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INTRODUCÇAO 



(1) Vide Barreio de Resende, Tratado dos vice-reys da índia 
NIss. 8,37' da Bibliotheoa Real de Pnriz. 
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fl) O Atlântico além das ilhas Cartarias (veja-se a nossa Me 
moria sobre a prioridade dos descobrimentos portuguezes). 
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mais exacta, faremos menção aqui dos principaes au- 
tores citados por Azurara, do mesmo modo que o 
nosso illustre amigo o senhor barão de Humboldt enu- 
merou lodos oscilados por Colombo. Com effeito entre 
os AA. sagrados Azurara cita a Bíblia, e especial- 
mente os livros de Salomão, os dos Profetas, S. Jeró- 
nimo, S. Chrisostomo, S■ Thomaz d'Aquino e outros ; 
entre os AA. da antiguidade classica cita Herodoto, 
Homero, Hesiodo, Aristóteles, Cesar, Tilo-Livio, 
Cicero, Saluslio, Valério Maximo, Plínio, Lucano, 
os dois Senecas, o trágico, e o pliilosopho , Vegesio, 
Ovidio, Josepho , Ptolomeo, e outros. 

Dos A A. da idade media vemos Azurara citar 
Orosio, Isidoro de Sevilha, o astronomo arabe Alfa- 
gran (1), Rodrigo de Toledo, Marco Paulo, Fr. Gil 
de Roma, João Duns Scoto, Alberto Magno, o famoso 
Petrus de Alliaco , e outros. Vé-se ao mesmo tempo 
que tinha lido as cbronicas e historias estrangeiras, 
e os romances de cavallaria, principalmente os de 
França, Hespanha, Italia (2), e Allemanha. Por outra 
parte Azurara mostra ter um vasto conhecimento da 
geografia systematica dos antigos, como indicámos 
em algumas das notas. Apezar de ter vivido na época 
d elRei D. João Io, e D. Duarte, que não acreditavão 
muito nas influencias sidéreas, e na astrologia judi- 
ciaria (3), Azurara se mostra ainda embebido das 

(1) Celebre astronomo arabe do ix° século. Vide acerca desle 
A. as uotas de M. de Humboldt: Examen critique de Phisloire de 
In geographic du nouveau continent, tomo Io, pag. 79 , q tomo I Io 

pag. 324. 
(2) « Da grandeza dos AllemSes, da gentilleza da Franca e 

. da fortalleza d'Inglaterra, e da sabedorya da ltallya, etc. . 
(Chron., pag. 12.) 

t3) Vide Leal Conselheiro por elRei D. Duarte, cap. 14 e 21. 
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influencias desta (1), mui provavelmente pela lei I ura 
do famoso livro de Plolomeo, Opus quadripartilum de 
astrorum judiei is (2), mas este reparo que acabámos 
de fazer, loupe de diminuir o saber deste A., antes 
mais o demostra. 

As particularidades históricas da maior importância 
que se encontrão neste livro sãoinnumeras; indicámos 
algumas em as notas, analysámos outras em a nossa 
Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos por- 
tuguezes; não devemos todavia deixar de mencionar a 
que nos revela a sabedoria dos planos do grande rei 
D. João Io acerca da occupação e posse de Ceuta (3) e ao 
mesmo tempo a de Gibraltar (á), afim de ficarem por 
tal modo os Portuguezes senhores da chave do Medi- 
terrâneo, e ao mesmo tempo da Africa septentrional. 
É igualmente interessante a que nos reconta da in- 
fluencia que tivera já sobre o animo do grande Prin- 

(1) Vide Chronica, pag. 48 c 49. 
(2) Ainda em épocas posteriores á de Azurara os reis e príncipes 

tinhão na sua corte indeviduos com o cargo de aslrologos. 
Luiz XI de França , e muitos soberanos estavão persuadidos que 
a sua vida eslava escripta nos astros. Escrevèrão-se mais de mil 
tratados de astrologia em todas as lingoas da Europa. Ainda no 
xvi° e xvn" séculos a astrologia contava entie os seus sectários 
Kepler e o celebre Cassini. O leitor curioso poderá consultar sobre 
este objecto Schoner, DeNativitatihus, Nuremberg, 1532; Kepler, 
Nova Dissert at iuncula de fundamenlis astrologia certionl-us. 
l'raga, 1602. 

(3j Vide Chron., pag. 25, cap. 5- E na verdade, além da posição 
militar, a historia do commert io lhe mostrava , que Ioda a Europa 
na idade media considerara esta cidade como um dos mais impor- 
tantes emporios das preciosidades do Oriente, pois alli hi5o 
buscar as drogas de preço que produzia não só Alexandria e Ea- 
rnest o, mas lambem a Libya e o Egypto. 

(4; Had., pag. 28. 



cipe, autor destes descobrimentos, a noticia da exis- 
tência de um soberano christão no oriente chamado 
Preste João (1). 

Pelo que respeita ao estylo do A. diremos que 
Damião de Goes o reprova (2), em quanto que o 
grande historiador Barros, por certo melhor autori- 
dade , o louva, e approva (3). Como quer que seja, 
o leitor julgará per si mesmo do estylo, ein nosso 
entender admirável, dos capitulos II e VI em um A. 
que escreveo quasi um século antes do nosso primeiro 
clássico. 

A sua fidelidade como historiador é incontestável. 
O seu escrúpulo e amor da verdade era tal que pre- 
feria antes deixar a relação de alguns acontecimentos 
imperfeita, do que completál-a quando não podia ob- 
ter já as noticias exactas dos que os tinhão presencia- 
do. A sua autoridade como escriptor contemporâneo 
é immensa, pois Azurara viveo com o Príncipe im- 
mortal que elle idolatrava , conheceo pessoalmente os 
principaes, e intrépidos descobridores (V), os quaes 
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senão « cousas derramadas e per papeis rotos, e 
» fora da ordem que elle Gomes Eannes levou nopro- 
» cesso deste descobrimento (1), » e disto nos dá a 
prova mais evidente este historiador, pois contendo 
esta chronica 97 capitulos, os fragmentos if Azurara 
só lhes fornecêrão materia para 14-, como vemos na 
década I" da sua Asia. 

Já no tempo de Damiam de Goes não havia noticia 
desta chronica (2). Mas tempos depois o celebre Fr. 
Luiz de Souza vio em Valença d Aragão, em nosso 
entender, este mesmo códice, pois fallando da devisa 
do Infante, Talant de bien fairc, e dos troços de 
carrascos com as bolotas diz, « que vira isto em um 
» livro que o Infante mandára escrever do successo 
>' destes descobrimentos , em que usava com a mesma 

" 'eltra diflerente corpo da empresa, mas muito aven- 
» tajado em agudeza de significação e graça. Erão 
» umas pirâmides, que forão obra dos reys antigos 
» do Egypto, e sendo emprego, e trabalho sem ue- 

nlium fruito, avidas por huma das maravilhas do 
mundo; e na verdade fica dizendo melhor com o 

" animo, e obras do Infante, e com a sua lettra. 
» Este livro enviou o Infante a hum rey de Nápoles, 

" e n^s ° Amos na cidade de Valença d'Aragao, entre 
* a%umas peças da recamara do duque de Calabria, 
» ultimo descendente por linha mascolina daquelles 

(1) Vide Barros, Llecad. I, liv. II, cap. 1. 
(2) Este historiador queixando-se dos precedentes chronistas 

não terem fallado das novas navegações, esobre tudo de Azurara 
accrescenta : • Pode ser que o fizesse na historia de Guiné que ellé 
• diz que compoz, de que não ha noticia, etc. . (Vide Coes 
Chron. do príncipe D. João, cap. 6. pag. 9.) 

Vê-se pois por esta passagem que Dainiam de Goes já na0 encoii 
trára nem os mesmos apontamentos de que Barros se servira 
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pelo seu proprio punho, com escrupuloso empenho, 
e grande fidelidade. 

As provas forão revistas e corregidas á vista do texto 
original com muito cuidado e intelligencia pelo nosso 
compatriota o senhor José Ignacio Roquete, hábil 
philologo, que além disso se occupou de formar um 
Glossário das palavras e phrases antiquadas e obsoletas, 
que se encontrão na chronica, e que sem este serião de 
todo inintelligiveis. Finalmente o senhor João Pedro 
Aillaud não se poupou a esforço algum para que este in- 
teressante monumento apparecesse digno do assumpto 
de que trata , da nação a que pertence , e do Principe 
immortal que nelle tem a melhor estatua, fazendo 
tirar além disso um facsimile do retracto do i Ilustre 
Infante do que se acha no códice, retrato que tendo 
sido tirado ainda em vida daquelle grande Principe, 
é também o único authenlico que hoje possuímos (1). 

Se pois até aos nossos dias o mais antigo escriptor 
dos descobrimentos do Infante D. Henrique que se 
conhecia era um estrangeiro, o celebre viajante vene- 
ziano Cadamosto (1455), de que tanto se gabara um 
dos sábios compatriotas delle (2), daqui em diante 

A 
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será um autor portuguez, e um dos chronistas mais in- 
struídos do seu tempo, o qual nos prova pelas suas 
relações terminadas em 1448 (1), seis ou sete annos 
antes da vinda de Cadamosto a Portugal, que antes 
que o viajante veneziano entrasse ao nosso serviço já 
os Portuguezes sós, sem auxilio algum estrangeiro, 
tinhão descoberto 450 legoas além do Cabo Bojador. 

Tal é pois a importância deste livro, e tamanho o 
patriótico serviço do illustrado Portuguez que concor- 
reo para a sua publicação. O códice original é em folio 
pequeno, sumptuosamente executado, escripto em 
pergaminho, e no melhor estado de conservação, con- 
tendo 319 paginas e 622 columnas. Quanto á parte 
paleographica o leitor poderá julgar pelo Fac simile 
da carta de Gomes Eannes que vai em principio. O A. 
terminou disgraçadamente esta chronica em 1448, 
tencionando compor um segundo volume dos desco- 
brimentos feitos ainda no tempo do Infante, isto é 
até á sua morte occorrida em 1460. 

Pelo que respeita finalmente á parte que tomámos 
nesta empresa, declarámos francamente que as notas 
que lhe juntámos, as considerámos mui mesquinhas, 
fizemos só asquejulgámos serem indispensáveis para a 
intelligcncia de algumas passagens obscuras do texto, 
persuadidos comtudo que esta chronica exigia uni 
commentario critico leito d espaço, pois cada periodo, 
por assim nos explicarmos, exige um commento, ou 
uma explicação; mas circumstancias relevantes, sendo 
a principal a do tempo em que o publico estaria pri- 
vado do conhecimento desta obra, nos movérão a de- 

niesino em nenhum escriptor portuguez se encontrava relação 
alguma anterior á de Cadamoslo. 

(1J Vide Chron.% cap. 96, pag. 455. 
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sistir deste plano. Sentimos vivamente não termos 
podido por estes respeitos indicar todas as latitudes 
dos pontos descobertos pelos nossos marítimos , nem 
Iam pouco a synonymia geográfica de muitos dos 
mesmos pontos pela comparação entre as antigas car- 
tas com as modernas; todavia pareceo-nos ter ao menos 
feito o mais diíficil, isto é determinar os pontos geo- 
gráficos indicados na chronica pelas antigas cartas, nas 
quaes se encontra a mesma nomenclatura hydro-geo- 
grafica dada pelos primeiros descobridores, que alias 
não marcarão as latitudes, e que por isso mesmo tor- 
não estas determinações mui difficeis , e algumas vezes 
até impossíveis de se fixarem mesmo aproximativa- 
menle, o que será muito mais fácil depois do tra- 
balho que fizemos. Pareceo-nos emfim que devíamos 
limitar-nos a chamar a altenção dos críticos, e dos 
homens competentes sobre estes pontos, e sobre outras 
particularidades históricas igualmeute interessantes. 
Oxalá que os mesmos defeitos do nosso trabalho pro- 
voquem da parte defies um commentario scientifico 
digno deste precioso monumento. 
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CAPITO LLO PRIMEIRO 

<Juc lie o prollego no qual o autor mostra qual sera sua 
cntençoin em esta obra. 



dadc. A lam special ajuntamento teem estes 
dons autos, convém a saber, outorgar, e agra- 
decer, que o primeiro requcrc o segundo per 
obrigacoin. E se elle nora parecesse, cousa im- 
possível serva de o agradecimento secr feito 110 
inundo. E porem sam Tomas, que antro os 
doutores thcollogos foe o mais claro insínador, 
diz cm o segundo livro da segunda parte da 
Tbeollogya, em a centisima oitava questom, que 
toda obra se torna naturalmente aa cousa de 
que primeiramente procede; e porem pois que 
o outorgador lie causa principal do bem fazer 
que outrem recebe, requeresse per natural or- 
denança , que o bem que fez, a elle se torne per 
eonvinbavel agradecimento. E por este rctorna- 
mento podemos entender natural semelhança 
antreas obras da natureza, c aquellas que fazem 
ajuda moral, porque todas trazem rctornança 
pcrteccenlc, parlindosse do seu começo e con- 
tinuado prosseguimento atees que a elles se 
tornam em fvm. E em provaçom desto diz Sal- 
lamom, em o livro Ecclesyasticis, que o sol 
nacc sobre a terra, c cercando todallas cousas 
tornasse a seu lugar donde começou de parecer. 
E os rvos procedem do mar, e nom cessam fazer 
seu curso continuadamente a elle se tornam. 
Semelhante cousa sc fazem a vida moral, porque 
todo bem que de liberal voontadc procede, faz 
seu curso dereito atees que chega ao recebedor 
eonvinbavel, e logo ordenadamente se torna ao 
lugar onde a liberalcza outorgou seu nacimento, 

A 



e per lai retornamento se faz a maviosa Ivanca 
antre os que bem fazem c os que recebem, da- 
qual falia Tullyo dizendo, que nenhun serviço 
lie mais nccessaryo que o agradeci mento, pollo 
qual o bem se torna a aquellc que o deu. E por- 
que o muyto alto c muyto excedente príncipe e 
muyto poderoso senhor elRey dom Aííbnso o 
quinto, que aa feitura deste livro, por graça de 
Deos regnava cm Portugal, cujo regnado Deos 
por sua merece acreccnte em vida e vertudes, 
\iu e soube os grandes e muy notavees feitos 
<lo senhor iffante dom Henrique due de ^ iscu 
e snor de Covilhaa, seu muyto prccado camado 

ty°» os quaes 'bc parccerom assv especyaacs 
antre muytos que alguns príncipes xpaaos 
cm este mundo fezerom, pareceolbc que serya 
erro nom averem ante o conhecimento dos ho- 
meês aulorisada memorva, spccialmente pellos 
grandes serviços que o dicto snor sempre fazera 
aos reis passados, e polia grande bem feitoria 
que pollo seu aazo receberom seus naturaaes. 
Porem me mandou que com toda deligencia me 
ocupasse na presente obra, ca postoque grande 
parte doutros feitos seus sejam semeados per as 
crónicas dos reis, que em seu tempo forom cm 
Portugal, assy como o que clle fez quando el- 
Rey dom Joliam seu padre foc tomai- Cepta, 
como quando per sy, acompanhado de seus 
irmaaos, c doutros muytos c grandes snores, 
foc descercar a dieta cidade, e depois regnando 
cl Rey dom Eduartc de gloryosa memorva, per 



seu mandado foc sobre Tanger, onde se passa roni 
muytas e muy notavecs cousas, de que em sua 
estorva he feita mençam, porque todo o que se 
segue foc feito per sua ordenança e mandado, 
110111 sem grandes despesas e trabalhos, a ellc 
propriamente pode seer atribuyda , ea sem em- 
bargo de se em todollos regnos fazerem gceraaes 
crónicas dos rex delles, íiom se leixa porem de 
screvcr apartadamente os feitos dalguns seus 
vassal los , quando o grandor delles he assv no- 
tável de que se com razom deve fazer apartada 
scriptura; assv como se fez em Franca do due 
Joham senhor de Lançam (1), cem Castella dos 
feitos do Cide Ruy Dvaz ('2), e ainda no nosso 
regno dos do conde Nunalvarez Pereira, da qual 
cousa os prineipes reaacs noni elevem seer pouco 
contentes, ca tanto mais a sua honra hcalcvan- 
tada, quanto ellesham senhorvo sobre mayorcs 

(!) 0 duque de que falia o A. c provavelmente João de 
Lançon, um dos paladins de Carlos Magno, sobre os feitos do 
qual existe um poema Mss. do xiu° sceulo na collecçâo dos 
manuseriplos da Biblioth. R. de Paris (n° 8 : 203), não podendo 
referir-se ao duque d'Alenron João Io, visto que não consta que 
dos seus feitos se escrevesse a historia. 

(2) 0 A. refere-se aqui provavelmente ao antigo poema do Cid, 
do qual se espalharas diversas copias por toda a Espanha depois 
do século xil fvid. Coteccion de Poesia Castellanos anteriores ai 
sip/o A (Madrid, I 770-00). Na época d'Azurara naf> havia uma 
chronica dos feitos do Cid. A este respeito o leitor pode consultar 
Herder no seu lid, o qual traduziu 80 romances que delle se pu- 
blicaras, e Southey na sua obra Chronicle of the Cid, from the 
Spanish (Londres, 1808). 





scripto de Jesue, que lhe mandou Dcos tornar, 
xij. pedras iriuy grandes da nicetade do rvo de 
Jurdom , c que as levasse onde foe posto o ar- 
rayal depois que todos passarom. E aquesto foe 
feito por seer em lembrança do maravilhoso 
millagrc que fez Deos em presença do povo, 
partindo as augtias em tal maneira que as de 
cima crecerom por alto, nom se estendendo cm 
sua ladeza, c as de juso fezerom movimentos 
alees que o rvo ficou em secura. E eonsiirando 
ainda alguns como per taacs sinaacs nom era 
conhecido perfeitamente o que fora feito, se- 
gundo veeinos que os esteos de llereolles nom 
dam a quantos os veem certo saber que os po- 
serom cm lembrança de secr conhecido que per 
clle a Espanha foc conquistada, tomarom cos- 
tume de screver o que doutra guisa comprida- 
mente se nom podya lembrar. Em provaeom 
• lesto se eoida em o livro tia rainha Ester qucel- 
Rey Assuçyro trazia seriptososnotavees serviços 
que lhe eram feitos, c em certos tempos os fazia 
leer por gallardoar os que os fezerom. Seme- 
lhantemente elRcy dom Ramiro, desejando de 
110111 seorregar da memorya dos Espanhooes a 
grande ajuda que lhe fez o bemaventurado 
apostollo Santyago, quando os livrou do pode- 
ryodos mouros, e prometeo de scer nosso aju- 
dador cm Iodai las batalhas que com cllcs ouves- 
semos; fez screvcr a estorva deste acontecimento 
cm os prrvillegios que outorgou dos vodos, os 
quaacs agora recebe a igreja de Santiago, de toda 
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a Espanha em que entonce vivyam xpaãos^l). 
Esle cuidado que os antiigos ouverom deve seer 
costumado em o tempo dagora, e quanto a nossa 
mcmorva he mais fraca que a sua foe, e menos 
lembrada do hem que recebe, tanto pocrcmos 
cautclla mayor por trazer sempre a nossa pre- 
sença os benedicios que doutrem ou vermos; 
os quaes nora podemos esqueeccr sem grande 
doesto. E por que nós em os seguiintes feitos 
recebemos de Deos grande bcnelíicio, per Ires 
maneiras : a primeira por muytas almas que 
se salvarom, e avnda salvaróm, da linhagem 
daquestes que ja teemos em poder : a segunda 
por grandes benedicios que dclles gceralmcntc 
recebemos em nossa servenlya : a terceira pel Ia 
grande honra que o nosso regno gecralmente 
recebe em muytas partes, sojugando tamanho 
poder de inimigos tnm longe de nossa terra : 
porem opoeremos cm lembrança por louvor de 
Deos, e notável memorya daqucl suor que ja cm 
cima nomeamos, e por honra de muytos boos 
criados seus, e outras boas persoas do nosso 
regno, que em os dictos feitos vertuosamen te tra- 

balharam.Eporqueadicla crónica specialmente 

(I) 0 A. refere-sc ao celebre diploma do rei D. Ramiro sobre 
a batalha de Clavijo, posto que o naõ cite, e igualmente ú 
Chronica de Sampiro. Sobre a Chronica de Sampiro e sobre o 
diploma de Ramiro o leitor pode consultar Masdeu, Historia 
critica de Espana, tom. 12, p. 214 e scg., e toin. 13, 390, e 
tom. 1G. — Voto de S. Thiasro, suppl. I. 





CAPITOLLO II 

Envocaeom do autor 



meço do mundo nunca vyo luz devinaí, e pollo 
teu engenho, polias tuas despesas infvndas, 
pcllos teus grandes trabalhos, som trazidas ao 
verdadeiro caminho da salvaçom, as quaacs la- 
vadas na augua do baptismo, c hungidas com o 
santo olio, soltas desta miserável casa, conhe- 
cem quantas treevas jazem sob assemelhanca da 
claridade dos dyas de seus antecessores. Mas 
nom dircv com qual piedade, contemplando na 
devina potencia, continuadamente requerem o 
gallardom de teus grandes merecimentos, a 
qual cousa se nom pode reprovar per aqueile 
que bem cscoldrinhar as sentenças de sam To- 
mas, e de sam Gregorvo, sobre o conhecimento 
que liam as almas daquelles, que lhe em 
este mundo aproveilarom ou aproveitam. Vejo 
aquclles Garamatiíes, c aquelles Tiopios, que 
vivem sob a sombra do monte Ctiucaso; negros 
em eollor porque jazem de sob o oposito do 
auge do sol, o qual seendo na cabeça de Capri- 
cornvo, c a cllcs em estranha quentura, se- 
gundo se mostra pello movimento do centro de 
seu excêntrico, 011 per outra maneira, porque 
vezinham com a cinta queimada; e os Indyos 
may ores c menores (1), todos iguaaes em collor, 
que me requerem que sereva tantas dadivas de 
dinheiros e de roupas, passageès de navyos, 
gasalhado de persoa quanto de ty reccberom 

(I) G.ir<iminlct, Eliopiot , c In.tyos. lie de saber que som Ires 
p o voos, segundo diz Isidro no i\° livro, scilicet, os Ásperos, 

( ' . /v . 



aqucires que por visitaçom do apostollo, ou 
eobiieosos de veer a frcmosura do mundo, che- 
garom a as fiins da nossa Espanha. Espantam- 
nie aquelles vezinhos do Nvllo, cuja grande 

multidom tem ocupados os termos daquella 
velha e antiga cidade de Tliebns (I), porque os 
vejo vestidos da tua devysa, c as suas carnes, 

que nunca conhecerom vestidura, trazem agora 
roupas de desvayradas collores, e as gargantas 



das suas molheres grarnidas com joyas de ricos 
lavores douro e de prata. E que fez esto se uom 
largueza de tuas despesas, e o trabalho de teus 
servidores, movidos per teu vertuoso engenho, 
pello qual tresmudaste nas íiins do ouriente as 
cousas criadas e feitas no ocidente. Nom forom 
os requerimentos e vozes daquestes de tanta 
eficacva, pero muytos fossem, quantos forom 
os clamores da grandeza dos Allemaaês, e da 
gentillcza de França, e da fortelleza de Ingla- 
terra, e da sabedorya de Itallva, acompanhados 
doutros de diversas nacooes e linguageês, toda 
gente estremada em linhagem e vertude. Oo tu, 
dizem estes, que te metes no la be rin to (1) de 
tanta gloiya; por que te estás ocupando com as 
naçòoes ouryentaaes ? Falia comnosco, que cor- 
remos as terras, e cercamos a redondeza do 
mundo, e experimentamos as cortes dos prín- 
cipes, e casas dos grandes senhores : sabe que 

quando per nccessydadc da fome, se foe com seos xj. fdhos pera 
o Egipto, como lie scripto no Genesis. E diz sancto Isidro, no 
xv" livro, que Cadino edificou Tliebas do Egipto, o qual passado 
em Grécia, fundou a outra Thebas dos Gregos, na província de 
Acaya , aqual agora se chama terra do príncipe dos Amoreos. 

(1) Labarinto. Labarinto, tanto quer dizer como cousa cm que 
homem entrando nom pode sayr. E porem diz Ouvydyo Mota- 
morfosseeos, que Pasifie, mulher de Minos rcy de Creta, concebeo 
o Minotauro, que era meo homem e meo boy. O qual foe cnçar- 
raado per Dedallo no labarinto, no qual quem entrava nom 
sabya sayr e quem era de fora nom sabya entrar. Deste labarinto 
falia Seneca na tragedya, onde poem a causa de Ypollito com 
Fedra (A). 



nora acharás hi outro que possas iguallar aa 
excellencia da fama daqueste, se tu julgas per 
dercito peso todo o que perteece a grande prín- 
cipe, entanto que com rezora lhe podes chamar 
templo de toda]las vertudes ! Oo como acho 
queixosos os do nosso regno, porque anteponho 
a elles outra nehua geeraçom ! Aquy acho gran- 
des senhores, aquy prcllados, aquy fidalgos, 
aquy donas viuvas, cavalleiros relegiosos, 
meestres da santa fé, com muytos graduados 
em todallas sciencias, novos escol lares, gran- 
des aazes de scudeyros e dhomeês de nobre 
criaçom, offeciaaes mecânicos, com outra in- 
funda multidom de povoo. IIuus me mostravam 
villas e castellos, outros lugares e terras chaãs, 
outros comendas de grossas rendas , outros 
grandes e abastados regueengos, outros quin- 
taãs, e herdades, e foros, outros cartas de 
teencas e de casamentos, outros ouro, e prata, 
e dinheiros, c panos, outros saúde nos corpos, 
e escaramento de perigoos, que pollo teu aazo 
cobrarom, outros servos e servas infiindos, 
outros me contam de moesteyros e igrejas, que 
repairaste e fezeste cie novo, com grandes e 
ricos ornamentos, que ofereceras cm muytos 
lugares pvadosos, outros me mostravam os 
sinaaes dos ferros que trazvam no cativeyro de 
que os tiraste. Que farcy a pobrecs mendigos 
que vejo ante my carregados desmollas? E a 
grande multidom de frades de todallas ordecs, 
rtue nie mostram as roupas com que cobriste 



suas carnes? E a avonclança dos mautiimentos 
com que repairaste suas necessydades ? Ja qui- 
sera fazer fim deste capitólio, se nom vira viir a 
multidom dos navyos com as vellas altas, car- 
regados das islhas que tu povoraste no grande 
marOceyano, braadando que os aguardasse, ca 
me quervam mostrar como nom devyam ficar 
fora do registo daqueslcs. E mostraromme suas 
grandes abogoaryas , e os seus valles todos 
chcos dacucar, de que espargiam muyto pello 
mundo. E trazvam por testemunho de sua 
grande abastança, todollos moradores do regno 
do Algarve. Pregunta, disserom elles, quando 
souberom estas gentes que cousa era avondança 
de pam, senom depois que o nosso príncipe 
povohou as ilhas desertas, em que nom avva 
outra povoraçom senom allymarvas monteses ! 
E mostraromme as grandes filhas das colmcas, 
cheas denxames, de que trazem grandes car- 
regas de mel e de cera para o nosso regno; e 
as grandes alturas das casas, que se vaão ao 
cceo, que se fezerom e fazem com a madeira 
daqucllas partes (I). Pera que dircy tantas cou- 
sas, quantas me forom oferecidas em teu louvor, 
as quaaes sem prejuízo da verdade podya scre- 

mm$m 

(I) Esta interessante particularidade indica que a madeira 
transpoi tada a Poi lugal das illias novamente descobertas pelo 
infante I). Henrique, principalmente da ilha da Madeira, fora em 
(anta quantidade, que a sua abundância fizera mudar o systema 
de construecaà dos prédios uibanos augmeutando os andares, 
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ver? Outras vozes muylo contraíras daquestas 
que ataa quy razoev, soaroni nas rainhas ore- 
lhas, das quaaes eu ouvera grande pyedade, se 
as nora achara fora de nossa leyj ca me falla- 
rora iníiindas almas de Mouros, daaqucra e 
daalera, muvtos que forora moídos per lua 
lança, pclla guerra muy cruel, que lhe sempre 
fezeste! Outros se me ofcrccerom, carregados 
de ferros, com pvadosa contenença, que forom 
cativos per teos navyos, com grande força dos 
corpos de teus vassallos; mas tanto notey cu 
daquestes, que se nora queixavam tanto da sua 
derradeira fortuna, como da primeira, c esto 
lie, daquellc enganoso erro, cm que os leixou 
aquelle falso cismático Maffamede. E assy con- 
cludo meu começo, que se as tuas grandes 
vertudes, coin a excellencia de teus nobres c 
grandes feitos, soportarem algua mingua pel la 
inorancia de minha sciencia, e rudeza de meu 
engenho, que eu peço a a tua magnanima gran- 
deza, que com cara pvadosa, passes per minha 
culpa. 

elevando assim as casas, subsliluindo-o por esta sorte ao Romano 
c Árabe que até entaij provavelmente se usara. Esta probabilidade 
adquire maior peso á vista do systeina d'illuminacaO de Lisboa 
ordeuado por EIRei D. Fernando, como consta de um docu- 
mento do carlorio da camará de Lisboa. 

Esta particularidade referida pelo A. é pois mui curiosa para a 
historia da nossa arebitectura. 
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CAPITOLLO IIIo. 

Em que conta a geeraçom de que descende 
o iflante dom Henrique. 

«"s 

Duas cousas me movem fallar cm este pre- 
sente capitólio da geeraçom deste nobre prín- 
cipe. Primeiramente, porque a longa velhice 
dos tempos, afasta da memory a o proprio co- 
nhecimento das cousas passadas, as quaacs se 

as a scriptura nom representasse ante nossos 
olhos, cego serva a cerca dei lo tie todo nosso 
saber. E pois por representaçom do presente 
aos que ham de viir, me asseento a escrever, 
nom devo passar callando a nobreza de tam 
alta geeraçom, pois este livro per sy ha de 
possuyr apartado vellume, ca pode acontecer 
que os que lecrcm per este, nom saberam parte 
dos outros. Mas esto porem sera breve por me 
nom afastar longe de meu proposito. E segun- 
damente por que nom corramos de todo com 
tanta vertude a huu proprio logar, mas que 
demos algua parte aos primeiros antecessores, 
porque certo he que a nobreza da linhagem , 
bem esguardada per alguu seu descendente, 

Lm 
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muytas vezos por escusar vergonha, ou por 
nlgíta maneira cobrar excellencya, costrange a 
vertude, e alevanta o coraçom para sofrer 
may ores trabalhos. Onde avecs de saber que 
clRey dom Joham, que foe o decimo rey em 
Portugal , aquelle que veeneeo a grande ba- 
talha da Aljubarrota, e fylhou a rnuy nobre 
cidade de Cepta, em terra d Africa, foe casado 
com dona Phillipa, filha do due dAllencaslro, 
e irniaã delRey dom Henrique de Ingralerra(l), 
daqual ouve seis filhos Ilidimos, scilicet,cinquo 
ifiantes, e bua ifíante, que depois foe duquesa 
de Bregonha (2). Lei.xo alguus, que em sua nova 
idade fezcrom sua fvm. Dos quaaes filhos este 
foe o terceiro. E assy que autre as avoengas do 
padre e da madre, a geeracom daqucste cinge 
e abraça o mais nobre e mais alto sangue da 

(1) Este rei é Henrique IV, filho de Jofto duque de Lancastre. 
Por este ramo era o nosso infante neto de Duarte III, e ao mesmo 
tempo descendente dos últimos reis da raça Capetiana, e ligado 
igualmente á familia dos ilois. 

(2) Esta princeza era a infanta dona Filippa que se desposou 
com o duque de Borgonha Filippeo/Ioni em 10 de Janeiro de I 429. 
Era dotada não só das qualidades mais eminentes, mas lambem 
de rara bellcza. Teve grande influencia nos negocios. O duque 
seu marido instituio a celebre ordem do To tão d Oiro para cele- 
brar este casamento. Esta princeza morreo em Dijon a 17 de 
Dezembro de 1472. Desta alliança houve larga descendência. 
Foi igualmente amada de seus irmãos, principalmente d'elRei 
D. Duarte, o qual no Leal Conselheiro (cap. 44 da Amizade) falia 
da grande saudade que tem delia. As festas que se fizerão ein 
Bruges á sua chegada forão as mais sumptuosas da Idade Media. 
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Que falia dos costumes do iffante dom Henryqoe 

rareceme que eu screverya sobejo, se per 
extenso quisesse recontar todallas particulari- 
dades que alguus cstoryaães costuniarom des- 
crever daquelles príncipes, a queenderençavani 
suas estorvas. E esto he que screvendo seus 
feitos, cobiicosos de engrandecer suas vertudes, 
faziam começo nos autos de sua primeira ydade. 
E pero seja de presumvr que autores de tanta 
suficiência nom passassem algíta cousa sem 
certa fvm; eu pollo presente me afasto de tal 
scriptura, conhecendo que em este logar serva 
trabalho de pouca neccssydade. Nem ainda das 
feicoocs eorporaaes non entendo fazer grani 
processo, porque muylos ouverom cm este 
mundo bem proporcionadas fcicooês, que por 
seus desonestos vicios cobrarom grande doesto 
pera sua fama, e que al nom seja , abaste o que 
o phillosofo diz sobre este passo, scilicet, que 
a fremosura corporal nom lie perfeito bem. 
E assy que tornando a meu proposito, digo 
que este nobre príncipe ouve a estatura do 





acreccntar iiiuvto cm suits dcspcsasj ca coniu- 
nalmente se achavam cm sua presença desvai- 
radas naçoocs de gentes tam afastadas de nosso 
liuso, que casv todos o avvam por maravilha ; 
dan te o qual nunca nhuu soube partvr sem 
proveitosa bcmfciturya. Todos seus tlyas pas- 
sou em grandíssimo trabalho, ca por certo anti c 
todallas nacoocs dos homecs, nom se pode Pal- 
iar dalguu que mais grandemente senhoi casse 
sv meesmo. Dovidoso scrya de contar quantos 
pares de noutes, seus olhos nom conhccerom 
sono, e o corpo assy austinado que easy pare- 
cya que reformava outra natureza. Tanta eia 
a continuacom de seu trabalho, e per tam as- 
pera maneira, que assy como os puetas íinge- 
rom que Atallas, o gigante, sostiinha os cecos 
com os ombros (1), pella grande sabedorya que 
em elle avva a cerca dos movymentos dos cor- 
pos cellestriaaes, assy as gentes do nosso regno 
trazyam em vocabullo, que os grandes traba- 

ccdido por este príncipe a Gui >U Lusignan, cuja posteridade 
reinoun'aquelle reino até 1487, e o nosso Infante tendo nascido 
em 1394, e morrendo em 1460, não podia ter sido eleito rei 
de um reino regido por uma linha real legitima. Alem disso, 
na lista dos reis latinos ou francos de Chypre não se encontra o 
nome do senhor D. Henrique. 

E' de presumir que Fr. Luiz de Souza confundira Henrique, 
príncipe de Galilea, filho de Jacques I», rei de Chypre, com o 
nosso infante D. Henrique. 

(1) Athllas foy rei da terra do ocidente de Europa, e da do 
•ocidente deAffrica, irmaão dcPromotheo, aquellegram sabedor 
e filosofo de Japelho, o gigante. E este Alhllas foy ávido por o 

jf» 

; 

•5^ 



lhos deste príncipe, quebrantavam as altezas 
dos montes. Que direv senom que as cousas, 
que aos homees parecvam cmpossivecs, a sua 
continuada forca as fazia parecer ligeiras. Foe 
homem de grande conselho e autoridade, avi- 
sado e de boa memorya, mais em alguàs cousas 
vagaroso, ja seja que fosse polio senhorvo que 
a frei ma avva cm sua compreissom , ou por 
enliçom de sua voòtade, movida a algua certa 
fim, aos homeês oom conhecida. Avva o gccsto 
assessegado, e a pallavra mansa; constante nas 
aversidades, e nas prosporiiladcs omildoso. 
Certo som que nunca algíiu príncipe teve Vas- 
sallo de semelhante estado, nem ainda menos 
com grande parte, que o ouvesse cm mayor 

mayor eslrollo que no mundo avia em seu tempo. K tanto dava 
pel lo saber das estrellas, verdadeyros juizos nas cousas que 
aviam de viir, que os homeès disserom em seu tempo, que 
sostiinba o ceco nos ombros. E segundo diz Lucas, que este foy 
o primeyro que achou a arte da pintura na cidade de Corinlhyo, 
que lie em Grécia. (A.) (*) 

(•) O A. confundiu aqui iodas as tradições mylhologicas e históricas refe- 
ridas pelos AA. gregos e laliuos acerca d'Allas. Azurara sem citar Plalfco nem 
Diodoro ile Sicilia refere comtudo que Atlas fõra rei do Occidenleda Europa, 
e dó Occídenlc de Africa, mas esqueceo-lhc dizer que clle reinara sobre os 
Atlantes, conforme llerodolo, e confunde Promethoo com Japeto de quem 
alias era líllio, segundo Apollodoro, Diodoro dc Sicilia,e todos os antigos 
escriptores. Diodoro diz cota efTeito que Atlas ensinara a astronomia a Her- 
cules, mas o nosso A. confundiu os Ires príncipes deste nome c enganou-se 
citando Lucas de Tuy addiciouador da Chronica d'lsidoro dcSev i'.ha , dizendo 
que Afias fôra o primeiro que achou a arfe da pintura na cidade de Corinlho. 

