the Real Academ ia de Ia Historia, Madrid. Construction and 
utilization stages. 

This manuscript map shows three stages of construction and use. The map has been produced ca. 1570, as a 
copy of the standard map of PortugaL It was transferred to Madrid In 1579 by Jorge Barbudo or in 1583 by J. B. 
Lavanha . Shortly after, it has been completed in order to be used as base for the map of the Iberian peninsula that 
was under construction, and which is now kn01·m as the Atlas of £scoria/. Rhumb-lines· ·ere drawn on It ca. 1642 and 
the map was then divided in fragments for military use. Eventually, it was used to restore a book's binding. The 
analysis of the contents alto· 1s for the identification of the probable construction techniques, as well as of its original size. 

Key-words: Ancient mapping, map use, Portugal, Spain 

Em 1999 foi publicada a reprodur;:ao de um 

fragmento de mapa manuscrito de Portugal, dese-nhado 

a cores sobre pergaminho (MANSO PORTO, 1999: 30-31 ). 

Con-servado na Real Academia de Ia Historia de Madrid, 

mede 31 , 5 x 21 em e foi utilizado para consolidar a capa 

de um livro, ainda nao identificado. Na lombada, com 6 

em de espessura, podiam decifrar-se as indicar;:oes 

seguintes: 10 I P. N° I Ermit. 05 de I S .... Na outra face 

do pergaminho d escobriu-se um fragmento de mapa 

eorogrilfico manusc rito de Portugal, que continuava em 

bastante bom estado (Figura1), ainda que quatro conjuntos de 

4 buracos o atravessassem, ficando colados restos de papel. 

Tive a oportunidade de estudar brevemente este documento, 

aquando do XIX Con~esso lntemacional de Cartosrafia 

(Madrid , Julho de 2001 ), beneficiando e ntao, na minha 

leitu ra, da ajuda do historiador Orlando Gama. 
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Fi11ura 1 

Fragrnento d~ mapa de Portugal em pergarnlnho (Mapa RAH). 

Reprod~ao extraida de C. Man•o Porto • Cartogra{la HistOrico Portuguesa, Real Academia de Ia Hi•toria, ,'1\adrld, 1999, p. 30 
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Figura 2 

Fragmento de mapa de Portugal em pergaminho (Mapa RAH), restaurado. 

lmagem cedida por C. Manso Porto, em 2003 
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0 fragmento foi restaurado pela Real Academia 

de Ia Historia (RAH), . tendo Carmen Manso Porto man
dado nova c6pia, em Fevereiro de 2003, a Joaquina 
Feijao, responsavel da Area de Cartografia da Biblio

teca Nacional de Portugal, que ma confiou para estudo 
(Figura 2). Este mesmo fragmento acaba de ser repro
duzido no Volume Ill de The History of Cartography 

(Alegria eta!, 2007: 1040-41 e est. 26) . A nova ima
gem, designada a seguir par "Mapa RAH", permite uma 
optima leitura do documento, tendo apenas 0 incon
veniente de ter ficado eliminada uma estreita faixa 
periferica. Felizmente, esta e perfeitamente legfvel 
na reprodu<;:ao de 1999 (Figura 1 ). 

Este fragmento de mapa afigura-se do maier 

interesse, nao apenas parser o mais antigo exemplar, 
ate hoje conhecido, de um mapa corogrMico manus
crito de Portugal, mas tambem por nele se distingui

rem nitidamente tres fases principais de realizacrao e 
por se poderem reconstituir contrastados epis6dios da 
sua utilizacrao. Ora, o capitulo da utilizacrao dos mapas 

e, porventura, 0 menos bern desenvolvido de toda a 
Hist6ria da Cartografia (Sabre o caso portugues, ver 
0AVEAU e GALEGO, 1995: 85-123). 

0 documento cartogratico, do qual provem o 
fragmento hoje conservado, teve uma hist6ria com 

plexa, que se pode dividir em tres fases principais, provavel
mente separadas par lapses de tempo apreciaveis: 

1. 0 fundo hidrogratico do mapa, a localizac;:ao e 
o nome da maier parte das povoacroes, bern como o 
escudo de armas, recortado pelo limite oriental do 
fragmento, correspondem a primeira fase de desenho, 
de todas a mais importante. 

2. A figuracrao de maci<;:os montanhosos, os 
names de algumas povoac;:oes e as dos rios da parte 
oriental do fragmento, foram mais tarde acrescenta

dos, atraves de um desenho menos cuidado. 
3. Uma rede de linhas de rumo fo i finalmente 

implantada sabre as f iguracroes anteriores, recortando

as indiferentemente. 

As tres fases principais de realizac;:ao do Mapa RAH 

Fase 1. Podem distinguir-se vdrias etapas nesta 
importante fase inicial. A leve marca de uma quadrf

cula tra<;:ada a lapis (Figura 3) tera sido o primeiro 
passe na realizacrao do mapa, o que mostra que este 

resultou da c6pia de um mapa anterior. Os quadrados 
medem cerca de 2,6 em de lado e os seus limites tern 

uma orientacrao quase exactamente teste-oeste e 
norte-sui. A quadrfcula e regular, a excepcrao da dupli

ca<;:iiO do trac;:o norte-sui, situado logo a oeste da foz 
do Douro. Esta anomalia corresponde sensivelmente ao 
meio do mapa original, como se vera a seguir (Figura 

5). Pode pensar-se que o documento, a partir do qual 
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o Mapa RAH foi copiado, ocupava quatro ou seis folhas 

de pergaminho, au seja, tinha um recorte semelhante 
ao do mapa de Portugal de Alvaro Seco, impressa e m 
Antuerpia em 1565. 0 Mapa RAH tera sido, portanto, 

nao apenas copiado mas muito provavelmente redu
zido, segundo a tecnica claramente explicada em 1551 
par Martin Cortez (CORTEZ, 1551: 65v-66). 

r~--: 

Figura 3 
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Quadric uta a lapis no Mapa RAH 
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1: litoral e rios principals; 2: cent ros ur ba nos; 3: limite do mapa RA H; 4: 

· quadricula a l<ipis 

A partir da quadrfcula, um leve esbo<;:o geral 
tera sido primeiro tracrado a lapis; sabre ele desenhou

se a seguir outre a tinta. Parece possfvel reconstituir a 
ordem de passagem a limpo dos varies elementos do 
mapa. A implantac;:ao das pontes (24 no fragmento -
Figura 4) tera sido o primeiro passe, anterior ao 

tras;ado a tinta das linhas duplas que assinalam as 
curses de agua. Notam-se poucas exceps;oes: a ponte 
de Agueda, bern como a que se encont ra a jusante de 

Pinheiro de Azere, foram implantadas depois do dese 
nho dos rios, podendo ate ter sido acrescentadas 
apenas durante a Fase 2 do desenho. Note -se desde ja 

que as pontes representadas no fragmento sao bern 
mais numerosas do que no mapa de Alvaro Seco de 

1561 (24 contra apenas 1 0), mas que 6 destas pontes 
aparecem nos dois mapas, o que pode sugerir que as 
duas series foram extrafdas de um mesmo mapa origi

nal. A abundimcia destes apetrechos viarios, que 
permit iam manter a circulas;ao , mesmo em epocas de 

cheias, e uma caracterfstica notavel do mapa em 
estudo. 