A origem desta arte era desconhecida dos antigos. E' verdade que Sicyonc 
e Corintho se disputarão a gloria desta invenção, mas o inventor, segundo os 
antigos AA., foi C'lean Ih es de Corintho c nào Atlas, como diz Azurara. Se- 
gundo outros esta invenção pertence a Philocles Egypciano. 



obcJiencia c reverencia , do que este ouve aos 
reis que cm seu tempo forom cm Portugal, spe- 
cialmcnlc a cIRei dom Affonso, no começo de 
seu novo regimento, como cm sua crónica mais 
largamente podees saber. Nunca em clle foe 
conhecidohodeo, nem maa voòtade contra algua 
persoa, por grave erro que lhe fezesse, e tanta 
era sua begninidade a cerca (lesto, que o repro- 
chavam os entendidos que fallecia na justiça 
distributiva, ca ein todallas outras partes se 
avya igualmente. E esto tiinham assv, por que 
a algous seus criados, epie o Icixarom no cerco 
de Tanger, que foe o mais periigoso caso cm que 
ante nem despois esteve, sem algua outra pu- 
nicom, uom soomenteos reconceliou a sy, mas 
ainda lhes foz avantajados acrecentamentos so- 
bre alguns outros que o bem serviram, os 
quaacs, quanto ao juizo dos homers, eram longe 
de seu merecimento. E este soo fallccimcnto 
achcy que vos delle scrcver. E porque Tullyo 
manda que o autor possa razoar sobre seu 
scripto o que lhe justamente parecer, no sexto 
capitólio desta obra farey sobre ello algua de- 
claraçom, por ficar verdadeiro autor. Muyto 
pequena parte de sua ydade bebeo vinho, e esto 
foe logo no começo de sua criaçom, mas despois 
cm toda sua vida foe delle privado. Grande amor 
ouve sempre aa cousa publica destes regnos, 
despoendo grande parte de seu trabalho por 
seu boo avyamenfo, e mu\ to folgava de provar 
novas speriencias por proveito de todos, ainda 
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que fosse com sua grande despesa, e assy se de- 
leitava muyto no trabalho das armas, special- 
mentc contra os inimigos da santa fe, e assy 
desejava paz com todolos xpaaos. Geeralmente 
era amado de todos, porque eaasv a todos 
aproveitava, e a nhuu empecia. Suas repostas 
sempre eram brandas, com as quaaes muyto 
honrava a condicom de cada bua persoa, sem 
apouquentamento de seu estado. Pallavra torpe 
nem desonesta , nunca foe ouvida de sua boca. 
Era muyto obediente a todolos mandados da 
seta Igreja, e com grande devacom ouvya to- 
dos seus officios, e nom com menos solempni- 
dadc ecirimonya se tratavam em sua eapeeila, 
do que se podyam fazer autre alguu eollegio 
dalgua catedral Igreja. E assy avva em grande 
reverenea todallas cousas sagradas, e os me- 
nistros delias trautava com honra, c aprovei- 
tava com bemfeiturya. Caasv amcelade do anno 
passava com jejuns, e as maãos dos pobres 
nunca partvam vazias dante a sua presença. 
Certamente que eatholico nem rellcgyoso prín- 
cipe eu nom saberey achar outro, que a aqueste 
possa fazer igual. Seu coraçom nunca soube que 
era medo senom de pecar, e porque das ver- 
luosas obras e honestos costumes nacem os 
grandes e altos feitos, em este seguinte capitólio 
apanharey todallas cousas notavees, que fez por 
serviço de Dcos c honra do regno. 

j 



No qual falia soniaryamcnte das cousas notavccsquc o iflantc 
dom Henrique fez por serviço de Deos e honra do regno. 

Em qual parle asseentarey millior o começo 
deste eapilollo, que naquella muy honrada con- 
quistaque se fez sobre a grande cidade de Cepla, 
de cuja famosa vi torva os cecos sentirom glorya 
c a terra benefilcio? Glorya me parece assaz 
para o sacro collegvo das cellesliaaes vertudes, 
tanto sacrelíieio divino com tam sagradas ceri- 
mouyas, quantas ataa oje som feitas em aquclla 
cidade em louvor de Xpo nosso senhor, e per 
sua graça para sempre seram. Pois do proveito 
que a terra recebco, o levante e o poente som 
bem clara testemunha, quando os seus mora- 
dores podem comudar suas cousas, sem grande 
perigoo de suas fazendas, ca por certo nom se 
pode negar que a cidade de Cepla nom seja chave 
de todo o mar Medyoterrcno (I). Na qual con- 
quista este príncipe foe capitam de muy grande 
c muy poderosa frota, ccomo vallentceavallciro 
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(1) fill, a lntroducção. 



trabalhou por sua pessoa 110 dya que foe filhada 
aos Mouros, sob cuja capitanya era o conde dc 
11areel los filho bastardo dclRey,c dom Fernando 
senhor de Bragança, seu sobrinho, e Gonçalo 
Vaasquez Coutinho, que era liiiíí grande c po- 
deroso fidalgo, c assy outros muytos senhores e 
fidalgos coin todas suas gentes, e outros que se 
11a dita frota ajuntarom de tres comarcas, sci- 
licet, da Beira e de Trallosmontes, e dantre 
Doyro e Minho. E o primeiro capitam real que 
filhou terra acerca dos muros de Ccpta, foe este 
de qucscrcvo, ea sua bandeira quadrada a pri- 
meira que entrou pellas portas da cidade, dc 
cuja soombra clle 110111 era muv alastado. 1*. os 
seus golpes assiinados forom cm aquclle dya 
autre todollos outros, ca per espaço dc cinquo 
horas pcllejou contynuamente, c nem a calma 
que era muy grande, nem a força do trabalho, 
110m o poderam costranger que se apartasse 
pera receber folga; 110 qual spaço, ellc, com 
quatro que o acompanhavam, ca os outros que 
o avyam de seguir, liuíís cram spargydos pel la 
grandeza da cidade, outros nom podyam ally 
chegar porrazom de bua porta, perque o iffante 
com aipiclles quatro, passara de volta com os 
Mouros, aqual porta era guardada doutros 
Mouros que estavam cm ciinia dos muros, 
acerca dc duas horas teveram bua outra porta, 
que lie aalem daquella que esta autre ani- 
ballas villas, cm bua revolta do muro sob a 
soombra do castcllo, ondesse agora chama a 
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porta de Fernandafonso, scendo ally rctravdos 
a mayor parte dos Mouros, que leixarom a ou- 
tra villa da parte da almina, per onde a cidade 
fora entrada, e cm fim a despeito daquella 
grandemultidom dos inimigos, feeharom aquella 
porta; masse o seu tra!)alho fora oucioso ou 
iioiii hem se podya conhecer pcllas qucedas dos 
mortos, que jazyam tendidos ao longo daquclle 
chaao. E em esta cidade foe o iffante feito caval- 
levro, muy honradamente, per maão de seu 
padre, no dya da consagracom da igreja cathe- 
dral, era companhia de seus irmaaos. E foe o 
filhamento delia cidade hua quinta feira xxj. 
dyas do mcs dagosto, anno de Xpo de mil e 
ny° xv (j). E logo da tornada que eIRey dom 
Joham fez para sous regnos, cm huu lugar do 
Algarve, constituyoacste honrado principe em 
dignidade de duque, com seu senhoryo, e des- 
pois a eaho de tres annos, vcoo sohrc a dicta 
cidade grande poderyo de ^louros, os quaacs 
ao despois forom contados pel los alfaquequcs 
cm numero de cem mil, ca eram ally as gentes 
dclRcy de Fccz e delRev de Graada, e delRcy de 
Tunez, c dclRcy de Marrocos, e dclRcy de Ru- 
gya, com muytos engenhos e artclharyas, com 
as quaacs pensavam filhar a dicta cydade, cer- 
candoa per mar c per terra, em cujo socorro 
este illanle, com dous irmaaos seus, scilicet, 

(I) 21 d'Agosto de I <10. 



iflaute dom Joham,e o conde de Barcellos, que 
despois foc duque de Bragança, com outros 
niuvtos senhores c fidalgos, c com grande ajun 
lamento de frota, foe muv deligente, c despois 
de feita grande mortiindadc nos Mouros, e a 
cidade livre e repairadá, se tornou muy honra- 
damente pera Portugal, nom muy contente po- 

rem da vi torva, porque se lhe nom ofereeeo o 
aazo para filhar a villa de Gibaltar, como tiinha 
posto cm hordenança (1), e a principal causa 
de seu estorvo foe a destemperança do vnverno, 
em cujo começo entam estavam, ca como quer 
que o mar comunalmcnte per todas suas partes, 
em aquelles tempos, seja periigoso, ally o he 
muy to mais, por aazo das grandes correntes 
que ally ha. Fez outrossy muy grande armada 
sobre as ilhas de Canarya, com entençam de lhe 
fazer mostrar c caminho da sancta fe. 

E despois regnando clRev dom Eduarte, per 
seu mandado passou a terceira vez em Africa, 
naqual cercou a cidade de Tanger, indo xix. 
legoas com suas bandeiras tendidas per terra 
de seus imiigos, teendolhe o cerco xxij. dyas, 
nos quaacs se fezerom muy assiinadas cousas, 
dignas de grande memory a, nom sem grande 
darapno dos contrairos, como na estorva do 
regno milhor podecs saber. 

Elie governou Cepta, per mandado dos reis 

(|) Fid. a TnlroducçSo. 
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seu padre c irmano c sobrinho, xxxv. ânuos (I), 
com tíil proviimento que per sua mingua a coroa 
do regno nunca rcccbco abatimento em sua 
honra, c em fim, por causa de seus grandes tra- 
balhos, leixou a dieta governança a cIRcy dom 
A fiou so, cm começo de seu regimento. Ldcspois 
que a dieta cidade foc tomada, conlinuadamculc 

(1) Governou Ceuta por mantlado dot reit teu padre, irmão, e 
sobrinho .rsrjTv annot. deve entender-se que o infante teve durante 
o reinado destes reis a direcção dos negocios de Ceuta, mas não 
que governára aquclla praça residindo nella. 

As datas e os factos mostrão que assim se deve entender, visto 
que o infante depois da tomada daquella cidade em Agosto de 1415 
voltou para o reino, e fieou por governador delia I>. Pedro de 
Menezes, que a commandou vinte dous annos (D. A. do Leão, 
cap. 07). O Infante (ornou a Africa em 1437 á infeliz campanha 
de Tanger. Depois desta expedirão adoeceo em Ceuta, onde fieou 
só cinco mezes, e de lã regressou a Portugal, e viveo a maior 
parte do tempo no Algarve oceupado das expedições mai itiinas. 
Tornou pela terceira vez a Africa, com elRei D. Aflbnso A á cam- 
panha d?Alcácer em 1456, recolhcndo-se logo depois a Sagres. 

Além disto, deve nolar-se que os filhos do senhor rei 1). João 1» 
tiverão a seu cargo a presidência , e direcção de vários ramos da 
administração do Cslado. 0 senhor D. Duarte foi em vida d'elRci 
seu pai, encarregado de presidir á Relação, e de despachar os ne- 
gocios cm conselho, como elle largamente refere no cap. XXX do 
Leal Conselheiro. 0 infante D. Henrique tendo a seu cargo os nego- 
cios d'Africa tinha por conseguinte os de Ceuta. 

Finalmente as sublimes palavras que elRei D. Duarte dirigio a 
D. Duarte de Menezes, dizendo-lhe: 

Se me não enganarão a votto reipeito, nem para a dar a um filho 
meu, vot tinira a capitania de Ceuta, etc. (Azurara, cap. 43, 
Chroil. de D. Duarte), mostrão que o infante D. Henrique nao 
governára Ceuta como governador, posto que para aqueile cargo 
fô.-a nomeado em 5 de Julho de 1450 (Souza, prov. do hv. A", 
n° 51), cargo que alias não preenclieo. 
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trouxe navyos armados no mar contra os inficcs, 
os quaacs fczcrom muy grande destroyçam na 
costa daalem c daaquem, de guisa que o seu te- 
mor poinha em segurança todallas terras vezi- 
nhas do mar da nossa Espanha, e ainda a mayor 
parte dos mercadores que trautavam do levante 
para o poente. 

Elie fez povoar no grande marOeciano einquo 
ilhas, as quaacs ao tempo da composiçom deste 
livro, estavam em rezoada povoraçom, spccial- 
mente a ilha da Madeira, c assv desta como das 
outras, sentirom os nossos regnos muy grandes 
proveitos, scilicet., de pam, c açuquer, c mel, c 
cera, c madeira, c outras muy tas cousas, dc que 
nom tam soomenteo nosso regno, mas ainda os 
estranhos ouverom c liam grandes proveitos. 

Foc ainda o iífante dom Henrique com clltçy 
dom Alfonso seu sobrinho, naquellc ajunta- 
mento que fez sobre o iífante dom Pedro, de que 
se seguvo a batalha da Alfarrobeira, naqual o 
dicto iífante foe morto c o conde Dabranxcs (l) 
que era com clle, c toda sua hoste desbaratada, 
onde, se o meu entender pera esto abasta , jus- 
tamente posso dizer, que lealdades dos homecs 
dc todollos sogros forom nada em comparaçom 
da sua. Epostoque o serviço nom seja tamanho, 
quanto ao trabalho, segundo os que ja disse, 

(1) Deve lcr-se Jfrahchet, condado cm Normandia do qr.o el- 
Uci d'Inglaferra f07. mercê a 1). Alvaro Vaz d'Alniada depois da 
batalha d'AzinconiI, e o rreoa cavalleiro da ordem da Jarret;-iAi. 
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certamente as circonslancias llic dam splaudor 
c grandeza sobre todollos outros, cuja perfeita 
declara com remeto aa estorça gccral tios feitos 
do regno. 

Fez outrossy niuv grandes acreccntamcntos 
na ordem de Xpus, de cuja cavallarya foc rege- 
dor e governador por autoridade do selo Padre, 
ca lhe deu todo o spritual das ilhas, c no regno 
comprou terras tic que tez novas comendas, a 
fora casas e herdades que anexou aa dieta or- 
dem. Eacrecentou no convento duas muy Ire- 
mosas crastas, c huu coro alto com muy tos c 
ricos ornamentos , que lhe oferecco pera sua 
servent.ya. 

E porque era muy devoto da virgem Marya, 
mandou fazei- aa sua honra hua muy devota 
casa de oracom, hua legoa de Lixboa, acerca do 
mar, onde se chama Restello, cuja cnvocaçom 
se diz Seta Marya de Bel Icem. 

E cm Poombal, e cm Soure, mandou fazer 
duas igrejas muy notavees. 

Leixou muy nobres casas ao estado de Lix- 
boa, prazendolhe de aministrar sua proteiçom 
])or mayor honra das scripturas sane tas, e or 
denou pera sempre aa cadeira da theologva, 
tpie ouvesse em cada huu anno dez marcos de 
prata. 

E a hua sua capeei la de Saneia Marya da 
Vi torva, dava per esta guisa sete marcos. Mas 
se em esta soma avya daver aereccnlamenlo 
depois de seus dvas, pollo presente 110111 lie de 
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in o ii saber, porque ao tempo que elRev dom 
AfTonso mandou fazer este livra, clle era ainda 
vivo, em ydade pouco menos de lx. annos, e 
por tanto nora posso çarrar suas bcnfcitoryas 
per cabo, ea segundo o seu animo era grande 
pera sempre bem obrar, certo som que os mem- 
bros poderam enfraquecer pollo dcscorrimento 
da ydade, mas a voontade nunca pode secr pe- 
quena nem fraca pera cometer c acabar muiti- 
dom de boas obras, cm quanto a alma tever 
ajuntamento com a carne. E esto podem ver- 
dadeiramente conhecer aquclles que o viram 
desposto c easy metido nos navvos pera se par- 
ly r pera Cepta, com entençom de fazer la fim 
de sua vida, trabalhando per suas armas por 
honra do regno, eeixaleamento da sela fc, ca 
cm este processo desejou sempre acabar sua 
vida; aqual cousa por entom lcixou de fazer, 
porque elRcy com seu conselho, acordarom de 
empachar sua vovageni, como quer que lhe ante 
tevesse dada licença. E pero a causa principal 
dello ao commun seja innota, o que alguíis en- 
tendidos nom particullarcs do principal conse- 
lho poderem sentyr, foe que o senhor rev, como 
ioinem de grandíssima dcscripçoni,consiirando 

nas grandes cousas que no regno eram por fazer, 
hordenou sua ficada, porque no cscoldrinha- 
mento dos remedyos lhe lei.xasse a principal 
voz, assv como a tvo, c special amigo e servi- 
dor. Mas nom faz muyto (|uc esta fosse a causa 
de sua ficada, ou outra algiia sospeusa ao nosso 
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conhecimento, abaste que per este movimento 
poderees conhecer a mayor parte da fim de seu 
propositi), c o que eu com razom devo sperar 
per respeito do que tenho dicto. Antre estas 
cousas ficam outras muytas de rezoada gran- 
deza, de que se outrem podya contentar, que 
nom fosse da cxcellcncia daqueste, as quaacs 
leixo sob sillencio por nom afastar minha scrip- 
tura do que primeiro promety; nom porem que 
de todo as queira callar, porque na crónica 
geeral do regno as entendo de tocar cada hfia 
cm seu proprio lugar. 

E porque fiz começo deste capitólio em filha- 
mentode cidade, quero dellc fazer fim naquella 
honrada villa que este príncipe mandou fazer ao 
cabo de sani Vicente (1), ally onde se combatem 
ambollos mares, scilicet, o grande mar Occiano, 
com o mar Medvotcrreno. E tias perfeiçooês 
desta villa 110111 posso muyto faltar, porque ao 
tempo da feitura deste livro em cl la nom avya 

(I) Vemos pelo que diz o A. qual era em 1453 o estado da villa 
-de que o infante tinha lançado os fundamentos em 1416,ea que 
primeiramente se dera o nome de Tercena Nava!, da palavra 
veneziana Darcena, arsenal de galés, onde se fabricarão e 
CUardavão; recebeo depois o nome de Villa do Infante, e ulte- 
riormente o de Sagres derivado segundo I). Francisco Manoel, 
£aanuph., p. 310, de S<igro, Sacrum, do famoso Promontoriuni 
Sacrum. E' para notar que o celebre Culamoslo tendo fallado 
ao Infante em 1445 no cabo de S. Vicente não prononcie o nome 
da villa, tendo alias fallado da entrevista que coin este tivera na 
fíapozetra. 
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homeès que nom empregam seus dinheiros sem 
certa speranca de guaanho. E pero que aa dieta 
villa chamassem almius outros nomes, eu creco u 
que o seu proprio, segundo a tençom daquelle 
que a mandou fundar, era que se chamasse a 
villa do Iffante, ca ellc meesmo assy a nomeava 
em suas pallavras e scriptos. 

M 

alguma do terrilorio sem o consentimento das cortes. (Vide sobre 
este assumpto a parte III das nossas Memorias sobre as cortes.) 

Como quer que seja, esta particularidade referida pelo A. 
mostra também por outra parte a prudência do governo portu- 
guez daquella época cm ter resistido a uma tal proposta, visto 
que aquella republica tinha pelo seu immenso poder naval obtido 
dos príncipes mouros, e africanos a concessão de diflerentes pon- 
tos consideráveis na Asia , e na Africa, e conseguido dos impei a- 
dores gregos a cessão dos arrabaldes de Peru e Culula cm Conslan- 
tinopola, e as ilhas de Seio, Metelenc, c Tcnedos no Archipelago. 
E' pois mui digna da attenção do leitor a circumstancia de não ler 
Portugal aceitado a oflerta, quando alias os imperadores do 
Oriente, e de Allcmanha, os reis de Sicilia, dc Castel la, d'Arag3o, 
e os sultões do Egypto buscavão á profia a alliança daquella repu- 
blica, e a protecção da sua poderosa marinha. 

E' verdade que o poder de Génova começava já então a declinar 
c a enfraquecer-se, mas nem por isso (leixão de ser mui impor- 
tantes as particularidades que o A. nos refere, e as observações 
que oíferecèinos á consideração do leitor. 

/♦ - ; 
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CAPITOLLO M°. 

No qual o autor, que ordenou esta estorya, falia alunas cousas 
da sua entençom acerca das vertudes do iflunte 

dom Henrique. 

Taaes foroni as vertudes e costumes deste 
grande c honrado príncipe, como nos trespas- 
sados capitólios teendes ouvvdo, nos quaacs eu 
fallev como soube, mas certamente nora tam 
bem comocompria, ca segundo posiçom de sam 
Jcronimo, os pequenos engenhos uom podem 
sofrer grandesmateryas. E seSalustyo diz, que 
tanto louvor foe dado aos tpie os feitos fezerom 
em Atenas, quanto os claros e boos engenhos 
dos sotiis scripvaães por pallavras os poderom 
gabar c cixalçar, grande atrevimento foe o meu, 
que tam soomente som digno de me nomear 
por descipollo de cada huu daquelles, fuv lan- 
çar sobre mym tamanho encarrego. Empcro 
porque se diz, que milhor lie obcdycncia que 
sacrifício, pois conipri o que me foe mandado, 
nom me parece que mereço tamanha culpa. 
Mas que esta obra que eu fiz se ponha cm pu- 
blico, eu nom demando nem requeiro, ca 110111 
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he tal í|Lie se deva poer cm torre, como os de 
Athenas poserom a Minerva de Fadvas (I), scili- 
cet, a fegura dadeessa Pallas, a qual polia excel- 
lencia de sua fremosura foe posta em alto por 
seer milhor esguardada de lodos, como diz o 
philosofo, no vj°. de suas Etílicas, 110 capitólio 
da saberya (2). Ante quero que aproveite assy 
como por forma, per que se aodvantc possa fazer 
outra obra mais sofeciente, aqual convcnba aos 
merecimentos de tamanho príncipe, ca certa- 
mente vergonha padeceram quantos meestres, 
quantos doutores, quantos Icterados per suas 
benfeitorvas cohrarom ensino, se autre tantos 
se 110111 achasse alguíi, que os seus excedentes 
feitos em mais alto e mais claro estillo perpe- 
tuar quisesse. Empero porque pode acontecer, 
segundo 111 11 ytas vezes vejo, que a paga do 
agradecimento 110m scra Iam trigosa, ou muy 
asinha cessara de todo, prazer-vos ha de receber 
esto que de seus costumes eVertuosos feitos 110s 

i 

(I) Fadras, lea-se Phidias. 
O alio de que falia o A. do Parthenon, e a Minerva d'Allienas, d 

a famosa estatua daquella deosa feita de oiro e de marfim por 
aquelle celebre escultor,c que os Athenicosescollocárão uaquelle 
magnifico templo. 

(?) 0 filosofo d Aristóteles. Não deixa de ser digno de reparo 
ver o A. citar neste lugar Aristóteles,e preferir esta authoridade 
á de Pnusanias. Esta preferencia que alias vemos muitas vezes no 
Leni Conselheiro d'elKei I). Duarte prova a grande estima cm 
que erão tidas na Hade Media lambem entre nós as obras do filo- 
sofo de Slagira, e que os nossos sábios o preferião a Pausauias 
ainda mesmo quando tratavão das antiguidades da Grécia. 

1 
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queza, lanla humanidade, tanta fortellcza pera 
soportar tantos e lam grandes trabalhos; ca por 
certo nom avya homem cm seu tempo que ou- 
sasse continuar a aspereza de sua vida ! Oo 
quantas vezes o achou o sol asscentado naquelle 
lugar onde o leixara o eiva dante, vellando lodo 
o arco da noite sem receber nhuíí descanso, 
cercado de gentes de diversas naçooes, nom 
sem proveyto de cada huii daqucllcs, ca nom 
era a cl 1c pequena folgança achar com que apro- 
veitasse a todos! Onde queres achar outro corpo 
humano, que soportasse o seu trabalho nas ar- 
mas, do qual pouco mingua no tempo da paz! 
Certamente eu creco, que se a fortellcza se po- 
derá pintar, 110 seu rostro e nos seus membros 
se poderá achar a verdadeira forma, e nom 
ainda cm algíias certas cousas se mostrava forte, 
mas cm todas. E qual fortellcza pode seer mayor 
que a daquelle que vcencc sy meesmo? Este so- 
portava ainda famcc sede, que nom lie cousa de 
creer. Pois qual Iíomulloou qual ManllyoTor- 
cato (1), ou qual Oracio Colics (2) poderás tu 
avantajar sobre as forcas daqueste! Queres per 
ventura trazer aquv o teu Cesar, que per tuas 
pallavras por dcvynal collocaste peraexemprode 
vertuosos costumes e honesta vida ; que laras a 

Marco Tullvo c a Lucano, que em tantos luga- 

(I) Parece ser o dictador T. Al-mliits T.rtjiwltts de quein ti ata 
Tito-I.ivio, liv. 7,c. t,ePlutarco, loin. l,p. l/U. 

(?) Lea-se Codes. 





riquezas pode secr dada mayor honra, que aos 
seus grandes e vertuosos feitos? Oo bem aven- 
turado príncipe, honra do nosso regno, que 
cousa ouve na tua vida que os que te louvarem, 
callando passar devam, qual ponto, ou qual 
momento do teu tempo foe maninho de bcncíTi- 
cio, ou vazio de louvor? Consiiro como reccbyas 
a todos, como os escuitavas, como passavas a 
mayor parte dos dvas e noites autre tantos cuy- 
dados, por tia res proveito a muvtos, pollo qual 
conheço que as terras e os mares som chcos de 
teus louvores, ea tu per continuadas passagees 
fizeste ajuntar o levante com o poente, por que 
as gentes aprendessem a comudar as riquezas. 
E em verdade muytas cousas disse ja de tv, 
mas muytas mais me ficam por dizer. Empero 
ante que me parta deste capitólio, creo que me 
convenha de ncccssydadc mostrar o que sento 
sobre aquella parte que toquey, da justiça des- 
tributiva, por nom passar sem declara com , 
segundo ante prometv. E certamente fremoso 
mandamento foe o de Tullyo sobre este passo, 
ca de razom sta, que a sentença do que ordena 
a estorva, aja daver mayor autoridade acerca 
daquello que elle screve, que outra algua, pois 
com mayor cuidado enquere a verdade das cou- 
sas ; porem ou esto scra oííieio de correiçom 
militar, ou de humanidade c clemência. Se da 
parte da correiçom , nom se pode scusar de 
mingua, ca tcemos nas estorvas dos Romaãos, 
que os padres matavam os filhos sobre este caso, 





que nom ha hi cousa tain santa em que o maao 
entrcpetador nom ache que travar. Oo quam 
poucos som, segundo diz Seneca na primeira 
tragedva,os que husem bem do tempo tie sua 
vida, nem que pensem a sua breviedade! Mas 
tu por certo nom foste do conto daquestcs, pois 
com teus claros e altos feitos, c duros padeci- 
mentos, autre muytos príncipes tie mais cxcel- 
lentc dignidade, acrccentastc pera ty perpetua 
e immortal memorya, e o que mais he, cellcs- 
tial seeda, segundo piedosamente creo. Oo vos 
bem aventurados reis, que despois de sua morte 
possoyrdcs a real sceda, que foe de seus avoos, 
eu vos rogo que a sepultura deste tam grande e 
tam honrado duque ajaaes sempre em vossa es- 
pecial nembrança, pois o csplandor de suas 
vertudes he gram parte de vossa honra; ca por 
certo as exclamaçoocs e louvores que vos tlellc 
afyrmo, nom forom ordenadas per meu pro- 
pryo engenho, mas forom vivas vozes de suas 
vertudes e grandes merecimentos, os quaacs 
serva a cada huu de vos de mayor proveito de 
os guardardes enteiros e saãosem vossa rnagi- 
naçom, que de cobiiçardes que os eu dissera 
mais em curto nem minguadaraente, ca traba- 
lho serva tie se achar autre os vivos seu seme- 
lhante. 

ífim 
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CAPITOLLO VII 

No qual se mostram cinquo razooès porque o senhor iflante 
foe movido de mandar buscar as terras de Guynea. 

Entom maginamos que sabemos algua cousa 
quando conhecemos o seu fazedor, e a fim pera 
que elle fez tal obra. E pois que nos capitólios 
ante destes tecmos posto o senhor iflante por 
principal obrador destas cousas, dandonos delle 
aquelle claro conhecimento que podemos, bem 
lie que em este presente capitólio saibamos a 
fim porque as fez. E vos devees bem de notar 
que a magnanydade deste príncipe, per htiu 
natural costrangimento, o chamava sempre 
pera começar e acabar muy grandes feitos, por 
cuja razom depois da tomada de Cepta, sempre 
trouxe continuadamente navyos armados contra 
os infiees; e porque elle tiinha voontadede saber 
a terra que hya a aliem das ilhas de Canarya, e 
de huu cabo, que se chama do Bojador, porque 
ataa aquelle tempo, nem per scriptura, nem per 
memory a de nhuus homeês, nunca foe sabudo 
determinadamente a call idade da terra que hya 
a aliem do dicto cabo. Bem he que alguus 
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tleziam, que passara per ally samBrandara (1), 
outros deziam que forom la duas gallees, c que 
nunca mais tornarom. Mas esto nom achamos 
per nenhuu modo que podcsse seer, porque 
nom he de presumyr que se as dietas gallees la 
forom, que outros alguus navyos se nom antre- 
meteram de saber a vvagem que fezcrom. E 
porque o dicto senhor quis desto saber a ver- 
dade, parccendolhe que se elle ou alguu outro 
senhor se nom trabalhasse de o saber, nchuus 
mareantes, nem mercadores, nunca se delle 
antremeteryam, porque claro sta que nunca 
nchuus daquestes se trabalham de navegar se- 

(1) A viagem de S. Brandam de que trata o A. é reputada 
fabulosa, assiin como a ilha deste nome. Segundo esta tradição 
dizia-se que S. Brandam tinha aportado em um navio no anno 
de 565 a uma ilha perto da equinocial. Conservou-se esta entre 
os habitantes da Madeira, e da Gomeira, os quaes julgavão ver a 
dita ilha ao Oeste em certo tempo do anno. Ksta visão provinha 
todavia de certas circumstancias meteorológicas. 

Azurara conheceo pois esta tradição da idade media, por al- 
guma copia do Mss. do xui" século intitulado: « Jmago-Mundi de 
disposihone orhis, » de Honorio dVu/un, e esta circunstancia c 
tanto mais curiosa que Azurara não podia ter tido conhecimento 
do famoso Muppamundi de Fra-Mnuro que só foi feito entre os 
annos de 1457 e 1459; e ainda menos do planispherio de Martini 
de Bohemia (1492) que se conserva ein Nurembergue, onde se vê 
desenhada junto da equinocial uma grande ilha com a seguinte 
legenda : 

Anno 505 S. Brandam chegou com o seu navio a esta ilha. 

O celebre jesuíta Henschemus que compoz um exame critico 
da vida de 5. Brandam diz : Cajus historia, ut fahuhs referia 
omittitur. IP 

vr. M: 



lioiu pcra donde conhecidamente speram pro- 
veito; c veendo outrossy como iihuu outro prín- 
cipe se trabalhava desto, mandou elle contra 
aquellas partes seus navvos, por aver de toflo 
manifesta eertidom, movendosse a ello por ser- 
viço de l)cos, edelRey dom Eduarte seu senhor 
e irmaaõ, que a a quelle tempo regnava. E esta 
ataa quv foe a primeira razoro de seu mo\ i- 
mento. 

Ea segunda foe, porque eonsiirou, que aehan- 
dosse em aquellas terras algua povoraçom de 
xpãaos, ou algufis taaes portos, cm que sem 
perigoo podessem navegar, que se poderyam 
pera estes regnos trazer muytas mercadaryas, 
que se averyam de boõ mercado, segundo ra- 
zom, pois com elles nom tratavam outras per- 
soas destas partes, nem doutras nhuas que sa- 
bidas fossem,e queesso meesmo levaryam pera 
lá das que em estes,regnos ouvesse, cujo trafego 
trazerya grande proveyto aos naturaaes. 

A terceira razom foe, porque se dezia, que o 
podervo dos Mouros daquella terra dAfrica, era 
muyto mayor do que se comuumente pensava, 
e que nom avya autre elles christaãos, nem 
outra algua geeraçom. E porque todo sesudo, 
per natural prudência, hecostrangido a querer 
saber o poder de seu imiigo, trabalhousseodicto 
senhor de o mandar saber, pcra determinada- 
mente conhecer ataa onde chegava o poder da— 
quellcs iníiees. 

A quarta razom foe, porque de xxxj. a unos 
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que avya que guerreava os Mouros, nunca 
achou rev christiaão, nem senhor de fora desta 
terra, que por amor de nosso senhor Jhu Xpõ 
o quvsesse aa dieta guerra ajudar. Querva saber 
se se acharyarn cm aquellas partes alguns prín- 
cipes xpaãos, cm que a caridade e amor de Xpõ 
fosse tam esforçada, que o quisessem ajudar 
contra aquelles imiigos da fe. 

A quinta razom, foco grande desejo que avya 
de acrecentar em a sancta fe de nosso senhor 
Jhu Xpõ, c trazer a cila todallas almas que se 
quisessem salvar, conhecendo que lodo o mes- 
teryo da encarnaçom, morte c paixom de nosso 
senhor Jhu Xpõ, foe obrado a esta fim, scilicet, 
por salvaçom das almas perdidas, as quaacs o 
dicto senhor querya, per seus trabalhos e des- 
pesas, trazer ao verdadeiro caminho, conhe- 
cendo que se iiom podya ao senhor fazer mayor 
oferta, ca se JJeos prometeo cem beèspor huu, 
justo sta que creamos que por tantos beès, sci- 
licet, por tantas almas quantas por aazo deste 
senhor som salvas, elle tenha no regno de Deos 
tantos ccntanaryos de gallardooès, per que a 
sua alma depois desta vida possa seer glorcfi- 
cada no celestial regno; ca cu que esta estorva 
screvv, vi tantos homecs e molheres daqucllas 
partes tornadas aa sancta fe, que ainda que 
este príncipe foragentvo, as oraçooes daqucslcs 
eram abastantes pera o trazer a salvaçom. E 
nom tam soomente vy aqueslcs, mas vy seus 
filhos e netos tam verdadeiros xpaãos como se a 
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Posto assy o iffante em aqueste movimento, 
segundo as razooés que ja ouvistes, começou 
davvar seus navyose gentes, quaaes a necessv- 
dade doeaso requerya; mas tanto podecsapren- 
der, que pero la envyasse nuiytas vezes, e ainda 
homeês que per experiência de grandes feitos, 
autre os outros avvam 110 officio das armas 
avantejado nome, nunca foe alguu que ousasse 
tie passar aquellc cabo do Bojador pera saber a 
terra daalem, segundo o iffante desejava. Ecsto 
por dizer verdade, nem era com mingua de for- 
tclleza, nem de boa voontade, mas por a novi- 
dade do caso, mesturado com gceral e antiga 
fama, aqual ficava ja autre os marcantes dEspa- 
nha, caasv per socessom de gceraeooês. E ja seja 
que fosse enganosa, porque a experiência dcllo 
ameaçava com o postumeiro dano, era grande 
duvida qual serva o primeiro que quisesse poer 
sua vida em semelhante ventuira. Como passa- 
remos, deziam elles, os termos que poserom 



nossos padres, ou que proveito pode trazer no 
ifTante a perdi com de nossas almas, juntamente 
com os corpos, ca conhecidamente seremos 
omccidas de nos meesmos? Por ventura 110111 
forom cm Spanha outros príncipes, nem senho- 
res, tam cobiiçosos desta sabedorva como o 
iflaute nosso senhor ? Por certo nom lie de pre- 
somyr que autre tantos c tam nobres, e que 
tam grandes c tam altos feitos fezerom por honra 
de sua memorya, nom fora alguíi que scdello 
nom atremetera. Mas scendo manifestos do pe— 
rigoo, e fora da esperança da honra nem pro- 
veito, cessarom de o fazer. Isto lie claro, deziam 
os mareantes, que despois deste cabo nom ha 
hi gente nem povoraçom algua; a terra nom hc 
menos areosa que os desertos de Libya, onde 
nom ha augua, nem arvor, nem herva verde; 
c o mar lie tam baixo, que a hua legoa de terra 
nom ha de fundo mais que hua braça ( I). As cor- 
rentes som tamanhas, que navvo que la passe, 
jamais nunca poderá tornar (2). E por tanto os 

(I) Esta passagem indica que os marítimos Portuguezes sabião 
j;i antes da expedição de Gil Ennnct que além do cabo Bojador se 
encontra o grande deserto dc Suhuru, e que a terra não era me- 
nos areosa do que a da Libya. 

Este nome da geografia Pliniana, e as circumstancfns que o 
A. refere neste capitulo, mostrão que antesdaquellas expedições 
os nossos marítimos tinhão colhido todas as noções sobre aquella 
parte do continente Afiieano nos antigos geógrafos, e nas rela- 
ções dos Mouros das caravanas que atravessão o grande deserto ; 
isto se confirma pelo que diz o A. no cap. 77 como veremos. 

(?) O leitor observará á vista desta passagem, que apezar das 



nossos a ii tocos sores nunca se an trem etc rom de 
o passar. E por certo nora foe a elles o seu co- 
nhecimento de pequena escuridom, quando o 
nom souberom asseentar nas cartas, porque se 
regem lodollos mares, per onde gentes podem 
navegar. Hora qual pensaacs queavva de seer o 
capitam do navvo, a que posessom semelhantes 
duvvdas dyantO, c mais per homeês a que era 
razom de dar te e autoridade em taaes lugares, 
«pie ousasse de tomar tal atrevimento, sob tam 
certa sperança de morte como lhe ante os olhos 
apresentavam ? Oo tu virgem Temais (1),diz o 

noções hidrográficas que os maritimos linliào já daqncllas cosias, 
e do imperfeito conhecimento das correntes chamadas pelágicas 
(cill. Kennell, 1hvestigation of the currents of the Atlantic, c 
Humboldt, Examen crit., II, 2">3 e 354), aquelles maritimos do 
seculo xv receavão ainda os grandes perigos que oITerccia á sua 
imaginação a passagem daquelle cabo. 

Azurara nos revela nestas passagens quanto era poderosa ainda 
naquclla época a influencia das tradições dos geógrafos Árabes 
sobre o Mar Tenebroso, que segundo estes existia além das ilhas 
de Knhddd situadas na extremidade do Mogreb d'Afiica (as Ca- 
narias). fiá. Edrisi, Hackoni, e Ebn-al-Ourdi. 

Finalmente sobre os receios dos navegantes da Idade Media, 
pôde o leitor consultar o Itinera Munili de Abraham Perilsol, tra- 
duzido do hebreu em latim por Hyde. 