Nao menos interessante e a qualidade e a densi
dade de representas;ao da rede hidrogrilfica. Este 
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aspecto ja tinha sido estudado por mim no caso dos 

mapas de Alvaro Seco (DAVEAU, 2000). Ora, a qualidade 

de represe ntac;ao da rede e ainda melhor no Mapa 

RAH, e muito semelhante a que se tinha notado entao 
no Atlas do Escorial, rela tivamente a regiao de Evora 

(DAVEAU, 2000: Figuras 2 e 3). No fragmento agora em 

estudo, e principalmente notavel 0 numero elevado de 

pequenos afluentes da margem esquerda do rio Douro 

(Figura 4). 
0 passo seguinte do desenho foi implantar cui

dadosamente, em fun~ao do tra~ado dos rios e pontes, 

tanto os numerosos pequenos clrculos, de desenho 

muito regular e provides de urn ponto central, desti· 

nados a localizar a maior parte das povoa~oes, como 
os complexos simbolos figurativos, que se associam a 

estes clrculos pontuados, para distinguir 8 aglomera

c;oes consideradas de tipo urbano (Figura 2) . 

Quanto aos names de povoa~oes, eles so foram 
escritos depois, ja que contornam ou evitam todos os 

elementos anteriores. Citam·se o exemplo de 

mi,.Ogaya, cujo primeiro a se encontra levantado para 
evitar o tra~ado de urn rio, ou o caso· de amdra de, 

dividido na travessia do Vouga. Quando a ultima tetra 

do toponimo se encontra levantada, pode tratar-se de 
uma abreviatura, mas nem sempre e o caso. Em 

/enecinh 0 , a teste do Porto, evitou-se assim cortar o 
trac;ado do Douro. Raros sao os casos em que, como 

em manhoce, o toponimo recorta um curso de agua. 

Estes toponimos sao escritos com letra regular e 

tegivel, correndo quase sempre de norte para sul, 
mostrando assim que a parte cimeira do mapa estava 

virada para oriente. Esta regra nao e, no entanto, 

rigida, existindo algumas adapta~oes locais das escri

tas ao tra~ado do litoral e dos rios. Ainda que cuida

dosa e clara, a tetra dos toponimos da Fase 1 do 

desenho nao atinge a qualidade e regularidade de 

escrita dos mapas que foram impresses na mesma 
epoca. Atem disso, uma ou outra vez, um toponimo 

ficou incomplete, por exemplo 5. y 0 da [Foz] ou 
[Er]mida. Em Fro~os e em Vi/a Chii, o desenhador 

esqueceu·se ate por completo de escrever os nomes 

das povoac;oes, ficando sem nome, nesta fase do 
desenho, os respectivos circulos de localiza~ao (Figura 8). 

A t inta usada durante a Fase 1 do desenho con

serva, ainda hoje, uma intensidade regular em todo o 
fragmento, tendo resistido eficazmente a passagem do 

tempo, a reutilizac;ao do pergaminho como capa de 

livro e, fina lmente, ao recente restauro. Oeste modo, 
nao ha praticamente nenhuma hesitac;ao na decifrac;ao 

exacta daqueles toponimos, excepto nas partes danifi· 

cadas e nas margens do fragmento, onde varios deles 

se encontram cortados. 
Segundo C. Manso Porto (MANSO PORTO, 1999: 31) 

o manuscrito foi desenhado "a plumilla en tinta de 

bugalho" e "iluminado a la aguada". Urn roxo palido 
assinala a agua, tanto do oceano e da ria de Aveiro, 

como dos grandes e pequenos cursos de agua. A varia· 
c;ao da intensidade da cor, ao Iongo dos rios, sugere 

que a tinta diluida foi passada cuidadosamente, com 

urn pincel minusculo, entre linhas paralelas, distantes 

de pouco mais de urn milimetro. 0 verde amarelado 
sublinha o litoral maritimo e cobre a base de 6 dos 8 

simbolos urbanos. 0 vermelho assinala nestes os telha

dos das casas e, tambem, a cruz do escudo de armas. 

0 fundo deste ultimo, bern como as fachadas de casas, 

sao cobertos por uma fraca tonalidade acinzentada. 

0 mapa que resu ltou da Fase 1 de realizac;ao 
deve ter sido considerado pelo seu autor como um 

produto acabado, de boa apresentac;ao, destinado 

quer a venda quer a oferta. No entanto, detectam-se 

alguns indicios de certa pressa na realiza~ao e nos 

acabamentos: toponimos esquecidos ou truncados, de 
orientac;ao nem sempre perfeitamente meridiana, ou 

de posic;ao ma l calculada em relac;ao aos elementos 

anteriormente desenhados. 

Fase 2. Ela e testemunhada por diversos acres

centos, que dizem respeito a certo numero de toponi
mos, a areas montanhosas e a nomes de rios. Para os 

toponimos entao introduzidos, foi utilizada uma pluma 

fina, e uma mais grossa para a maior parte dos names 

de rios. A tinta entao usada esta hoje geralmente mais 

palida do que ada Fase 1. 

Poucos sao os rios nomeados no Mapa RAH 
(Figura 4). Curiosamente, eles correspondem apenas a 
metade oriental do fragmento conservado, como se a 

fonte de informa~ao usada nao cobrisse a sua parte 
ocidental, e eles sao, em geral, diferentes dos que 

foram escolhidos para o mapa de Alvaro Seco de 1561. 

Estes nomes foram seguramente acrescentados depois 
dos toponimos da Fase 1: veja-se, em particular, o 

caso da R0 frio, cujo nome se insinua entre os toponi

mos arouca e a ganja, mordendo ate no trac;ado do 
proprio rio (Figura 2). Ainda q ue quase sempre coloca

dos com o oriente para cima, como os toponimos da 

Fase 1, parece evidente que os names de rios fo r am 
apenas introduzidos durante a Fase 2. A grafia e, com 

efeito, pouco cuidada e nota-se neles, como nos topo· 

nimos da Fase 2, a semelhan~a da tetra v com o b, e 

nao com o u, como era, de Ionge, o caso mais fre

quente nos toponimos da Fase 1. Confirma-se assim 

que o escrivao nao foi o mesmo e talvez seja indicio 

de o segundo ter sido castelhano. 0 facto de os names 

de rios serem diferentes, no Mapa RAH e no de Alvaro 

Seco, pode tambem suger ir que nao se utilizou apenas 
este - ou o mapa do qual o de Alvaro Seco seria deri· 

vado - como fonte de informa~ao, durante a Fase 2 de 
desenho. 
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Figura 4 

0 tra~ado dos rios, as pontes e os nomes dos rios, no 1¥\apa deAl aro Seco, t 561 e no Mapa RAH 