(I) Virgem Tcmis. lie de saber que a cerca do monte Parnaso, 
que he meo autre o Ocidente e Oriente, ha dons cabeços, que 
contendem com as nuvèes. E em huii delles stava húa cova, 
na qual no tempo dos gentios, Apollo dava repostas a certas 
virgecs sacerdotizas, que serryam cm huii templo que ally 
era do dicto Apollo. E moravam aquellas virgecs a cerca da; 
fontes do monte Castallyo. Antic as quaaes virgeès era aquella 
virgem Temis, que alguús teverom que era húa das Sibil Ias. E diz 

mm 



autor, que autre as nove Musas do monte Par- 
naso, avyas special porrogativa dcscoldrinhar 
os segredos da cova de Apollo ! Eu dovido se o 
teu temor era tain grande de pocr os teus pecs 
sobre aquclla sagrada mesa, onde as revella- 
çooés devinaaes te davam trabalho pouco menos 
de morte, quanto era em aquestes, ameaçados 
nom soomente do medo, mas de sua soombra, 
cujo grande engano foc causa de muy grandes 
despezas, ea doze annos continuados durou o 
iflante cm aqueste trabalho, mandando em cada 
bun anno a aquclla parte seus navyos, com 
grande gasto de suas rendas, nos quaaes nunca 
foe alguu que se atrevesse de fazer aquella pas- 

que eram aquellas virgeès tam temerosas de entrar naquella 
cova, que sem muy grande forca, nom ousavam de o fazer, 
segundo conta Lucano no quinto livro e vj° cap°, onde diz da 
reposta que ouve o consul Apyo, sobre a determinacom da 
guerra autre Cesar e Pompeeo (*). 

(') Tanto nesta nota como nas das pag. 10, n, 12, e2i, que se encontrão no 
Códice e que são alias da mesma letlra, reina uma tal confusão que hesitamos 
ein as julgar escriplas pelo A. coiuo deixamos dito mais largamente na In iro— 
ducção. As ditas notas, longe d'illuslrarem o texto, antes necessilâo de um 
commcntario. 

Nesta o A. seguio ácerca da posição geográfica do Parnaso a opinião dos 
antigos, os quaes julgarão que este monte eslava situado 110 centro do mundo, 
quando alias, segundo Slrabo, o dito monte estava situado entre a Phocida e 
a Locrida : 

« Ha dois cabeços que contendem com as nuvens.» 
O A. da nota que alias cila Lucano parece ter tirado esta passagem antes 

d'Ovidio do que da Pharsalia. (Yid. Metam., liv. 1, v. 316, 317, e Lucano, V, 
V. 72, e 73). 

A Cova é o Antrum Corysium dos poetas (Vid. a Viagem á Grécia pelo 
celebre archcologo Span.) As passagens do livo V da Pharsalia , são as que 
cotneçào nos versos : Hisperio tantumetc., e v. 11L Sec roce negata...t 
e 120. Sic tempore longo, e seguintes. 







Como Gil Cannes, natural de I-agos, foe o primeiro que passou 
o cabo do Bojador, e como la tornou outra ver., 

e com elle Alfonso Glli Baldaya. 

Com grande paciência recebva sempre o iflante 
aquellcs que assy envyava por capitaaes de seus 
navyos cm busca daquella terra, nom lhe mos- 
trando alguíi reprendimento de sua mingua, 
ante com graciosa contenença, ouvya seus 
aqueecimentos, fazendolhe aqucllas mercees que 

tiinha acostumado de fazer aos que o bem ser 
vyam; e ou aquellcs, ou outros alguns spectaaes 
de sua casa, fazia logo tornar com seus navyos 
armados, acrecentando cada vez mais no encar- 
rego, com prometimento de mavores gallat- 
dooès, se acrecentassem algua cousa na vyagem 
que os primeiros fezerom, perque elle podesse 
cobrar alguu conhecimento daquella duvyda. 
E finalmente, despois de doze annos, fez o 
iflante armar hua barcha, daqual deu a capita- 
nya a huíi Gil Eanncs (1), seu sendeiro, que ao 

m Barros diz. lambem que Gil Eanncs era natural dé Lagos, 
e que fôra elle que posera o nome de Bojador ao eabo, pelo 
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despois fez cavalleyro, e agasalhou muy bem, o 
qual seguindo a vyagem dos outros, tocado da- 
quclle mecsmo temor, nom chegou mais que a 
as ilhas de Canarya, donde trouxe certos cati- 
vos, com que se tornou pera o regno. E foe esto 
no anno de Jhu. Xpo de mil e quatro centos e 
trinta e trez. Mas logo no anno seguinte, o 
iffante fez armar outra vez a dicta barcha, e 
chamando Gil Eannes a departe, o encarregou 
muyto que todavya se trabalhasse de passar 
aquelle cabo, e que ainda que por aquella vya- 
gem mais nom fezesse, aquello terya por assaz. 
Vós nom podees, disse o iffante, achar tamanho 
perigoo, que a esperança do gallardom nom seja 
muyto mayor; e em verdade cu me maravilho, 
que maginaçom foe aquesta que todos filhaaes, 
de hua cousa de tam pequena cerlidom, ca se 
ainda estas cousas que se dizem tevessem algfia 
autoridade, por pouca que fosse, nom vos darya 
tamanha culpa, mas qucrccsme dizer que por 
openyom de quatro mareantes, os quaaes como 
som tirados da carreira de Frandes, ou de al- 
guus outros portos pera que comuumente nave- 
gam , nom sabem mais tcer agulha nem carta 
pera marear; porem vos hii todavya, e nom 

muito bojar (vid. Dec. I, c. vi). Entretanto em uns Atlas de 
que trata Morelli, e Zurla (Dei Viaggi e delle Scoperte Africane 
da Ca-da-Mosto, pag. 37), no qual se acha escripto : « Jachohus 
de Gira/dit de Peneliis me fecit anno Dmi MCCCCXVI, » bem como 
ein outro do século xiv se Ié no Io C. de Buider, e no segundo 
Cavo de Jmhugder. (Pid. Zurla, Dissertazione, etc., p. 37.) 
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achara gente algua, nem sina! de povoraçom. E 
porque, senhor, disse Gil Eannes, me pareeeo 
que devia trazer alguíi sinal de terra, pois que 
em cila sahva, apanhey estas hervas que aquv 
apresento aa vossa merece, as quaaes nós em 
este regno chamamos rosas de sancta Marya. E 
acabado assy o recontamento de sua vyagem, fez 
o iffantearmar huu barinel (1), no qual mandou 
A Afonso Goncalvez Baldava, que era seu copeiro, 
e assy Gil Eannes com sua barcha, mandando que 
tornassem la outra vez, como defeito fezerom, e 
passarom a aliem do cabo cinquoenta legoas, 
onde acharom terra sem casas, e rastro dhomeès 
c de eamellos (2). E ou por lhe seer assy man- 
dado, ou por necessydade, tornarom com este 
recado, sem fazendo outra cousa que de contar 
seja. 

(1) Barínel, ou varinel, € era uma embarcação de remoque 
então se usava, cujo nome ainda retemos nas Varinas sulis de 
que hoje nos servimos,» (diz Francisco Manoel, Epanaph., 
p. 317 e seg.). 

(2) A este logar derão os nossos marítimos o nome de Angra 
ilos fíuivos pela muita quantidade destes peixes que alli encon- 
Irárão. Esta angra com esta denominarão se vò marcada na Carta 
d'Africa do magnifico Atlas Portuguez inédito do meado do 
século xvi da liibliolheca U. de Paris ( R. li. n° 1, 7G<Í). 
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CAPITOLLO X 

Como Aflonso Goncalvez Baldnya chegou ao ryo do Ouro 

Pois quo assv he, disse o ifJ'ante contra aquclle 
AfFonso Goncalvez Baldava, que vós achastes 
rastro dhomeès e de camcllos, bem parece que 
a povoraçom nom he dallv muy afastada , ou 
per ventura sera gente que atravessa com suas 
mercadarvas pera alguu porto do mar, onde ha 
algua ancoraçom segura em que os navy os rece- 
bem carrega, ca pois gente he, por muy to 
bestval que seja, neccssaryo lie que se aja de 
governar das cousas do mar, sequer ao menos 
em pescarya, quanto mais aquelles que vivem 
no sertaao. Porem lie minha tençom de vos en- 
vyar la outra vez, em aquclle meesmo barinel, 
e assy por me fazerdes serviço, como por acre- 
centamento de vossa honra, vos encomendo que 
vaades o mais avante que poderdes, e que vos 
trabalhões daver lingua dessa gente, filhando 
alguu, per que o certamente possaaes saber, ca 
110111 seria pequena cousa, segundo o meu desejo, 
aver algua persoa perque desto possa secr cm 
conhecimento. 0 navyo foe muy asinha prestes, 



noqual AíTonso Goncalvez partiu, noin sem 
grande desejo daeabar a voontade do iífante. 
E navegando per sua vyagem , passarom sc- 
teenla legoas a aliem donde foram a outra vez, 
que erom cxx do cabo, onde acharom bua foz 
como se fosse de rvo cabedal, cm queavya muy- 
tas boas ancoraçooes, cuja entrada era per terra 
spaço de viij0. legoas, onde lanearom suas an- 
coras (1). E porque autre as cousas que Afíonso 
Goncalvez levava, assv eram dous cavallos, que 
lhe o iífante dera pcra mandar em clles dons 
mocos, fez logo poer os cavallos em terra, e ante 
que nliua outra gente saisse fora, mandou aos 
mocos que cavalgassem naquelles cavallos, e 
fossem per terra quanto podessem, esguardando 
bem a toda]las partes se veryam algua povora- 
çom, ou gente que fizesse vyagem per alguu 
caminho. E por darem menos trabalho a sy e 
aos cavallos, mandou que nom levassem nhuas 
armas de defesa, soomente suas lanças e spadas 
pera ofender se eomprissc, ca se gente achassem 
e os quisessem filhar, o seu principal remedyo 
serva os pees dos cavallos, salvo se achassem 
alguu soo, de que sem seu perigoose aproveitar 
podessem. E bem mostrarom aquellcs moços 110 

(1) Os nossos derão a este logar o nome de Angra dos cavallos 
(vid. Barros, Decad. I, liv. 1 , cap. 5; Martines de la Puente, 
Compendio de las Historias de las índias, liv. 2, c. I). Este logar 
com este nome se vè marcado em quasi todas as cartas d'Africa 
dos séculos xvi e xvn. 
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comcfcymcnto daqucllc feito, quejandos homces 
ao dvante seryam, ca pêro fossem tam alonga- 
dos dc sua terra, noin sabendo quaacs nem 
quantas gentes acharyam, ou ao menos temor 
dc bestas salvagers, cuja temerosa sooinbra os 
devera empachar segundo sua nova idade, ca 
pouco mais ou menos nom passavam dc xvij. 
annos cada huii; pero posposto todo esto, par— 
tirom com grande esforço, seguindo a allonga 
daquellc rvo per spaço de vij. legoas, onde 
acharom xix. liomecs, todos juntos em magote, 
sem outras nhíias armas pera ofensa nem defesa, 
soomente azagayas. E tanto que os aquelles mo- 
ços viram, com grande ardimento fororn a elles. 
Mas aquclla gente 110111 conhecida, pero tantos 
fossem, 110111 leverom atrevimento de se tcer 
com elles 110 campo chaão, ante por sua segu- 
rança se colbcrom a huus penedos , donde ste- 
verom pcllejando com os moços per bõo spaço. 
E durando sua contenda, foc ferido huu da- 
quellcs moços em huu pee, aqual ferida pero 
pequena fosse, 110111 passou sem vingança, ca 
elles esso meesmo ferirom a bundoscontrairos. 
E assy durarom em sua pelleja, ataa que o sol 
comccou dc mostrar os sinaacs da noite, por 
cuja razom se tornarom a seu navyo. E bem 
creo que o dano da pelleja nom fora tam pe- 
queno, se os imiigos steverom 110 campo chaão. 

Consiiro aquy duas cousas, diz aquelle que 
screvco esta estorva : a primeira qual magina- 
coin serva 110 pensamento daquelles liomecs, 
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veendo tal novidade, scilicet, dous moços assy 
atrevidos, de eoor e feicooês tam stranhas a 
elles ; on que cousa podyani cuidar que os ally 
trouxera, e ainda em cima de eavailos, com 
loucas e spadas, que som armas que alguu delles 
nunca vira! Por certo cu magino que a fraqueza 
de seus coracooés nom fora tamanha> que se 
norn teverorn com elles com mayor ardideza, se 
o spanto da novidade nom fora. A segunda 
cousa he o atrevimento daquclles dous mocos, 
seendo assy em terra stranha, tam allongados 
de socori"o de seus parceiros, e filharem ousyo 
de cometer tamanho numero, cujas condiçooès 
cm arte dcpcllejar, eram a elles tam duvvdosas. 
lluu daquestes mocos conheci eu despois seendo 
fidalgo nobre, assaz vallente no ollicio das ar- 
mas, e chamavasse Evtor homem, o qual 11a 
crónica do regno acharees provado em grandes 
feitos. 0 outro chamarom Diego Lopez Dalmeida, 
fidalgo e bôo homem per sua pessoa, segundo 
aprendv dalguns que o conheciam. 

Seguirom assy aquclles sua vyagem pera o 
navyo, como teemos contado, ao qual chegarom 
acerca da manhaa, onde filharom alguu pequeno 
repouso. E tanto que a luz parecco, Alfonso 
Goncalvez fez aparelhar seu batel, noqual se 
meteo com algiia gente, e seguindo a allonga 
daquclleryo, mandando os mocos com os cavai- 
los per terra, chegou ao lugar onde os Mouros 
ficarom o outro dya, com entcncom de pellcjar 
com elles, c filhar alguu ; mas seu trabalho foe 
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debalde, porque o spanto foe tamanho, que pero 
fossem leixados dos moços, nom poderom ficar 
sem grande temor, com o qual partirom, leixando 
ally a mayor parte de sua prove fazenda, da qual 
Alionso Goncalvez fez carregar seu batel, easy 
por testemunha de seu trabalho. E sentindo que 
nom aproveitarva seguyr mais avante, tor- 
noussc pera seu navvo. E porque vyo em bua 
coroa (pie estava aa entrada do ryo, grande mul- 
tidom de lobos marinhos (I), os quaaes segundo 
stimaçom dalguus, seryam ataa cinquomil, fez 
matar aquelles que pode, de cujas pelles fez car- 
regar seu navvo, ca 011 por serem ligeiros de 
matar, ou por o engenho daquelles seer auto 
pera tal feito, fezerom em aquelles lobos muv 
grande matança. Empcro com todo esto Aífonso 
Goncalvez nom era contente, porque nom filhava 
alguii daquelles Mouros* e seguyo porem mais 
avante cinquocnta legoas, por veer se poderya 
fazer presa em alguu homem, ou sequer molher 
ou moco, pello qual satisfizesse aa voontade de 
seu senhor. E assy foe seguindo sua vyagem, 
ataa que chegou a bua ponta, onde estava hua 
pedra , «pie aadellongc pareeya gallee, por cuja 
razom dally advante chamaroma aquelle porto, 
o porto da Gallee (2). E ally sayroni em terra, 

(1) Lobo marinho c a Phocu f^itulinn de Linneo. Roteiro 
da viagem de fiasco tia Gama, pag. 3, dia 27 de Decembro de 
1497, se diz : « Achámos muitas baleas, e liumas que se chamam 
v quuquas c Lobos Marinhos. » 

(2) Este porto com este mesmo nome se acha marcado nào 
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onde acharom redes, que trouxerom ao navyo. 
E aquv podees notar hua nova cousa, quanto a 
nos que vivemos em esta Espanha, e esto lie do 
fyado de que aqucllas redes eram feitas, o qual 
era tie casca de huu paao, assv ordenado pera 
tal mester, que sem outro cortimento nem mes- 
tura de linho, se pode bem fvar, e fazer delle 
redes, e toda outra cordoalha (1). E daquv se tor- 
nou AfTonso Goncalvez pera Portugal, sem po- 
der aver certo conhecimento scaquelles homecs 
eram Mouros, ou gentios, nem que vida trata- 
vam, ou maneira de viver tiinham. E foe esto 
no anno de Jhu Xpõ de mil e quatro centos 
xxx vj. 

só no bellissimo Atlas Portuguez do xvi° século da Bibliotheca It. 
de Paris R-B 1764, mas também nas cartas Venezianas de Gastaldi 
(I5G4). Barros, Decad. I, cap. v, foi. 11, diz : < Ponto a que ora 
• chamão a petlra da Gale'. » 

(1J Barros diz Decad. I, cap. v, foi. 11 : « Ao qual logar achou 
» humas redes de pescar, que parecia ser Jeito o fiado delias, do 
• entrrcasco d algum pao, como ora vemos o fiado da palma que se 
• faz em Guiné. • 



CAPITOLLO XI 

Has cousas que se feierom nos annus seguintes 



que de todallas outras cousas se csqueccco por 
acorrer e remcdyar aos pcrigoos e trabalhos em 
queo regno estava (1). E esto era por quanto el- 



Key dom Aíjfonso, que cs(a estorya mandou scre- 
ver, íieava em idade de vj annos, e con vi in ha de 
seer governado e regido, lam bem elle como seu 
regno, per titores, sobre cujo senhorvo se se- 
guirom grandes contendas, nas quaaes o iffante 
dom Henrique trabalhou assaz, por bôo asscs- 
sego e paz, como mais compridamcnte acharecs 

dc nomear para os empregos e cargos da corte, (içaria pertencendo 
á rainha D. Leonor viuva, bem como lhe seria destinada uma 
somina conveniente para satisfazer ás despezas da casa real; 

2o Que o conselho real se composesse de seis membros, os quaes 
terião a seu cargo, alternativamente e em certos e determinados 
períodos, os negocios d'estado que serifto da sua competência, e 
isto conforme a ordem que as Cortes regulassem ; 

3° Que alem deste conselho, fosse eleita uma deputação per- 
manente dos Estados para residir na corte, a qual deveria ser 
composta de um prelado, de um fidalgo, e de um cidadão, cada 
um eleito pelo seu respectivo braço, ou camará, por um anno; 

4o Todos os negocios de expediente dcveriàoser tratados pelos 
seis conselheiros, e pela deputação dos tres Estados sob a presi- 
dência da Rainha, e com a approvaçãoe consentimento do infante 
I). Pedro. Se nos votos houvesse empate, deverião os ditos negocios 
assim empatados ser subincllidos aos infantes, aos condes, e ao 
arcebispo, e ser ião então decididos pela maioria. Se a Rainha se 
accordasse com o Infante, o seu voto seria então decisivo, ainda 
que o de todo o conselho fosse diíTerente ; 

5o Todos os negocios da fazenda , excepto aquelles que erão da 
competência das Cortes, serião tratados pela Rainha, e pelo In- 
fante, e os decretos, e ordens serião assignados por ambos, e os 
vedores da fazenda ficarião encarregados da sua execução; 

U° Determinou-se finalmente que todos os annos se juntassem 
as Cortes para nellas se resolverem as duvidas que os do conselho 
por si não podessem decidir, como por exemplo : « Mortes de 
9 grandes homens, e privação d'officios grandes, e perdimenlo de 
9 terras, e corregimcnto, ou fazimento de leis e ordenações, e que 
9 nas Cortes futuras se podesse correger ou emendar qualquer deffeito 
9 ou erro que houvesse nas passadas. » (Ruy de Pina, cap. 15.) 
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na crónica do rcgnado deste rev dom AíTonso. 
E assy que cm estes annos nom forom navyos a 
allem daquelle cabo, pollas razooês que ja dis- 
semos. Bem he que no anno de quarenta se ar- 
marom duas caravelas afim de irem a aquella 
terra, mas porque ouverom aqueecinientos con- 
trai ros, nom contamos mais de sua vyagem. 

Induzida porém a Bainha por um partido violento rccusou-se 
acceitar, e sanccionar estas resoluções, apezar das vivas instancias 
do infante D. Henrique. Esta recusa da parte da Rainha, que logo 
foi sabida pelas Cortes, produzio no publico uma grande fermen- 
tação, a qual se extcndeo ás mesmas Cortes, de maneira que ellas 
deliberárão que o infante D. Pedro fosse só revestido da autori- 
dade de regente. 

E' de avertir que o infante D. Henrique desaprovou constante- 
mente tudo quanto na Camara de Lisboa, e em outros ajunta- 
mentos se linha deliberado, declarando formalmente que taes 
assembleas procedião illegalmente arrogando-se o direito que só 
ás Cortes pertencia. Este sábio principc, procedendo nestas diffi- 
ceis conjunctures com experimentada prudência e illustrada poli- 
tica, manifestou igualmente a sua indignação logo que soube que 
a Rainha se tinha fortificado em Alemquer, e que lhe constou 
que ella invocava o auxilio dos Infantes d'Aragao. Todavia isso o 
não embargou de ir a Alemquer reduzir a Rainha a regressar a 
Lisboa, afim de vir apresentar ás Cortes o Rei menor (1439); e tal 
era o respeito que este príncipe inspirava, que a Rainha,que aliaz 
tinha resistido ás persuasões das pessoas dc maior autoridade, 
cedeo ás do Infante. No anno seguinte as divisões, em que o reino 
ainda se achava, obrigárão o Infante a occupar-se dos negocios 
públicos, da conciliação dos partidos, e de evitar a guerra civil. 

Taes forão os acontecimentos que motivárão a interrupção das 
expedições, e portanto dos descobi imentos, no intervalo a que o 
A. se refere. Esta mesma interrupção motivada por taes causas, 
prova a sabedoria deste grande príncipe, e o seu disvelo pela 
nação que teve a fortuna de o possuir. 
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Como Antam Goncalvez trouxe os primeiros cativos. 

Ja me parece que vou tomandoalguu tanto dc 
prazer no recontamento desta estorva, porque 
acho algua cousa com que satisfaça ao desejo 
deste nosso príncipe; o qual desejo tanto he 
mayor, quanto as cousas porque tam longa- 
mente trabalhou som mais acerca dc sua vista. 
Porem agora em este presente capitólio, quero 
apresentar algua novidade de sua trabalhosa 
sementeira. E foe assy que em aqueste anno de 
quatro centos c quarenta e huu, avendo ja os 
feitos tio regno alguu assessego, ainda que 
grande nom fosse, fez o diante armar huu na- 
vvo pequeno, 110 qual mandou por capitam huu 
Antam Goncalvez, seu guarda roupa, homem 
assaz dc nova idade; e a fim da vyagem da- 
queste nom era outra, quanto ao mandado do 
senhor, senom de carregar aquellc navvo de 
coirama e azeite, daquclles lobos marinhos dc 
queja falíamos nos outros capitólios ante destes. 
Nom he porem dedovidar que o iflante lhe nom 
desse aquellc meesmo carrego que dava aos ou- 



tros; mas quanto a idade daqucste era mais 
fraca, c a autorydade pequena, tanto a enco- 
menda serva de menos encarrego, e per conse- 
guinte a esperança da fim de muyto mais pe- 
quena feuza. Acabada a vyagcm daqueste, 
quanto ao principal mandado, Antam Goncalvez 
chamou Affonso Goterres, huu outro moço da 
camara, que era com clle, c assv os outros do 
navyo, que eram per todos xxj., e falloulhes em 
esta guisa : Irmaaos c amigos! Aos tecmos ja 
nossa carrega, como veedcs, na qual acabamos 
a principal forca de nosso mandado, e bem nos 
podemos tornar, se mais nom quisermos traba- 
lhar a aliem daquello que nos principalmente 
foc encomendado; mas quero porem saber de 
vos outros, se vos parece que be bem que tente- 
mos de fazer algua cousa, porque aquelle que 
nos ca envyou, possa conhecer algua parte de 
nossa boa voontade, ca me parece que serva 
vergonha tornarmos assy ante a sua presença, 
com tam pequeno serviço. E cm verdade eu con- 
siiro, que, quanto nos esta cousa foe menos en- 
carregada pel lo iffante nosso senhor, tanto de- 
vemos cm cila de trabalhar com muyto mayor 
peso. Oo que fremosoaqueecimcnto serva, nós 
que viemos a esta terra por levar carrega de tam 
fraca roercadorya, acertarmos agora em nossa 
dita de levar os primeiros cativos ante a pre- 
sença do nosso príncipe ! E quero vos dizer o 
que tenho consiirado pcra receber vosso avisa- 
mento; e esto lie, que em esta noite seguinte, 
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eu com nove ele vos outros, aquelles que mais 
despostos esteverdes pera o trabalho, quero ir 
tentar algíía parte desta terra, ao longo deste 
ryo, pera veer se sento algua gente, ca me pa- 
rece que de razora devemos achar algua cousa, 
pois he certo que aquy ha gentes, e que trautam 
com camellos c outras allimarvas, que levam 
suas carregas; e o trefego daquestes principal- 
mente deve de seer contra o mar; e pois que 
clles de nós ainda nom ham nhua sabedorya, 
nom pode o seu ajuntamento seer tamanho que 
nós nom tentemos suas forças; e encontran- 
dotios Deos com elles, a mais pequena parte da 
vitorya sera filharmos alguu, do qual o lífante 
nosso senhor nom sera pouco contente pera 
cobrar conhecimento per elle de quaaes e que- 
jandos som os outros moradores desta terra. 
Pois qual será o nosso gallardom , sahelloces 
polias grandes despesas e trabalho que elle nos 
annos passados, soomente a esta fim, tem ofere- 
cidos. Vós veede o que fazees, responderom os 
outros, ca pois capitam sooes, lie ncccssaryo 
que naquello que mandardes scjaaes obede- 
cido, nom como Antam Gllz (1); mas como nosso 
senhor, ca bem devees de cuidar que aquelles 
que aquv somos, da criaçom do Iffante nosso 
senhor, teemos desejo e voontade de o servyr, 
ataa poer nossas vidas na sorte do derradeiro 
perigoo. Porem a nos parece, que vossa enten- 

(I) Léa-se Gonçnhe: 
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com he boa, com tanto que vos nom queiraaes 
hi meter outra novidade, pela qual se nos re- 
creca perigoo, com pouco serviço de nosso 
senhor. E finalmente determinaram fazer seu 
mandado, e o seguyr ataa onde mais chegar 
podessem. E tanto que a noite sobreveo, Antam 
Gllz apartou aquclles nove, que lhe mais autos 
pareceram, e fez com elles sua vyagem, segundo 
ante determinara. E seendo afastados do mar, 
quanto podyaseer hua legoa, acharam ally huu 
caminho, o qual guardaram, presumindo que 
podcrya per ally acudyr alguu homem , ou 1110- 
lher, que elles podessem filhar; e seguiosse de 
nom seer assv, por cuja razom Antam Goncalvez 
poz cm prazimento aos outros, que fossem mais 
avante seguyr sua entençom, ca pois ja demo- 
vidos eram , nom serya bem de tornarem assy 
em vaão pera seu navyo. E contentes os outros, 
partiram daily, seguindo per aquelle sertaão 
spaco de tres legoas onde acharam rastro de 
homeès e moços, cujo numero, segundo seu 
parecer, seryam de quarenta ataa cinquoeenta , 
os quaaes seguyam ao reves do que os nossos 
andavam. A calma era muvto grande, e assy 
por rezom delia, como do trabalho que passado 
tiinhara, vellando a noite c andando assy de 
pee,e sobre lodo a myngua da augua, que hi 
nom avya, sentyo Antam Gllz que o cansaço 
daquelles era ja muy grande, aqual cousa elle 
bem podva julgar per seu proprio padecimento. 
Amigos, disse elle, aquy nom ha mais; nosso 
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trabalho lie grande, c o proveito me parece pe- 
queno, quanto pello seguimento deste caminho, 
ca estes homees som contra a parte donde nós 
viimos, e o milhor conselho que podemos aver, 
he que voltemos contra elles, e pode secr que 
aa volta que fezerem, se apartarom alguus, ou 
per ventura chegaremos sobre elles onde jou- 
verem cm algua folga, e comctendoos de rijo, 
pode seer que fugiram, c fogindo, alguu avera 
lii menos ligeiro, de que nos podemos aprovei- 
tar, segundo nossa entençom, ou per ventura 
sera nossa dita milhor, e acharemos xiiij. ou xv., 
com os quaaes faremos nossa presa de mayor 
avantagem. Nom era este conselho em que se 
podesse achar duvida, quanto nas voontades 
daquelles, porque cada huu aquello meesmo 
desejava. E voltando contra o mar, em pouco 
spaço de seu caminho, viram huu homem nuu, 
que seguya huu camel lo , levando duas azagavas 
na maaõ, e seguindoo aquelles nossos, nom 
avva hi alguu que de seu grande cansaço tevesse 
sentido. E como quer que aquelle fosse soo, e 
visse que os outros eram tantos, todavva quis 
mostrar que aquellas armas eram dignas pera 
elle, e começou de se defender o milhor que 
pode, fazendo sua contenenca mais aspera do 
que sua fortclleza requerya. Affonso Goterrezo 
fervo de huu dardo, de cuja ferida o mouro 
recebeo temor, e lançou suas armas como cousa 
vencida; o qual filhado, nom sem grande pra- 
zer daquelles , hindo assv adyante , viram so- 





ajamos por acabado este capitólio, lcixando 
aquy repousar Antam Goncalvez, ataa que 110 
seguinte capitólio o façamos honradamente ca- 
vai leiro. 



CAPITOLLO XIII 

Como Nuno Tristam chegou onde era Antam Goncalvez, 
e como o fez cavalleiro. 

Porque o philosofo disse, que o começo eram 
as duas partes da cousa, grande louvor outor- 
garemos a este honrado mancebo, por sua obra 
cometida com tal atrevimento, ca pois foi o 
primeiro que fez presa em esta conquista, avan- 
tagem merece sobre todollos outros que ao des- 
pois em ella trabalharom ; ca costume era antre 
os Romaãos, segundo poem santo Agostinho, 
naquelle livro que fez de civitate Dey, e Titollv- 
vyo em suas décadas, que todos aquellcs que 
primeiramente fervam nas batalhas, ou entra- 
vam em muros, ou saltavam em navyos, per 
conseguinte lhe davam avantajados acreccnla- 
mentos em sua honra, os quaaes levavam no 
dva do triumpho, em testemunho de sua ver- 
tude, segundo mais compridamente reza Vallc- 
ryo, na soma que fez da estorva romaã. E porem 
receba Antam Gllz sua cavallarya, segundo em 
este capitólio entendemos de screver, e despois 
lhe daremos comendas na ordem de Xpõ, cujo 
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tamos com algDa vitorva, nom tornemos a 
receber dano. E como quer que este conselho de 
Antam Gllz fosse bõo, segundo a desposiçom 
do caso, e Nuno Tristam quisesse condccender 
a elle, eram hi dous scudeiros, a que a rczom 
nom abastava ante o desejo que traziam de bem 
fazer. Goncallo de Sintra avva nome huu da- 
quelles, cuja bondade no prosseguimento da 
estorya podees conhecer, e o outro Diegue Anes 
dcValladares, scudcyro vallente per seu corpo, 
provado em muytos e grandes perigoos. E estes 
dous fezerom partyr o conselho do que Antam 
Gllz quisera, per tal guisa, que tanto que foc 
noite, partiram segundo a ordenança que Nuno 
Tristam primeiramente dissera. E tal foe sua 
ventura, que assy de noite forom dar onde a 
gente jazia espargida em dous allojamentos, 
hora fosse aquella que Antan) Gllz achara, ou 
outra algua semelhante ; o apartamento porem 
dos allojamentos era pequeno, e os nossos se 
partiram em tres partes, porque os podessem 
mylhor acertar, ca ainda nom avvam certa sa- 
bedorya do lugar ondejaziam, soomente quanto 
avyam sentimento dellcs, assv como vcedes que 
semelhantes cousas se sentem muyto mais de 
noute que de dya. E tanto que forom acerca 
delles, cometeronos muy de rijo, chamando em 
altas vozes, Portugal e Santiago ! cujo espanto 
tornou os contrairos per tal guisa, que os meteo 
todos em desacordo, e assy desacordados, co- 
in ecarom de fogyr sem nhua ordenança de 
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requerimentos dos outros, como poi Auno 

Tristam sentyr que era razom, ouve de fazer 
Antam Gllz cavalleiro, ainda que fosse contra 
seu querer; por cuja razom dally avante clia- 
marom a aquelle lugar o porto do cavalleiro (1). 
E assy foe este o primeiro cavalleiro que foc feito 
em aquellas partes. Recolheitos aqucllcs capi- 
taães a seus navyos, mandarom a aquel 1c alarve, 
que Nuno Tristam levava comsigo, que fallasse 
com aquelles Mouros, e nunca o poderom en- 
tender, porque a linguagem daquelles nom lie 
mourisca, mas azaneguya (2) de Zaara (3), ca 
assy chamam a aquella terra; mas o cavalleiío 

(1) Este porto do Cavalleiro se vè marcado na carta d'Africa do 
atlas portuguez da Biblioth. R. de Paris já citado, e em outra 
magnifica carta porlugueza em pergaminho da mesma Biblio- 
theca, igualmente do século xvi; naqucllas cartas se lê aquelle 
nome áquem do cabo Branco, o qual fica situado a 20 gr. fli™, 
55 lat. Nort. 

(2) Vid. Ritter: Géogr. comparte, t. Ill, 3GG — Azenagha. Este 
A. diz que fui Ião Berbere. Sobre esta lingoa vide o curioso artigo 
Berber de M. d'Avezac , na Encyclopedic det gens du monde. 

Quanto aos Azenegues, Barros diz (Decad. I, liv. I, c. 2) . « Os 
, paizes que habitão os povos Azenegues que confinão com os 
. negros de Jalof, onde se começa a região da Guine. » 

(3) Sahara. Denominação que significa deserto. Os geógrafos 
tem usado dos seguintes nomes Zahará, SSahhará, Sari a, e . u 
Os habitantes deste mar d'area chamão-lhe Sahnracin Sarra- 
cenos), filhos do deserto (old. Ritter, III, 360); todavia esta deno- 
minação de Sarracenos foi applicada em grande generalidade 
pelos AA. da Idade Media , principalmente pelos chronistas chi is- 
lãos. Plano Carpino, por exemplo, julga que na índia existiao 
Sarracenos negros. . 

Sobre as questões etymologicas á cerca deste nome, 
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parece que assy como era nobre autre os outros 
que ally eram cativos, assy vira mais cousas e 
milhores, eandara outras terras ondeaprendera 
a linguagem mourisca, e portanto se entendya 
com aquelle alarve, ao qual respondya a qual- 
quer cousa que lhe prcguntava. E por tentarem 
os da terra, e averem delles algítu mais certo 
conhecimento, poserom aquelle alarve fora, c 
hua daquellas mouras que tiinham presas, que 
fossem dizer aos outros, que se quisessem viir a 
elles fallar sobre resgate dalguu daquclles que 
tiinham presos, ou sobre trauto de mercadarva, 
que o podervam fazer. E a cabo de dous dyas 
acudyram ally ataa cl. mouros de pee, e xxxv. 
autre de cavallos e de camellos, e trouverom o 
mouro servo com sigo. E como quer que a ade- 
fora parecessem gente barbaryca e bestial, nom 
faleceo em elles algua parte de astúcia, com 
aqual quiserom enganar seus imiigos, ca soo- 
mcnte parecerom tres ante a ribeira, e os outros 
ficarom cm cillada , afim de os nossos saírem 

cxcellente obra de M. Renautl, intitulada : « Invasions ties Sarra- 
» sins en France, IVe partie, p. 227 cseg. 

« A lingongem tlaquelles não lie Mourisca. • 
Entre as diflerentes tribos Africanas que invadirão a França, 

bavia diversas que fallavão diflerentes lingoas. M. Renaud, na 
obra citada , diz : 

« Ene partie seulement parlait la langue arabe; le reste faisait 
• usage du herbcr, ou de tout autre idioine. » Este sábio orienta- 
lista cita o A. arabe Ibn-Alconthya (vid. Invasions ties Sarrasins, 
p. 242). 
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em terra desavisados do engano, c os que esta- 
vam escondidos os poderem filhar; aqual cousa 
bem poderom fazer segundo sua multidom, se 
os nossos forom homèes de mais baixo avisa - 
mento. Os Mouros sentindo que eram entendi- 
dos, e esto porque vyam que os dos batees 
faziam volta porque o servo nora pareeva, des- 
cobriram ofingimentodo seu engano,parccerom 
todos ante a face da ribeira, remessando suas 
pedras, e fazendo suas maneiras ; onde mostra- 
rom aquelle allarve que a elles fora envyado, 
preso como homem que queryam tecr eni sogei- 
com de cativo, o qual lhes disse, que se guar- 
dassem daquellas gentes, ca nora eram ally 
viindos, senom por lhe errarem se podessem. 
E entom se tornarom os nossos aos navyos; 
onde fezerom sua repartiçom dos cativos, se- 
gundo a sorte de cadahuu , e os outros Mouros 
se tornarom pera seus allojamcntos, levando 
porem o allarve com sigo. E Antam Goncalvez 
porque tiinha ja seu navyo carregado, segundo 
lhe o Iffante mandara, tornousse pera Portugal, 
e Nuno Tristam seguyo mais avante, por com- 
prir seu regimento, como ante dissemos que 
trazia mandado. Empero despois da partida de 
Antam GUz, visto como sua caravel la compria 
seer repairada, fezea poer em terra, onde a fez 
alimpar e corrcger do que lhe compria, aguar- 
dando sua marcc, como se fosse ante o porto de 
Lixboa, de cujo atrevimento muvtos forom ma- 
ravilhados. È seguindo sua vyagem, passarom 

tar 





CAPITOLLO XIII10. 

Como Antara Gllz, e despois Nuno Tristam, chegarom ante 
o Ifl'ante com sua presa. 

m 
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Nom posso contemplar na chegada destes na- 
vyos, com a novydade daquelles servos ante a 
face do nosso príncipe, que nom ache algiia 
dcleitacom, porque me parece que vejo ante os 
olhos, qual serya sua folgança, porque quanto 
as cousas som mais desejadas, e se mais e 
mayores trabalhos por ellas despoõe, tanto tra- 
zem com sygo mayor dcleitacom, quando as 
homem pode cobrar. Oo santo príncipe! E per 
ventura serya o teu prazer e a tua folgança, sob 
algua semelhança de cobiiça, do entender de 
tamanha soma de riquezas, como tiinhas des- 
pesas por chegares a esta fim, e veendo agora 
o começo do retorno, cobravas ledicc, nom 
pella cantidade daquelles, mas polia sperança 
que tiinhas dos outros que podyas aver! Por 
certo nom era do teu magnanimento coraçom a 
nembrança de tam pequena riqueza ! E justa- 
mente lhe posso chamar pequena, em compe- 
raoom de tua grandeza, sem aqual nom podyas, 

m 
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riem sabyas começar nem acabar algua parle de 
(eus feitos, soomente hua santa entençom , que 
avyas de buscar salvaçom pera as almas perdi- 
das, segundo ja disse no vij" cap", desta obra, 
pello qual te pareceo, quando viste aquelles em 
tua presença, que nom tiinhãs algua cousa des- 
pesa : tanto te prazia de sua vista, ainda que a 
força do mayor bem era dclles meesmos, ca 
posto que os seus corpos stevessem em algua 
sogeicom , esto era pequena cousa em compara- 
com das suas almas, que eternalmentc avyam 
de possuyr verdadeira soltura. 

Antara Gllz chegou primeiro com a parte de 
sua presa, e despois Nuno Tristam, cujo pre- 
sente recebimento, e despois gallardom, eor- 
respondeo assv ao seu trabalho passado, como 
a terra proveitosa com a pouca semente ao seu 
lavrador, aqual por pequena parte que receba, 
sempre açude com grande melhorya de fruito. 
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CAPITOLLO XVo. 

I *mt\ Como o i flan te dom Henrique envyou sua embaixada 
ao sancto Padre, e da reposta que ouve. 

Ainda que a linguagem daquelies presos nom 
podesse seer entendida per nhuus outros Mou- 
ros que em esta terra estevessem, hora fossem 
forros ou cativos, abastou pera começo o que 
aquelle cavalleiro que Antam Gllz trouxera 
soube dizer, pello qual o Iflante foe em conhe- 
cymento de muy grande parte das cousas da- 
quella terra donde elle morava. E consiirando 
como era necessaryo mandar la muy tas vezes 
seus navyos armados com suas gentes, onde de 
necessvdade conviinha pellcjar com aquelles 
infiecs, porem ordenou logo de envvar ao saneio 
padre, por lhe requerer que partysse com elle 
dos thesouros da sancta Igreja, pera salvaçom 
das almas daquelies, que nos trabalhos desta con- 

quista fezessem sua fim (1); na qual embaixai <i 

(I) Julgámos opportune, 
transcrever aqui as razões que o Infante tivera seguuu i; 
pedir ao Papa aquella concessão : . 0 Infante, como seu pr.nc,p*d 
• intento em descobrir estas terras, era attraher as barbaras naeOes 



» ao jugo de Christo, e de si a gloria e louvor destes reynos, 
» com acrescentamento do património real, sabendo pelos cap- 
• livos que Ant5o Goncalvez e Nuno Tristão trouxerão as cousas 
> dos moradores daquellas partes; quiz mandar esta nova ao 
» papa Martinho V  pedindo-lhe que por quanto avia tantos 
» annos que elle continuava este descobrimento, em que tinha 
■a feito grandes despezas de sua fazenda, e assi os naturaes deste 
» reyno que nelle andavão; lhe aprouvesse conceder perpetua 
• doação á coroa destes reynos de toda a terra que se descobrisse 
» por este nosso mar Occeano do cabo Bojador té ás índias in- 
» elusive, etc. » (Dec. I, liv. I, cap. 7.) 





» nhufi esta carta de nosso mandado quebrar, 
»ou contradizer, e qualquer que contra esto 
» prcsomyr fazer, aja a maldicom do todo pode- 
» roso Deos, e dos bem aventurados apostollos 
» sam Pedro e sam Paullo. Dada etc. (1) » Ou- 
trossy o iffante dom Pedro, que a aquelle tempo 
regya o regno em nome delRev, deu ao Iffante 
seu irniaão carta, per que ouvesse todo o quinto 
que a elRev perteecia, e esto polias grandes des- 
pesas que acerca dello tiinha feitas. E consii- 
rando como aquello per elle soomente fora bus- 
cado cachado, nom sem grandes trabalhos e 
despesas, lhe outorgou mais, que nhííu nom po- 
desse la ir sem sua licença e especial mandado. 

(1) Além desta bulia, o papa Nicolau V expedio outra datada 
de 8 de Janeiro de 1450, concedendo a elRei D. Alfonso V todos 
tis territórios que o infante D. Henrique havia descoberto (Archivu 
R. da Torre do Tomho Mac. 32 de bulias n° 1"). Em 8 de Janeiro 
de 1454 o mesmo Papa ratificou e concedeo por outra bulla a el- 
Rei D. Alfonso V, e ao infante D. Henrique, e a todos os reis de 
Portugal seus succcssores, todas as conquistas d'Africa com as 
ilhas nos mares adjacentes desde o cabo Bojador, e de Não até Ioda 
a Guinea, com toda a sua costa meridional (Ar eh iro R. Mac. 7 de 
bull., n°29, e Maç. 33, n" 14). Esta bulia foi publicada por Du- 
mont, Corps diplomat, univ., Ill, p. I, 200. 

Em 13 de Março de 1455 Calisto 111 determinou por outra 
bulla que o descobrimento das terras d'Africa occidental assim 
adquirido por Portugal, como do que se adquirisse, o não possào 
fazer senão os reis de Portugal, e confirmando as de Martinho V 
e de Nicolao V sobreo mesmoobjccto [Arch. R.Liv. dos Mestrados 
foi. 159 e 165). 

Veja-se igualmente a outra bulia de Xisto It de 21 de Junho de 
1481, que é mui curiosa (Archive R. Maç. 6 de Buli,, n" 7, e Maç. 
12, no 23.) 

Veja-se igualmente Barros, Decad. 1, liv. 1, c. 7. 
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Como sabees que naturalmente todo preso 
deseja seer livre, o qual desejo tonto he mayor, 
quanto a rczom ou nobreza mais abasto na- 
quelle que per fortuna se acertou de viver cm 
sogeiçom albea; e assy aquelle cavalleiro de que 
ja falíamos, veendosse posto em cativeiro, no 
qual como quer que fosse docemente tratado, 
desejava seer livre, pollo qual niuytas vezes 
requcrya a Antoni Gllz que o levasse a sua 
terra, onde lhe afirmava que darya por sv cin- 
quo ou seis Mouros negros, e assy lhe diria que 
eram ally autre os outros cativos, dous moços 
de semelhante rendiçom. Eaquv avees de notar 
que estes negros postoque sejam Mouros como 
os outros, som porem servos daquelles, per 
antiigo costume, o qual creo que seja por causa 
da maldiçom, que despois do deluvyo lançou 
Noe sobre seu filho Cavm, pella qual o mal- 
disse, que a sua geeraçom fosse sogeita a todal- 
las outras geeraçooês do mundo, da qual estes 
descendem, segundo screve o arcebispo dom 
Rodrigo de Tolledo, e assy Josepho no livro das 



antiguidades dos Judeus, e ainda Gualtero, com 
outros autores que fallarom das geeracoões de 
Noe depois do saimento da arca. A voontade de 
Antam Gllz nom era tam grande de tornar a 
aquella terra por cobiiça do resgate, ainda que 
proveitoso fosse, quanto avia desejo de servvr 
ao Iffantc seu senhor, e porem lhe requereo 
lisença pera ello, dizendo, que porquanto ellc 
sentva o grande desejo que sua merece avia de 
saber partedaquclla terra, e nom sabya se lhe 
abastava o que per aquclle mouro soubera, que 
lhe desse licença de o ir resgatar aquclle e assy 
os moços, ca segundo lhe o mouro afirmava, o 
menos que por sv daryam seryam dez Mouros, 
e que milhor era salvar dez almas que tres, ca 
pero negros fossem , assy tiinham almas como 
os outros, quanto mais que estes negros nam 
viinham da linhagem de Mouros, mas de gen- 
tyos, pello qual seryam milhores, de trazer ao 
caminho da salvaçom, e que pellos negros po- 
dya ainda saber novas da terra muyto mais 
longe; dizendo ainda Antam Gllz, que elle tee- 
rva manevra, quando no trato fallasse, de se 
trabalhar de saber as mais novas que elle po- 
desse. 0 Iffantc respondendo a todo, disse que 
lho tiinha em serviço, e que nom soomente da- 
quclla terra desejava daver sabedorva, mas 
ainda das Indyas, e da terra de preste Joham , 
se seer podesse (f). Antam Gllz foe prestes com 

(I) Sobre a influencia que teve nos descobrimentos dos Portu- 

í « 
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seus Mouros, e começando fazer sua vyagem, 
sobreveo tam grande tormenta, que lhe foe 
necessarvo tornar outra vez a Lixboa, donde 
partira. E acertavasse de seer ally huu gentil 
homem da casa do emperador dAllemanha (1), 
oqual se viera a casa do IÍTante com entençom 
de o avvar pera Cepta, onde desejava seer ca- 
valevro, fazendo primeiramente tanto por sua 
honra per que o merecesse, cujo nome era Bal- 
tasar; e certamente, segundo aprendemos, que 
o coraçom nom lhe falleceo pera seguyr seu bõo 
proposito, ca com muv grande honra recebeo 
sua cavallarya , fazendo primeiramente muv 
assiinadas cousas per sua maão, como na esto- 
rça do regno milhor podees saber. E este dezia 
per muytas vezes, que desejava muyto, ante 
que desta terra partisse, veer algua grande tor- 
menta, pera poder fallar em ella a aquelle, que, 
a nunca viiram. E certamente que lhe nom foe 
a fortuna escassa no comprimento de seu desejo, 
ea elle se acertou de seer com Antam (diz, como 
ja dissemos, querendo ir veer aquella terra 
ante que desta partisse, e foe a tormenta tam 

guezes a noticia que desde o tempo das crusadas sc espalham 
pela Europa da existência de um soberano Christão chauiat 
Preste João, que se dizia habitar no centro da Asia, alias pagã, 
remettemos o leitor á nossa introducçaõ. 

(1) Barros diz que . era gentil homem da casa do emperador 
Frederico III, o qual, com desejo de ganhai- honra, viera dirigido 
pelo mesmo emperador. » (Decad. I, c. 7.) Este emperador des- 
posou a infanta 1). Leonor de Portugal. 
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grande que per maravilha scaparom de perdi- 
eom. Empero todavija tornarom outra vez a 
seguir sua vyagem, e seendo ja cm as comarcas 
daquella terra onde se o resgate avya de fazer, 
acordarom de lançar ally fora o cavaileiro 
mouro, porque podesse ir dar avyamento a seu 
resgate a aquclle lugar onde lhe Anlam Gllz 
tiinha assiinado. O Mouro era muy bera vestido 
de roupas que lhe o lífante mandara dar, con- 
siirando que polia excellencia da nobreza que 
em elle avya sobre os outros, recebendo ben- 
feitorya, poderva aproveitar era anymaçom 
daquelles pera os trazer a trautos de ruerca- 
darya. E tanto que se vyo fora, esqueceosse 
muy asinha de suas promessas, sob cuja segu- 
rança Antam Gllz delle fiava, pensando que a 
nobreza que mostrava, serva seu principal cos- 
trangedor de nom quebrantar sua fej de cujo 
encano dallv avante todos receberam avisa- O " . 
mento de nom fvar de nhuu sem mais certa 
segurança. E seendo Antam Gllz com seu navyo 
entrado pello ryo do ouro quatro legoas, fez 
lançar suas ancoras, sobre as quaaes esteve 
vij. dvas, sem aver recado nem vista de nhuu 
morador daquella terra; mas ao oitavo dya che- 
gou hi huu Mouro em cima de huu camello 
branco, e outro com elle, pera dar recado per 
que esperassem os outros que avyam de viir 
fazer o resgate, e que no outro dya seryam 
ally, como de feito forom. E bem parece que 
aquelles mocos eram autre elles de grande 
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sua menagem, nem tam pouco se nembrou do 
beneíficio; pello qual An tom Gllz perdendo, 
aprendeo a seer cautellosoonde o ante nom era. 
E tornado ao Iflante seu senhor, recebeo delle 
mercee, e nom menos o cavalleiro alleniam, 
o qual despois honradamente, e com grande 
bem fui torva do líTante, tornou pera sua terra. 

Marrocos. (Vid. Geogruphia Xub.cnsis, edit, de 1GI9, pag. /, II, 
12 e 14. Hartmann's Edrisi, pag. 26, 49, 133, 134. 

Este oiro de que trata o A. vinha do paiz dos negros chamado: 
Ouangara, como se vê em Edrifi, e em lbp-el-Ouardi nas Notices 
el Extraits ties manuscrits de lit Bibliothique du fíoi. foi. 11, p. 33 
e 37. 

Marmol y Carvajal, c Leaô Africano fallão varias vezes do oiro 
de Tiber trazido de Ouangnra. 

A denominação de Tiber é derivada da palavra arabe Thibr, 
que significa oiro. ( f id. Walckenaer, Reclierches geographiques 
tur 1'intèrieur de V Afrique, p. 14.) 

Cadamosto, tratando do commercio d'Arguim, diz, Cap. X, 
que alli trazião oiro Tiber. 

Barros (Decad.I,c. 7) diz :« É huma quantidade de ouro em 
p<S, que foi o primeiro que nestas partes se resgatou, donde 
ficou a este lugar por nome Bio do Ouro, sendo somente hum 
esteiro d'agoa salgada que entra pela terra dentro obra de seis 
legoas. » 
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Assv forom estas cousas crecendo pouco e 
pouco, c as gentes tomando ousyo dc seguei 
aquella carreira, huus por servyr, outros por 
guaanhar honra, outros com sperança de pi o- 
veito, aindaque cadahua destas duas cousas 
traga consigo ambas, e esto lie que em servindo 
aproveitavam em sy, e acrecentavam em sua 

honra. E no anno de xpõ dc mil iiijc. (1. ^ez 

o líTante armar outra caravella, na qual man- 
dou aquelle nobre cavalleiro Nuno Tristam, 
com outras alguas gentes, e principalmente de 
sua casa; c seguindo sua vyagem, chegarom ao 
cabo branco. E querendo seguyr mais avante, 
passando o dicto cabo quanto podya scer xxv. 
legoas, viram hua ilha pequena, cujo nome ao 
dyante souberam que avya nome a de getc 1 , 

(?) Esta'ilha é a de Arguim. Barros (Deead. 11, c. 7 ) dir.: « Que 
Nuno Tristão desta viagem passou avante ate huma .Ih. á qual 
os da terra chamão Adegct. e á qual no. ora chamamo. ,1c Ar- 



da qual viram partir x.w almaadvas de paao, e 
em ellas soma de gente, cmpcro todos nuus, 
nom ainda tanto pella necessydade da augua, 
como por seu antiigo costume. E tiinham tal 
maneira em sua passagem, que os corpos hyam 
sobre as almaadyas, eas pernas pella augua (1), 

guim. » Os Árabes chamão-lhe Chir, que Azurara converteo em 
Geie, e Barros cm Argel. 

0 descobrimento e posse deste ponto foi para os Portuguezes 
de grande importância. Este descobrimento faciliton-lhes os 
meios de obter noticias, e estabelecer relações com os Estados 
negros situados nas margens do Senegal, c do rio Ga-nlmi. 

0 Infante fez alli construir um forte cuja edificação teve prin- 
cipio cm 1448. Cadumetlo nos dó largas noticias do estado das 
relações conunerciaes, que os Portuguezes alli estabelecerão com 
os habitantes do interior, e o piloto Portuguez, autor da Nave- 
gação <i ilha de S. Thome (1558), publicada na Coll. de Ramusio, 
e traduzida em portuguez (rid. Mem. para a llist. das Nações 
ultram., t. 1), diz fatiando d'Arguim: 

« Onde ha um grande porto, c bum castello d'el-Rei N. Sr. no 
• qual elle tem guarniçaõ e hum feitor seu. Arguim c habitada por 
» Mouros negros, e aqui saõ os confins que dividem a Barbaria do 
» paiz dos negros. » Bonlvne, 110 seu Isolurio (1528), falia larga- 
mente das nossas relações coinmerciaes naquellc ponto com o 
interior do paiz. 

No anno de I (>38 esta feitoi ia , e o castello nos foi tomado pelos 
Ilollandcz.es. Em IGO'5 os Inglczcs o tomarão aos Hollandezes, 
os quaes o retomarão depois. Em I (i/8 os Francezes poderão con- 
seguir estabelecer-se alli pela primeira vez, e destruirão a forta- 
leza que alli tinhamos construído ; mas em 1685 os Hollandezes 
tornarão a recuperar aquclíe ponto, no qual se conservárão até 
1721 em que forão surprehendidos pelos Francezes, os quaes 
forão de novo repelidos pelos Hollandezes, no anno seguinte, 
ajudados dos Mouros. 

(I) Estas embarcações devem serás que vulgarmente se cha- 
mão jangadat. 
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com as quaaes sc ajudavam, como sc fossem 
remos; e cadahua daquellas levavatres ou qua- 
tro. E porque era cousa que aos nossos tarn 
pouco sohya seer em huso, vecndoos cie longe, 
pensarom que eram aves que andavam assy, e 
aindaquc na grandeza fczessem algua dcferenca, 
pensarom que podvam seer em aquclla parte, 
onde se contava de outras mayores maravilhas, 
mas tanto que conheccrom que eram homeès, 
forom seus coraçooês vestidos de nova ledicc, 
principalmente porque os viram aazados pera 

os poderem filhar. Mas 110111 podorom fazer ta- 
manha presa em elles por causa da pouquidade 

de seu batel, noqual teendo xiiij0. metidos, com 
sete homeès que forom da caravella, foe tarn 
carregado que 110111 pode mais sofrer; e que 
quiseroni tornar outra vez, nom lhes trazia 
proveito, porque o temor foe tamanho nos con- 
trairos, pello qual sc trigarom tanto de fogir, 
que ante que chegassem aa ilha, morrerom al- 
guus, c os outros scaparom. Mas no filhamcnto 
daquclles avya dous contrairos, ca primeira- 
mente o prazer era em elles muy grande , \cen 
dossc tam assenhorados de sua presa, daqua 
se podyam aproveitar com seu tam pequeno pe- 
rigoo; doutra parte nom rccebyam pequena 
tristeza , porepie seu batel era tam peque 110 que 
nom podya levar tamanha carrega como elles 
desejavam. Empero chegarom aa ilha, e filha 
rom ainda xv. Mouros. E junto com esta ilha 

acharom outra, em f[ue avia infiin as ,-,aiça.~ 
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reaaes (1), asquaaes parece se ajuntavam ally 
pêra criarem, como de feito criavam, e assy 
outras muytas aves, de que ouvcrom grande 
refesco. E assy tornou Nuno Tristam com sua 
presa, ja quanto mais alegre que a primeira, 
assy polia avantagem da grandeza, como por secr 
guaanhada mais longe, c ainda sem companhya 
doutro com que per igualleza ouvessc de fazer 
partilha. O recebimento e mercc, que lhe o If- 
fante fez, leixo de screvcr, porque repricallo 
cada vez hev o por sobejo. 

(I) A ilha a que drrào o nome da /llia <las Garças. (Barros, 
Dec. 1, cap. 7.) 

Esta ilha é uma das d'Jrguim. Vè-se marcada com este nome 
nas antigas cartas. Na carta de Gastaldi publicada cm Veneza em 
1564, para a qual servirão de elementos geográficos as antigas 
cartas portuguezas, se lè Ilha, ou Banco das Garças. 



Como Lançarote requereo licença ao IfTante pera ir 
com seus navyos a Guinee. 

A condiçom da plebe, como diz Titolliv.yo, 
sempre lie prasmarem de grandes leitos, pi in 
cipalmente nos começos ; e esto me parece que 
seja pollo conhecimento quenom ham das funs; 
ca o pequeno coraçom, quando vec o fuma 
mento das grandes cousas, sempre lhe parecem 
muyto mayores do que ellas som, c poiquc o 
seu' animo' nom pode abastar pera o compri- 
mento delias, traz eomsigo bua natural duvida 
de se poderem acabar. A qual cousa me parece 
que yv bem sperimentada nas obras deste nosso 
príncipe, ca logo no começo da povoiacom 
ilhas, traziam as gentes antrc sy tam gian es 
murmuros, como seem aqucllo se gastasse s 
sua parte de sua fazenda, c fundando sobre 
ello suas duvvdas, corriam per suas dcparti- 
eooes, ataa que poinham o feito em bua vm- 
possvbilidadc Iam estreita, pella qual julga 

que nunca podya viira flm. Mas despo.s que o 
Iffante começou de as povorar, dando caminho 
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a as gentes como aproveitassem a terra, e os 
fruitos começarom de viir pera o regno em 
muyto mayor avondanca, hyamssc ja callando 
os primeiros, e com vozes baixas louvavom 
oque ante publicamente doestavam. E per se- 
melhante fezerom 110 começo desta conquista, 
ca logo nos primeiros an nos, veendo as gran- 
des armaçooês que o IfTante fazia, com tama- 
nhas despesas, leixavam o cuidado de suas pró- 
prias fazendas, e ocupavamse cm departvr o 
que pouco conheciam, e quanto a cousa tardava 
mais de viir a fim , tanto suas reprensoocs eram 
mayores. E o que peor era que a aliem dos vul- 
gares do povo, os outros mayores fallavam em 
ello easy por maneira descarnho, teendo que 
eram despesas e trabalhos de que nom podya 
viir alguu proveito. Mas quando viram os pri- 
meiros Mouros, e segundos, steverom ja quanto 
dovidosos de sua primeira tençom, a qual de 
todo teverom por errada quando viram a ter- 
ceira presa que trouxe Nuno.Tristam, cobrada 
em tam breve tempo, e com tam pequeno tra- 
balho; e costrangidos da necessidade, confessa- 
vam sua mingua, avendosse por nciceos pcllo 
que ante nom conheccrom, pello qual lhes era 
forçado de tornarem suas reprensoões em pú- 
blicos louvores, ca manifestamente diziam que 
o IfTante 110111 podya seer senom que era outro 
Alexandre, c desv a cobiiça começavalhes de 
crecer, veendo as casas dos outros cheas de ser- 
vos e servas, c suas fazendas acrecentadas, e 
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pensando em ello, viinham a fallar autre sv. 

E porque despois da viinda de lanjer, o IíFante 
comunalmente sempre estava no regno do Al- 
garve, por rezom de sua villa, que entom man- 
dava fazer, e as presas que aquclles traziam 
descarregavam em Lagos, forom os deste lugar 
os primeiros que moverom ao Iffante, de lhe 
dar licenea pera poder ir a aquella terra, donde 
viinham aquelles Mouros, ca nom podva la ii 
nhuu com navv o armado, sem sua special li- 
cença, aqual cousa lhe elRev outorgara, naquella 
carta onde lhe fez rnerce do seu quinto, como 
ja ouvistes. E o primeiro que se antremeteo de 
requerer esta licença, foe huu sendeiro, criado 
dc moco pequeno na camara do Iffante, o qual 
era ja casado, e almoxariffe delRcv naquella 
villa de Lagos; e porque era homem de giande 
siso, conheceo bem o feito como estava, c o 
proveito que lhe podva trazer sua ida, se o Deos 
encaminhasse que podesse la chegar. E consu- 

rando em esto, começou dc fallar com alguns 
seus amigos, movendo os pera companhia da 
quelle feito, aqual cousa lhe nom foe cara daver, 
porque a aliem de elle seer bem amado no lu- 
gar, os moradores dclle comunalmente som 
homees honrosos, e que se trabalham de seci 
cm boas cousas, specialmente cm pellcjas dc 
mar, porque a sua villa jaz muyto acerca a 

L huso muvto mais em 
per torra. Porem ajuntou Lançarote soutea. ^ 
voltas liem armados pera sogun sua • 

A 
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desy faliou ao Iffantc sobre a licença, dizendo 
([lie assy por lhe fazer serviço, como por sua 
honra e proveito, lhe pedya que lha outorgasse, 
contandolhe as pessoas que hyam com clle, e 

as caravellas que levavam, de que o Iffantc foe 
muv ledo, e mandou logo fazer suas bandeiras 
com a cruz da ordem de Jhu Xpõ, das quaaes 
mandou que levasse cada hua caravel la sua. 



O principal e primeiro capitam, como ja dis- 
semos, era Lançarote, e o segundo Gil Eannes, 
aquellc que scrcvemos que primeiramente pas- 
sara o cabo do Bojador, e Stevam Affonso, huti 
nobre homem, que despois morreo nas illias de 
Canarea, c Rodrigo Alvarez, e Joliam Dvaz, 
armador, e Joham Bernaldez; os quaaes todos 
juntamente hyam muv bem corregidos. E se- 
guindo sua vyagem, chegarom aa ilha das Gar- 
ças, hua vespera do Corpo de Deos, onde repou- 
sarom alguu tanto, principalmente com a mul- 
tidom das aves novas que ally acharom, ea 
entom era o tempo de sua criaçom. Desy teve 
rom seu conselho acerca de seus leitos, no qua 
Lançarote começou de propoer suas 1 azooes em 
esta guisa : Senhores e amvgos! somos PaI 

de nossa terra afvm de fazermos sei v iço a » 
c ao Iflante nosso senhor, oqual com lezom 
deve sperar «lo nós avantajado sérvio, asa? 
polia criacora que em alguns de nos ten. feda, 



como por secrmos taaes persoas, que ao menos 
a vergonha nos deve constranger que façamos 
melhorya sobre todollos outros que alaa gora 
ca vierom, ca tamanho ajuntamento cie navyos, 
vergonhosa cousa serva tornar pera Portugal 
sem avantajada presa. E porquanto o Iflantc 
soube, per alguus daquelles Mouros que levou 
Nuno Tristam , que na ilha de Naar (1), que hc 
aquy acerca, que avera em cila pouco menos 
de duzentas almas; e porem me parece que hc 
bem queMartym Vicente, e Gil Vaasquez, que 
ja forom acerca delia, e viram a parte onde jaz, 
vaam com estes batees, e com aquclles homeês 
soomente (jue os remar possam, contra a parte 
da ilha, e que se a poderem achar, que se tor- 
nem muv asinha ao longo da costa, ataa que 
sejam comnoseo, ca nós, prazendo a Deos, de 
menhaã muvto cedo faremos vella, e iremos 
contra lia, de guisa que em tornando elles, se- 
jamos nós tam acerca, que possamos ouvyr 
suas novas, e avermos conselho doque nos 
compre de lazer. Lançarote como ja disse, era 
homem muv sesudo, segundo todos aquelles 
bem conheciam; pelloqual nora quiserom mais 
scoldrinhar suas razooes, ante disserom todos 
a hua voz, que era muv bem o que elle dezia. 
E porem se íezerom logo prestes aquelles dous 
capitaacs, c levarom cinquo batees, com xxx 

(I) Ksla ilha se vê marcada junto á costa d,^írgium na carta 
d'Africa do Alias porluguez da Bibliotheca II. de Paris. 
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verdadeiro, sem aver em clle algua parte fin- 
gida, pero que pequena fosse, eu lhe dirya que 
noni, porque os altos coraçoocs bõos e ardidos, 
daquelles a que os Deos per graça deu, nora se 
podem realmente contentar de nom seerem em 
todollos bõos feitos cm que razoadamente se po- 
dem acertar, nem carecem os taaes de todo da- 
quella enveja, que em tal caso nom he huu 
daquelles principaacs vicios, ante acostandossc 
a hDa boa razom , segundo os bõos homecs fa- 
zem , pode seer chamada vertude. Dcspois que 
os Mouros que nos batees hyam, forora todos 
nas caravellas, sayrom os outros cm terra, 
Ieixando os xpaãos em guarda delles; foronse 
pella ilha, ataa que acharom os outros, em cuja 
guarda ficarom os vij. que ja dissemos. E reco- 
lheitos assy de todo seus cativos, era ja tarde, 
ca naquella terra ha deferença nos dvas da- 
questa, c desv o feito era mayor, por aazo do 
afastamento das caravellas, e dos Mouros que 
eram muytos. Desv repousarem, e folgarom 
como requerya a parte de seu trabalho. Empem 
a Lançarote 110111 esqueeceo de saber tios Mou- 
ros, que tiinha presos, o que lhe compria tie 
saber, acerca do lugar e tempo em que estai a, 
e aprendeo delles per seu entrepetador, que ally 
acercaavya outras ilhas povoradas, onde p<>< e 
ryani com pouco seu trabalho fazer boas pre- 
sas. E avydo sobreello seu conselho, acordarom 
de as ir logo buscar. 

15 
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CAPITOLLO XX 

Como forom aa ilha tie Tiger, e dos Mouros que filharom 

No outro (Iva, que era sesta feira, fizerom 
prestesscus batees, porque asearavellas avvam 
ally de ficar, e meterom eni ellcs aquelle man- 
tiimento que lhe coinpria, soomeute pera dous 
dyas, porque nom levavam proposito de mais 
andar fora sem tornara seus navyos. E savrom 
nos ha tees atee xxx. homecs, scilicet, Lançarote 
e os outros capitaacs das caravellas, e com elles 
sendeiros e boôs homecs que hi eram. E levarom 
consigo dous daquelles Mouros que tiinham ca- 
tivos, porque lhe disserom que na ilha de Tiger, 
que dally era einquo legoas, avva hfía povora- 
eom de Mouros, em que avervam atee cl. per 
toda gente. E tanto que foe menhaã, enderen- 
carom sua partida, encomendandosse todos a 
IJcos muv devotamente, epedindo merece que 
assy os encaminhasse, que ellc fosse servido, e 
a sua sancta fecatholica eixalçada. E andarom 
tanto, ataa que chegarom aa dieta ilha de Tiger; 
e tanto que saltarom em terra, o Mouro que 
levavom os guyou a hua povoracom, onde ja 
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csteverom todollos Mouros, on a inavor parte 
(los que na ilha avva. Equando chcgarom a ella 
nom acharom cousa algua, porque dyas avya, 
segundo despots souberom, que aquelle lugar 
era despovorado; e entoni, receando que aquelle 
Mouro lhe mcntya , afim de os ir meter em al- 
guii lugar, longe dally, onde ouvessc tanto po- 
der tie Mouros de que per ventura podessem 
receber alguu dano, tcverom seu conselho pera 
conscguyr o que fazer devyam. E ante que 
sobre ello se determinasse cousa algua, come- 
çaram de feryr o Mouro; eameaçallo que lhe 
dissesse verdade. 0 Mouro disse que os levarya 
a huu lugar onde eram os Mouros, e que se 
fossem de noite, que poderyam prender e matar 
a mayor parte defies; mas de dya, assy como 
hvam, que nom poderyam chegar ally que nom 
fossem vistos; c tanto que o fossem, que se po- 
deryam poer em salvo, se com ellcs se nom 
atrevessem de poderem pellejar. \ isto o que o 
Mouro dizia, nom dando porem todos fc a seu 
dicto, huus diziam que era hem tie se tornarem 
a scos navyos, e dhi acortlaryam o que fezes- 
sem; outros diziam quetodavya fossem at Ivan te 
a buscar aquella povoraçom, onde lhe o Momo 
dizia que os saberya bem levar, porque de razom 
naquclla ilha nom deverya aver mais gente de 
pel leia que na outra ilha de Naar, onde ja le- 
zerom a primeira presa, ca nom era tamanha-, 
nem tau. aazatla pera muyta povoraçom. Em is o 
estavam rezoando cadahnus o que lhe pareeya, 
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como Gil Eannes dizia. Pois que assy lie, disse 
Lançarote, que vos todos acordaaes em este 
conselho de Gil Eannes, eu quero ir com aquelles 
que forem buscar a povoracom, e parcceme que 
seria bem que Gil Eannes fique aquy com vos 
outros, em guarda dos batees, pera nos socor- 
rerdes se o feito a tal ponto vyer, que compra 
de se fazer, ao qual eu rogo que todavva fique. 
E como quer que Gil Eannes rcfusassc a ficada, 
visto como aquelle rogo se tornava mandado, 
pois aquelle que o rogava era capitam, mavor- 
menteque todollos outros se acordavam em ello, 
ouve Gil Eannes todavva de ficar; e Lançarote, 
com xiiij. ou xv. homeès, partyo pera onde o 
Mouro guyava. E indo ja meya legoa donde os 
outros fiearom, viram ir nove Mouros e Mou- 
ras, com dez 011 doze asnos carregados de tarta- 
rugas, que queryam passar aa ilha de Tide.r (1 
que serva dallv bua legoa, e passam tie baixa 
mar de hua a outra a pee. E tanto que os viram , 
correram a elles, e sem prestar defesa em que 
se quisessem poer, prenderoõos todos, a fora 

r -• ( 

(1) Ilha de Tidcr. Tanto esta ilha, como a de AW e a das 
Garças, se achão marcadas iias antigas cartas junto á costa 
VArguim. No Isolai 10 de Bordone (1533), onde se notão as tres 
ilhas de que trata o A., são indicadas todas tres com a denomi- 
nacão de ilha, .las Gares; o mesmo se vè na carta veneziana de 
Gastaldi, e outras. Na carta do Atlas portuguez já citado e na 
outra carta portugueza feita em Lisboa por Domingos Sanchez cm 
1G18, se achão pintadas estas ilhas junto da costa d Arguim.mas 
sem nome algum. 
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huu, que tornou a dar novas aos outros que 
eram na aldca. E logo como os cativaram, os 
fezerom tornai- onde ficava Gil Eannes, en- 
vyandolhe Lançarote dizer, que fezesse pocr 
guarda naquelles Mouros, c seguisse apos elles, 
porque entendya que avva de achar com quem 
pcllejassem, e levasse toda a gente que la ficava. 
E tanto que os cativos a elles chegarom, a ta rabos 
miiv bem, e metidos nos batees, leixarom com 
elles huu homem soo, e partiram logo apos 
Lançarote, seguindo sempre per seu rastro, 
atec que chegaram onde estavam Lançarote e os 
que com clle eram. Dcspois da prisom dos Mou- 
ros, quejaenvyarom aos batees, forom advante 
per onde o Mouro os guyava, e chegaram a al- 
dea , onde os seus moradores eram partidos, 
pello avisamento do Mouro qucscapara quando 
os outros forom presos. E viram Iodai las almas, 
que na ilha avva, estar em huu ilheo, a que 
passaram em suas almaadyas; e os xpaãos nom 
po.lyam ir a elles, seoora a nado, nem ousavam 
de se tornar, por nom fazerem coracom aos 
contraíras, que eram muytos mais que elles. 
E assy esteverom atee que toda a outra gente a 
elles chegou, e veendo todos juntamente que 
lhe nom podyam nojo fazer, pello ryo que au- 
tre elles et-a, acordaram de se tornar a seus 
batees, que dally ficavam grandes duas legoas. 
E cm se tornando, entraram pclla aldea, e bus- 
ca rona toda, por veer se acharva m alguas cousas 
nas casas. E em buscando acharam vij. ou viij. 
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CAPITOLLO XXI 

Como tornarom, Lançarote c os outros, nos batees a Tider, 
e os Mouros que tomarom. 

A 





foroni autre as almaadvas; e movidos com pie- 
dade, empero que infiecs fossem os que nas al- 
maadvas viinham, poucos delles quiserom ma- 
tar. E nom he porem de duvydar que muytos, 
que com seu medo desemparavam as almaadvas, 
110 mar nom perecessem. E huus leixavam aa 
parte seesta, e outros aa destra, e indo assy 
per autre elles todos, scolhyam das criaturas 
mais pequenas, porque mais podessem allojar 
em seu batel; dos quaaes tomarom xiiij., eassy 
que per todos os que aquellcs dous dyas cati- 
varom, afora alguus que morrerom , forom 
$Jviij° (1). Com esta boa presa, e tanta merece 
quanta lhe Deos fezera aquellcs dyas, dandolhe 
muytos louvores por os assy encaminhar, e lhe 
dar dos imiigos da fe tanta vi torva, com prepo- 
sito c voontade de ainda mais trabalhar por seu 
serviço, se meterom em seus batees, nos quaaes 
se tornarom a seus navyos, que dally ficavam 
cinquo legoas; onde chegando repousarom, 
come homees a que bem era mester, ea assaz 
avyam trabalhado. Empero a folga nom foe 
longa, ca logo sobre a noite leverom seu conse- 
lho, que era o que avyam de fazer, como homeês 
que se queryain ajudar do tempo, em quanto 
sentyam que se lhe o aazo oferecia pera trautar 
seu negocio. 



CAPITOLLO XXII 

Das razoões que fallou Gil Eannes,e como forom " Tider, 
e dos Mouros que tomarora. 







cassem; porem «pie ante que fossem em seus 
batees recolhidos, os Mouros eram ja com elles 
de mestura, cpellejavam, e com gram trabalho 
ouverom os xpaãos seus batees. Todos em aquelle 
recolhimento mostrarom tanto suas bondades, 
e seus boõs e ardidos eoraçooês, que aaduar se 
poderi a hi estremar quem o milhor fczessc. E 
Lançarote e huu scudeiro do lífante, que se 
chamava Martini Vaaz, forom os derradeiros 
que forom recolhidos. Os Mouros servam ataa 
iijc. de pelleja, os quaaes bem mostravam que 
quervam defender sua terra. E forom feridos 
rauytos Mouros ao recolher dos xpaãos, e dos 
xpaãos, por a merece de Deos, nehuu foe ferido 
que muvto fosse. E tanto que em seus batees 
forom com seusprisoneiros, partirom pera onde 
leixarom as caravellas, emperoja de noite. 



Aft® 

Como foram ao calto Branco, e das cousas que hi fezeroin. 