As tetras dos top6nimos desta fase sao peque

nas, irregulares e muitas vezes palidas, o que torna a 
sua decifrac;ao frequentemente dificil. Os top6nimos 
acres-centados sao quase todos loca-lizados por 

c1rculos simples e de desenho menos cuidado que os 
da fase anterior. No entanto, alguns nomes, Froqos por 
exemplo, referem-se a circulos de mesmo tipo que na 
Fase 1, e pode pensar-se que se tratou, entao, da 
correc<;:ao de um dos esque-cimentos ja assinalados, 

devidos ao primeiro desenhador (ver tambem o 
exemplo de arrifana de sa rna, perto de A Feira ). Num 

caso pelo menos (barey alba), o pequeno circulo foi 

riscado e deslocado. Estes top6nimos foram escritos 
com o mapa orien-tado para o norte, ou seja, mais ou 
menos perpendicularmente em rela<;:ao aos da fase 
anterior e aos nomes de rios, mas com certa irregulari
dade. Um destes top6nimos (quintela) esta parcial

mente escrito por cima do escudo de armas. 
Outra serie de simbolos, desenhados tambem 

com tinta patida e de trac;:ado pouco cuidado, parecem 

localizar os maci<;:os montanhosos, com largos semicir
culos, de desenho leve e irregula r. Na parte sul do 

fragmento, individualiza·se assim o macic;o do Cara· 
mulo , assinalado tambem pelo nome, ocaramulo, 

escrito com tetras grandes, que correm de norte para 
sul. Na parte norte, a volta de Campero, outro con· 

junto de monticulos em semicirculos parece querer 
figurar a extremidade meridional da serra do Marao. 
Tal como os nomes de rios, estes simbolos foram 
desenhados com 0 oriente para cima, a semelhanc;:a 

dos top6nimos da Fase 1. Recortam, varias vezes, o 
curso dos rios ou os top6nimos anteriores. 

8 

Os acrescentos dive rsos e pouco cuidados da 
Fase 2 mostram que o docu mento nao era, entao, 

considerado como um produto precioso, acabado, mas 
como um simples borrao, dest inado a servir de fonte 

informativa para e laborar um novo produto, cuja 
identidade sera discutida a seguir. 

Fase 3. Em certa a ltura, o mapa corogrMico de 
Portugal, entao ja retocado e completado na Fase 2, 
fo i coberto por uma densa rede de linhas de rumo, a 

modo de mapa nautico. Estas linhas entrecruzadas 
convergem para uma serie de 32 rosas perifericas, das 
quais uma se ve nitidamente no canto nordeste do 

fragmento e outra se situa no seu limite norte (Figura 
2 e 5). Conforme era usual nas cartas nauticas ilumi
nadas da epoca (FONTOURA DACOSTA, 1960: 207), desti 
nadas a ricos amadores ou utilizadores, os 8 rumos 
principais ("cardeais" e "intercardeais") sao trac;ados 
a preto. Os rumos intermedios (as "meias partidas") 
sao trac;ados a verde - um verde diferente, mais 

azulado que o usado aquando da Fase 1· e as 
"quartas" a vermelho (Figura 2). As linhas de rumo 

reco rtam indiferentemente, todos os outros eleme ntos 
do Mapa RAH, tornando ate, muito dificil a leitura dos 
top6nimos situados na proximidade das rosas. A 

orientac;ao dos rumos cardeais coincide quase com a 
da quadricula a lapis, mas faz no entanto, com e ta, 
um angulo de poucos graus. Dada a pequenez do 
fragmento conservado, e dificil decidir se este 
angulo e sistematico ou apenas local. 0 trac;:ado das 
linhas de rumo aparece regular, desde que se 
desprezem as deformac;:oes !eves que o pergaminho 
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deve ter sofrido, sobretudo aquando da colagem na 

capa do livro. 0 cuidado posto no desenho da rede de 

rumos parece indicar que o Mapa RAH tinha entiio 
recuperado o estatuto de documento destinado a ser 
usado por pessoas de alta categoria social, estatuto 

que tinha temporariamente perdido durante a Fase 2, 
ficando, na altura, reduzido a borriio. 0 novo uso 

projectado, que sera discutido a seguir, seria bem 

diferente dos anteriores. 

/ 

. + .. - ~ 

Figura 5 

A Ria de A. eiro nos mapasde Alvaro Se<:o, 1561 e 1565, no Mapa RAH e 

no Atlas do Escorial. 

E facil reconstituir o circulo das 32 rosas de 

vento perifericas e esquematizar as linhas mestras da 

rede de rumos q ue cobria o mapa (Figura 5, 

esquerda). Colocando nesta rede o fragmento de mapa 

conservado, verifica·se que o mapa inteiro, correspon

dente ao territ6rio portugues, media cerca de 160 em 

de norte a sul. A sua escala seria portanto cerca de 

1 :400.000. 0 facto de o meridiana central passar por 

cima da ria de Aveiro sugere que a metade setentrio· 

nat do Mapa RAH apresentava uma forte distors:iio para 

NE, comparavel a dos outros mapas corograficos qui

nhenti~tas de Portugal, ate hoje conhecidos. Para 

facilitar a apreciac;:ao visual, tanto do tamanho como 

da d eformas:ao do Mapa RAH, implantou·se tambem 

comparativamente , na Figura 7, o contorno de Portu· 

gal , no mapa de Alvaro Seco de 1561. 

Enquadramento biblio·cronol6gico do Mapa RAH 

(seculo XVI) 

Para facilitar a interpretas:iio das fases de reali 

zac;:ilo e de utilizac;:ilo do mapa RAH, convem enquadra· 

to no actual conhecimento da descris:ilo territorial de 
Portugal no seculo XVI, atraves de uma sumaria rese

nha bibliogratica. Lembram-se primeiro as importantes 
observac;:oes e sugestoes comparativas emitidas, desde 

OS anos 40 do seculo XX, por Gonc;:alo de Reparaz 

(REPARAZ, 1940, 1949 e 1950), bern como a aprofun
dada analise do mapa de Alvaro Seco, realizada em 

1956-57 por quatro universitarios de Coimbra (FERREIRA 
et at, 1956-57). Sublinha-se, em particular, o grande 

valor da lista toponfmica entilo estabelecida por Joa
quim da Silveira. Serao tambem utilizados os resulta

dos dos varios estudos que publiquei, ou que tenho em 
preparac;:ao, sobre diversos produtos resultantes dos 

levantamentos corogrMicos quinhentistas de Portugal 
(DAVEAU, 2000, 2001 a, 2001 be em preparac;:ao). 

Em 1940, G. de Reparaz tinha partido da analise 

do Atlas do Escorial, que representa o conjunto da 
Peninsula Iberica, e m 20 folhas, que datou de cerca de 

1580-85. Tendo notado a qualidade superior d a repre· 

sentas:ao da rede hidrogratica do lado portugues da 

fro nteira, ele emitiu a hip6tese de ter existido em 

Portugal urn mapa de boa qualidade, anterior ao Atlas. 

Em 1949, ele completou esta ideia pela analise com

parativa do mapa de Alvaro Seco, que tern data de 

1561. Concluiu que os dois mapas tinham m uitas afin i· 

dades, mas que nao pareciam derivar directamente 

um do outro, mas de urn prot6tipo comum. Esta hip6· 

tese encontrou confirmac;:ao em estudos mais recentes 

e, em particular, pela analise em curso do conteudo 

da Lista toponimica de Hamburgo, datavel, pela dedi· 

cat6ria, de cerca de 1526 (KAUFNAN, 1988; DAVEAU, 2001 b e 
e m preparac;:ao). Com efeito, esta lista de milhar e 

meio de top6nimos e, na realidade, 0 fndice locativo 

de um mapa anterior, que eta permite reconstituir. 