Alv foc determinado que no outro «Iva par- 
tissem pera o cubo Bintico (I), aqual cousa, tau to 
que foe manhaã, poseram cm obra, fazendo 
vclla caminho do diclo cabo, onde passados 
dous dyas chegarom; e sairom alguns em terra, 
que servam ataa xx. ou xxv. homecs, por veer 
que terra lhe parecia, e estando afastados huu 
pouco donde sairom, viram hua peça de Mouros 
andar pescando. E como quer que lhe mirvtos 
parecessem, sem o fazer sabei' aos que eram nos 
navy os, quiscrom per sv cometer aquellc leito, 
e aliailarom a cllcs. E os Mouros, vendoos, co- 
meçarom de fogir, porem despois que viram que 
eram tam poucos, aguardarom, como aqucllcs 
que queryam pcllcjar com sperança de \itoi\a. 
Os xpaãos chegarom a elles, ea pelleja se co- 
meçou , sem alguu mostrar a seu inmiigo senom 
per que o ouvesse de temer; e cm fim aquelle 

(I) Este nome foi posto-quelle cabo por Nuno Tristão segundo 
se julga. 





CAPITOLLO XXIIII 

Como as caravellas chegarom a Lagos, e das razoões 
que Lançarote disse ao Ilíantc. 
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outro dva Lançarote, come homem que do feito 
liinha principal carrego, disse ao Iffante : Sc- 
nhor! Bem sabe a vossa merece como avees 
daver o quinto destes Mouros, c de todo o que 
gnaanhamos em aquella terra, onde por serviço 
de Deos e vosso nos mandastes. E agora estes 
Mouros, pollo grande tempo que lia que anda- 
mos no mar, assv pollo nojo que ilevees con- 
siirar que teeram em seus coraçooês, veendosse 
fora da terra de sua natureza, c postos cm cati- 
veiro, sem avendo alguu conhecimento de qual 
sera sua fim ; desv a husança que nom ham de 
andar cm navy os ; por todo esto veem assaz 
mal eorregidos e doentes; pollo qual me parece 
que sera bem que de manhaã os mandees tirar 
das caravel las, c levar a aquelle campo que esta 
a aliem da porta da villa, e farara delles cinquo 
partes, segundo costume; e seja vossa merece 
chegardes hi, c scolher hua das partes, qual 
mais vos prouver, 0 Iffante disse que lhe pra- 
zia, c no outro dya muyto cedo mandou Lan- 
çarote aos mcestres das caravellas, que os tiras- 
sem fora, e que os levassem a aquelle campo, 
onde fezessem suas repartiçooes, segundo ante 
dissera; pero primeiramente que se em aquello 
outra cousa lezessc, levarom em oferta o milhor 
daquelles Mouros aa Igreja daquclle lugar, e 
outro pequeno, que despois foe frade de Sam 
Franeisquo, enviarom a Sam A icente do Cabo, 
onde sempre viveo como catholico xpaào, sem 
avendo conhecimento nem sentimento doutra 

>jf * • 
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lev senom daquclla santa e verdadeira , em que 
todollos xpaãos speramos nossa salvaçom. E 
forom os Mouros desta presa ijcxxxv. 



<ã 

i y < • 

Como o autor aquy razoa huu pouco sobre a piedade 
que ha daquellas gentes, e como foe feita a partilha. 

Oo tu ccllestrial padre, que com tua poderosa 
maao, sem movimento de tua devynal essen- 
cia, governas toda a infunda companhva da tua 
sancta cidade, e que trazes apertados todollos 
eixos dos ordes superiores, destingidos em nove 
speras, movendo os tempos das idades breves 
e longas, como te praz! Eu te rogo que as mi- 
nhas lagrimas nom sejam dano da minha con- 
sciência , ea nem por sua lev daquestes, mas a 
sua humanidade constrange a minha que chore 
piedosamente o seu padecimento. E se as brutas 
animallyas, com seu bestval sentvr, per huu 
natural destinto conhecem os dampnos de suas 

semelhantes, que queres que faca esta minha 
humanai natureza, veendo assy ante os meus 
olhosaquesta miserável companha, nembrando- 
me que som dageeracom dos filhos de Adam! No 
outro dva, que eram viij». dyas tio mes dagosto, 
muito cedo pella manhaã por rezom da calma, 
começarom os mareantes de correger seus ba- 





padres, c as molhercs dos maridos, c os huus 
irmaãos dos outros. A amigos nem a parentes 
nom se guardava nhfia lev, somente cada huii 
cava onde o a sorte levava ! Oo poderosa for- 
tuna, que andas c desandas com tuas rodas, 
compassando as cousas do mundo como te praz ! 

E sequer poem ante os olhos daquesta gente 
miserável alguu conhecimento das cousas pos- 
tumeiras, porque possam receber algfía con- 
sollacom cm meode sua grande tristeza ! E vos 
outros que vos trabalaacs desta partilha, cs- 
guardaae com piedade sobre tanta miséria, e 
veede como se apertam huus com os outros, 
que a penas os podees deslegar! Quem poderva 
acabar aquella partiçom sem muv grande tra- 
balho; ca tanto que os tiinham postos em hua 
parte, os filhos que vvam os padres na outra, 
allevantavanse rijamente, e hvanse pera ellcs; 
as madres apertavam os outros íiIlios nos bra- 
ços , e lançavansc com elles debruços, recebendo 
feridas, com pouca piedade de suas carnes, por 
lhe nom sccrem tirados ! E assy trabalhosa- 
mente os acabarom de partvr, porque a aliem 
do trabalho que tiinham com os cativos, o campo 
era todo chco de gente, assy do lugar, como 
das aldeas e comarcas darredor, os quaaes leixa- 
vam em aquelledya folgar suas maãos,em que 
estava a força de seu guaanho, soomenle por 
veer aquella novidade. E com estas cousas que 
vvam, huus chorando, outros departindo, la- 
zvam tamanho alvoroço que poinham em tor- 
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vaconi os governadores daquella partilha. 0 
1 (Iante era ally encima de linu poderoso ca- 
vado, acompanhado de suas gentes, repartindo 
suas mereces, come homem que de sua parte 
query a fazer pequeno thesouro, ca de Rvj. (1) 
almas que aconteccrom no seu quinto, muy 
breve fez delles sua partilha, ca toda a sua 
principal riqueza stava em sua voontade, con- 
siierando com grande prazer na salvacom da- 
qucllas almas que ante eram perdidas. E certa- 
mente que seu pensamento nora era vaaõ, ca 
como ja dissemos, tanto que estes avyam co- 
nhecimento da linguagem, com pequeno movi- 
mento se tornavam xpaãos; e cu que esta esto- 
rva ajuntey em este vcllume, vy na villa de 
Lagos, mocos e mocas, filhos e netos daquestes, 
nados em esta terra, tam boôs e tam verdadeiros 
xpaãos, como se decenderom, do começo da lev 
de XpÒ, per geeraçom , daquelles que primeiro 
forom bautizados. 



CAPITOLLO XXVI 

Como o ifTnnte dom Henrique fez Lançarote cavalleyro. 
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mas outros muy muy tos, que em esta estorva 
ao dyante podees achar! Despois que assv a 
partilha foe acabada, chegaronse ao lffante os 
eapitaacs das outras caravcllas, e assy alguus 
hoõs de sua casa, dizcndolhe : Senhor! Porque 
sabees o grande trabalho que Lançarote, vosso 
criado, tem levado cm este feito passado, c com 
que deligcncia o trautou, pollo qual nos Deos 
deu tam boa vitorya, como vistes; e esso mees- 
mo como he de boa linhagem, e homem que 
merece todo bem; pidimosvospor mcrcee, que 
0 queiraaes per vossa maão fazer cavalleiro, 
pois veedes que o merece per toda rezom ; e 
ainda que o tam bem nom merecesse, disserom 
aquelles capitaàcs das caravcllas, pareccnos que 
receberyamos agravo, secndo elle nosso capi- 
tam, e trabalhando tanto ante nossos olhos, se 
por cllo nom recebessealgua honra avantajada, 
sobre aquella que ante tiinha, por seer bob e 
vosso criado, como ante dissemos. 0 lffante 
respondeo, que lhe prazia muy to, e que lho 
tiinha ainda em grande serviço por lho assy 
requererem, ca por ello davam exemplo aos 
outros que desejassem de seer capitaaes de boa 
gente, e que fezessem por suas honras. Eporem 
fez logo ally Lançarote cavalleiro, fazendolhe 
grandes mercees, segundo seus merecimentos 
c bondade requerva. E assv aos outros prinei- 
1 aaes fez avantageès cm acreccntamentos, <lc 
guysa que aallcm do primeiro guaanho, ouve- 
rom seu trabalho por bem despeso. 



1 
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CAPITOLLO XXVII 

Cómo o IITanle mandou Gonoallo de Sintra a Guinee 
e per que guisa foe morto. 

1" ea cousa serva prosseguindo nossa story a, 
se noni screvessenios assy as desaventuras da 
nossa gente, como seus boôs aqueecimentos, ca 
diz Tullyoem seus livros, que autre os grandes 
carregos do estoryador, principalmente deve 
seer nembrado de screver verdade, e que scre- 
vendo a verdade nom mingue delia nhua cousa. 
E por certo a aliem de se fazer o que deve, 110111 
se faz sem grande proveito, ca se acontece de 
receberem os homeês grandes avisamentos pel- 
las desaventuras alheas. Ca disseram os sabe- 
dores antiigos, que bem aventurado lie homem 
que pellos malles alheos recebe castigo. Porem 
lie de saber que aqueste Goncallo de Sintra , de 
que de presente entendemos fatiar, era liuu 
scudeiro, criado de moco pequeno em casa do 
Iffante : creo que fora seu moço de estrebeyra : 
e porque era homem que avva boa estatura de 
corpo, e grande coraçom, acrecentara o Iffante 
muyto em elle, encarregandoosempre decousas 





m 

hua 11101110', porque per essa mecsma guisa fo- 
roni descobertos quando ally chcgarom. G011- 
çallo de Sintra levava huu moço azanegue por 
torgimam, o qual ja de nossa linguajem sabya 
grande parte, que lhe o Iffante entregara, man- 
dandollie que posesse nelle boa guarda. E pa- 
rece que mingua de boõ avisaniento daquclles 
que delle tiiiihani cuidado, c principalmente do 
capitam, de que o carrego devera seer mayor, 
buscando o moço tempo e lugar pera ello, spe- 
dyosse bua noite dantre elles, e lancoussc com 
aquelles moradores da ilba, aosquaacs deu no- 
vas de todo o que saliva dos contrairos. E pero 
o elles conhecessem por quem era, 110111 era o 
seu avisaniento tam pequeno que o de todo 
pello presente quisessem creer; c por se certi- 
ficarem da verdade, entremeteosse huu da- 
quellcs com falsa dcssimullaçom de ir aa cara- 
vella, braadando da prava que o recebessem, 
ca se querya viir com elles pera Portugal, fa- 
zendo despois autre elles suas almcnaras, per- 
que demostrava que polia grande soydadc que 
avya de seus parentes e amigos, que ja ca eram 
em este regno, elle noni saberya viver senom 
autre elles, c par Deos a vyda fosse quejanda 
quisesse, ca clle serya bem contente de a sofrer, 
soomente que ouvesse vista e participaçom da- 
quclles. Os outros come bomecs pouco cautel- 
losos de seu engano, forom com elle muyto 
ledos; empero alguns lii ouve que disserom que 
se noni contentavam de tal viinda, ca Ihepare- 

)*'/, 



cia enganosa. E por o dicto daquelles poserom 
no Mouro algíia guarda, como quer que pequena 
fosse, mas a noite segunda teve o Mouro mayor 
cuidado de se partir, que os outros de o guar- 
dar, esavosseda earavella tam passamente, que 
nunca dos nossos pode seer sentido, e a verdade 
lie que ellcs tiinham dello pouca nembrança. 
Mas quando no outro dva foe sabido, todos se 
teverom por muv enganados, c disscrom logo 
a seu capitam que 110111 eram aqucllo sinaaes 
pera fazer presa em aquella teri a. Como, dissc- 
rom ellcs, em am bailas ilhas onde chegamos 
fomos descobertos; o moço nos fugvo; huu so 
Mouro nos veo enganar; por certo nom somos 
homees pera acabar nhuu grande feito. Pois, 
disse Gonçallo de Sintra, assv posso eu morrer 
em estas ilhas, ca nunca daquv partircy ataa 
que faca hua cousa tam assiinada, que nunca 
jamais aquy venha outro semelhante, nem 
ainda mais grande, que a mayor nem milhor 
possa fazer. Os outros todavya aperfiarom com 
cllc, que nom quisesse fazer ally mayor de- 
tença, pois seu perigoo era tam conhecido; que 
seguisse emboora sua vyagem, ca fazendo o que 
lhe o Iífante mandava, farya o que devya, e 
doutra guisa eaerva em erro , quanto mais 
veendo osaazos tam manifestos de sua perdi - 
com. Nom montarom estas razooes, nem outras 
muytas que lhe forom dietas por seu alisa- 
mento; fez todavya guyar a earavella contra a 
ilha de Naar, e como as ilhas ally som acerca 
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lifias das outras, c os Mouros em suas almaa- 
dyas passam ligeiramente, forom logo todos 
avisados. Gonçallo <le Sintra, assy polio desejo 
da honra, como do proveito, mandou lançar 
seu batel fora, no qual meteo comsigo doze ho- 
mers , dos milhorcs de sua companhya, e pouco 
menos de meva noite cncaminharom pella ilha 
ao longo, leixando o batel, e segundo parece 
que o mar era ja de todo vazyo, e começava ja 
alguii tanto de crccer. E accrtarom logo huu 
esteiro, o qual passarom ligeiramente, c assy 
outro que era acerca dellc. E porquanto Gon- 
eallo de Sintra, nem alguns outros daquella 
companha, nom sabvam nadar, consiirarom de 
aguardar ally alguu pouco pern veer a maree 
quanto crecia, e que se per ventura fosse tanto 
que lhe conviesse de se tornar, que estevessem 
acerca. E na estada que ally fezerom, sobreveo 
a manhaa, e ou por elles dormirem, ou por 
nom conhecerem a grandeza da augua, quando 
amanheeceo conheeerom que nom podyam assy 
ligeiramente tornar, porque a maree era ja 
acerca de todo comprente, e o esteiro era largo 
ealto. Foe lhe nccessaryo starem ally ataa que 
a augua abaixasse algíia parte perque ouvessem 
melhorya pera sua passagem, c em esto des- 
penderom duas 011 tres horas dodya sem querer 
daily mover. E os Mouros como quer que os 
vissem, logo como foe menhaã, come homecs 
que estavam ja dello percebidos, nom quiserom 
por huu grande pedaço ira elles, sperando que 





despois de tal perda, noin teverom rczom de 
fazer outra cousa, nern seguir avante, como lhe 
ante fora mandado. 



CAPITOLLO XXVIII 

Das razoSes que o autor poem por avisamento 
acerca da morte de Goneallo de Sintra. 





guardar com toda diligencia, avcndo sua viinda 
por sospcita, ataa que de to lo o vencimento 
seja cobrado; ca por semelhante screve Titolli- 
vvo, no livro da segunda guerra, que se perdoo 
a batalha de Canas; c esto era porque os Ro- 
maãos nom quiserom seer avisados dos imiigos 
que se lançarom com cllcs. 

A quarta; que devemos creer de conselho 
aqucllcs que Corem de nossa companhva, e nos 
proveitosamente conselharem, ca diz a Sancta 
Scriptura, saúde sera onde forem muvtos con- 
selhos. E porem o sabedor em o livro da Sahe- 
dorva, amoesta todos que filhem conselho, onde 
diz, Ecclesiast. vj°.: Ouve, filho, e toma sempre 
conselho ! Ca todollos sabedores fazem seus 
feitos com conselho. E porem, diz Seneca, em 
o trautado das vertudes, que todo governador, 
quer seja príncipe, quer seja capitam de prín- 
cipe, avisadamente deve tomar conselho das 
cousas que ha de fazer. E todallas cousas que 
podem acontecer, todallas revolve em teu cora- 
eom , c todallas olha, e nom te seja nhua cousa 
arrevatada, mas ante a tem muy bem provinda; 
ca o sabedor nunca diz, nom cuidava que esto 
serva ; c esto porque nom dovida , mas spera ; 
nem sospeita, mas tem mentes aa rezom de 
cada cousa; ca quando veeo começo, sempre 
deve teer mentes aa sayda, e aa fim do feito. 

A quinta; quando nossos imiigos certa lingua 
ham de nosso poder e voontade, devemosnos 
muyto guardar de fazer entrada cm sua tena, 

i 



(Sí>. ■ 

— 150 — 

ca a principal cousa t|uc o capitam deve de fazer 
a cerca de seus imiigos, assv heencobrirlhc seu 
poder, ca nom lie outra cousa o contrairo se- 
110111 destroiçoni sua e de sua gente. E portanto 
ordenava sempre Aníbal suas cclladas com tanta 
sajaria (1), que nunca seus imiigos pensassem 
saber que seu poder era mayor do que de pre- 
sente parecia. 

A sesta; que nos devemos muvto guardar de 
nom seermos descobertos 11a costa onde algiia 
savda quisermos fazer. E o exemplo desto cada 
dya mostra a esperiencia a aqucllcs que trazem 
seus navy os armados 110 mar. E niuyto me ma- 
ravilho daquelle Gonçallo de Sintra, que era 
homem que muvtas vezes andara cm navvos 
darmada, per mandado de seu senhor, e fora 
em inuy grandes cousas tara bem 11a costa de 
Graada, como da parte de Cepta, 110111 seer a 
tal tempo milhor avisado. 

A sétima; que nhuíi homem (|iic 110111 saiba 
nadar, 110111 deve passar augua que encha em 
terra de imiigos, senom com tempo que aa sua 
tornada ache vazia. E esto ataaquy teve que vos 
scrcver por vosso avisanoento ; c daquv avante 
quero tornar a prdsseguyr minha estorva (2). 

(1) Sajaria. Esta palavra (que existe no Códice como verifi- 
cámos) pareee-nos estropiada pelo copista , e que cm seu lugar 
se deve ler jfígqçari", que, segundo o ELUCIDÁRIO, significa 
sagacidade, ardis c Iraras executadas com muita destreza, juizo 
e finura. 

(?) Burros omittio este capitulo alias curioso pela natureza da 
erudição do A. 
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CAPITOLLO XXIX 

Como .Villain GIIÍT, c Gomez Pirez, e Diego Aflonao, 
forom ao ryo do Ouro. 

(I) Ann. de 1445 



viir veer o Iffante, do qual rcccbco muyta mer- 
ece, segundo sua pessoa, e despois o mandou 
tornar pera sua terra. Mas nom mespanto tanto 
da viinda daqueste, como de huu scudeiro que 
hya com Antara Gllz, que se chamava Johara 
Fernandez, que de sua voontade lhe prouve 
ficar era aquella terra, soomente polia veer, e 
trazer novas ao Iflante, quando quer que se 
acertasse de tornar (1). E do movymcnto deste 
scudeiro, e de sua boa bondade, leixo o pro- 
cesso pera outro lugar. 

(1) Barros diz : « Para particularmente ver as cousas daquelle 
■ sertão que habitão os Azeneguès, c delias dar razão ao Infante, 
» confiado na lingoa deites que sabia , o qual tornou depois ao 
» reino. » 



Por vos darmos conhecimento das cousas como 
passarom , diremos aquy como Nuno Tristan), 
do qual ja falíamos em outros lugares de nossa 
estorva, primeiramente vyu a terra dos negros. 
E foe assy, que scendo elle envvado cm hua ea- 
ravella, per mandado do lifante , contra aqucl- 
las partes , foe dereitamente a aquellas ilhas cm 
que ante forom (1) , asquaaes cram ja leixadas 
cm ermo, ca os moradores dallv, sentindo o 
dano que recebyam, afastaronse por algíiu tem- 
po pera outras Ilhas, deque presumyam que 
os contrairos ainda nom avyam conhecimento. 
Pois (|ue assy lie, disse Nuno Tristam, que nos 
nom achamos em estas Ilhas cm que fazer pre- 
sa , meu desejo he correr avante quanto podei, 
ataa chegar aa terra dos negros, porque ja sa- 
bees, disse elle, o desejo que o [filante nosso 

(1) As ilhas das Garçm 110 grande banco d'Jrguiin. (Vid. fl»/. 
p. 117.) 
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senhor em esto tein, e nos nom podemos mi— 
Ihor despender nosso tempo, que fazendo aquel- 
lo de que sabemos que a elle mais praz. Todos 
disserom que era muvto bem, c que o carrego 
fosse seu de os encaminhar, ca clles prestes es- 
tavam pera todo, come homêes que outro bem 
nom tiinham senoin a mercee daquelle senhor 
que os ally envyara. E correrom tanto avante 

quc passarom aquclla terra, e virom outra muy 
desassemelbada daquesta primeira, porque esta 
era areosa e maninha, desacompanhada darvo- 
res, como cousa cm que falleciam as auguas, e 
a outra vi iram acompanhada de muv tas palmei- 
ras , e outras arvores verdes c fremosas, e assv 

todollos campos da terra (1). Nuno Tristam fez 
lançar seu batel fora, com entencom de sayr em 
terra, onde vvu homêes que parecia que de boa 

(I) Comparando-se esta relação do A. coin as carias inéditas 
já citadas, vè-se que Muno Tristão depois de reconhecer da 
novo as ilhas d'Arguim, correra ao longo da costa para o sul, os 
seguintes togares: 

Ilha Rranea, 
II. de S. João, 
G. de Santa Anna, 
Moutas, 
Praias, 
Furna, 
G. d'Arca, 
Resgate, 

e 
Pui mar. 

Este ultimo logar c sem duvida o que o A. diz que virão acom- 
panhado de mudas palmeiras. 
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voontade lhe query am (aliar; daqual cousa Nu- 
no Tristam fora muyto contente, sea braveza 
do mar consentira que seu batel poderá chegar 
a terra; mas as vagas eram grandes, e ainda 
periigosas; pelloqual lhe foe forçado tornar a 
seu navyo, e fazer vella pera fogir aa destem- 
peranca do vento, que era muy contrairo. Em- 
pero disse Nuno Tristam, que como quer que 
estevesse afastado donde estavam aquelles que 
lhe queryam fallar, que bem conhcceo que 
eram da companhya dos negros. Forçado assy 
Nuno Tristam do tempo contrairo, chegou com 
sua caravella acerca daquellas Ilhas, onde Lan- 
çarote ante fezera sua presa, empero cm terra 
firme, onde sayu pera veer se podya fazer al- 
gua presa. E primeiro la foc alguas noites, que 
podesse filhar nhiia cousa, alaa que ouve de 
cobrar hum Mouro, ja dyoso, que per acenos 
lhe disse onde estava bua povoraçom, dally 
acerca de duas legoas. Mas assy poderá o espaço 
seer mayor, ca Nuno Tristam, segundo a tar- 
dança que fazia sem fazer presa, ouverassc dc 
aventurar a ello. Nem lhe soube o Alouro dizei 
quantos seryam os moradores daquel la povoia- 
çom, pera que os assy encaminhava, ou mais 
dereitamente dircy, que o nora saberyam cllcs 
preguntar, nem entender, aqual cousa me pa 
rece que lhe devera de pocr algun temor, pois 
nom sabyam a quantidade dos imiigos quanta 
seryaj mas onde ha sobeja voontade, nunca o 
coiiselho ha verdadeiro eisame. E porem a noite 

/« 
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vSeguinte que aquellc Mouro foe achado, forom 
dar sobre a povoraçom, onde nom filharom 
mais rpie xxj, mas nom achamos em scriplo se 
eram destes xxj alguus moços ou molheres, 
nem quanta gente levava Nuno Ti islam, nem 
se ouve hi alguu movimento de pelleja ante de 
sua prisom, nem o podemos sabei-, porque Nu- 
no Tristam era ja finado ao tempo que elRcy 
dom Alfonso mandou scrcver esta estorva (1). 
E porem o leixamos assy sem outra decla- 
racom. 

(I) ltecomendàmosá atlenção do leitor esta importante passa- 
gem , pela qual se mostra quanto esta Chronica é preciosa pela sua 
authenticidade, vistoque a dita passagem nos revela que A zunira 
não só consultara os documentos escriptos, mas até os mesmos 
descobridores testemunhas oculares destes factos, visto que elle 
confessa não poder fallar da particularidade de que trata por Nuno 
Tristão ser já finado. 

Este capitulo e tanto mais importante, quanto Barros apenn; 
em duas linhas refere que Nuno Tristão fòra além do R. do Ouro. 
(Dec. I, liv. III, f. 17.) 

m 



Avva cm Lixboa huu nobre scudeiro, que 
fora criado dclRcv dom Joham, que foe avoo 
delRev dom Alfonso, c padre deste vcrtuoso 
príncipe, que se chamava Dinis Dvaz, oqual 
ouvvndo novas daquella terra, e como as cara- 
vellas ja hyam lam longe desta costa, porque 
era homem desejoso de veer cousas novas, c 
desperimentar sua forca, pero ja estevesseallo- 
jado iiaquclla cidade, que he hua das nobres 
das Spanhas, com proveitosos officios que lhe 
forom dados em gallardom de seu serviço, 
foesse ao Iffante dom Henrique pedirlhc que o 
a was se como fosse a aquclla terra, ca consii 
rando como era criado c feitura de seu padie, 

e como tiinha coracom e idade pera servx i , que 
se nom querya de todo leixar escorregar nos 

(0 Barros chainr,-lhe Dinis Fernandez. Todos oS historiadores 
Ijeoprafos, sesuindoo A. das Décadas, continuarão a ch.má-lo 



dcscnfadamentos do repouso. 0 Iffante agrade- 
cendolhc sua boa voontade, fez logo armar bua 
caravel la (1), naqual avyou como o dicto Dinis 
Dvaz podcssc ir comprir sua boa voontade; 
o qual partido com sua companha, nunca quis 
amavnar, ataa que passou a terra dos Mouros, 
cchegou aa terra dos negros, que som chama- 
dosGuinéus. E como quer que nósja nomeasse- 
mos algíías vezes em esta estorva, Guinee, por 
a outra terra em que os primeiros forom, sere- 
vemollo assv em comuu, mas 110111 porque a 
terra seja toda bua, ca grande deferença teem 
lutas terras das outras, e muy afastadas som, 
segundodepartiremos adyante, onde acharmos 
lugar desposlo pera ello(2). E liindo fazendo sua 
vyageni ao longo daqucllc mar, virorn a cara- 
vella os que estavam na terra, daqual cousa 
forom muy to maravilhados, ca segundo parece, 
nunca viram nem ouvyram falJar de seme- 
lhante, ca huíis prcsumyam que era peixe, 
outros entcndyam que era fantasma, outros 
diziam que podya seer algua ave que corrva 
assy andando por aquclle mar. E razoandossc 

m 

(I) Burros nao diz que elle fira ter com o Infante, diz pelo 
contrario « que elle armara hum navio, e que passando o Rio que 
• ora se chama Santtgá (Senegal), o qual divide a terra dos 
» Mouros dos Azanegues dos primeiros negros da Guiné chamados 
> Jalofos. • 

(.') rlziirorn mostra por esta passagem começar a reconhecer 
já o erro geográfico dos quedavão uma desmesurada extensão á 
Guiné. 
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Por certo íioni era esta pequena honra do 
nosso príncipe, cuja poderosa forca foe abas- 
tante de mandar gentes tam alongadas do nosso 
regno, fazendo presas nos vezinhos da terra do 
Egipto (1). Nem Dinis Dyaz nom deve ficar fora 
desta honra, pois foe o primeiro que per seu 
mandado filhou Mouros cm aquolla terra, e 
seguyo mais adyante, ataa que chegou a huu 
grande cabo, ao qual poscroni nome o r<ib'> 
l^erde (2). E diz que acharom hi muy ta gente, 
mas nom achamos cm scriplo perque guisa cn- 
contrarom com ella, ou se a virom do mar quan- 
do estavam no navyo, ou se andavam naquelles 
barcos fazendo sua pescarva. Abasta que elles 
nom tomarom mais daquella vyagem, soomente 
quanto diz que sayrom fora em bua ilha (3), 
oude acharom muy tas cabras, c aves, de que ou- 
verom grande refresco; e assy diz que acharom 
ally muy tas cousas desvairadas desta terra, se- 
gundo adyante scra contado. E dally fezerom 
volta pera este regno. E peroque a presa nom 
fosse tamanha corno as outras que ante vierom, 
o Ifiante a teve por muy grande por seer da- 

nossa Mem. sobre a prion,h,,U tios Descobrimentos ,/os Portuguezcs, 
§ 111, p. 20 eseguintes. Paris, 1840. 

(1) Sobre este erro da geografia systematica dos antigos e que 
Azurara admittia trataremos cm outro lugar. 

(2) Esta passagem prova que forão os nossos marítimos que 
primeiramente pozerão áquelle Cabo o nome de Verde. (Pat. a 
nossa Mem. cit.) 

(3) Barros diz : « Ilheta que está pegada nelle. » 

m 
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Bem lie que tornemos por aquclle scudeyro, 
que 110 anno passado íicou no ryo do Ouro, 
conioja dissemos, eujo special serviço he digno 
de grande memorya, noqual nom posso tantas 
vezes consiirar que me nom maravilhe mais que 
assaz. E que direy eu de huu homem, que na- 
quclla terra nunca fora, quanto que cm cila 
estevesse, nem alguu outro homem que cllc 
conhecesse, nem ouvisse, e querer assv ficar 
autre hua gente pouco menos de salvajem, 
cujas manhas nem condiçoocs 110111 sabya ! Con- 
siiro com que contenenca parecerya primeira- 

mente anteelles, ou a que fim dyrya que ficava, 
ou como se podya concordar com elles no man- 
tiimento c nas outras cousas de seu huso ! Bem 
lie que elle fora ja cativo autre os outros Mou- 
ros, era esta parte do mar Medyoterreno, onde 

ouvera conhccimcntoda linguajem; mas nom sey 
se lhe prestarya autre aquelles (1). Antara Gllz, 

(I) Esta particularidade nos dá mais uma prova de que estes 
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que o la leixara, nembrandosse dc sua ficada, 
fallou ao Iffante a cerca delio, dizendo : Vossa 
senhorya sabe como Joham Fernandez, vosso 
sendeiro, ficou 110 ryo do Ouro, afim de saber 
de todallas cousas daquella terra, assv grandes 
como pequenas, pera vos enformar delias, se- 
gundo sabe que he vosso desejo; e sabccs como 
ha tantos mezes que la he, por vosso serviço. 
Se vossa mercee for de me envyardes por clle, 
c comigo outros navyos, trabalharey por vos 
servyr, de guisa que a aliem de trazer o escu- 
deiro, se possa pagar toda a despesa que se fe- 
zer em nossa vvagem. E ja sabees pera homem 
que tiinha tal desejo a estas cousas, quanto se- 
melhantes requerymentos servam amargosos 

de ouvyr. Os navyos forom logo prestes, dos 
quaaes Antam Gllz era principal capitam, 'c 

vando em sua companha Garcya Ilomem, e 
Diego Aífonso, criados do lffante, segundo ja 
cm outros lugares tecndes ouvydo. E estes clous 
levavam carrego das outras duas caravellas, 
pero sob mandamento do principal. Os navyos 
partidos forom receber sua bitalha a as filias, a 

descobrimentos er5o feitos systematica.nente, e segundo um 
piano madurantonte combinado. ^ o ^ # 

João Ker.uandcz tmba ,^n^^^ ^capliveiro naMauri- 
m,u provavelmente o B r ^ algumas noticias do interior 
tania, e dev.a ter a q cil.cumstanciadas, teve o valor 
d1 Africa , mas para as o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de ficar entre os Mouros nu 
informar o Infante. 
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fez peer em terra hua cruz grande ile madeira, 
pcrque os parceiros, acertandosse dc viir apos 
elle, on nom seendo ainda passados, podessem 
conhecer que elle seguya ja anleelles; e com tal 
íirmeza foe aquella cruz posta, que despois 
muvtosannos durou ally, e ainda oje me dizem 
que esta em scu proprio seer. Item se deyxa 
maravylhar alguu doutro regno que per acerla- 
mcnto passasse por aquella costa, e visse autre 
os Mouros semelhante sinal, e nom soubesse 
algua cousa dos nossos navyos que navegavam 
per aquella parte. Grande prazer era a cada huu 
dos outros capitaacs, quando chegavam a aquelle 
lugar, e cobravam conhecimento dos parceiros 
que tiinham dvante ! Diego Alfonso nom quis 
fazer pouso acerca do cabo, consiirando que sc 
os outros vihessem, cm breve tempo o pode- 
rvara achar, c que pois elle de sua viinda nom 
era certo, que devva seguyr avante, e tentar 
qualquer cousa em que podesse fazer presa, 
porque o tempo se nom perdesse sem cobrar em 
elle algua parte de sua honra e proveito. INom 
curo de screver alguas cousas da vyagem da- 
questes, que achey scriptas per huu ,/Jjfònso 
Cerveira (1), que esta estorva primeiramente quis 
ordenar, ca pois nom trouxerom fim, nom sey 
peraque despenda tempo anojando vossas voon- 

(I) Sobre este Affonso Cerveira que foi aulor de uma Hirtar.a 
,la Conquista ,!os Portugueses pela costa ,V Africa , como du Bar- 
boza na lliblioth. lusit., nd. a nossa Introduceao. 
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tailos, pello qual minha scriptura vos possa la- 
zer fastyo, avendo materya deque possa minha 
obra assaz graciosamente guarnecer. Juntas as 
earavcllas, os capitnães muy allegres seguvrom 
em seus hatees, onde cada huíí tiinha por glo- 
rva de lai lar 110 que ante passara com tanto tra- 
balho e temor. E porque Antam Gllz fora pos- 
tumeiroem aquella chegada, per cujo mandado 
se os outros avyam de reger, disscronlhe como 
ja sayrom fora alguas vezes, nom podendo 
filhar cousa que lhe trouvesse proveito, e o que 
peor era que lhe fogiram os Mouros; pel lo qual 
sentyam que por seer descubertos prestarya 
pouco allv mais sua tornada. 



CAPITOLLO XXXIII 

Como forom aa ilha de Ergiin, e dos Mouros 
que em ella filharem. 
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naqunl sento que se formos de noite, acharemos 
alguus Mouros que possamos filhar. Façovos 
esto saber, porque sem vosso conselho cousa 
algua nom entendo cometer. Nom soomente os 
capitaãcs disserom que lhes prazia, mas ainda 
os outros em cuja presença todo foe fallado, tri— 
gandossc todavya que a tardança nom fosse 
grande. E tanto que o sol começou esconder os 
rayos de sua claridade, e o crcpuscullo da noite 
çarrou o ar com sua scuridom, forom prestes 
cm seus batees, tomando consigo aquellagente, 
que sentiram que compria pera sua defesa, 
poendo cada liuu por sv outro capitam em sua 
earavella, aos quaacs rnandarom que tanto que 
fosse manhaã, os fossem buscar caminho da 
dieta ilha; e ellcs em os batees partirom como 
t iinham ordenado; e pouco mais de meya noyte 
chegarom aa dieta ilha, naqual saindo forom 
dercitos aa povoracom, c nom acharom cm ella 
mais que huu Mouro negro, e huasua filha, os 
quaacs tomarom; e o Mouro per acenos lhe fez 
entender que se fossem aa terra firme, na beira 

• paragem daqucllas ilhas d'Areuim: onde o peseado tinha algu- 
» ma acolheita, e lambujem da povoação dos Mouros, posto que 
• as ilhas em si não são mais que huns ilheos escaldados dos ventos 
» e rocio da agua das ondas do mar. Os quaes ilhéus seis uu sele 
v que e/les sào, quada hum per si Unha o nome propria per que 
> nesta scriplura os nomeamos, posto que ao presente toilos se cha- 
» mão per nome commum os ilheos d'Arguim : por causa de liunia 
• fortaleza que elfíet dom AJfonso mandou fundar em hum delles 
, chamado Arguim. » (Decad. I, liv. I, c. 10.) 

Arguim está situada a 20 gr. c 30ra de lat. septentrional. 
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do mar, acharyam a povoraçom dos Mouros, 
mostrandolhe o geito contra onde os poderyam 
achar. Ouvyndo esto, acordarom de repousar 
ally todo o seguinte dva , porque pera seu feito 
secr acabado, 110111 compria chegarem senom de 
noite; eassy despenderom odya, hora cm sono, 
hora em comer e bever. Specialmente se deleita- 
vam na bondade da augua, de que ally acharom 
grande abastança. A noyte viinda fezerom sua 
vya, remando rvjamcnte seus batees contia 
onde lhe o Mouro ante acenara; e esto hera ma- 
ravilhosa cousa, ca tanto que alguu daquelles 
era preso, avya por folgança ir mostrar aos 
contrairos, nom soomente os naturaaes e ami- 
gos, mas ainda a molher e os filhos ! E seguindo 
assy sua vyagem , alguus daquelles duvydavam 
daquella ida , tecndo que liyam com pouco avi- 
samento, pois nom sabyam o numero dos in- 
miigos quanto era, nem como estavam corre- 

gidos pera sua defesa. Mas as pallavras daquestes 
nom poderom prestar, porque as voontades 
acesas pera semelhantes feitos poucas vezes 
speram conselho. Seendo ja em terra fin me a 
boas horas da noite, poserom o Mouro ante sv 
por guva, e por o pejo que teverom em o 110111 
poder entender, fezerom tamanha deteença, que 
quando amanhceceo, elles eram aymla huu 
grande pedaço afastados da aldea. E levantan- 
dosse os Mouros pclla menhaã ouverom vista 
defies onde viinham , e come homecs sem acor- 
do, c minguados desforço, começai om i' °o 
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Como Joham Frrz chegou a as caravellas. 