Como situar o fragmento de Mapa RAH na cadeia 

das provaveis derivas:oes ent re OS varios testemunhos 

actualmente conhecidos do levantamento corogratico 

de Portugal? 0 proprio conteudo do Mapa RAH nao 

forneceu ate agora elementos seguros, nem para 

determinar quem foi o seu autor /desenhador, nem de 

quando data a Fase 1 do seu desenho. No entanto, 

varias particularidades ou anomalias do mapa sao 

susceptfveis de fornecer indfcios. Com efeito, factos 

semelhantes permitiram ja elaborar hip6teses plausf

veis sobre as circunstancias da elaborac;:ao do conhe· 

cido mapa de Alvaro Seco (AlEGRIA et at, 2007: 1039-41 ). 

Note-se, primeiro, a presenc;:a, no limite oriental 

do fragmento, de urn escudo de armas, que e seme

lhante as "Antigas Armas de Portugal" que figuram no 

oceano, na edic;:ao de Roma/Veneza do mapa de Alvaro 

Seco, datada de 1561. Uma origem comum das duas 

figurac;:oes parece verosfmil. A estranha posic;:ao do 

escudo, colocado a teste de Viseu, em pleno territ6rio 

portugues (Figura 1 ), deve ter urn significado que nao 

foi ainda possfvel descobri r. 

Outra particularidade estranha e o grande numero 

de lugares providos de urn simbolo urbano (Figuras 2 e 6). 
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As tocalidades presentes no fragmento estudado, em 4 mapas 

dl ferentes . A: Mapa re<:onstituido a partir da lista de Hamburgo; 8: 

Mapa de AI arc Seco, 1561 ; C: Mapa RAH; D: Atlas do Escorial. 

1: literal e rtos principals; 2: id~m, interpolados; 3: top6nlmo, em 

geral e Fase 1 do Mapa RAH; 4: t op6nimo com figurine urbane (Mapa 

de Alvaro Se<:o e F= I do Maca RAH); 5: top6nlmo da Fas~ 2 do Mapa 

RAH, lgualmente presente no Atlas do Escorial; 6: limite do Mapa RAH. 

Alem das cidades do Porto, Lamego Viseu, que sao 

tambem assim figuradas no mapa de Alvaro Seco de 

1561, eo case, no JV.apa RAH, da populosa vila de Aveiro 

(com 905 moradores no Numeramento e que sera 

elevada a cidade em 1759), das vilas de Arouca, Ovar e 

Feira e, ainda, da pequena sede de concelho de 

Pinheiro de Azere. 0 Quadro I indica o numero de mora· 

dores destas varias povoa<;:oes, em 1527·32, segundo o 

Numeramento dos moradores (BRAA.IJO<MP FREIRE, 1905 e 

1908; MAGALHAES (OLLA~O, 1929). Yerifica·se que a vila 

da Feira reunia entao apenas 59 moradores "no corpo 

da vila"' quando varias outras vilas, incluidas no frag · 

mente de mapa, sem serem graficamente destacadas, 

eram bern mais populosas (por exemplo, Britiande, 

Santa Comba Dao, Oliveira do Conde, Canas de Senhorim 

ou Castro Daire). Yerdade seja que o conselho da Feira 

era muito vasto e povoado (2683 vizinhos no termo, no 

Numeramento). Quante a Pinheiro de Azere, esta mo

desta povoa<;:ao de 29 moradores era apenas dita sede 

de um concelho rural , com 46 moradores. A unica 

particularidade era a presen<;:a de uma comenda da 

Ordem de Cristo - ja existente em 1359 (Al.M£1DA, 1971, 

IV: 120). Nas lnquiri~oes de 1258, Pinheiro de Azere 

vinha mencionada como "honra" e a povoa<;:ao conser

vou, ate hoje, o pelourinho do concelho, ext into em 

1834 (Guia de Portugal, Il l : 833-834). Mas tudo isto 

dificilmente justifica que Pinheiro de Azere apare<;:a no 

mapa como um centro urbane destacado. 
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Quadro I 

Numero de m oradores segundo o Numeramento de 1527·32 

1. nos lu&ares do mapa RAH, com simbolo urbano 

3006 Porto, cldade e arrabaldes 

472 Lamego, cidade (des muros adentro ~nos arravaldes) 

459 Vlseu, cidade (dos muros adentro enos arravaldes) 

905 Avelro, vila (oo corpo da vila) 

146 Arouca, vila 
112 Ovar, vita (oo cor po da vila, com a Ruela que est a junto 

da vila) 

59 A Fei ra, vi la (no corpo da vlla) 

29 Pinheiro de kere, sede de concelho 

2. nalgumas outras vilas do mapa RAH, sem simbolo urbana 

116 Brltlande (na vila) 

102 Santa Comba Dao (no corpo da vlla) 

99 Oh eira do Conde (no corpo da vi la, que e cha) 

93 Canas de Senhorim Ina vi la) 

92 Castro Oalre (na vila) 

Ora, verificou-se no mapa de Alvaro Seco, 

que este tipo de destaque grclfico serviu ai de 
assinatura oculta, quer do proprio desenhador (a 

Quinta dos Secos, perto de Tomar), quer do provavel 

comanditario do mapa, o embaixador portugues em 

Roma, Louren<;:o Pires de Tavera (a Quinta dos Ta-vora e 

o Mosteiro da Descida, na margem sul da fez do Tejo) 
(ALEGRIA et a/, 2007: 1039-41 ). E muito possivel que 

fenomenos analogos expliquem, no Mapa RAH, o estra

nho destaque de diversas peque-nas vilas e, sobretudo, 
de Pinheiro de Azere. Note-se, desde ja, que a analise 

em curse do mapa que serviu de base a Lista de Ham

burso, sugere igualmente curiosas particularidades, que 
parecem liga·das as implanta<;:6es e as personalidades 

da Ordem de Cristo. 

Mas, alem destas sugestoes, extraidas do pro

prio conteudo do mapa e que cont inuam, por agora, 

de dificil interpreta<;:ao, existem escritos coevos que 

podem contribui r para esclarecer a sua hist oria. 

Alguns dizem respei to a um certo mapa de Portugal 

(CORTESAO, 1935-36, II : 279-285; CoRTESAO e TEIXEIRA DA 

MOTA, 1960, II: 123 -125), que parece ter fortes analo

gias com o Mapa RAH. Sabe-se que o cartografo portu

gues Jorge Luis de Barbuda fugiu de Portugal para 

Espanha em 1579. Desde 1571, este "oficial medmico 
de iluminar e pintar cartas de marear" era criado de 

D. Juan de Borja, embaixador de Espanha em Lisboa. 

Tendo tentado uma primeira vez seguir para Madrid 
em 1573, foi entao preso e l ibertado apenas em 1575, 

a pedido do embaixador, que declarou que este seu 

"criado" estava elaborando para ele um " l ivre de 
empresas [divisas]". Jorge Luis de Barbuda conseguiu 

finalmente sair de Portugal para Espanha em 1579, 
ajudado por Bautista Gesio, um napoli tano ao servi<;:o 

de Espanha desde 1565 (LAMB, 1985 ). Numa carta de 21 

de Julho de 1579, Gesio informou o rei de Espanha que 
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este cartografo era um "homem habil na Geografia e 
Corografia, em pintar mapas, lugares e provincias" e 

que ele desejava oferecer ao rei, para testemunhar do 

seu saber, um mapa ou "descris;ao do Reino de Portu 

gal, na qual estao pintadas ao natural todas as cida
des, vilas, lugares, portos de mare de terra, montes, 
vales, florestas e rios daquele Reino, muito distinta

mente para que V. M. receba contentamento em ver 

numa volta de olhos toda a situas;ao daquele Reino, 

todas as vezes que quiser". Barbuda sera nomeado 

pelo rei, em 25 de Dezembro de 1582, "maest ro de 

hacer cartas de Cosmografia, Geografia e de marear" 

e ficara doravante ao servis;o de Felipe II (Filipe 1), 

residindo quer em Madrid quer em Sevilha. Teste· 

munhos da sua actividade existem ate 1599. Um mapa 

da China, da sua autoria, sera incor-porado por 

Ortelius no Theatrum Orbis Terrarum, em 1584. 