Joham Frrz avya ja sete meses que morava 
em aquella terra, e bem parece, segundo razom, 
que ao tempo que o Antam GHz leixasse, que Ibe 
ficarva de tornar por elle, ou requerer ao Iffante 
que mandasse alguu outro, que o per essa guisa 
podesse levar. E porem despois que Joham Fri z 
sentyo que serva ja tempo de os navyos pode- 
rem tornar do regno, acudya muytas vezes a 
aquella praya por veer se podcrya veer alguu. 
E bem creo que este serva o seu principal cui- 
dado. E acertoussc que aquelles que ficarom nas 
caravellas, querendocomprir mandado de seos 
principaaes capitaacs, fezerom vella contia a 
ilha de Ergim, daqual parece que non ouverom 
conhecimento, c passarom avante, onde am a 
rom borlaventeando dous dvas, atec que fui 0111 
a outra terra da parte da aliem. E pouco ma.s 
avva de hua hora que jaziam sobre ancora, 
quando virom huu homem que estava em terra 
contra ellcs. Aparelhousse tr.gosamente hua ca 
ravel la por veer que podya seer aquello, 
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fazendo vella contra elle, porque o vento era de 
sobre a terra, nom pode ir fora tanto como 
quisera. E Joham FrrZ veendo o empacho que 
a caravella recebya, querendo ir ao longo da 
ribeira, ou por prcsumyr que os batees seryam 
em aquella parte, ou a outra algua fim, leixoussc 
assy ir hua pequena peça, onde vyo os batees 
que viinbam em busca de seus navyos, e braa- 
dando contra aquella parte onde elles viinbam , 
forom os outros muv allcgres, pensando que 
era alguu Mouro que se viinha de sua voontadc 
peraelles afim de fazer alguu resgate por alguu 
daquellcs cativos; pero quando conbccerom sua 
linguagem, pel la qual se nomeou por aquclle 
que era, forom ainda muyto mais ledos, pcllo 
qual fezerom sua trigança muyto mayor. Con- 
siiro, diz o autor, qual serva stonce a presença 
daquelle nobre scudeiro, scendo criado a as 
vvandas que sabces, scilicet, pam, e vinho, c 
carne, e outras cousas arteficiosamente com- 
postas, e viver sete meses assy, onde nom co- 
mya outra cousa senom pescado, e leite de 
camélias, ca penso que nora ha by outro gaado, 
bebendo augua salmaça, c ainda nom em abas- 
tança; e estar era terra queente e areosa sem 
nhua deleitaçom ! Oo gentes que vivees na do- 
çura dos valles deSpanha, que quando acontece 
de vos minguar algua parte do mantiimento 
acostumado, nas casas dos senhores com que 
vivees, apenas se podem ouvyr com vossos cla- 
mores ! Esguardaae se quiserdes, sobre o pade- 
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cimento deste homem, c achalloces digno de 
grande exemplo pera qualquer que servindo, 
quer fazer voontade de seu senhor! E nós ou- 
tros, que huu dya per ventura em muvtos me- 
ses, per mandado da Igreja jejuamos, ou por 
satisfacom de nossas peendeças, ou por honra 
dalgíía festa da Igreja, se he tal que convenha 
comermos pam e augua tam soomente, todo 
aquelle dya recebemos tristeza! E quantos hi 
ha que despensam com suas próprias concien- 
cias, quebrantando seusjejuiis por contentarem 
seus ventres! Vejamos se ha hi tal que soomente 
bua semana de sua voontade pollo de Xpõ le- 
vasse outro tanto trabalho ! Nom reprovo cu 
porem que o movimento de Joham Frrz nom 
fosse com alguíí respeito do Senhor, ca eu co- 
nheci ainda este sendeiro (1), homem de boa 
concieneia, e assaz eathollico xpaão; e pois a fim 
do principal inovedor era tam dercita e tam 
santa, comoja disse em outros lugares, todal- 
las outras cousas movvdas per cllc he necessa- 
rvo que em algua parte con respondessem aa 
primeira tecncom. 

(1) Compare-se a importância «lesta declararão do A. de ter 
conhecido este indcciduo com o <iue observámos cm a nota da 
pag. 15G. 
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Sc me ante maravilhava do padecimento de 
Joham Frrz acerca de sua governança, pouco 
menos me maravilho daafeiçom que lhe os mo- 
radores daquella terra tomarom, e ja seja que 
fosse sua afabillvdadc muy grande pera qual- 
quer outra gente, antre aquelles marayilhoumc 
como pode aver lugar, ca me certificarem que 
quando se partira daquelles com que nos pas- 
sados sete meses conversara, muvtos delles 
choravom com sovdoso pensamento. Mas pera- 
<P»e fallo eu estas cousas cm quanto sey que 
somos todos filhos de Adam, compostos de huus 
meesmos ellamcntos, c que todos recebemos 
alma come criaturas razoavecs! Bem he que os 

cstromentos em alguus corpos nom som tam 
despostos pera seguyr as vertudes, como som 
outros aque Dcos per graça outorgou tal pode- 
rvo, e carecendo dos primeiros prineipvos de 
que pendem os outros mais altos, fazem vida 
pouco menos de bestas; ca em tres modos se 
parte a vida dos homeês, segundo diz o philo- 
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(1) Felizmente A-.urara, que conheceo pessoalmente João Fcr 



anojando vossas voontades em pcrlongamento 
de pallavras, ainda que todo lie proveito, llora 
leixemos o longo razoado que podya seer em 
aquelles das caravcllas polia viinda de Joham 
Frrz. Disse elle contra Antam Gllz, como ally 
acerca estava huu cavalleiro, que se chamava 
Ahudc Mevmam, e que querya fazer com elles 
algua mercadarva de Guinéus (jue trazia cati- 
vos; doque Antam Gllz foe muylo ledo, poendo 
fora Joham Frrz, oqual em breve spaço fez ally 
viir grande parte daquclla gente. E trautando 
suas arrefeès, recebco Antam Gllz dous Mouros 
por fvança, eelle de sua parte deu outros dous 
homecs daquelles que trazia consygo. Estes 
dous, que assy forom dados da parte de Antam 
Gllz, entre tanto que sc o resgate fazia forom 
levados a as tendas dos Mouros, onde eram de 
Mouras muy grande parte, e ainda das milhores 
daquella terra. E aeonteceo assy «pie os Mouros 
levantarom arroydo huiis com os outros, por 
cuja causa se forom das tendas, afastados pel lo 
campo bua grande peça. E as Mouras esguar- 
dando naquelles dous arrefecs, pensarom de os 
cometer, mostrando muy grande desejo dc ja- 
zerem com elles; c aquellas que eru sy mais 
avantajem sentyam, de boamente se mostravam 
quejandas primeiramente sayrom dos ventres 

nandez, nos eonla no cap. 77, como veremos, algumas particu- 
laridades curiosas acerca da descripção que o mesmo viajante fez 
do paiz, e do que alli observara. 





aquclle lugar ficou daily avante por nomcoCabo 
do liesgale (1). Beni rac prouvera fallar aquv 
huu pouco cm este cap" das cousas que Joham 
Frrz viu c soube em aquella terra ; mas lie ne- 
cessarvo que vaa com o feito daquestas tres ca- 
ravcllas a fim, e despois onde achar tempo, vos 
fallarey de todo, por levar minha estorva na 
ordenança que me melhor parecer. 

Partydos os Mouros dallv, c as caravellas 
seguindo por dyante, viram os homees que as 
aparelhavam, acerca da ribeira afaa duzentos 
camellos, com certos Mouros que os seguyam. 
E por que lhe pareccrom muy acerca, trigosa- 
mente sairom a ellcs; mas aquellcs Mouros sen- 
tindossc apressados dos outros, ouveronse li- 
geiramente sobre os camellos, c fogirom em 
elles. Empcro os camellos eram mais que os 
liomccs, por cuja razom ficarom ally alguits, 
dosquaaes os nossos matarom quareenta, e os 
outros fogintlo scaparom. Seguindo assy as ca- 
ravellas, chegarom acerca da ilha de Tidcr, 
ondeja falíamos que ha muy tos Mouros; e por- 
que viram acerca da prava onde estavam huas 



casas, querendo saber se acharyam ally algua 
cousa, savram em terra. E veendo como todo 
era ermo, quiserom ir mais avante, omlc % i— 
ram dous Mouros queviinhani contra clles; e 
os nossos cobiiçosos de os filliar, contcnderoni 
pera elles; mas Antam Gllz avisado de seus en- 
ganos, conheceo per sua contenença que aquello 

era afim dalgua cellada, ca tamanha segurança 
cm dous homees contra tantos, qualquer sesudo 
podya conhecer que era por tentarem dengano. 
II,i, disse Antam Gllz contra dous daquellcs, 

huu pedaço per essa terra, assiinandolhes ataa 
hu chegassem, e verees a falsydade destes pei- 
ros! E assy como os xpaãos aballarom da pai te 
da prava, assv vierom os Mouros contra elles, 
c seendo acerca, remessaroin suas azagayas, e 
os xpaãos correndo despos clles, tornaronssc do 
lugar que lhe ante fora limitado. E em come- 
çando de se os nossos dc recolher todos aos na- 
vyos, a cellada foe descuherla, os quaacs cm 
niuv breve forom na prava, de guisa que se 
tam prestes se nom recolherom, nom poderam 
dallvsavr sem muv grande perda, ca os Mouros 
sentindo sua avantajem, bem mostravam seu 
desejo, entrando na augua quanto podvam, 
onde se com as bcestas nom forom afastados, 
entrarom quanto poderom sequer a nado, por 
acabar seu desejo empeeccn lo aos nossos. 



CAPITOLLO XXXVI 

Como tomarom os Mouros no cabo Branco. 
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sobre o começo deste feito, ca nom avya hv 
cstonces alguu que se quisesse contar por huu 
daquelles, ca os clamores do povoo eram tam 
grandes, quando vyam levar aquellcs cativos 
cm cordas ao longo daquellas ruas, louvando 
as grandes vcrludcs do Iffante, que se alguu sc 
quisera atrever fallar o contrairo, muy cm 
breve lhe convvera de o desdizer, ou per ven- 
tura lhe prestara pouco, ca sobre a opeinom 
do povoo, mayormente posto em alvoroço, ra- 
ramente se acha perdom pera nhuu que lhe 
falle sobre o contrairo do que clles antre sy tra- 
zem firmado; nem ainda me parece que podva 
seer homem de tam malleciosa condiçom, que 
podesse contradizer tamanho bem, doqual se 
seguvam tam grandes proveitos. 0 IfFantc eia 
em terra de Viseu, donde mandou receber seu 
quynto; e dos que ficarom fezeromos capilaaês 
sua venda na cidade, deque todos gecralmcuU 
ouverom grande proveyto. 
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Conto a caravella de Gonçallo Pacheco, e outras duas caravellas , 
foront aa ilha de Ergiin. 

Como a cidade de Lixboa lie a mais nobre do 
regno de Portugal, per semelhante os seus mo- 
radores, coutando a mayor parte pollo todo, 
som mais nobres e de mavores fazendas. E nom 
seja alguu tam simpliz que tome esta pallavra 
grossamente, per que entenda que esta nobreza 
seja especial ein aquestes, mais que nos outros 
das outras cidades e villas, ca os fidalgos e ho- 
meês de grande criaçom , em qualquer parte 
som nobres; soomente fallo gecralmente, por- 
que como dezia Paullo Vergcryo, na ensinança 
que fez dos moços fidalgos, que o splandor da 
grande cidade lie gram parte de nobreza. Veendo 
aquestes ante os olhos tamanha riqueza como 
traziam aquelles navvos, guaanhada em tam 
breve tempo, c com tamanha segurança, eon- 
siirarem alguns como podyam aver parte da- 
quclle proveito. E avya naquclla cidade huu 
scudciro de nobre linhajem, daqual 110111 myn- 
guava per bondade nem vertude, que se cha- 
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mava Gonçallo Pacheco, oqual fora criado do 
lífaote, e ally era thcsourciro moor das cousas 
dc Cepta, homem de grande casa, e que sem- 
pre trazia navvos 110 mar contra os imiigos (1); 
o qual parece que consiirou sobre este feito, e 
escreveo logo ao lffante que lhe desse lugai" pei a 
armar hua caravella muy nobre, que pouco 
avya que mandara fazer pera seu serviço, e esso 
meesmo pera outras duas caravellas que a que- 
rvam acompanhar. Na licença ouve pequeno 
empacho, emuvto menos no aparelhar das cou- 
sas que comprvam pera sua armaçom. Gonçallo 
Pacheco fez capitam de sua caravella huu Dinis 
Eanes da Graã, sobrinho no primevro graao dc 
sua molher, scudeiro que era do regente, e nas 
outras hyam os senhoryos delias, scilicet , Al- 
varo Gil, ensayador da moeda, e Mafaldo, mo- 
rador em Setuval; os quaaes, postas as bandeiras 
da ordem dc Xpõ em seus navvos (2), fezerom 
sua vya caminho do caboBranco. E chegando ally 
acordarom todos tres antre sy, de nom hirem a 

(1) Barros diz : « 0 qual como era homem de grossa fazenda 
> e que armava navios para algumas partes. » Omittio a passagen 
d'Azurara : Contra os imiigos. 

(2) Ainda em um Atlas inédito em pergaminho, feito em 
Messina no anno de 1567 por João Martines se vêem p.nUd«, 
dois navios portuguezes em diflerentes pontos do 0«a,) 
com a cruz da ordem de Christo pintada nas velas ; parecendo 
que o dito cosmógrafo quiz por aquelle modo md.car o dom.u.o 
portuguez naquelles mares. j„ 

Este Atlas ricamente executado pertenceo i B.bl.othe 
Heber, e existe actualmente na de Mr Ternaux. ^ 
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aquella aldca que estava a hua legoa do cabo, 
por rezom do scripto que hi acharom, quepo- 
sera Aidam Goncalvez, noqual avisava os que 
per ally passassem, que nom tomassem traba- 
lho de ir sobre aquella aldea com esperança de 
proveito, porquanto cl|c fora em cila, e a achara 
despovorada. E entom acordarom de ir buscar 
outra, que serva duas legoas dally, e de feito 
chegarom a cila, c per essa guisa a acharom 
despovorada. E acerlousse de scer naquelle 
ajuntamento dos que forom a aquella aldea 
huu Joham Goncalvez Gallego, que era pilloto, 
c fora ja em aquclla terra com Autam Goncalvez, 
quando esta postumeira vez tornara por Joham 
Fernandez; e parece que tanto que chegou a 
Lixboa , se meteo logo cm companhya daques- 
tcs. Vós, disse aqueste Joham Gllz, a prove i- 
tarees muvto naquesta fazenda, se meu conse- 
lho quiserdes seguvr, pollo qual tenho feuza em 
Deos que nos dara boa presa, ca eu fuv ja cm 
esta terra, e vv como se trautavam os outros 
que delia avyam milhor conhecimento. Todos 
a hua voz disseront, que eram dello muv con- 
tentes, e que lho agradccyam muvto: que dis- 
sesse em boa hora o que lhe prouvesse.\ ós sa- 
bee, disse elle, que as caravellas em que veo 
Diego Affonso, c Garcia Homem, andarom, ante 
que Antam Goncalvez viesse, espantando os 
Mouros por esta costa. E quando Antam Gon- 
calvez chegou teve seu acordo com elles de irem 
a Ergim, e quando alia chegarom, os da ilha 
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cram ja percebidos, pollo qual sayrom todos 
fora, que nom fvcou senom huu delles, com 
bua Moura moça sua filha, que trouverom 
comsigo. E nós vimos as casas da ilha, que eram 
assaz de grande povoracom, e bem parecia que 
os Mouros pouco avya que partiram, c fora fo- 
mos filhar huus xxv. Eassv que eu creo, que 
porque ha tam pouco que fomos em esta ilha, 
que os Mouros desseguraram ja por este anno, 
polia qual scram tornados a cila, e seguindovos 
vós per minha guva, com a graça de Deos eu 
vos saljerey bem levar onde clles presumo que 
sejam , e accrtandoos a presa nom pode seer se- 
nom boa. Como pode seer, responderom alguus, 
que os Mouros tornassem tam cm breve a huh 
lugar, onde ja sabem que forom buscados? ca 
aquello em que vos vós mays muyto certifi- 
eaaes, deve trazer a nós muyto mayor duvyda , 
e esto he a brevyedade do tempo, daqual 
fazees principal causa de sua tornada, o que a 
nos parece o contrairo, porque sua sospeita 
mayormentetam manifesta, nom lhe deve tam 
cedo trazer segurança. Os capitaacs nom quisc- 
rom ouvyr mais razooês, mas come homees fir- 
mados no primeiro conselho, mandarom pocr 
seus batees fora dos navyos, e aparclharonse 
com aquella gente que sentiram que lhes era 
necessarva; e porque antre ellcs ja fora orde- 
nado, de sayrem fora cada huu dos capitaacs 
per sua vez, foe a sorte de Mafaldo em aque a 
sayda, e os outros ficarom em suas caravellas. 
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Eassy eram todos avisados que nehuu noni pas- 
sasse o mandado daquelle pilloto, de que ante 
disse que receberam conselho. E assy rcmarom 

jííjf» | | seus batees, que acerca de mcva noyte ellcs 
eram no porto da ilha , junto com a povoraçom; 
e saltando fora, disse Mafaldo, queconsiirassem 
como ainda era tarn alta noyte, e que pois eram 
tam preto de povoraçom, que dando sobre ella 
em tal tempo por razom do escuro, muytos po- 
dyam guarecer, ou que per ventura podya seer 
que jaryam fora afastados dally, nom seguros 
do primeiro temor; e porem que seu conselho 
serva cercarem a aldea, e em alvorecendo darem 
sobre ella. Mafaldo era homem que avva li usado 
em aquelle mester, ca andara muvtas vezes 110 
trafego dos Mouros, pcllo qual todos teverom 
seu acordo por muy proveitoso. E em indo assy 
pera se lançar onde ante acordarom, topar0111 
em huu camynho que viinha da aldea pera a 
fonte, e esteverom em elle huu pouco aguar- 
dando; e em esto viram bua moça que viinha 
por augua, aqual em breve foe filhada, e per 
semelhante huu Mouro, que a cabo de pouco 
sobreveo per o dicto caminho, aoqual pregun- 
tarom per seus acenos se estava ally muy ta 
gente? e elle respondeo per seus sinaaes, que 
nom mais de sete. Pois que assy he, disse Ma- 
faldo, nom avemos porque guardar mais a ma- 
nhaâ, mas vaamos a ellcs, ca pera tam poucos 
nom nos som mester muvtas cautellas. E bre- 
vemente a aldea foe cercada, e aquellcs sete fi- 

* 
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lhados. Mafaldo apartou logo huu daquelles, c 
começou de o perguntar assy como milhorpode, 
come homem que nom tiinha outro torgimam, 
onde eram os outros Mouros daquella ilha ? E o 
Mouio fez sinaacs que eram cm terra firme, 
onde se forom com medo que avyam dosxpaãos, 
oferecendosse logo de o levar onde elles estavam, 
ca o mar chegava muv preto donde elles jaziam. 
Mafaldo, sabido aquesto, veo fallar com sua 
companhva, preguntandolhes se lhes pareeya 
bem de irem cm busca daquelles Mouros? E 
porque onde som muytas cabeças ha muv tos 
sisos, comcçaronse antre elles alguas duvydas, 
dizendo alguus que semelhante yda era muv 
duvvdosa, pois o Mouro nom sabva dizer, 011 
elles entender, o numero dos Mouros quanto 
era, e que ainda que o dissesse, que o dirva en- 
ganosamente, com entençom dc os levar antre 
tantos deque elles nom podessem cobrar vito- 
rya. Pois, disse Mafaldo, seem todallas cousas 
quiserdes buscar duvidas, nunca vos podem 
fallcccr; c se em taaes feitos fordes de todo ao 
cabo da rezom , tarde ou nunca larces cousa que 
muvto aproveite. Vaamos com Deos, disse cllo, 
e nom afraquemos nossos coraçoocs , ca clle 
por sua miscricordya sera oje comnosco. To- 
dollos outros acordarom que era bem de irem 
todavya. E leixarom ally oyto Mouros, e com 
elles seis homcês que os guardassem, levando 
consigo aquelle que lhe primeiro dissera onde 
os outros jaziam. E assy acontecco, qui u.i 
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claqiiolles oilo que ally (icarora, fogvo do poder 
dos nossos que o guardavam , e passou em hua 
almadya, naqual foc dar novas aos outros que 
jaziam na terra, em cuja busca os xpaãos eram 
partidos, contandolhecomo cativarom elle e os 
outros oito, mas nom os soube avisar de nhuua 
cousa quea seu dano pertencesse, ea parece que 
110111 scntvo o que viiuha sobre elles. E como 
quer que os outros pesar ouvessem, soporta- 
1011110 com aquclla paciência com que bomem 
soporta os malles alheos, e porem leixaronsc 
repousar e folgar, e assy o outro com elles. E 
despois que os xpaãos entrarom 110s batees, 
logo de noite derom a andar pera onde lhes o 
Mouro acenava, e andarom assv per espaço de 
duas legoas; e aporlando em terra, seguironi o 
Mouro atec o lugar onde lhes elle mostrou, per 
seu aceno, que eram acerca. E ally se teverom 
lodos, envyando liuu daquellesque se chamava 
Diego Gil, que fosse veer se averva sentido da 
gente, o qual foe tanto avante que vvo as casas, 
e chegandosse mais preto ouvyo chorar huíí 
menino. 





?** 

mj, 
&3S2* 

i 
' ■ • '■ 

S«Í? V* 

yyJSR 

m 

Wi 

noqual nos compre acabar o porque esta parte 
da noite tanto trabalhamos; nós somos cm ter- 
ra de imiigos, onde nom sabemos se o avemos 
daver com muvtos, se com poucos. Porem eu 
vos rogo que vos lcmbrees de vossas honras, c 
cada huu faca tanto que nom desfalleea no co- 
metimento daqucsto feito. Ilora, disse elle, vaa- 
mos, nosso caminho, ca Deos sera comnosco! 
O espaço era pequeno donde os imiigos jaziam, 
osquaaes sentindosse cercados, começarom de 
sayr das choças, c come homèes mais cheos de 
temor que desforço, poserom toda sua spcrança 
cm fugir. E finalmente forom presos Rvj. (I), 
afora alguns que morrcrom do primeiro topo. E 
como quer que o feito nom fosse tie muy grande 
pcrigoo, nom leixaremos porem de dar avanta- 
gem do trabalho a aquellcs que o milhor fize- 
rom, os quaaes nom forom de menos esforço 
na pclleja, se se autre elles acertara por grande 
que seer poderá. E leixando Mafaldo, que era 
capitam, Diego Gil, e Alvaro Vaasquez, e Gil 
Eannes, nom aquellc cavallciro de que ante fal- 
íamos, trabalharom assaz, come homces que 
bem mostravom que eram pera outro mayor 
feito. E assy foe a presa daquella noite Liij0 

Mouros. 

Wh 
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CÀPITOLLO XXXIXo. 

Como sairom outra vez fora, e das cousas que fezerom. 

Bem podemos conhecer pel los aqueecimentos 
destes homêes, que a mayor parle dos feitos 
do mundo som mais sogeitos aa fortuna que aa 
rezom. Qual lie aquelle que posto em direito 
juizo, se podesse fyar no movimento da cabeça, 
ou sinaaesdas maãos que huu Mouro lhe fazia? 
E nom podya assy aconfecer que aquelle Mouro, 
a fim de seer livre, ou per ventura cobrar vin- 
gança de seus imiigos, mostrasse hua cousa por 
outra , c mostrando que os levava a alguu lugar 
onde per sua mostrança os nossos entendessem 
que podvam cobrar vi torva, lcvallos onde achas- 
sem tanta multidom, donde pouco menos de 
mortos podessem escapar? Certamente nom ha 
no mundo siso que o contrairo podesse consii- 
rar. Creo porem que a principal causa destas 
cousas nacia do conhecimento que ja delles 
avyam, sentindo sua astúcia cm esta parte seer 
pequena. Assy chegou Mafaldo com sua presa , 
onde dos outros parceiros ouve aquelle recebi- 
mento, que a presença do guaanho, ávido per 
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seu trabalho, requerya. E fazendo fim do re- 
contamento de sua allegre vitorya, disse que 
lhe parecia que dcvyam preguntar a cada huu 
daquclles Mouros que ally trazvam, se per ven- 
tura a aliem daquella povoraçom onde elles fo- 
rom filhados, avya algua outra em que podcs- 
sem fazer algua presa? Eavendo consentimento 
de todos, apartou huu daquelles pera lhe fazer 
a dieta pregunta; equal lhe disse que sy. E ta- 
manho era o atrevimento que ja trazvam, que 
nom quiserom preguntar se eram muytos se 
poucos, ou que gente serva depclleja, nem ou- 
tras alguas cousas que em tal caso conviinha de 
se preguntarem; mas assv come homees que 
hyam sohre cousa determinada, partirom sobre 
a tarde, onde pcllos sinaaes daquellc Mouro fo- 
rom guyados a bua aldea, onde chegando nom 
acharom algua cousa dc que podessem fazer 
presa. E ameaçando o Mouro por ello, lhes fez 
entender, que pois ally nom eram, que dcvyam 
seer em outra povoraçom que dally nom era 
imiy longe; naqual nom acharom senotn huu 
Mouro velho, posto na postumeira enfirmidade, 
oqual vcendo em tal ponto, leixavam pera fazer 
sua fim, nom lhe querendo afadigar aquella pe- 
quena parte da vida, que lhes segundo sua 
mostrança lhe ainda ficava. E segundo parece, 
os Mouros, avendo ja sentido dos xpaãos como 
eram antre elles, leixarom aquella aldea, in- 
dosse pera outra parte. Os nossos que ally eram 
teverom conselho nom seguvr mais avante, 



porque lhes parecia trabalho em que nom avya 
algua esperança tie proveito, acordando de tor- 
narem allv outra vez, presumindo que os Mou- 
ros, sabendo sua viinda e tornada, cobrarvam 
segurança, pella qual tornaryam pera suas ca- 
banas; mas aquello nom foc assv, ca os Mouros 
por aquella vez se afastarom muv longe dally, 
onde ainda pero muyto afastados fossem, te— 
my am de seerem buscados. Bem lie que os nos- 
sos seguindo seu conselho, forom a suas cara- 
vellas, donde tornarom outra vez, e veendo 
como nom achavam nchua cousa , soomente 
aquclle Mouro que ante lcixarom, parecendo- 
Ihe que estava milhor, trouveronno com sigo. 
Bem podya dizer aquelle triste mal de sua for- 
tuna, pois em tam breve fazia revogar a sua 
primeira sentença, conformando tantas voon- 
tades, cada bua vez sobre a sorte de sua ven- 
tura! Outras vezes sairom os nossos fora, c 
nom achando cousa proveitosa, se tornarom 
pera seus navyos. 
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CAPITOLLO R°. (1) 

Como Alvaro Yaasqucz tomou os sete Mouros. 

<*• 

Grandes duvidas trouxe ao conselho daques- 
tes o avisado percebi mento que sentvam nos 
Mouros daquella terra, pello qual lhes con- 
viinha buscar outras partes em quede sua viinda 
nom ouvessem conhecimento. E huus dezvam, 
que era bem que fossem a Tider (2), porque 
sabvam que cram ally muytos Mouros : Outros 
diziam que sua ida em aquella parte era danosa, 
porque os contrairos oram tantos que sua pel- 
leja serva muy desigual, porque tentar seme- 
lhante nom serva outra cousa senom hím san- 
deu atrevimento, ca pera tam poucos como elles 
eram, a qualquer sesudo parecerva maao tal 
cometimento , cujo dano nom soomente serva 
perda de seus corpos, mas ainda doesto ante a 

(IJ XL. 
(2) Na carta d'Africa occidental do Atlas citado em a nota pre- 

cedente se acha marcado « Tiber » ao S. d'Arguim. 
Não encontrámos este nòme em nenhuma das numerosas 

cartas anteriores que examinámos. 
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presença dos vivos : Outros dcziam que passas- 
sem a aliem, que se per ventura na terra dos 
Mouros nom podessem fazer presa, que chegas- 
sem aa terra dos Negros, ca tornandosse com 
tam pequeno proveito donde os outros forom 
ricos e abastados, que serva sua grande vergo- 
nha, o qual acordo foe de todos louvado. E assy 
partirom daily, e indo per sua vyagcm afas- 
tados xxxv. legoas a aliem de Tider, aguarda- 
ronsc todas tres as caravellas, e fallaronse os 
capitaães autre sv. E acordarom que serva bem 
lançarem jente fora pera vecrem se era terra 
em que podessem aver alguu percalço. E tiran- 
do seus batees dos navyos, disse Alvaro "S aas- 
quez, aquelle scudeiro do Iffante, que lhe pa- 
recia que serva bem mandarem dous ou tres 
homêcs per hua parte, e outros tantos per ou- 
tra, pera veerem se avcrvam alguu sentimento 
de Mouros, ou ao menos per que podessem co- 
nhecer que andavam cm aquella terra, para vii- 
rem avisar os outros que ouvesscm de yr a elles. 
Acordaronse todos em aquelle conselho, apar- 
tando logo quatro pera cada hua parte, dos 
quaaes aquelle Alvaro Vaasquez foe huíí; e se- 
guindo seu caminho cada huus pera seu cabo, 
os primeiros quatro toparom em huu lugar 
onde estavoin redes, que os Mouros poucoavya 
que leixarom. E Alvaro Vaasquez com os outres 
andarom tanto, que toparom de noite com ras- 
tro de Mouros, e nom vos maravilhees porque 
digo de noite, ca per ventura farces duvida se 
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se poilva tal rastro conhecer autre as trevas da 
noite. Onde sabee que em aquella terra nom ha 
chuyva semelhante a esta terra, nem os pri- 
meiros cecos nom trazem torvaçom de nuveês 
semelhantes a aquellas que veemos em esta 
parte do poente; e a aliem da clarvdadc da lua 
quando hi ha, as cstrellas de sv meesmas dam 
tanta claridade, que bem se pode conhecer huu 
homem com o outro, ainda que alguu pouco es- 
tem afastados. Achadoassv aquclle rastro, por- 
que lhe nom parecco rezom de poer sobre ello 
firmeza, nom quiserom tornara seus capitaacs 
ataa seerem em mais certo conhecimento. E indo 
assv avante, chcgarom onde os Mouros jaziam , 
e virannos de tam preto, que sentirom que nom 
podyam tornar atras que nom fossem sentidos. 
Porem forom a ellcs de salto, e assv com aquel- 
lcsapcllidos acostumados, saltarom antre ellcs, 
os quaacs eram xij. E tamanho desacordo foe 
antre ellcs, que nom poderom sguardar o nu- 
mero dos contrairos, mas como jente vencida, 
comecarom de fogir, como quer que lhes pouco 
prestasse, ca soomente dous escaparom, e tres 
forom mortos, c os sete prenderom, com os 
quaacs, chegando a scos navyos, forom recebi- 
dos come homecs que raercevam honra por 
seu trabalho evertude, ca pero nós de seu me- 
recimento algua parte screvamos, nom lie po- 
rem tam perfeitamente como clles fezerom, 
porque nunca o conhecimento da cousa pode 
seer tam proprio per sua semelhança, como 
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quando he conhecida per sv mccsraa; e ainda os 
storvaaes, por escusarem prolexidadc , cm 
nmytas partes fazeni soma, que recontadas per 
seu proprio efeito seryam muito mayorcs. A 
capitanva por aquella vez era de Dinis Eanncs, 
segundo ja dissemos, oqual apartou huu da- 
quellcs Mouros, por sahcr se avva em aquella 
terraalgua outra gente; do qual persons sinaaes 
ouve reposta, que ally preto nom tiinha outra 
nhua povoraçom, soomente hua aldea que es- 
tava dally muv afastada, naqual avya muvta 
gente, empero pouca dc pelleja. Nós, disse 
Dinis Eanncs contra sua companha, aproveita- 
ryamos pouco em nossa viinda, se nom ofere- 
cêssemos nossos corpos aa desposiçom dos tra- 
balhos; e ainda que esta aldea seja tarn afastada 
como este Mouro me faz entender, eu tcerya por 
hem que chegássemos a ella, ca toda a força tio 
nosso guaanho sta em nosso trabalho. Todos 
acordarom que era bem de moverem todavia 
pera qualquer parte, onde sentissem alguu pro- 
veito; e tomando aquclle Mouro por sua guya , 
andarom spaço dc tres legoas, ataa que chega- 
rom a aquella aldea que lhes o Mouro ante dis- 
sera , e nom acharom hi cousa de que podessem 
receber proveito, ca os Mouros ja eram dallv 
afastados. E porem se tornarom , nom sem 
grande cansaço, porque a aliem de seu grande 
trabalho, nom acharem algua cousa do que 
huscavom , foe a principal causa de o mais st n 
tirem. 
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Por aquella noite nora ouve hi outro acordo, 
sooraente que cada huu tomou a railhor parte 
da folga que pode pera seu descanso. Mas no 
outro dva se juntarom todos pera teerem seu 
conselho oque devyara fazer, ca nora era seme- 
lhante lugar pera tomar longa folga. Os capi- 
taaès fallando sohre ello, acordarom antre sy, 
que entrassem nos batees com certa gente, e 
Luis Alfonso Cavado por capitam, oqual fosse 
ao longo da ribeira, e que elle com certos ho- 
meês saltasse em terra, leixando nos hatecs al- 
guu outro em seu lugar, e que se fosse assy per 
terra com aquelles que levasse, e os batees em- 
pos elle, nom muv afastados da prava, e as 
caravellas fossem atras duas legoas por nom 
scerem descubertas. E hindo assy em esta or- 
denança, toparom com rastro de Mouros que 
hiam pera o sertaão, c forom em duvyda se 
hiryam apos elles seguindo per seu rastro, 
teendo que serva cousa periigosa, entrando 
muvto per terra, onde ja eram descubertos, 



lioin sabendo a jente que na terra serva: porem 
a voontade, que andava ja acesa no feito, nom 
quis leixar lugar aa rezom, e sem outro temor, 
scguirom avante, ataa que chegarom onde eram 
huus poucos de Mouros, empero dally ti"es le- 
goas, os quaacs nom tam soomente teverom 
coraçom de se defender, mas ainda de fugir. E 
eram antre todos dez, contando hi homecs, c 
molheres, e mocos. 



CAPITOLLO RII 

Como Alvaro Yaasquez filhou os xxxv. Mouros, 





sendo daquy afastados em tal lugar que vossa 
desobediência podya trazer mal, nom soomente 
a ravm, mas ainda a quantos somos em este 
ajuntamento. Nós, disserom os outros todos 
juntamente, somos assaz contentes de vossa 
capitanva, e bem nos praz de vos obedecer tam 
compridamente como a cada huu dos outros, e 
ainda milhorse o mais perfeitamente podemos 
fazer. llora, disse elle, a mym parece que he 
Irem que nós vaamos naquella ordenança em que 
noutro dva fomos, scilicet, hi rev cu com alguus 
de vos outros per terra, e os mais hiram nos ba- 
tees a geito de nós. E partindo assv, seguindo ao 
longo da costa huu grande pedaço, toparom com 
huu cabo, ao qual poserom nome o Cabo de 
Santa Ana (1), e acharom logo apos elle huu 
braço de mar, que entra per terra acerca de 
quatro legoas, oqual lhes pareceo assy como se 
fosse rvo. E achegando aa entrada dellc, aguar- 
dou Alvaro Vaasquez os outros dos batees, os- 
quaaes chegados, mandou que aguardassem 
ally, em quanto elle hva ao longo daquella au- 
gua, ca seu entender era, que sealgua povora- 

(1) Por esta passagem se vê a época cm que este nome de Cabo 
de Santa Anna, ou antes golfo, foi dado áquclle ponto por Alvaro 
Vasquez, que hia nesta expedição. Este nome sérvio, como os 
outros que já indicámos, para a nomenclatura das cartas hydro- 
gcographicas do xvi° e ainda do xvn° séculos. 

Barros omittio no capitulo correspondente não só esta particu- 
laridade, mas reduzio também a materia dos capítulos 37, 38, 
39, 40, 41 e 42, a poucas linhas. 
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com naquella terra ouvesse, que ally devva 
seer. Os outros disscrom que tal ida era muy 
pcriigosa, ca aiuda que mais nom fosse senom 
porque o dya era ja muy alto, e avya em elle 
muv grandequeentura,e elles muv trabalhados 
polia grande mingua que ouverom do sono, e 
trabalho huus de remar, e outros de andar de 
pee, quanto mais ainda que posto que ally ou- 
vesse muitas povoracoocs, que elles nom pode- 
rvam fazer presa que boa fosse, porque era 
necessaryo que de muy longe os vissem : c que 
se se sentissem poderosos pera pellejar com 
elles, que os speraryam, se nom que se podc- 
ryam ir muvto a seu salvo. Alvaro Vaasquez 
sem embargo de todo, seguyo sua vyagem, 
como aquelle que trazva proposito de acabar 
algiia grande cousa, se lhe a ventura nom fosse 
contraíra. E indo assy avante quanto podva seer 
hua legoa e mea, huu daquelles da companhya 
disse contra o capitam : Pareceme que vejo ao 
longo deste ryo buas alturas, como se fossem 
de casas. 0 capitam esguardou , e eonhecco bem 
que era aldea , c per semelhante parcceo a to- 
dollos outros que ally eram. Hora, disse Alvaro 
Vaasquez, ex a nossa presa está ante nossos 
olhos, pero está tam descoberta, que de neccs- 
sydadc seremos vistos ante que a ella chegue- 
mos; e porque me nom parece tamanha, que 
possa teer jente eomque nós nom possamos; 
porem porque ajamos algua vitorya, cada huu 
corra o mais que poder, c assy rijamente vaa- 
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idos a el los, e se noiii podermos tomar os man- 
cebos, tomaremos os velhos, e molheres e mocos 
pequenos : e tcerees tal avisamento, que qual- 
quer que se antremeter <le defesa, sem nhua 
piedade seja morto, c os outros prendee como 
poderdes. Avnda de todo estas rezooes nom 
eram acabadas, quando muytos daquelles co- 
meçavam a estender seus passos, e outros cor- 
ryam ja quanto podyam. E os Mouros (1) como 
gente despercebida, pouco cuidosos de seme- 
lhante trabalho, chegando os outros sobre elles, 
foram postos naquella torvaram, que a fortuna 
do caso requerya. E quando viram tam de so- 
breventa homeês assy atrevydos, com armas 
desacostumadas a elles, forom fora de todo na- 
tural conhecimento, onde os nossos cobravam 
muvto mayor fortelleza , veendo sua temerosa 
torvaram; e começaram logo de prender em 
elles o mais que podyam ; e veendo alguus que 
se queryam poer em defesa, matavam cm elles 
muv sem piedade; mas o feito durou pouco em 
este termo, porquanto os contraíras começaram 
de fogir. E taaes hi ouve, que por aquella vez 

(I) Desde o Caho Branco até ao Senega! a parte da costa de que 
trata o A. é habitada por diversas tribus compostas de Mouros 
mestiços os quaes fallão o árabe, são mahomelanos, e conhecidos 
pelos nomes de Trazas ou Tcmrzaíi, de Brakanas c outros. São 
de sua natureza mui ferozes, e o terror dos viajantes. Os mais 
cruéis de todos estes são os que habitão, e se estendem até ao 
Caio Branco, chamados LaJctschas, os quaes, segundo alguns 
VA., são de raça árabe pura. 

i 
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acabarom tie veer suas molheres e filhos pera 
todo sempre, e brevenienfe a presa fora muyto 
niavor, se aquelle braço de mar nom fora tarn 
preto, noqual scaparom muytos daquclles, por- 
que jeeralmente assv homees, como molheres e 
moços, todos sabem nadar. E outros que eram 
vai lentes e ligeyros, atrevendosse em sua lvgei- 
rice, sayansedantre todos; empero alguns ouve 
by.que se enganarom emello, porque acharom 
outros nossos que os seguiram e filharom, sem 
embargo da lividade de seus pees; de guisa que 
per todos forom presos xxxv, afora alguns que 
morreram. Por certo grande louvor trouveda- 
quelle feito aquelle sendeiro, que ja dissemos 
que era seu capitam , ca per muyto espaço fal- 
larorn de seu esforço e boô avvamento, agrade- 
cendolhe tanto trabalho, como por serviço do 
lífante, e proveito delles todos, em aquella vva- 
jem quisera filhar; nem os das caravel las nom 
forom pouco ledos com a viinda dos parceiros 
assy proveitosa, naqual ledice muvto acrecen- 
tavam, ouvvndo pello meudo as particulari- 
dades do aqueecimento que os outros ouverom. 
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CAPITOLLO Rill!0. 
M 

Como forom aa terra dos Negros. 

AVÍl 

Sentindo como ja em aquclla terra nom po- 
dyam aproveitar, pollo avisamcnto que os Mou- 
ros j a ti in ham, comecarom os capitaacs, com 
aquelles principaaes de seus navyos, de lallar 
sobre elio, pera se conselharem da maneira que 
(ecryam. Nós, disserom alguus, nom podemos 
nem devemos aguardar mais cm esta terra, pois 
conhecemos que nossa estada nos nom traz pro- 
veito, ante conhecida perda, ca gastamos o 
man ti i men to , e trabalhamos os corpos sem 
speranca de vitorva; porem o nosso proveitoso 
conselho serva, pois nos Deos deu assaz, que 
(ornássemos pera nosso regno, contentandonos 
do que teemos cobrado, o qual nom he tam 
pouco que nom seja rezoado preço pera satis- 
íaçom de nossos trabalhos, e comquc bem po- 
demos escusar vergonha de nossos vezinhos. 
Por certo, responderom outros, semelhante 
(ornada serva vergonhosa pera semelhantes ho- 
mees como aquv veem, ca tornando per esta 
guisa, serva abatimento de sua honra; mas que 
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vaamos aa terra dos Negros, onde ja Dinis Dvaz, 
com huu soo navy o, no anno passado foe fazer 
presa; e que mais íiom façamos senom veer a 
terra, contando dcspois novas delia ao Snor 
Iffante, parte sera de nossa honra : cheguemos 
todavya, pois somos tam preto, e por pouco 
que façamos, grande proveito nos sera. Todos 
disserom que era muy bem que chegassem a 
aquella terra, ca poderya scer que lhes darya 
Deos milhor vi torva que clles speravam. E po- 
rem fezerom logo levantar suas vellas, e seguvr 
sua v vagein, e singrando per sua rota per spaço 
de Ixxx. legoas, chcgarom sobre a costa de Gui- 
ncc (1), onde se aparelharom com seus batecs 
pera sayr em terra; dosquaaes os Guinéus co- 
brando vista, correrom pcra a praya com suas 
dargas e azagayas, come homecs que se que- 
ryam fazer prestes de pclleja. E como quer que 
clles suascontenençastam asperas mostrassem, 
quiseram os nossos todavya sayr em terra, se 
lho a braveza do mar quisera consentyr; pero 
assy afastados como os nossos estavam, viram 

(1) Segundo o texto parece que Alvaro Vasquez, depois de 
deixar o lugar a que pozéra o nome de Cabo de Santa Anna, se- 
guira sua derrota 80 legoas para o sul, correndo a costa nesta 
direcção até chegar á costa de Guiné, isto é um pouco além do 
Cabo f rrtle; mas flarrot, que alias omiltio parte das circumslan- 
cias desta navegação, diz : 

« Forão-se pela costa adiante obra de oitenta legoas, e 
> na ida, e vinda té tornar á ilha das Garças fazer carna- 
» gem, etc. • 
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a terra muy verde, e povoada de gente e de 
gaado manso, que os da terra trazyam pera 
scu huso. E quiscrom ir mais avante, mas re- 
creceo sobre elles vendaval, com muyta des- 
temperança de tempo, que os fez per força 
tornar atras; sem outro remedyoque sobre ello 
podessem achar. 



Durou assy aquella tormenta spaço de tres 
dyas, c elles sempre correndo atras com vento 
contrairo; mas acabados aquelles tres dyas, 
abrandou aquella grande tormenta, e o tempo 
tornou em bonança, seendo ellcsja onde pri- 
meiramente filharom os sete Mouros (I). E em 
aquelle dya aqueecera seer a capitanva de Ma- 
faldo, oqual aguardou as outras earavellas, as 
quaaes seendo j uni as ja alto dva, sayu clle a 
bordo de seu navyo, e disse contra os outros 
capitaSes : Bem veedes como somos junto com 
o lugar onde filhamos os sele Mouros, e sabecs 
que segundo o rastro que delles achamos, c 
assy as redes tie sua pescarva, a terra per razom 
deve seer povorada; porem se vos bem parece, 
eu quero savr fora, c veer se posso percalçar 
algua presa. E como veedes que autre muytos 
sempre ha desvairados acordos, comcearom os 
primeiros de dizer, que tal savda lhe parecia 

(1) toltárãoa Ti,Ur. Vide ácerea deste lugara nota de pag. 117. 
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scusada, pois tiinham assaz com que tornar 
pcra sua terra, conio ja disserom ante que par- 
tissem pcra terra dos Negros; outros disserom 
que a ida, como quer que pcriigosa fosse, devya 
seer de noite, c nom de dya. !Iora, disse ellc, 
eu som oje capitam, e vós soocs obrigados dc 
me obedecer tarn compridarhente, como obe- 
deeceriees ao Iffante nosso senhor, se presente 
fosse. E bem devees de prcsumyr que eu nom 
amo menos minha vida do que cada huu de vós 
ama a sua; porem minha voontade he, sem 
embargo dc vossas razoôcs, sayr fora, ca ainda 
que assy fosse que a terra seja povorada , nom 
he de presumyr que os Mouros estem ja na 
prava, sperando por nos; e saindo assv de 
dya, teeremos rezom de veer milhor a terra, e 
sabermos pera onde avemos tie ir. Os outros 
disserom, qu? abastava seer capitam, ca pero 
lhes parecesse o contrayro a alguns da compa- 
nliya, que era nccessaryo de lhe obedcccer ; 
porem que lhe rogavam que consiirasse bem 
sobre todo, ca ellcs nom avyam de tornar a tras, 
por nehuíi caso contrairo que lhe sobreviesse. 
Os batees forom logo postos no mar, e aquellcs 
que avyam de sayr fora, aparelhados pera par- 
tvr, como de feito partiram. E servam per todos 
ataa xxxv. homees de pelleja. E seguindo assy 
sua vva, caminho de terra, disse huu daquelles 
dos batees contra o capitam : Nom sc\ se \ cedes 
o que cu vejo. E que be o que tu vees, disse o 
capitam, que nós nom vejamos ^jo, disse 



elle, que me parece que aqucllcs pretos que 
estam naquellcs medoõs da area, som cabeças 
dhomeês, nos quaacs quanto mais esguar<lo, 
tanto me mais parecem ; e se bem sguardardcs, 
verees que cstam bullindo. Eo capitam man- 
dou estar os batecs huu pouco quedos; no que 
os Mouros presumiram que eram conhecidos, 
c porem se descobrirem ataa cinquoenta ho- 
mcês aparelhados de pellçja, empero nora com 
outras armas senom lanças. E descubertos assy 
todos, Mafaldo fez chegar seus batees acerca de 
terra, de que os Mouros mostravam grande 
prazer, mclendosse na augua delles ataa os pes- 
coços, e outros mais baixo, todavya desejosos 
de chegar aos xpaãos. Mafaldo quando os assy 
viu na ribeira, com contenanças de tal ardideza, 
acenou aos outros batecs que se chegassem a 
clle; c tanto que forom juntos, fez allevantar 
os remos, e começou de fallar em esta guisa: 
Amigos! bem sabees a fim porque partimos de 
nossa terra, como foe por serviço de Dcos e de 
lffante nosso snor, e honra e proveito de nós 
meesmos, onde per graça daquelle grande se- 
nhor que criou todallas cousas, ouvemos assaz 
proveito de nossas presas, sem alguu nosso 
perigoo, empero nom tcemos mais honra que 
quanto somos afastados dessa terra spaço de 
quinhentas legoas, tomando aventura sobre as 
vi torvas que ouvemos cm parte nom conhecida. 
E porque Dcos sente nossas boas voontades, nos 
aparelha lugar e tempo, noqual podemos cobrar 



honrada vitorva, ca veedcs em nossa presença 
aquelles Mouros, com tal orgulho, como se nos 
tevesscm em cerco com grande sua melhorva, 
sem speranca de socorro, acenando contra nós 
come homecs seguros sobre cousas vencidas. 
E posto que mais sejam que nós a terça parle, 
som Mouros, enósxpaãos, dosquaaes huu deve 
abastar pera dons, ca Deos he aquelle cm cujo 
poder está a vitorva, o qual sabe nossas voon- 
tades acerca de seu santo serviço. Nós se a clles 
nom himos, scra nosso grande doesto, c ainda 
lhes faremos coraçoès contra quaacsquer ou- 
tros tie nossa Icy; e porem meu conselho he 
que os batecs vaaõ de proa dar antre ellcs todos 
tres juntamente, onde cada huu faca como mi- 
Ihor poder. Vosso acordo, disscrom os outros, 
lie assaz boo e proveitoso; mas que faremos se 
outra muyta mais gente cstever encuberta? ca 
assy como aquelles estavam , assv podem estar 
outros muytos mais de que nós nom sabemos: 
e se hi ha cillada, saindo nossa perdiçom he 
conhecida. Outros nom quiserom limar estas 
cousas, mas comcçarom de se queixar, dizendo, 
que se em semelhantes razoões quisessem estar, 
que nunca faryam nhuii boõ feito, lie bem, 
deziam elles, que vejamos a honra ante nossos 
olhos, c que a leixemos com temor de bua cousa 
tam dovidosa? Quanta gente ally ha nom he 
abastante pera sofrer dez de nós outros em pel- 
leja. II mis poucosde Mouros velhacos, que nunca 
souberem pellejar senom a modo de bestas ; 
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dosquaacs o primeiro que for ferido, spantara 
todollos outros, que 110111 saberam mais tecr 
rostro ante nossas armas ! Boos estaryam quan- 
tos trazem uavyosarmados 110 estreitodeCepta, 
c assvper todo o mar de Levante, se ouvessem 
de temer semelhante ajuntamento! Estas postu- 
111 eiras razooês eram hem da voontadc do capi- 
tam, doqual forom muvto louvados aquelles 
que as diziam ; e porem mandou logo que em 
cada batel se posessem três homeès, com lanças 
c scuilos na proa, scudando sv e aquelles que 
remavam, se per ventura fossem remessados 
dos Mouros; eque tanto que os batees remassem 
em terra, que logo saltassem fora com clles. 
E mandou aos beesteiros, que levassem suas 
beestas armadas, ordenando seus tiros de guisa, 
que suas viras fossem empregadas como com- 
pria. E cm esto fez vogar os batees o mais 
rijamente que seer podesse, e que fossem dar 
de proa antre os Mouros, como ante tiinham 
determinado; aqual cousa muy em breve foc 
posta em obra, e todos em alta voz chamando, 
Sam Jorge! Santyago! Portugal ! saltarom an- 
tre ellcs, come homeès que temyam pouco a 
braveza de seus contrairos. E assy como cousa 
que Deos querya ordenar; os Mouros ao pri- 
meiro golpe remessarom logo suas armas, de 
cujos golpes nhuu xpaão sentyo dano que perii- 
goso fosse, ante aproveitarom despois, ca os 
nossos as lomarom , e se ajudarem delias como 
de cousa sua. 
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Acabando os Mouros de perder suas armas, 
Leverom os Xpaãos a vitorya por acabada, e 
começarom de feryr cm cllcs muy rijamente, 
come homecs acesos na primeira sanha, c caindo 
alguus mortos em terra, os outros começarom 
defogir. Eja sabces apressa qual serya; mas 
ainda que a ligeirice tosse desigual, por razom 
das armas que os nossos levavam, e ainda de 

huso que nom era de tal comparaçom, a voon- 
tade que muy tas vezes estende o poder, oslazia 
iguar com elíes, de guisa que forom enfraque- 
cendo quatro ou cinquo daqucllcs Mouros; c 
chegando os nossos a elles, buscarom o derra- 
deiro remedyo pera sua salvaçom, e esto he, 
lançaremse no chaão, como que pedyara mise- 
ricordya, daqual cousa os nossos ouverom pie- 
dade, e des y porque matandoos, o proveito 
nom fora tam grande. E aguardando aquclles 
primeiros os outros que viinham mais atras, 
fallarom com clles, dizendo que ora bem que 



todavya seguissem aquellcs Mouros, ca nom 
podya seer que ally acerca nom tevessem mo- 
lherese filhos, e que sua vyagem nom devya 
seer pera outra parte, senom pera onde os leixa- 
rom, ca pero fossem cansados, nom podyam 
seer tanto, que, se cobrassem vista daquellas 
molheres e moços, que nom filhassem delles 
grande parte. E leyxando assy alguus por guar- 
da daqnellcs presos, seguiram avante, avivando 
suas forças quanto mais podyam. E os Mouros 
ante que chegassem a seu alojamento, comeca- 
rom de dar vozes, pero cansados fossem, como 
quem chamava ou avisava outra gente que sen- 
tya acerca de sv, pellas quaaes os xpaãos enten- 
derom, que o alojamento nom podya seer lonje. 
Aqucllo nom era outra cousa senom avisamento 
das molheres e filhos, per que se podessem poer 
cm salvo entretanto nom chegavam a elles. A 
cujas vozes as molheres sairom fora do aloja- 
mento, c porque a terra hcmuyto chaã, viram 
ellasa pressa em que os maridos viinham, se- 
guidos dos nossos, por cuja razom cada huã 
começou tomar seu filho ao pescoço, e outros 
de soos braços, e outros ante sv, cncaminhan- 
doos como podessem escapar. E fogindo assy 
per aquelle campo cada hiiu pera sua parte, 
cobrarom os xpaaos vista delias e dos filhos, 
aqual foe a principal parte de seu descanso, 
tecndo atrevimento que sua forca nom min- 
guasse pera lhe seguir o encalço; e como quer 
queja assaz de trabalhados viessem, trigarom 



seus passos, come homees <|ue desejavam de 
chegar onde as voontades qucryam. E porque o 
spaco era longo, e elles viinhamja muy fracos, 
e as Mouras sahyam folgadas, íiom podcroni 
muito seguir, de guisa que tomando alguns, 
nom poderom hir mais avante; pollo qual lhes 
foe neccssaryo de aguardarem os outros que 
viinham atras, contandolhe sua fraqueza, aqual 
os tiinha chegados a tal ponto, que tam soo- 
mente pera se tornar, nom scntyam força. Po- 
rem acordarom de se tornar, visto como mais 
110111 podyam, empero primeiro reccberom ally 
alguã folga, aqual lhes era muyto mester, se- 
gundo a grandeza de seu trabalho. Eassv que a 
presa daquelle dya forom doze, autre homees c 
molhcres. Mas sobre todo seu guaanho era 
muyto destimar a grande vertude com que eo- 
meterom seus contrairos, c tenho que ataa este 
ponto, 110111 forom Mouros tomados com tam 
honrada vitorya como aquestes. Oo como al- 
guus dos outros, que licarom nos navyos , does- 
tarom sy mcesmos, c reprendyam seus capi- 
taãos, porque lhe nom aazarom parte daquella 
honra! iNem podiam ouvyr allegremente aos 
outros toda a parte de sua vitorya, ca lhes pare- 
cia que 110111 tiinham alguã cousa trabalhado cm 
comparacom daquclles! Ally coineçarom de tcer 
conselho, qual serva sua vyagem desjiois da- 

quclle aqueecimento, elcixando suas longasde- 
partiçoões, que sobre esto ouverom, íinalmente 
determinarom deentrarem em alguãs bayas, que 

I 
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saacm tio Gabo branco pêra o Cabo de Tira (I), 
consiirando que noiii potlya seer que naquellas 
Ilhas ainda nora ouvesscm algttu percalço; na- 
qual cousa lodos forom acordados, porque a 
esperança do provei lo era igual nas voontades 
de lodos. 

(I) Nas antigas cartas não encontrámos caho algum com este 
nome, mas combinando esta passagem com o que diz o A. no 
capitulo xxx, pag. 1Ô3 (como Nuno Tristão foi a 7ir«), e com a 
distancia de 80 legoas que elles navegárão depois de largarem da 
ilha das Garras, ou d''Argua», parece que o cabo a que Azurara 
dá este nome, ou ao qual os nossos primeiros navegantes derão o 
nome de Tira, c ponta ou lira de terra da embocadura do Senegal, 
no lugar marcado nas antigas cartas um pouco além da Palma 
Seca, que se lê cm muitas delias, entre outras na de João Freire 
de 154G, e na de Faz Dourado de 1571, posto que nesta ultima 
se vê marcado um ponto alii proximo com o nome de Tarem, que 
alias se não encontra nas precedentes. Como quer que seja pelas 
distancias latitudinaes entre Argua». e aquella ponta da embo- 
cadura do Senegal, parece que o Caho de Tira de que falia o A. 
é o lugar que indicámos. Apezar do lastimoso laconismo PAzu- 
rara acerca de um facto tão interessante para a historia da geo- 
grafia, vémos todavia por esta passagem que as explorações, e 
reconhecimentos das bahias, enseadas, e pontos daquella parle 
da costa d'Africa liião sendo progressivamente examinados pelos 
nossos marítimos, e que aos mesmos derão os nomes que servirão 
para a nomenclatura hydro-geografica adoptada por todas as 
nações desde os fins do século xv°, até quasi aos fins do xvn°. 
(Fid. sobre este objecto a nossa Memoria sobre a prioridade dos 
descobrimentos porluguezes na costa WAfrica occidental, § IX.) 



CAPITOLLO RVI1 

I)e como acliaroin as tartarugas na ilha 

O ou Iro dya lezerom sou caminho, segundo 
tiinham determinado, c scciulo ja dentro nas 
baixas, viiram liuã Ilha, a«|uai esla mais fora 
de todallas outras, pequena porem, e muyto 
areosa, onde lançarom seus hatees fora, por 
vecrcni se podyam achar alguã cousa daqucllo 
que buscavam. E bem lie que os Mouros pouco 
avya que hi esteverom, segundo pareceo pellas 
redes, e outros aparelhos de pescar que lhe 
acharom, e especialmente grande multidom de 
tartarugas, que seryam ataa CL (1). E por que 
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poderá seer que todos os que leeremesta estorva 
nora averam conhecimento deste pescado, say- 
bam que nora som outra cousa tartarugas, 
senom caagados de mar, cujas conchas som 
tamanhas como scudos. E eu vvja alguãs se- 
melhantes em este nosso regno, na allagoa 
d'Obidos, que he antre a Atouguya e a Peder- 
neira. Ecomo quer que naquellas Ilhas aja assaz 
de muytos c boõs pescados, os Mouros dally 
teem este por mais espccyal. E consiirando os 
nossos como aquella gente se passara a as outras 
Ilhas, porque parece que ouverom delles vista, 
acordarom de lhe nom tomar nhuua cousa da- 
qucllo que ally acharom, e que os Mouros de 
rezom devyam tornar aa Ilha, e que serva 
aqucllo huã parte de sua segurança, pella qual 
tornando elles meesmos, podyam aver delles 
alguã vitorya. 

oulra ilha que depart ia um braço de mar que hja per anlre ambas 
(isto é aquella cm que elles cslavào, e a outra que avislavão). 

Parece pois não serem duvidosas, ao nicuos ein nosso enlcuder, 
as localidades então exploradas por estes marítimos. 



CAPITOLLO RVIII 

De como tornarom outra vez aa Ilha , e dos xpaaos 
que morrerom. 

L 



scilicet, aquellaem que clles estavam, e a outra 
que assy vvam. E cobiiçosos de encontrarem 
aquelles Mouros, pensando que a fortuna lhe 
noin fosse menos graciosa em aquclle encontro, 
que em todollos outros que daquclla vyajem 
ouverom, dcterminarom de chegar aa dita 
Ilia, por veer se acharvam oque tanto cobiiça- 
vam, nom sabendo o callado segredo, que lhes 
a ventura contraíra tiinlia ordenado. E porem 
trigosanicnte se meterom cm seushatees, nos 
quaaes passarom aa dieta Ilha, e come homeês 
de pouco avisamento, nom querendo consiirar 
o dano que se lhe podya seguvr, comecarom de 
se soltar pella Ilha, tam ousados como se an- 
dassem per suas próprias herdades em tempo dc 
grande segurança. Esegundodiz Bernardo, 110 
regimento que fez a Ricardo, senhor do Castello 
Arabrosyo, sobre a governança da casa, que 
aquelle que 110111 consiira que seu imiigo pode 
pensar aquello que elle meesmo pensa, a peri- 
goo se despoem, c os Mouros, teendo aquelle 
meesmo pensamento que os nossos teverom, 
poendo sobre sua guarda mayor eautella, orde- 
narom tres cilladas, assy como milhor pode- 
rom, detrás de alguus montes darea que ally 
avya, onde esteverom sperando, ataa que viram 
que os nossos eram acerca delles; e veendo sua 
grande avantajem, descobri 10111 seu engano, 
viindo rijamente sobre os nossos, come homeês 
que queryam vingar o cativeiro de seus parentes 
camigos. Ecomo querquea sua multidom fosse 
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grande, cm comperaçom cia pouquidade dos 
nossos, nom voltarom porem atras, ante lhe 
pararom os rostros, come homccs em que o 
medo nom cobrava senhoryo, tcendossc com 
seus contrairos bun muy grande pedaço, no- 
qual os Mouros rcccberom grande dano, caos 
golpes dos xpaàos nom passavom de balde. 
Porem aa fim, veendo a nossa gente a grandeza 
do pcrigoo, c como de necessidade lhes eon- 
viinha de se recolher, começarom de se rctraer, 
nom come homeès que fogyam, mas coin todo 
resguardo e fortcllcza, que a tal caso compria. 
E certamente que a pelleja era muv grande, e 
comede homeès que o Fazy am muv de voontadc, 
empero a mayor parte do dano, ataa o chegar 
dos batees, foe sempre dos Mouros, ca muv tos 
morrerom cm aquelle recolhimento, e dos 
xpaãos, pero feridos fossem , ainda nom cavra 
nhuu. Scendo ja acerca dos batees, porque o 
batel dAlvaro Gil era mais prestes, ou de milhor 
entrada, recolheronse a elle a mayor parte dos 
nossos xpaãos, e assv ao de Mafaldo; mas os 
outros que ficarom , querendosse recolher ao 
batel do navyo de Gonçallo Pacheco, chegarom 
ao derradeiro perigoo, porquanto o batel era 
grande, como quer que mais pequena carrega 
tevesse, nom se pode recolher ao alto, como os 
outros, que eram mais pequenos, c ficou em 
seco, porque parece que a maree era 110 der- 
radeiro quarto de sua vazente. Ealguu.s daqucl- 
lcs que sabyam nadar, veendo seu pcrigoo tam 
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prestes, lançaronsc lia augua, naqual nadando 
salvaron» suas vidas; mas os outros que daqucl la 
manha nora salivam, foe necessarvo de apa- 
relhai- suas voontades a paciência, recebendo 
trabalhada morte , defendendosse porem ta- 
manho espaço como lhes a forca pode darajuda, 
E assy acabarom ally sete, cujas almas Deos por 
sua piedade receba no lugar dos sanctos. E por- 
que diz a saneia scriptura , que quem por ou- 
trem roga, por sy meesmo roga, prazavos 
aquellcs que esta estorva leerdes, apresentar a 
Deos senhas oracoôcs, porque as suas almas por 
vossa cntercessom recebam alguu açrccenta- 
mentoem sua glorya. Os outros dous batees, 
vcendo assv a morte daquclles, recolheronse a 
suas ca ravel las, acompanhados de grande tris- 
teza, com aqual partirom caminho dErgim (1) , 
pera filharem augua, dequeja eram minguados. 
E os Mouros levarom o batel ao ryo de Tider, 
onde desfezerom a mayor parte deljc; por lhe 
tirarem as tavoas com a pregadora, mas noni 
sey a que tini, pois seu engenho jiom abastava 
pera se delias poderem aproveitar. E alguus dis- 
scrom despois que ouviram dizer a alguns da- 
quclles Mouros que per acerlamcnto vierom a 
nosso poder, que os seus parceiros comerom 
aquelles mortos, e como quer que alguus outros 
dissessem o contrairo , querendo seusar seus 
parceiros de causa tam enorme, todavva hc 

(I) Arguim. (C,.!. notas 2 dopar-, 00, c dc pag. IG7.) 
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certo que seu costume lie <lc comerem huusaos 
outros os fígados, c beberem o sangue, c esto 
diz que 11011 fazem gecralmente, senom a alguus 
que lhes matam seus padres, ou filhos, ou ir- 
maaos, contando esto por bua muy grande vin- 
gança. E esto me parece que nom hedcduvydar, 
que 110 livro de Marco Paul lo (I) se diz, que 
gecralmente se costumavam estas cousas autre 
muy tas nacoões daqucllas partes orientaaes, c 
ainda vejo que lie autre 110s comuu fallamcnto, 
quantlo razoamos dalguu homem que tem odyo 
a outro, que tanta maa voontadc tem a aquclle 
seu contra iro, que se podesse lhe comcrya os 
fígados, c beberya o sangue. Mas agora leixe- 
íiiosestas cousas, por tornar a nossa estorva. 

(1) 4zunira tendo escripto esta chronica antes de 1453, servio- 
se de um manuscript» das viagens de Marcu-J'aulu, talvez mesmo 
do exemplar que o Infante D. Pedro trouxera de Veneza. 
A mais antiga edição c de 1484. Este livro que alias exerceo 
grande influencia nos descobrimentos, não só era lido nos prin- 
cípios do século xv° pelos nossos sábios, mas até uma das mais 
antigas traducções que delle existe c a portugueza, publicada 
por Valentim Fernandez, com a viagem de Nicolao fcncziano,etc., 
dedicada a elKci 1). Manoel. Lisboa, 1502, 1 vol. em-fol. goltnco, 
que existe na biblioth. publ. de Lisboa. 

<(4/ 



CAPITOLLO 

Como 





ainda dcspois dc vossos dyas, tanto (|iianlo antrc 
nós onvor povoracom , serani tehndos dc rogai* 
a Dcos por vós; c que alguus por sua mallicya 
quisessem seer tam ingratos, que esto qiivscs- 
sem denegar, a presença de vossos bcnefiicios, 
que cada liuu dva leeram ante seus olhos, esta- 
rara por seu principal acusador, ca veeram ante 
a sua presença grandes linhajees de servos e ser- 
vas, que lhe ficaram pera sua servcntva, e as 
suas casas avondadas de pam , que lhes viira das 
Ilhas que por vossa causa forom povoradas; c 
des y as scripturas antiigas, que sempre fada- 
ram dos grandes privillcgios c liberdades que 
pollo vosso cobrarorp. Porem, senhor, consii- 
rando nos sobre todo, por quanto vcemos que 
trabalhaaes cada huíi dya mais na guerra destes 
Mouros, e aprendemos como na ida que fez 
Lançarote com as suas caravel las , acharom 
multidom de Mouros na Ilha de Tidcr, naqual 
ao despois foe morto Gonçallo de Sintra, por- 
quanto os Mouros da dieta Ilha podem fazer 
empacho a vossos navyos, queremos, .c.e for 
vossa merece, armar sobre elles, c ou per 
morte ou prisom, quebrantarmos sua forca e 
poder, dc guisa que vossos navyos possam cor- 
rer per toda aquclla parte sem temor alguu. E 
se Dcos trouxer o feito a fim de vitorya, pode- 
remos fazer, sobre a dcstroycom de nossos con- 
traíras, presas dc grande vallor, pcllas quaacs 
ilc vosso quinto poderecs receber grande pro- 
veito, doqual nós 110111 ficaremos sem parte. 



E desto snor vos praza avermos vossa repos- 
ta , peia despachadamcntc seguirmos nossa vya- 
jem, em quanto nos o veraaõ dá tempo peia 
ello. 



CAPITOL LO L 

Como o lflante rcspondeo aos de í.acos, e da armaeom 
que se fez sobre a dieta ilha. 

A grandeza das cousas, rcspondeo o IÍTante, 
lie muytas vezes desprezada, onde alguãs pe- 
(pienas som muyto louvadas; porque milhor 
lie o pequeno coraçom que liberalmente se ou- 
torga, que o grande corpo que escassamente 
oferece sua parte. E porem o ofcrecymento de 
vossas boas voontades traz consigo mayor val- 
lor, que grandes serviços doutros mais podero- 
sos, que me com tam boõ desejo norn fossem 
outorgados; de cuja certidom eu nom cv mester 
outra mais certa testemunha, que vossas obras 
passadas, pellas quaaes som costrangido de vos 
honrar c acrecentar, com ai|uellc amor e desejo 
que o farey aos mais principaaes de cadahuã de 
minhas villas ou lugares, nos quaaes, per mer- 
ece delRey meu snòr, dcspoisdelle tenho enteira 
jurdiçom. E quanto hc aa licença que me rc- 
querccspera irdes sobre os Mouros da Ilha de 
Tider, amym praz muyto de volla outorgar, 
e de vos fazer por ello merece c ajuda, ea seme- 





CAPITOLLO LI 

Como as caraTellas partirom de Lagos 
e quaaes capitaães eram em ellas. 







(1) 1447. 
(2) fid. capitulo xxx:, pag. 



mente passou aa terradosNegros,çTrislarn, huu 
dos capvtaães da Ilha, que foe hi persoalmente 
com huã caravclla; e outra dAlvaro Goncalvez 
dAtavde, que cntom era avo delRey, c despois 
foe Conde da Atouguya, e Joham Gllz Zarco, 
que era ooutro capitam da Ilha , envyou allv 
duas caravellas; e assy outras, de cujos senho- 
res nom curamos fazer expressa mençom. Soo- 
mente he hem que saibaaes, que se armarom 
cm este anno, contra aquella terra dos Negros, 
xxvj. caravellas, e mais a fusta de Tallenço, 
dasquaaes as xiii. de Lagos partiram primeira- 
mente, c des y as outras, cada huã como mylhor 
pode, mas nom que todas juntamente se acer- 
tassem no feito de Tider. E como quer que a 
estorva se nom possa recontar em tam boa orde- 
nança como compria, per razom da vyagem 
que as caravellas nom fezerom todas junta- 
mente, diremos o que podermos, naquella mi- 
lhor maneira que se poder dizer. 



CAPITOLLO LU 

De como se as caravellas aguardarom ao Cabo Branco, 
c como Lourenço Dy az achou as caravellas 

de Lixboa. 

Eram dez dyas do mes d Aços to quando as 
xiiij. caravellas partirom de Lagos, e porquanto 
nom podvam todas seguvr hu3 rola, e muytas 
vezes lhes sobreviinha tormenta , que as apar- 
tava huãs das outras, tinham ja por seu husado 
acordo de se aguardarem ao Cabo Branco. E 
partindo todas juntamente, com boa maree c 
vento de vyajem, pouco afastadas da costa, 
comeearom de mostrar buas a as outras a avan- 
tagem que tiinham em sua leveza, dasquaaes a 
de Lourenco Dyaz começou de tomar a dyan- 
tcira. E leixando assy esta como as outras seguir 
seu caminho, tornaremos huu pouco a fallar 
das Ires caravellas de Lixboa, que estam com 
seu nojo, polia perda dos sete homcês que lhe 
matarom, e vei emos se lhe poderemos dar alguã 
consollaçom. E foe assy, que despois de aquellc 
afortunado aqueccimento, seendo elles ja de 
todo desperados de cobrar vingança por aquclla 
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vez, fezerom vella contra a Ilha de Ergim, 011.1c 
chegarom com cntençom de tomarem sua augua, 
c des v dc se viirem pera o Regno. E aqueeceo 
assy que seendo clles ja prestes pera partyr, 
per acertamento começarom de fallar em sua 
vvagem, scilicet, quantas legoas seguyryam 
per huu vento, c quantas per outro, comecou 
de parecer a vella do navyo de Lourenço Dvaz, 
aqual veendo, todos forom ja quanto mais ai lc- 
gres, principalmente porquesahyam que serva 
de xpaaòs, e ainda deste Regno, porque nom 
costumava la outro navyo semelhante. Abaste 
que a caravel la chegou acerca das outras, onde 
as voontades dhuus c dos outros forom muy 
allegres, principalmente os que ja la estavam, 
quando lhe Lourenço Dvaz contou a viinda das 
outras caravel las, e a fim a que viinham. Vós 
outros, disse Lourenço Dvaz, me parece que 
devees de folgar muyto com nossa vinda ; e 
pois vingança descjaaes do dano que recebestes, 
tempo tecndes de a cobrar. E porque seendo 
vingados per outrem , vosso contentamento 
110111 deve seer tamanho, devices sobressecr de 
vossa ida, por seerdes comnosco no desbarato 
desta liba, uaqual cousa farees muytos provei- 
tos : 0 primeiro cobrarees honra e proveito; e 
o segundo verees dano de vossos imiigos, com 
vingança de vossa perda; e o terceiro que leva- 
reesas novas primeiramente ao snõr Iflante, e 
prazera a Deos que seram aqucllas que spera- 
raos, polias quaaes vosso recebimento sera 
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milhor, ccom mais acrecentamento tie mercee. 
Crcede, Lourenço Dy az, responderom aquelles 
capitaaès, que nom avya hi mester outra for- 
maçom de pallavras pera nos mover a seme- 
lhante feito, senom as boas voontades de nós 
mccsmos; mas por alguus empachos que autre 
nos ha, he de necessydade que ajamos primeiro 
conselho. Compre que seja logo, disse Lourenço 
Dyaz, porque minha tardança 110111 compre 
aquy grande, ca ey receo de as outras cara- 
vellas scerem ja na ilha, c teerya grande des- 
prazer de se fazer nhua cousa sem mvm. Os 
outros disserom, que logoaquella noite falla- 
ryam sobrello, e que muyto cedo lhe tlaryam 
reposta. E leixando suas prolexidades, forom 
seus conselhos departidos em duas cousas, ca 
liuus diziam que todavva devyam logo partvr 
pera o regno, poisja tiinham presa comquc ra- 
zoadamente podessem fazer sua vyagem, quanto 
mais que os mantiimentos lhe falleciam, como 
lodos hem viiam, e que o cometimento «laquei le 
feito nom era certo : que poderya seer que as 
caravel las averyam alguus contrairos, por cujo 
aazoelles cstaryam debalde gastando suas vyan- 
das, em que estava o sostentamento de suas 
vidas. Outros disserom, que serva grande ver- 
gonha estarem ellcs ally tam acerca, e 110111 
seereiu na companhya daquellc feito. Ja no-> 
hiryamos, dizyam elles, na mea vyagem «1c 
nosso caminho, e achando tal encontro far\a- 
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CAPITOLLO LIII 

Como Lançarote teve seu conselho no Cabo Branco 

Juntas assy aquellas nove caravellas, porque 
da outra de Lourenço Dvaz clles nom sabvam 
ainda parte, Lançarote fez avisar todollos ou- 
tros capitaães, que saíssem em terra, pera fallar 
com clles sobre a maneira que lhes parecia que 
devyam teer; os quaaes muvto asinha forom 
prestes. E seendo todos juntos em seu conselho, 
disse Lançarote : Senhorese amigos! Ainda que 
mercee fosse do senhor lífante, meu senhor, de 
me dar carrego de vossa capitanya , seendo vós 
tam honrados como sooes, eu nom leixo porem 
de conhecer o que he razom, acerca de vos 
guardar aquella honra que devo, e per essa 
guisa vos dar aquella autoridade, que vossas 
honradas pessoas merecem. E leixandoa Sueiro 
da Costa, que eu tenho assv como padre, por 
i azom de sua í11 lia que tenho por molher, caasy 
a todos vós outros tenho por irmaãos, a huus 
por criaçom, e a outros por antiga amizade, c a 
outros por grande conhecimento; pollo qual 
spero que vós me aconselharees e ajudarees, a 





conhecemos por boi», e tal que nom soomenle 
ilest.i pouca gente, c pequena frota, mas doutra 
muvta mais sooes merecedor de seer capitam. 
E quanto lie ao conselho que pediis, a nivin 
parece que como quer que todallas xiiij. eara- 
vellas sejam necessarvas de seer juntas pera a 
entrada da ilha de Tider, segundo a eil teu com 
com que todos partimos, cu averya por bem, 
que aquelles que nos aquy acertamos, vaamos 
logo aa ilha tias Garças (I), c allv aguardemos 
dons ou tres dyas, segundo a ordenança que tra- 
zemos; por quanto he lugar onde 110111 podemos 
seer vistos doutra parte, ca estando nós aquv 
acerca deste cabo, ligeiramente podemos seer 
descobertos: aqual cousa se assy for, de duas 
cousas nom scusarcmos bua : ou se sairom os 
Mouros daquclla ilha ; ou entrarom hy tantos, 
que quando acometer quisermos, nos sera muy 
grande perigoo. E se per ventura aa ilha das 
Garças a poucos dyas nom chegarem as outras 

(I) Sendo a eslas ilhas da costa d'Africa onde, na primeira 
época dos nossos descobrimentos, se dirigião de preferencia as 
expedições, na conformidade das instrucções do Infante, pelas 
i azões que em pai te Barros nos refere, eoino dissemos cm a nota 1 
da png. lt>7, c posto que em a outra nota de pag. 117 tenhamos 
já indicado ao leitor a sua posição, conforme as antigas cartas , 
julgamos todavia a proposilo para melhor illustraresta materia, 
indicar aqui a sua verdadeira posição. Em algumas cartas, e entre 
estas na primeira folha da J/rica do celebre Lívio Simulo, estas 
ilhas se achão dispostas pela forma seguinte: 

A das Corças na parte mais septentrional de todo o grupo, 
Tuler na parte mais meridional de todas, e a do fiar entre as 
duas. 



cinquo caravcllas , minha del crm maçom sera 
<le nom tardarmos mais, soomcnte executarmos 
o que trazemos ordenado (1). E se voontade hc 
de Deos de nos ajudar, como em clle spero, pois 
principalmente por seu serviço aquy somos 
chegados, aquella ajuda (]uc nos entom ha de 
fazer quando formos todos juntos, essa nos fara 
a estes que agora aquy somos, ou per ventura 
milhor, porque quanto nós sentirmos a neccs- 
sydade mayor, tanto requereremos a sua ajuda 
com mayor devaçom, e onde entom quando 
juntos fossemos, poeryanios a esperança nas 
forcas dos homcês, veendonos poucos, firma- 
rvamos o principal socorro na sua ajuda, llora 
daquv avante podecs ordenar, tlisse ellc, o que 
vos sobre meu conselho milhor parecer. Em 
verdade responderom todos, vosso conselho lie 
tam boõ, e tam proveitoso, que o que hi mais 
fallassemos serva sobejo, ou per ventura des- 
concerto do verdadeiro caminho em que per 
vossas boas pallavras nos deteendes postos. 