Os dizeres de Gesio adaptam-se bastante bem 

ao Mapa RAH, ainda que nao se vejam florestas no 

fragmento e que os montes pares;am ter sido acrescen

tados durante a Fase 2"do desenho, a qual e muito 

provavelmente, como se vai ver, posterior a data da 

chegada de Jorge Luis de Barbuda a Madrid. Parece 

tambem curioso que Gesio nao mencione as pontes na 
sua enumeras;ao, quando elas sao tao numerosas no 

mapa e o seu conhecimento tao importante para quem 

desejava ter o conhecimento pratico de "toda a situa

s:ao" do reino . Mas nada prova que a apresentas;ao 

laudativa do mapa por Gesio tenha sido muito exacta. 

Uma outra hipotese pode explicar a transferen

cia do mapa para Espanha e ela e, pelo menos, tao 

verosimil como a primeira. 0 Mapa RAH pode muito 

bem ter sido levado para Madrid, nao clandestina

mente mas oficialmente, em 1583, por Joao Baptista 

Lavanha. Este grande cartografo foi, com efeito, 

contratado em 25 de Dezembro de 1582 por Felipe II, 

que residia entao em Lisboa. Lavanha ficou encarre

gado pelo rei de dirigir juntamente os servis;os de 

Cartografia de Espanha e Portugal, bem como a Aca

demia de Matematicas, projectada em Madrid. No 

mesmo dia em que Lavanha foi empossado destes 

diversos cargos, a situas:ao de Luis Jorge de Barbuda 

foi regularizada. Enquanto Lavanha passava a receber 

anualmente foi regularizada 400 ducados, Barbuda 

recebia apenas 150. As responsabilidades do primeiro 

eram, com efeito, bem mais amplas: devia ocupar·se 

"na nossa Corte e onde se lhe ordenar, em coisas de 

Cosmografia, Geografia e Topografia, e em ler 

Matematicas". 
Em princfpios de 1583, Lavanha seguiu para 

Madrid, levando evidentemente com ele a necessaria 

documentas:ao. Que Felipe II nao hesitava em fazer 

deslocar os arquivos cartogrMicos de que precisava, 

mostra·o uma carta datada de 21 de Agosto de 1581 , 

escrita de Lisboa por Juan de Herrera a Lopez de 

Velasco, para que este mandasse outra vez para Lisboa 

os mapas referentes ao problema das Molucas, que 

Barbuda tinha leva do para Madrid em 1579. Entre os 

dados cartogrMicos sobre Portugal que Lavanha tera 

transferido em 1583, talvez figurasse tanto o proprio 

Mapa RAH como os outros documentos, que permitiram 

completa-lo na Fase 2 do desenho. A hipotese de o seu 

transporte ser devido a Lavanha aparece, portanto, como 

podendo ser, quer alternativa quer complementar, da 

hipotese do Mapa RAH ter sido desenhado por Barbuda. 

lntroduzido em Espanha em 1579, ou em 1583, e 
evidente que o Mapa RAH foi usado, pouco tempo 

depois, como documento para a elaboras:ao do Atlas do 
Escoria/. Dois argumentos nao deixam duvida a este 
respeito. Um deles e a perfeita correspondencia que 

existe entre o tras;ado do litoral e dos cursos de agua 

nos dois mapas, enquanto o desenho do mapa de Alvaro 

Seco se afasta sensivelmente deles (Figura 4). Note-se, 

em particular, o excelente desenho da ria de Aveiro no 

Mapa RAH (Figura 7). Diferenciam-se claramente, nele, 

a estreita restinga arenosa - que nao ultrapassava entao 

para sul a latitude de Aveiro, segundo documentam 

varios textos coevos -, e o largo interfluvio de terrenos 
terciarios onde se situa Vagos. 

Pelo contrario, os dois mapas impressos, 

assinados por Alvaro Seco e datados de 1561 e de 1565, 
transformaram a ria de Aveiro num acidente simetrico e 

protuberante para o mar - imagem errada e, ate, 

absurda, para quem tivesse um conheci-mento directo 
do local. Ao contrario, o desenho da ria de Aveiro 

transmitido pelo Mapa RAH e, atraves dele, pelo Atlas 
do Escorial, resulta evidentemente de levan·tamentos 

feitos no campo por um observador atento. Quanto ao 

tras;ado de Alvaro Seco, pelo menos na forma em que 

chegou ate nos, atraves das duas primeiras versoes 

impressas do seu celebre mapa, ele parece obra de 

desenhadores de gabinete, que nao entenderam 0 

significado do mapa original. A imagem simetrica e 
protuberante da Ria de Aveiro sera reproduzida, e 
mesmo exagerada inumeras vezes, ate ao seculo XVIII, 

por sucessivas geras;oes de cartografos de gabinete 

(RESENDE, 1994; CA!v'PAR et at. (coord.), 2003). 

Mas outro argumento e ainda mais concludente. 

Verifica-se que os top6nimos acrescentados aquando da 

Fase 2 de desenho do Mapa RAH, com tetra pouco 

cuidada e com o mapa virado com o norte em cima, a 
semelhanc;:a do Atlas do Escorial, se encontram quase 
todas transcritos neste ultimo (Figura 6). A historia do 

Atlas nao esta ainda completamente decifrada. Segundo 

os elementos reunidos por G. Reparaz e por A. Cortesao 

(REPARAZ, 1940 e 1949; CORTESAO e TEIXEIRA DA MOTA, 1960, 

II: 83-86), pensa-se que o seu desenho foi realizado entre 

1580 e 1585, principalmente por, ou sob a direc;:ao de, 
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Juan Lopez de Velasco. Os autores mais recentes nao 
sairam ainda do campo das hip6teses e generalidades, 

mas fazem utilmente ressaltar a coincidencia da prepa· 
rac;ao do Atlas com o grande inquerito conhecido sob o 

nome de Relaciones Geosraficas (BUISSERIT, 2007: 1083·85). 
Seria interessante verificar se os top6nimos acrescentados 
no Mapa RAH na Fase 2 do desenho e, depois transcritos 
no Atlas, sao, ou nao, da mao de Lopez de Velasco, a 
semelhan~a das adi~oes e correic;:oes que figuram segundo 
a opiniao de Julian Zarco Cuevas citada por Reparaz 
(REPARAZ, 1949: 301). Tambem podiam ser devidos a mao 

de J. B. Lavanha. A importancia da participa~ao deste, ao 
lado de Lopez de Velasco, no projecto filipino de um 

mapa geral da Peninsula Iberica, e assunto que mereceria 
estudos complementares (SACCHI, 1997: 55; KAGAN, 2002: 
62). De qualquer modo, o facto de o Mapa RAH ter sido 
indubitavelmente retocado, para servir a elabora~ao do 
Atlas do £scoria/, fomece um elemento seguro de datac;:ao 

aproximada das Fases 1 e 2 do seu desenho. 

0 conteudo tematico e toponimico do Mapa RAH 

Numerosos elementos do mapa, resultantes das 

Fases 1 e 2 do desenho, podem contribuir para escla· 
recer as condic;:oes da sua elaborac;:ao. E o caso, em 

particular, da abund~mcia das pontes, da desigual 
reparti~ao espacial dos top6nimos, dos alinhamentos 
assinalados entre eles e das heran~as detectadas a 
partir de documentos anteriores. Estas diversas carac· 

teristicas podem ajudar a progredir na compreensao 
do papel que o Mapa RAH teve na evoluc;ao da repre· 

senta~ao cartogrMica do territorio portugues. 
0 rico conteudo toponimico do Mapa RAH pode 

ser apreciado, em conjunto, nas reproduc;:oes do origi· 

nal (Figuras 1 e 2), mas tambem nas figuras que desta· 
cam varies elementos do mapa. 0 tra~ado e os nomes 

de rios, bem como as numerosas pontes, aparecem na 
figura 4, onde se encontram comparados com os que 
figuram no mapa de Alvaro Seco de 1561. A grande 

abundimcia das pontes sugere que, se entre as fontes 
que se utilizaram para construir o mapa, estao, sem 

duvida, compilac;:oes de itineraries, estas nao tinham 
apenas a forma elementar de listas de povoac;:oes ou 
de vendas, mas a de verdadeiras descric;:oes das carac· 

teristicas das sucessivas etapas do percurso. Conhe· 
cem·se actualmente dois exemplos quinhentistas deste 
tipo de documentos, a descric;:ao por Duarte de Armas 

(ALM£1DA, 1943: 459·464) do seu proprio itinerario ao 
Iongo da raia, em 1509, e os numerosos itineraries que 

foram compilados por Fernando Colombo, de 1517 a 

1523 (BLASQUEZ, 1908·1915; COLOI~ , 1988). 
Quanta aos nomes de tusares, eles sao aqui gra· 

ficamente comparados segundo duas modalidades dife· 
rentes. A figura 6 mostra a sua repartic;:ao e os seus 
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tipos, em quatro documentos sucessivos: a Lista de 
Hamburgo, o mapa de Alvaro Seco de 1561, o Mapa 

RAH e o Atlas do Escorial. Na figura 8, todas as locali· 
dades nomeadas no mapa, e das quais se encontrou o 

equivalente actual, foram implantadas sabre um mes
mo fundo cartografico modemo. Distinguiram·se, pelos 
tipos de simbolos e de tetras usados, os lugares figurados 
durante as Fases 1 e 2 de desenho do Mapa RAH (RAH, 1 e 

RAH, 2). E estes sao graficamente confrontados tanto com 
os que aparecem no mapa de Fernando Alvaro Seco de 
1561 (AS) como com os .que, alem de inclufdos num dos 
mapas, ja estavam enumerados e localizados na Lista de 
Hamburgo (LH). 

Em primeira analise observa-se, nas figuras 6 e 

8, a desisual densidade das povoac;:oes representadas 
nas varias partes do Mapa RAH. Resultara principal· 
mente esta desigualdade da propria realidade do 
povoamento na epoca, ou da desigual informac;:ao 
acessivel ao desenhador? Nota-se uma densidade de 
toponimos particularmente elevada na parte ocidental 

do mapa, na faixa das terras baixas seguida pelos 
grandes itineraries que ligavam Coimbra ao Porto. Mas 

outros nucleos densos de toponimos dizem respeito, 
pelo contrario, a terras serranas situadas no interflu· 
vio entre Vouga e Douro, onde muitos dos toponimos 
se referem apenas a casais, hoje mais ou menos aban· 
donados e situados em vales pouco acessiveis (Reper

t6rio Toponimico, 1967). Por outro lado, verifica·se, 
nas partes menos ocupadas do mapa, que muitos dos 

toponimos se alinham a modo de itineraries. E, em 
especial, o caso na vertente norte do vale do Rio 

Alfusqueiro, afluente do Vouga, e desde a regiao de 
Santa Comba Dao ate aos vales superiores do Vouga e 
do Paiva, passando por Viseu. 

Duas fontes documentais principais parecem, 
portanto, ter sido utilizadas para elaborar os primeiros 

mapas corogrMicos de Portugal: 1. A compilac;:ao de 
itineraries descritivos, que forneceram ao cartografo, 
alem das pontes, umas series de lugares, exactamente 
ordenados ao Iongo de caminhos, mas de importancia 
muito desigual, desde os maiores centres administrati· 

vos assim interligados, ate as simples vendas que 
acompanhavam os caminhos. 2. Os lugares dependen· 
tes dos diversos centres ad ministrativos. Estes lugares 

tem uma forte probabilidade de nao estarem muito 
bem situados entre si, mas mais exactamente, pelo 

menos em distancia, relativamente a vita ou a cidade 
que forneceu a informac;ao. 

Estas duas particularidades relativas aos lugares 

habitados (densidade desigual e alinhamentos) apare
ciam ja no documento mais antigo conhecido, a Lista 
de Hamburgo, onde etas eram, ate, mais acentuadas 
(Figura 6), enquanto etas se atenuam sensivelmente 
no mapa de Alvaro Seco de. 1561 . 0 qual nao passa de 
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uma c6pia, reduzida e simplificada, de mapas anterio

res. Parece assim confirmar-se que o Mapa RAH foi, pelo 

menos na sua F ose 1, urn documento derivado por c6pia 
do mapa de Portugal mais antigo conhecido, testemunhado 

pela Lista de Hamburgo. No mais abundante "universo" 

espacialmente informativo da mesma epoca · o Numera· 

men to dos moradores de 1527 · 32 · as notac;oes de 

orientac;iio sao raras e aproximadas, o que me levou a 

pensar que este amplo e sistematico recenseamento 
niio serviu de base ao mapa da Lista de Hamburgo, alias 

muito provavelmente urn pouco anterior (DAVEAU, 2001 ). 

Este teria sido elaborado directamente a partir dos dois 

t ipos de informac;iio que acabam de ser lembrados e que 
permitem apenas a im planta9iio aproximada das locali· 

dades. Por outro lado, a tecnica de c6pia dos mapas, 
baseada na utilizac;ao de quadricula (Figura 3), era pouco 

precisa e facilitava bastante a introduc;ao de novos erros. 
Quando se procura hoje o equivalente moderno dos 

top6nimos presentes nos sucessivos mapas, verifica-se, a 

cada passo, certa incerteza nas localiza9oes relativas. 

A figura 8 revela ainda que algumas localidades 

e, sobretudo, as do sope oriental da Serra do Cara· 
mulo, presentes na Lista de Hamburgo enos mapas de 

Alvaro Seco, foram eliminadas do Mapa RAH. A supres· 

sao desta faixa pode ter resultado de uma tentativa 

para "endireitar" o territ6rio portugues, que se encon· 
trava muito esticado para NE, ao norte do rio Tejo, no 

mapa da Lista de Hamburgo (DAVEAU, em preparac;:ao), 
defeito da silhueta de Portugal que se mantinha ainda 

intacto no mapa de Alvaro Seco (Figura 5, esquerda). 
Certas diferenc;:as notadas na posi9iio relativa dos 

top6nimos dos sucessivos mapas radicam em erros 

precoces, cometidos por quem realizou, ou por quem 
leu, o mapa que serviu de base a Lista de Hamburgo . No 

espac;:o correspondente ao Mapa RAH, dois destes erros 

sao faceis de caracterizar e, ate, de explicar. Arrifana 

de Santa Maria e Ossela encontram-se localizados no 

mar, na devida latitude mas, obviamente, demasiado a 
oeste (Figura 6, Lista de Hamburgo). A longitude 

indicada na Lista (1° 218 nos dois casos, ou seja 1° 15') 
resultara da distracc;:ao de quem a estabeleceu. Quando 

mediu, com um compasso e vm tronco , a longitude no 
mapa, tera lido 1° 218 em vez de 1°4/8, ou seja 1° 30', 

a longitude certa destes dois lugares. 
Outro tipo de erro, frequente aquando da c6pia 

dos mapas, consiste numa sensivel desloca9iio do top6-

nimo, para sul ou para norte. Este erro parece resultar 

dos top6nimos terem sido, em geral, escritos segundo 
uma orientac;:ao meridiana, de sul para norte no mapa 

de Alvaro Seco de 1561 e de norte para sul no Mapa 

RAH. Com efeito, era, neste caso, facil de atribuir um 
nome de lugar a um circulo ou ponto situado perto da 

extremidade errada da palavra, sobretudo quando o 
top6nimo era comprido e situado num espac;:o densa· 

mente ocupado do mapa. 0 risco crescia ainda quando, 
no mapa original, o circulo que localizava o top6nimo se 

encontrava numa das margens de urn rio correndo para 
oeste, eo nome do lugar na outra margem. 

No entanto, a maior parte dos top6nimos presentes nos 
mapas quinhentistas de Portugal continuam faceis de iden

tificar e testemunham assim, tanto da boa qualidade do 
primeiro levantamento cartografico do pais, como da esta· 

bilidade do seu povoamento e da sua toponimia. A lista de 
concordimcia realizada em 1956, por Joaquim da Silveira, a 

partir do mapa de Alvaro Seco, deixou poucos top6nimos 

para identificar e continua quase toda valida. No entanto, 
alguns top6nimos levantam problemas e parte deles 

deve, ate, ser considerado como top6nimos "fantasmas", 

falsamente criados por qualquer dos desenhadores. 

Estes lugares inventados persistiram e transitaram de 
urn mapa para outro, desde o seculo XVI ate ao fim do 

XVIII, enquanto niio se procedeu a renovac;:ao de raiz 
do levantamento cartogrMico de Portugal. Tres casos 

paradigmaticos de top6nimos inventados detectam-se 

no Mapa RAH: Sao Pedro da Chave, ao sul de Viseu, 
bern como o Concelho de Ferreiros e Rego da Chave, 

ao sul do Porto. 0 seu estudo niio vai ser desenvolvido 

por agora, porque merece ser aprofundado, de modo a 

trazer alguma luz sobre 0 serio prob lema dos pro

cessos de transmissiio da informac;:ao, verdadeira ou 
errada, atraves dos sucessivos mapas, derivados uns 
dos outros durante o longo lapso de tempo que 

decorreu, sem renovac;:ao verdadeira da representac;:ao 

cartogrMica de Portugal, desde OS inicios do seculo XVI 
ate ao seculo XIX (Ver, em GARCIA, 2006, a acesa polemica 

que foi travada a este respeito, no seculo XVIII). 

Urn mapa para a guerra (seculo XVII) 

A implantac;:ao de uma densa e variegada rede 
de linhas de rumo, em cima de urn anterior mapa 

corogrMico, implica uma p rofunda transformac;:ao do 
seu uso projectado. Este t ipo de mapa, ao mesmo 

tempo terrestre e "arrumado", continua hoje pratica· 
mente desconhecido. Muito significativa e a falta de 

qualquer menc;:ao na recente e rica sintese sobre 
Warfare and Cartography, ca. 1549 ca. 1640, elabo· 

rada por John Hale para o Volume Ill de The History of 

Cartography (HALE, 2007). No entanto, existe urn 
indes·ment ivel testemunho, quase contemporfmeo, 

devido ao humanista Jean Nicot, que foi embaixador 

de Franc;:a em Portugal em 1559-60. No seu Thresor de 

Ia Langue Franr;aise (1606), ele cita incidentalmente 
urn mapa de Franc;:a, arrumado ao modo dos mapas 

nauticos. Diz te-lo visto em 1564, em Paris. Teria sido 
desenhado por urn cart6grafo portugues, que L. Bourdon 
(BOURDOI~, 1973) identificou como sendo Andre Homem, 

urn dos filhos de Lopo Homem. 0 mapa tinha sido 
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A rede de rumos implantada no Mapa RAH. A esquerdo: reconstitui~iio do mapa de Portugal, a partir do rragmento conservado; a direito: 
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Figura 8 

Localiza~ao comparatl~a das localidades, no rragmento de Mapa RAH (fase 1 e Fose 1), no Mapa resconstltuido a partir da Lista de Hamburgo e no Mapa de 

Alvaro Seco, 1561 
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encomendado a este cart6grafo pelo embaixador de 

Espanha em Franc;:a, Thomas Perrenot de Chantonay. 

Nicot diz ter convencido Andre Homem a oferecer o 

seu mapa, nao aos castelhanos mas ao rei de Franc;:a, 

Charles IX, que the daria em troca emprego, acrescen

tando que tal mapa podia tornar-se "pernicioso" se 

saisse de Franc;:a, por ser um "mapa para a guerra, 

servindo a um estrangeiro inimigo para, sem guia que 

conhec;:a o pais mas com a ajuda de um quadrante ou 

bussola, levar um exercit o atraves de todo 0 pais 

desenhado no dito mapa arrumado". Com a oferta nao 

se corri a o risco de o perder. 

Deduz-se, portanto, deste testemunho, que este 

tipo de mapa terrestre, de interesse milita~, era ja 

conhecido e praticado por especialistas e diplomatas 
portugueses e espanh6is, na decada de 1560, ao passo 

que teria ainda constituido uma novidade em Franc;:a, 

na mesma altura. Os exemplares deste tipo de mapa 
terao sido sempre raros e, alem disso, muito resguar

dados e com circulac;:ao restrita, por razoes 6bvias. 0 

unico exemplar actualmente preservado parece ser 0 

fragmento aqui em estudo. 

Sabe-se que, quando as rebelioes da Catalunha e 
de Portugal deflagraram, em 1640, o rei Fe lipe IV pediu 

para ver o mapa de Portugal de Pedro Teixeira (KAGAN, 

2002: 68). Atendendo aos mapas deste cart6grafo 

actualmente conhecidos, tanto pode tratar·se do mapa 

incluido num Atlas (PEREDA e MARiAS, 2002) datado de 

1634, recentemente descoberto em Viena e publicado 

com o titulo de El Atlas del Rey Planeta, como de outro 
mapa manuscrito, mais pormenorizado, que porventura 

servira de base ao mapa impressa em 1662, em Madrid 

(Tesoros de Ia Cartografia Espanola, 2001: 105-108). 0 
cart6grafo portugues Pedro Teixeira, filho mais novo de 

Luis Teixeira, trabalhava com efeito em Espanha desde 

1619, primeiro como ajudante de Joao Baptista 

Lavanha, mais tarde como responsavel principal do 

levantamento do literal iberica, de que redigiu e pintou, 

em 1634, uma descric;:ao pormenorizada (PEREDA e 

MARiAs, 2002). Mas estes dois mapas de Portugal de 

Pedro Teixeira, OS unicos hoje conhecidos, apresentam 

urn tipo de desenho, carregado e vistoso, bern diferente 

da clareza esquematica exigida pelas necessidades 

praticas da guerra. Por isso, nao e de admirar que Jean 

de la Faille, cosm6grafo real de Espanha, se queixasse 

em 1642, enquanto ja corriam as operac;:oes militares na 

fronteira portuguesa, de nao possuir nenhum mapa 

operacional, nem da Catalunha nem dos confins de 

Espanha com Portugal (PARKER, 1992: 124 e 146, cit. em 

SACCHI, 1997: 51), afirmando ter de recorrer ainda aos 

antigos mapas, publicados a partir de 1570 por Ortelius 

(ORTELIUS, 1570). 

Parece portanto uma hip6tese plausivel, que o 

Mapa RAH tenha sido "arrumado" em Madrid nesta 

altura, quando os castelhanos tomaram consciencia da 

desactualizac;:ao e inoperancia dos seus arquivos carto· 

grMicos militares. Constatac;:ao semelhante era, alias, 

feita na mesma altura em Portugal, tendo o rei D. 

Joao V encomendado, igualmente em 1642 e com a 

mesma finalidade, mapas actuali zados da fronteira 

luso-espanhola ao cart6grafo Joao Teixeira, o irmao 

mais velho de Pedro. E foi muito provavelmente nesta 

altura que Joao Teixeira realizou o mapa de Portugal, 
dito da Gulbenkian, encontrado em 1964 na ltalia 

(CORTESAO, 1965; PllmEIRO MARQUES, 1987. Em 2007, 

este mapa foi ofertado a Biblioteca). Nos anos seguin· 

tes, novos levantamentos das regi6es fronteiric;:as luso

castelhanas, onde decorriam as operac;:oes militares, 

serao realizados por engenheiros militares estrangei· 

ros, contratados por ambos os beligerantes (GARCIA in 
ALEGRIA eta/; 2007: 1052-1055). 

E provavel que o grande mapa corogrMico 

quinhentista de Portugal, levado de Portugal para 

Madrid em 1579 ou em 198 3, fosse de dimensao tal que 

apenas se podia consultar no gabinete, estendido em 

cima de uma mesa ou pendurado na parede. Depois de 

"arrumado", teria sido portanto dividido em rectangulos 

de dimensao manuseavel, que tornavam possivel a sua 
utilizac;:ao no campo. Alias, entre os raros vestigios, 

actualmente conhecidos em Portugal, da cartografia 

militar coeva, figuram alguns exemplos de fragmentos 

de mapas de pequena dimensao (DAVEAU, 1997: 39). A 

hip6tese alternativa da fragmen-tac;:ao do mapa ser 

posterior a guerra e directamente destinada ao conserto 

de velhos livros, nao pode ser completamente 

rechac;:ada, mas afigura-se muito menos provavel. 

0 facto dos limites do unico fragmento hoje 

conhecido coincidirem com quatro "rumos" perpendicula

res, desenhados a preto, leva a propor, como muito 

verosimil, um esquema de divisao, que e fad! extrapolar 
para 0 conjunto do mapa (Figura 5, a direita). E evidente, 

que os quadrilateros que incorporavam as faixas fron

teiric;:as tiveram muito mais probabilidade de ser utili
zados e de ficarem danificados pelo uso no campo, e de 

terem assim desaparecido, do que o fragmento da Beira 

ocidental, que escapou as operac;:oes militares. Este 
fragmento pode, ate, nunca ter saido da oficina madri

lena onde o mapa teria sido arrumado e dividido. 

Manejados ou nao pelos militares, estes frag
mentos quadrangulares de pergaminho, carregados de 

tantos riscos q ue se tornavam em certos lugares quase 

ilegiveis, perderam, depois da guerra, qualquer utili

dade e significado, e passaram a constituir c6modos e 
s6lidos artefactos , muito pr6prios para remendar a 

encadernac;:ao rota de velhos e espessos livros, sem 

que se tenha de acusar qualquer pacifica bibliotecario 

da destruic;:ao inconsiderada de tao precioso testemu

nho da cartografia quinhentista portuguesa. 
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Rem ate 

0 fragmento de mapa conservado e publicado em 

1999 pela Real Academia de Ia Histaria e de grande 

interesse, podendo ser datados varies epis6dios da sua 

complexa hist6ria, com mais ou menos rigor (Figura 9) . 
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Quadro cronologlco dos antecedentes, das l ases de reallza~ao, de 

utiliza~ao e de estudo do Mapa RAH 

Desenhado em Portugal a partir do mapa padrao 

do reino, provavelmente durante a decada de 1570, 

ele insere-se sem di f iculdade na sucessao dos mapas 

quinhentistas de Portugal (ALEGRIA et at, 2007). Esses 

mapas estavam apenas documentados, ate ha pouco 

tempo, pelo mapa (desaparecido) que, por volta de 

1526, serviu para estabelecer o fndice locativo da 

Lista de Hamburso, e pelos numerosos mapas impres

ses atribufdos a Alvaro Seco, cujo original manuscrito 

(desconhecido) e datavel de 1558-59, a partir de 

certos pormenores do seu conteudo (DAVEAU, 2003). As 

caracterfsticas do Mapa RAH confirmam a manuten~tao 

prolongada, em Lisboa, do "mapa padrao", postulado 

por Gon~alo de Reparaz desde 1940. 

0 Mapa RAH foi, em certa altura , levado para 

Madr id. Duas hip6teses sao aqui apresentadas: a saida 

clandestina do mapa, em 1579, pela mao de quem 

teria sido o seu desenhador, Jorge Lufs Barbuda, ou a 

saida legal , em 1583, resultante da contrata~tao de 

Joao Baptista Lavanha para dirigir, em Madrid, os 
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servi~tos cartograficos dos dois Reinos. Num caso ou 

noutro, nao ha duvida que o Mapa RAH foi, poucos 

anos decorridos, um dos documentos utilizados para a 

preparac;:ao de um mapa geral da Peninsula Iberica, 

projecto que falhou, mas do qual testemunha ainda o 

Atlas do Escorial. 

A "arruma~tao" do Mapa RAH liga-se a uma fase 

politicamente diferente, de conflito armado, no 

comec;:o da decada de 1640. Parece constituir o episo

dic inicial do grande esfor~to de cartografia militar, 

que se ira desenvolver, tanto em Espanha como em 

Portugal, durante as Guerras da Restaura~tao. Tem o 

interesse de documentar concretamente um tipo de 

mapa que era, ate agora, apenas conhecido pela 

referenda literaria que lhe fez o humanista Jean Nicot 

em 1606. 
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