CAPITOLLO LIIII 

Como acharom as outras carnvellas na ilha das Garças 
e do conselho que ouverom. 

Grande prazer ouve autre aqucllcs, quando 
chegandoaa vista da ilha das Garças, vyram as 
quatro caravellas, queja hi jaziam de repouso, 
de qualquer guisa que hi jouvessem, ca nom 
montava que fossem da sua conserva, todavya 
sabyam que.eram do regno, pello qual spcra- 
vam que compriryam cm sua ajuda, o lalleci- 
inento que lhe fezesscm as outras porque ante 
tiinham sperança. As novas desta vista corre- 
rom per todallas caravellas assy como viinham 
hua tras outra, de que lodos ouverom grande 
allegria, specialmente a genle mais baixa, por- 
que viiam que os capitaãeslevavam determinado 
de cometeerem o feito, sem embargo da nom 
viinda dos outros, como ante teemos scrip to!, e 
como gente que nom sabe encobrir sua allegria, 
fezerom soar seus cstormentos, e alevantarom 
cantares, c des y comendo e bebendo, come 
homecs que per suas voontades se certificavom 
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da vilorya; e cru chegando aos navyos que ja- 
zyani ancorados, armarom seus troõs e suas 
eollohretas, com as quaaes fazyam seus tiros, 
em sinal do prazer de seus coraçoocs; doqual 
prazer também os outros, queja jaziam repou- 
sados, nom ficavam sem parte. Mas esto acre- 
centava dobrez tristeza pera os Mouros, que 
jaziam metidos so os tilhados dos navyos, os 
quaaes ainda que a linguajem nom entendessem, 
o soom das vozes lhe certeficava o contrairo de 
que elles desejavam. Nom me quero ocupar 
screvendo quaaes seryam seus abraços, quando 
se todos ajuntassem, por que a rezom vos ditara 
quejandos devyam seer em tal lugar e tempo, 
soomente ponhamos ante nossos olhos que os 
veemos saltar de huus navyos nos outros, e os 
que mais tarde partirom do regno, apresenta- 
rem aos primeiros daquellas vyandas de que 
sabyam que estavam desejosos. E assy em esto, 
como 110 repouso da noite, passarom ataa o 
outro dva sobre a tarde, que per mandamento 
de Lançarote savrom em terra, pera com todos 
juntamente aver seu conselho : noqual seendo 
postos, disse como bem viiam a tardança das 
outras caravcllas, e como lhes Deos ally quisera 
encontrar aquellas tres, que tempo avya que 
eram partidas do regno, e mais bua das cinquo 
porque ante speravam; e assv que pera com- 
primento das xiiij. nom lhes fallccia senom 
bua; e que onde elles ante traziam determinado 
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pocr a praça aos imiigos com nove, de milhor 
mente lha podyam poer com xiij.; porem que 
vissem se era bem partirem logo, ou se spera- 
rvam ainda mais algua cousa. Todos disserom 
que a tardança serva danosa, naqual nom sen- 
tvam nehuu proveito ; porem que todavva par- 
tissem com boa ventura, ca quanto mais cedo 
se aquellc feito começasse, tanto serva milhor; 
noqual acordo eram todos comuumente, ca em 
tal tempo e lugar nom se temyam denculcas 
contraíras, nem dos companheiros lhe desco- 
brirem os segredos aos imiigos. Hora pois, 
disse Lançarote, tcendes determinado todavva 
partvr, hc bem que vós outros que ja vistes 
miiA las ordenanças perteeccntes atai caso, vos 
nembrees delias, c que me ajudees a ordenar 
nossa ida, como vaamos ordenadamente. E 
leixando aquy as desvairadas tencooês que au- 
tre elles ouve, finalmente foc determinado, que 
saissem per esta guisa : acordarom logo princi- 
palmente, que de toda a gente que nas caravejlas 
hva, scolhessem iicjxxviij. homees, porque pa- 
rece que tantos couviinham pera a reparticom 
que tiinham ordenada, dos quaaes os homees de 
pee e lanceiros fossem em bua batalha, daqual 
Alvaro de Freitas fosse capitam; e que despois 
clle, seguisse Lançarote, com todollos bccstei- 
ros c archeiros; c na reguarda fossem Sueiro da 
Costa, e Dinis Eannes da Graã, com todollos 
homees darmas; determinando que sua ida 
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CAPITOLLO LV°. 

Como sairom aquellas gentes na ilha de Tider. 

Anojado som daquelles pillotos, porque assy 
errarem a rota que avyam de levar, ca por certo 
se se a fortuna nom entremetera no erro da- 
quella vyagem, a vitorya fora de muyto mayor 
perfeiçom; aqual culpa nom foe tanto daquel- 
les, como das treevas da noite, ca posto que 
ally tossem outras vezes, nom forom tantas per 
que de razom devessem seer culpados muyto 
em seu erro, ou per ventura foe sua causa as 
auguas, que entom eram mortas, por cuja ra- 
zom acharom em muytos lugares tam baixo, 
que nom podyam nadar; assy que lhes foe for- 
çado, achandosse em seco, sperarem a ajuda 
da maree, aqual nom ouverom senom ja alto 
dva. Oo quantos queixumes andarom antre 
aquelles, veendosse assy empachados, com 
cousa em que suas forças nom podyam apro- 
veitar ! Ah Deos! dizyam elles, e menos favorave! 
queres tu seer ao nosso feito, doque ja mux tas 
vezes foste a outros, que tamanha teencom nom 





ally andavam, e lhe matarom naquella ilha, 
nom avya xv. dyas, os setc homeesdc queja 
falíamos; e que ao menos por aquelle dya nom 
devyam sayr, porquanto presumyam que os 
Mouros eram muvtos, c jazyam em cilladas, 
pois nhuu nom parecia. E nom era este rumor 
autre tarn poucos, que cm elle nom pendesse 
toda a mayor parte da gente conuiu. Amigos, 
disscrom os capilaaês, nós nom viemos a esta 
terra senom pera pellcjar; e pois principal- 
mente a esta fim viemos, nom avemos que re- 
cear, ca muvto 1113301' honra 110s scra fazer 
nossa pelleja de dya, que de noite, lançando os 
Mouros desta ilha forçosamente, que per outra 
astúcia nem engano, ainda que nom matemos 
nem tomemos nehuu, que filharmos de noyte 
liuu milheiro defies. E com o nome de Deos, 
disseram clles, sayamos todavya, e vaamos em 
terra 11a ordenança que teemos determynada. 
E assy com estas pallavras começarom logo de 
sa3"r, e tanto que forom todos postos na prava, 
poserom suas azes em ordenança, onde Lança- 
rote, per acordo de todos os outros capitaaês, 
tomou a bandeira da cruzada, que lhe o IíTante 
dom Henrique dera; c ja sabces como os que 
morressem sob a dieta bandeira eram absoltos 
de culpa e pena, segundo o outorga men to do 
Santo Padre, de queja vistes o teor do mandado; 
aqual bandeira foe entregue a Gil Eanncs(f), 

(1) Barros omittio estas particularidades alias tão interessantes 
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cavaileiro da casa do Iffantc, de que vos ja ou- 
tras vezes falíamos, que era natural de Lagos; 
e como quer que Lançarote dcllc conhecesse 
esforço e bondade, empcro todavya deulhe ju- 
ramento, elhe tomou menagem, que por medo 
nem perigoo nom leixasse a dieta bandeira, atee 
sofrer morte; e clles outro sv lhe jurarom, que 
per conseguinte, ataa o derradeiro termo da 
vida, trabalhassem pollo guardar e defender. E 
elles assv ordenados, despois das dietas cousas, 
começarom daballar assy em aquella ordenança, 
indo spaço de tres legoas per arca, fazendo 
muy grande calma, ataa que chegarom ao lugar 
de Tidre, que está dentro na dieta ilha, junto 
com o qual vironi estar bua soma de Mouros, 
corregidos com mostrança de pelleja, aqual 
vista foc muy allegre pera os xpaãos. E porem 
mandarom logo soar as trombetas, indo a elles 
muy de voontade ; mas os Mouros, desempara- 
dos da primeira fortelleza, começarom de fogyr, 
lancandosse a nado a aliem de huu esteiro, que 
faz daquclla terra liba, onde ja tiinham passa- 
das suas molberes e filhos, com toda sua prove 
fazenda; empero noin poderom assy espedyr, 
que nom matassem defies viij. e prenderom 
quatro, onde huu daquclles homeès de Lagos 
foe ferido,porque quis fazer tamanha a vantagem 

para a historia daquellas expedires. Este Gil Eanne.era o mesmo 
que primeiramente passara além do Cubo Bojador (vi . c p. , 
pag. 56). 



autre os outros, por mostrar sua ardideza, que 
easy per sua vooutade recebco as dietas feridas, 
das quaaes ao dvante morreo, viiudo ja pello 
mar, cuja alma o senhor Deos receba ua com- 
pauhva dos sanctos. E desbaratados assv os 
Mouros, sentiudoos xpaaos que sua estada nom 
aproveitava ally mais, foronse a aquelle lugar, 
onde os imiigos ante tiinham seus allojamentos, 
e do que hi mais acharom foe augua, com que 
por razom da calma e trabalho ouverom grande 
prazer, ca muytos perecerom de sede se ella 
nom fora. E também acharom ally arvores dal- 
godom, ainda que inuytas nom fossem. 0 can- 
saço foe cm alguus tamanho, que per nhuu 
modo podyam tornar de pee, soomente lhes foe 
grande socorro perasua necessidade, asnos que 
avya muytos na Ilha, em que cavalgando se 
tornarom pera seus navyos. Empero ante que 
entrassem cm seus batees, forom hi alguus que 
requererom a aquelle nobre homem, Sueiro da 
Costa, que fosse cavalleiro, o qual ou por o re- 
querimento sobejo de seus amigos, ou por elle 
aver voontade de o scer por mayor honra sua, 
conscntyo cm ello, dizendo que lhe prazia, com 
tanto que fosse per maaõ d'Alvaro dcFreitas (I), 
por quanto o conhecia por tal cavalleiro, de que 
sua cavallarya nom podya seer reprochada. E 

(1) Burros diz que Alvaro de Freitas era commendador d ''Al 
gezur (Decad. I, liv. I, cap. n). 
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todos folgarom muyto, specialmente aquclles 
principaacs que o conhecyam. E assv foe feito 
cavalleiro aquelle nobre homem, doqual he de 
maravilhar tam longamente trabalhar cm no 
officio das armas, seendo tam avantajado em 
cilas, e nunca querer tomar aquella honra sc- 
nom cm aquelle assejo. Por certo, diz o autor, 
eu crco que pero Alvaro de Freitas fosse tam 
nobre cavalleiro, e per aqueecimcnto ja outros 
semelhantes fezesse, nunca sua espada tocara a 
cabeça de tam nobre e tam avantajado homem, 
nem foe pouco honrado aquelle Alvaro de Frei- 
tas no conhecimento que Sueiro da Costa fez em 
querer secr cavalleiro de sua maaõ, onde o po- 
derá seer per muy honrados Reis e grandes 
Príncipes, que se muvto contentaram de o fa- 
zer, conhecendo sua grande vertude. Aquella 
noite forom repousar a suas earavcllas, e no 
outro dya sairom em terra pera fazer cavalleiro 
Dinis Eannes da Graã, oqual per essa guisa foe 
feito per maaõ dAlvaro de Freitas. E ally se 
spedirom as caravellas de Lixboa das outras, 
porquanto sentiram que sua estada noni era ja 
necessarya, c os mantiimentos desfalleciam 
lauto, que se a vyagem per alguu contrairo 
fosse embargada , era necessaryo seerem postos 
cm padecimento. Empero bem he de crer, que 
se clles souberam que ainda daquella ilha avyam 
de seer tantos Mouros mortos e presos, que se 
nom partiram tam asinha, se quer ao menos 
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por sua vingança sccr mayor. I)os outros Mou- 
ros que filharom em Tider, envyaroni Lança- 
rote e os outros capitaães, a Sam Vicente do 
Cabo huu Mouro, c a Santa Marva da augua 
da Lupc, laia ermida que está naquelle termo 
de Lagos, outro, peia se vender, e do preço 
comprarem ornamentos pera aquclla igreja. 



CAP1T0LL0 LVI 

Como tornarom outra vez a Tider, e dos Mouros 
que filharom. 

ippellido mostrar se o a; 
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primeiro livro cio Regimento dos Príncipes, a 
condiçom dos bees tcmporaaes, 110 desejo do 
homem ham tal propriedade, que ante que os o 
homem possua, parccemlhe ratryto mais nobres 
do que elles som, o que despois que os possue 
he pello contrairo, ca por grandes c boõs que 
sejam, nom os teem cm tamanha conta. E tor- 
nando a nossa estorya, tanto que se aquellas 
ties caravel las partirom , chcgarom outras tres, 
daquellas quatro que antefalleciam; nos quaaes 
nom foe pequeno queixume por nom seerem 
com seus companheiros na entrada da Ilha, ca 

de Correa, que Barboza dá áquellc A., é ou não exacto,limitamos 
hemos a dizer que el-Rei D. Duarte eitando-o varias vezes nos ca- 
pítulos 31, 32, 31), 52, 56, etc., do Leal Conselheiro, lhe chamava, 
como stzurara , Fr. Gil de Roma. 

Na bibliotheca de Cambrai existe um mss. n° 856 do Rrgimine 
principum, o qual foi acabado em 1124, e por conseguinte em 
uma época posterior ao de que se sérvio el-Rei D. João 1", mui 
provavelmente dos de que fizerão uso el-Rei D. Duarte, e 
A Zurara. 

A primeira edição publicou-se pela imprensa em 1473 (vid. 
Dictionnaire la'diograplnque, l.a Serna - Santander. etc.). Se, 
pelo que deixámos dito , o manuscripto de que se servira 
el-Rei D. João 1» e o Sr D. Duarte, e Azurara, é um dos mais 
antigos de que há noticia, por outra parte a traducção portugueza 
do livro de Fr. Gil de Roma, pelo Infante D. Pedro,é também uma 
das mais antigas, se exceptuarmos a traducção franceza allri- 
buida a Henrique de Gand (vid. o abbnde Lchcuf, Dissertation sur 
1'bistoire ccclesiastique et civile de Paris, II, p. 4 I). Julgámos a 
proposito dar esta notieia ao leitor pela importância da citação 

Azurara , a qual nos mostra o estado da erudição, e cultura lit- 
teraria entre nós no começo do século xv°, e ao mesmo tempo as 
relações lilterarias que existião entre Portugal e a França, e 
outros paizes nos últimos tempos da Idade Media. 
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pero a pelleja 110111 fosse mayor daquello que 
teemos faltado, parecia lhes que em cousa que ja 
fezessem, 110m pódcryani receber honra. E 
assv come liomecs que tiinham cl<?llo despeito, 
requererom logo aos outros, que se ordenas- 
sem de sayr cm terra; sobre aqual cousa ouve- 
rom conselho, no qual razoando bua peça, 
determinarom que se fossem tres caravellas, 
scilicet, as mais pequenas ao passo do esteiro 
de Tider, e que fossem esso meesmo as gentes 
das outras caravellas nos batees; e que poderva 
seer que a gente se tornarya aa Ilha, daqual 
poderyam filhar algua naquelle porto. E come- 
çando de obrar per seu conselho, partirom de 
noite, como quer que nom podessem chegar ao 
porto senom de dya, onde chegando viram os 
Mouros a aliem do porto, e scendo os xpaiios 
cm dereito delle, o qual porto era bem ancho 
em augua, empero baixo, senom quanto era 
huu tiro de pedra, que se nom podva passar 
senam nadando, e os Mouros te Veron se assy da 
parte daalem, olhando os xpaãos, dos quaacs 
lhes parecia que avvani pequeno temor, e suas 
contenencas assv o mostravam, ca estavam 
baillando c folgando, come hornees seguros de 
seus contrairos, a osquaaes faziam aquellas 
mostranças, caasv afim de os anojarem searne- 
cendo de sua viinda. Porem fora bem pera elles 
se seu avisamento fora mayor, e esto lie, se 
esteveram dentro na augua acerca do alto, por- 
que por cl lo poderom estar em mayor segu- 



rança acerca deque se lhe dcspois scguyo. Os 
xpaaos, aallcni <la voontade que tiinham «1c 
chegar a ellcs, veendo suas maneiras, que eram 
assv come cm despreço, dobraromselhe as 
voontades de pcllejar, ainda que os Mouros fos- 
sem muytos mays; e pero tevessem grande 
empacho na augua, que estava cm nico, a ar- 
dida voontade os forçou de todavya seguvr seu 
proposyto. E assv começaroni de entrar na 
augua, ataa que ehegarom a aqucllc alto, que 
se nom podva passar sem nado, e chegando 
allv sobresseveroni, avendo por periigosa sua 
passagem. E estando assv pellejando consigo 
meesmos, porque a voontade os seguya que 
fossem, e o temor lhes poinha defesa com a 
morte, era hi com elles huu moco da eamara 
do Iffantc, que cu despois conheci nobre sen- 
deiro, oqual hya por scripvam de huadaquellas 
ca ravel las, ca tal era o custume do Iffantc nom 
dar inoradya de sendeiro a nbuíi moco da ea- 
mara , atoe que se 110111 eixercitasse em algua 
cousa de guerra; per cujo merecimento lhes 
dava ao dyante aqucllc graao c|ue sentya que 
mereciam. Este moco, que avya nome Diego 
Goncalvez, vencido de fortellcza, disse contra 
huii homem de Lagos que era junto com ellc, 
que se chamava Pero Allcmam (110111 sev se por 
seer natural daquella terra dAllenianha, se por 
alcunha que lhe poserom), se lhe prazia de lhe 
teer companhya pera passarem ambos a nado? 
Per boa fe, disse o outro, 110m me poderás re- 



querer cousa que te com mill or voontadc ou- 
torgara ; o qual ainda nom acabava sua reposta, 
quando seja derribava a augua, começando de 
nadar; e assv o moco com ellc; e despois delle 
liuu scudeiro do Iffaute, que avva nome Gil 
Goncalvez, oqual ja fora na tomada dos pri- 
meiros Mouros, sob capitanya de Antam Gon- 
calvez, eassv na guerra destes outros Mouros, 
comarcaãos da nossa Espanha, ávido por boò 
homem ; e despois logo outro moço da camara, 
que se chamava Lionel Gil, filho daqucllccaval- 
leiroaquc a bandeira da cruzada fora entregue; 
e assv outros muytos apos aquestes. Mas os 
contrairos, pero que os vissem, tomarom assy 
como por jogo o movimento de seu trabalho, 
atrevendosse em sua multidom, c des v pensa- 
vam que lhe acudisse a vitorva, per aquelle 
respeito que lhe viera no outro dva, quando 
matarom os sete das outras caravellas. t)s nos- 
sos, tanto que se poderom firmar 110 chaaõ, 
teveronse dercitos em elle, seguindo porem 
avante quanto podyani , onde os contrairos fo- 
rom a cllcs. Eos xpaãos por savr, c os Mouros 
polios empachar, comcçarom sua pelleja, ju- 
gando suas lançadas , pel las quaaes se bem 
podya conhecer o desamor que autre elles avva. 

Masja a pelleja dos Mouros nom era tanto por 
causa da imiizade, como defensom de suas 1110- 
lhercs e filhos, e muyto mais por salvar suas 
vidas meesmas. Maravilhados porem muyto de 
tamanha fortelleza como sentyam nos imiigos, 



e pcro a coinpcracoin fosse desigual na multi- 
doni de huus c dos outros, ca os Mouros cram 
niuy muyto mais, querendo Deos ajudar sua 
gente, matarom logo xvj, e os outros forom 
desbaratados em muy pequeno espaço. E como 
quer que o amor das molheres e filhos fosse ex- 
tremo autre todollos outros padecimentos que 
em elles avya, como naturalmente em todos lie, 
veendosse desbaratados, soomente poserom cui- 
dado em guarccer sy mcesmos, porque a morte 
be fim de todallas outras cousas spantosas. E 
assy vencidos começaram de fogir, onde mor- 
rcrom delles assaz. E porque a calma era muyto 
grande, e elles trabalhados, 110111 os poderom 
longe seguvr; empero prenderam lvij, com os 
quaaes sc tornaram pcra suas caravellas. 



Como quer que todos trabalhassem em aquelle 
feito, c que todos por ello mereçam louvor e 
honra, principalmente deve seer aquelle Diego 
Goncalvez, c assy o homem de Lagos, que pas- 
sou com elle, per aquelle respeito que ja disse, 
que nos começos jazia a mayor parte do louvor. 
E de feito assy lho conheceo o Iffante, ca lhe fez 
depois muyta merece, como gccralmente sem- 
pre teve acostumado a aquelles que o bem scr- 
virom. Teendo assv aquelles Mouros filhados e 
recolhidos aos navyos, começarom logo de prc- 
guntar alguus apartadamente, onde entendyam 
que acharyam os outros que fugiram da com- 
panhya? dos quaaes ouverom reposta, que sua 
tençomera que seryam em huapovoraçom que 

se chamava Tira , que ei a em terra firme per a 
costa do mar, atee viij. legoas dally. E consii- 
rando que quanto mais cedo fossem a elles, 
tanto sua ida serva mais proveitosa, ca presu- 
myam que pollo leito seer Iam breve acharyam 
os Mouros seguros de sua ida, e porem partiram 
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logo aquclla noite pera alia tres caravellas, das 
mais pequenas e mais ligeiras que acharom na 
companhva, e toda a outra gente nos batees, 
levando consigo duas Mouras que mostrassem 
o caminho. E no primeiro quarto da noite che- 
garom a hua ponta, onde leixarom os navyos, 
e sairom em terra. E porque nom sentirom 
ainda tempo de partir, repousarom allv, atcc 
que a alva começou de romper, com cuja clari- 
dade começarom davyar seu caminho. E che- 
gando a hua passagem de huíi pequeno braço 
de mar, loparom com muytas almaadyas, antre 
as quaaes era o batel que os Mouros fílharom a 
as earavellas dc Lixboa, empero ja acerca todo 
desfeito; trouveronno porem consigo pera suas 
caravellas. E dally passando avante, encontra- 
rom huu Mouro, que matarom , creo que serya 
por elle meesrno querer buscar caminho pera 
ello ; e assy chegarom sobre o lugar dc Tira , e 
doutras duas aldeas, mas nom acharom em 
ellas cousa algua tloque buscavam, porque os 
Mouros eram ja todos fogidos; e assy lhes foe 
necessary o de se tornar pera suas caravellas. E 
dally passarom ao lugar de Vidre, onde repou- 
sarom por rezorn das auguas que ally avya. E 
estando assy, mandarom os capitaães a alguus 
daquellcs, que fossem por asnos pera os fracos 
tornarem cm elles aos navyos; os quaaes indo 
ao mandado que lhes mandavam, encontrarom 
cinquo Mouros, que com pequeno trabalho 
prenderom. E assy tornados, disse Lançarote 
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Seendo no outro dva juntos todos esses prin- 
cipaacs per mandado do capitam, como ja tecn- 
des ouvydo, e ainda todollos outros que sc ally 
quiserom chegar, disse Lançarote : Senhores e 
amigos! Porque foc mcrcee do Iffante nosso 
senhor de me fazer vosso capitam, porem per 
vosso prazer e voontadc, e por causa dcllo cu 
represento aquy sua pessoa, em seu nome vos 
agradeço o grande trabalho c boas voontades, 
que em todos vós outros aehey em este feito 
aque fostes viindos por seu serviço, o qual lhe 
reconta rev persoal mente quando quer que a 
Deos praza que sejamos em sua presença, de 
guisa que per o merecimento de vossos traba- 
lhos, possaaes cobrar aquclle gallardom, que 
tam justamente merececs. Hora vos sabees 
como partimos de nossa villa com principal fim 
de viirmos aa conquista desta liba, e como nos 
Deos quis pera cllo encaminhar, e avyarnos, 
lhe devemos por ello dar muytas graças, ca 
pero tantos Mouros nom filhássemos, como ja 
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entras vezes fezemos, todavya nossa vi torva foc 
assaz, pois na mcclade do dva realmente lhe 
posemos a praça, e fomos a cllcs como vistes; 
e eomoquer que tantos fossem, leixarom o 
campo ao nosso vencimento, e entramos per sua 
terra, e filhando suas cousas sem conlradicom 
algua, deque nos fica honra e louvor ante aquel- 
les que dello verdadeiro conhecimento ouve- 
rem. E quanto aa nossa viinda, segundo o pre- 
posilo que trouvemos, o feito hc acabado, no 
qual eu faço fim de seer vosso capitam, porque 
segundo o regimento que trago do snòr If- 
fanlc, despois da tomada desta Ilha cada huu 
pode fazer de sv o que lhe prouver, indo peia 
qualquer parte em que scntvr sua avantagem 
ou proveito. E porem a my parece que he bem, 
que esses poucos que filhamos, sejam partidos, 
cie guisa que cada huu aja sua dercita parte, e 
siga o caminho que per bem tever. E de my 
vos afirmo que som disposto pera qualquer tra- 
balho ou perigoo, que me por serviço de Dcos 
ou do Iflaute meu suor possa viir, ca com tam 
pequena presa nom entendo tornar ante a sua 
presença. Todollos outros disseroni, que era 
muy bem consiirado todo o que Lançarote dis- 
sera; e começarom logo de iguallar sua par- 
tylha, pella cpial cada huu recebeo segundo 
sua sorte. E despois dello, fez Lançarote pre- 
gunta a todollos outros capitaacs, <|ue era o 
epic queryam fazer? Sueiro da Costa, c \ iccntc 
Dyaz, armador, cGil Eannes, e Martini \ icente, 



pilloto, e Joham Diaz, oulrossy armador, rcs- 
ponderom, que por quanto suas caravellas eram 
pequenas, e o ynverno era muv acerca, que 
avvam por periigosa sua ficada quanto pera 
irem mais advante, porem que se entendyam 
de tornar caminho de Portugal. Alas de como 
foe sua tornada, fallaremos advante eompri- 
damente na storva. 



CAP1T0LL0 LIX 

Das pallavras que disse Gomez Fiz, e como forom 
a terra de Guinee. 

Gomez Piz, que era presente naquella cara- 
vella del Rey como principal capitam, assy 
como homem cm que avya esforço c autori- 
dade, começou defallar de sua entcnçom autre 
todos, per esta guisa : Parece, disse elle, que a 
detcrminaçom dos capitaaês destas pequenas 
caravellas he de se tornarem pera o regno, 
temendo o perigoo que se lhes pode scguyr, 
achando-os o inverno mais longe dot|ue esta- 
mos. E porque vós outros, honrados suores e 
a micros, sabces muv bem a voonladé do snór O 7 " 
1 flaute como lie grande de saber parte da terra 
dos INegros , especialmente do ryo tio Nillo (1), 



pel lo qual eu lenho determinado lazei- vvagem 
contra aquclla terra, trabalhando quanto po- 
der por chegar a elle, c des y das outras cousas 
aver a mais certa sabcdorva qu? poder, c em 
esto ponho toda a esperança doque mais posso 
guaanhar em esta vyagem , o qual nom sera 
pouco pera my, pois conheço do snõr Iffante 
que me fara mercee e honra por cl lo deque 
posso cobrai* mayor proveito; e pois navyo 
tenho abastante, erraria se o eontrairo fezessc : 
c porem se alguu de vós outros me quiser fazer 
companhva, eu estarcy a toda vossa orde- 
nança, com tanto que nom seja fora deste pro- 
pósito. De verdade vos digo, respondeo Lan- 
çarote, que essa era minha principal entençom 
enteiramente, ante que vós cm ello algua cousa 
fallassees, e prazme seguir vosso propósito, 
porque assv me foc mandado pcllo lffantc meu 
snõr. Pois, disse Alvaro de Freitas, nem cu nom 
som homem pera me afastar de tal companhva, 
mas vaamos hu quiserdes, siquer afaa o Paraíso 
terreal (I). Com estes acordarom outros tres, 

as comparar com as noções scienlificas, históricas, e geográficas 
ila antiguidade, e da Idade Media, afim de proseguir nos mesmos 
descobrimentos ate chegar ao Oriente. 

For isso Garcia de Jieien.le diz, com naziio (Chrou. d'elRei 
1). João II, cap. 154) , quando trata do descobrimento do Congo 
eflectuado 25 annus depois da morte do Infante : « No anno de 
> M85, desejando cl-Kei o descobrimento da India e Guiné que 
» o Infante I>. Henrique seu tio, primeiro que nenhum príncipe da 
• chrítlandude começou. » 

(I) Chamamos a attenção do leitor sobre esta passagem , alias 
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scilicet, Rodrigue Annes de Travaços, sendeiro 
do Regente, e Lourenço Dyaz, outro sy scu- 
deiro do Iffante Dom Henrique, e Vtcen'.e Dyaz, 
mercador; e assy firmados em este proposito, 
começarom logo de seguvr sua vyagem. E 
despois delias partirom outras duas caravellas, 
scilicet, huã deTavilla, e a outra de huu lio— 
mem de Lagos, que se chamava o Bicanço. Mas 
da vyagem daquestas leixaremos o fallamento 
pêra outro lugar, porque nom chegarom aa 
terra dos Negros. Partidas assy aquellas seis 

muilo interessante, visto que o dito de Alvaro de treilas indica 
indubitavelmente uma idea geográfica ácerca da situação do 
Paraíso Terrestre, conforme os conhecimentos cosmograficos da 
Idade Media, e da distancia em que ellcs se achárão d'aquellas 
deliciosas paragens. 

Os marítimos, que o Infante empregava nestas navegações 
e descobrimentos, erão homens instruídos nas sciencias nauticas; 
partiSo de Portugal munidos de cartas nauticas, nas quaes os 
cosmógrafos de então desenhavão não só a configuração hydro - 
grafica das costas dos diversos paizes então conhecidos, mas, o 
que c mais curioso, nas quaes representavão no interior dos 
continentes por uma multidão de figuras os diversos soberanos, 
os animaes, as aves, os arvoredos, e outras particularidades 
reaes, outras fantásticas , e hypothcticas , como o leitor curioso 
poderá ver no planispherio de Andrea Bianco de 1436, publicado 
na obra de Formaleone, intitulada Saggio sulta nautica antica de 
Fcneziam , e no outro planispherio do celebre Fra Mauro , pu- 
blicado pelo cardeal Zurla na sua obra Sulle Antiche Mappe lavo- 
rate in Fenezia (1818). 

A idea pois que tinha Alvaro de Freitas da longitude em que 
se achava do Paraíso Terrestre pelo seu dito mostra que o consi- 
derava na extremidade da terra; aquella idea, dizemos, prova a 
influencia que sobre os nossos marítimos exercia a geografia da 
Idade Media. Com efleito, aquella idea da localidade do Paraíso 
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caravellas, levarom seu caminho ao longo da 
costa, c andarom assy tanto que passarom aa 
terra de Zaara, dos Mouros que som chama- 
dos dzanegues, aqual terra lie assaz boa destre- 
inar da outra, por razom das niuvtas areas 
que hi ha, e dcs y verdura, que em ella nom 
parece, e esto he pollo falleeimcnto das auguas, 
que geera em ella grande secura. E a esta terra 
passam gccralmente todallas andorinhas, e 
assv todallas aves que per certos tempos pare- 
cem cm este nosso regno, scilicet, cegonhas, 
codornizes, rol las, torcicollos, roussinooes, e 
follosas, e assy outras aves desvairadas; e rouy- 
tas hi ha que por razom da friúra do yijverno 
se partem desta terra, e se vaaõ buscar aquella 
por causa de sua queentura, e outras se par- 
tem delia 110 ynverno, assy como falcooês, e 
garças, e poombos trocazes, e tordos, e assy 
outras aves que fazem naquella terra sua cria- 
çom, c despois veem guarecer a esta, e esto 

Terrestre data do tempo da topografiachristnn de Cosmas Imlico- 
picastes (Cliristianorum opinio de munilo, apud Montfaucon, Coll. 
nov. Patr. et Script. Grace., t.U), idea que as viagens efleetuadas 
por terra durante a Idade Media fortificarão reduzindo-a a opi- 
nião systematica. 

Na carta d ''Andrea Bianco, o Paraíso Terrestre se acha marcado 
na parte mais oriental da Asia. 

Ou Ahnro ile Freitas alludia, como julgamos mais provável, á 
localidade em que se achava collocado o Paraíso nas antigas 
cartas, ou á cosmologia do Vante, segundo o qual o Paraíso 
eslava collocado no meio dos mares do hemispherio austral. 
(Dante, Purgatório, cant.xxvi,v° 100, e 127, Divina Cummeilia.) 



É1ISS1 





CAPITOLLO LX 

Como estas caravellas chegarem ao ryo <lo NiIlo 
e dos Guinéus que filharom. 
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dade do seu frui to, ca tarn deleitoso era, que 
ally onde chegava estando ellcs 110 mar, lhes 
parecia que estavam cm alguu gracioso pomar, 
ordenado a fim de sua deleitaçom. E se os nos- 
sos tiinham boa voontade de cobrar terra, 
nom mostravom os seus moradores menos de- 
sejo de os receberem ella; mas do gasalhado 
nom euro de fallar, ea segundo sua primeira 
moslrança, nom entendyam lcixar a ribeira 
sem muy grande dano de hua das partes. E 
esta gente desta terra verde (I), he toda negra, e 
porem he chamada terra dos Negros, ou terra 
de Guincc, por cujo aazo os homeês e molhercs 
delia som chamados Guinéus, que quer tanto 
dizer como negros. E quando os das caravel las 
viram as primeiras palmeiras e arvores altas, 
segundo ja teemos contado, bem conhecerom 
que eram preto do ryo do NUlo, da parte donde 
vem sayr ao mar do ponente, aoqual ryo cha- 
mam de Çanaga, ca o Iffantc lhes dissera , que 
despois da vista daqucllas arvores pouco mais 
de xx. legoas, csguardassem pollo dictoryo, 
porque assy o aprendera elle per alguus da- 
(pielles Azanegues que tiinha cativos (2). E indo 
assy esguardando pella riba domar sc vervam 

(1) Na carta innnuscripta de João Freire, de 1áf (i,se vd mar- 
cado, á entrada do rio Senegal, o arvoredo de que falia Azurara. 

(2) Compare-se esta importante passagem com o que dissemos 
em a nota (n° I) acerca do Infante e das informações que elle 
colhia dos nnturaes, e que comparava com as cartas geográficas 
que estudava. 
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doqual nom rauy longe dally acharom a foz. 
E seendo ja junto com a boca dclle, lanca- 
rom suas ancoras, empcro da parte de fora. 
Eos da caravclla dc Vicente Dyaz lançarom o 
batel na augua, noqnal sayrom atee viij. ho- 
mecs, autre os quaes era aquelle scudeiro de 
Lagos, que se chamava Stevain Alfonso, de que 
ja teenios fallado, que ao despois inorreo em 
Canarea, oqual armara parte daquella caravella. 
E indo assy no batel todos viij., huu delles, 
esguardando contra a foz tio ryo, vyo a porta 
de bua choça, e disse contra os parceiros : Eu 
nom sey como as chocas desta terra som feitas, 
mas segundo a feiçom doutras que eu ja vy, 
choça devva seer aquello que eu vejo, e presu- 
mo ijue o seja dalguus pescadores que viiram 
pescar a este ryo; cseo tcvessees por bem pa- 
receme que devvamos ir sayr a aliem daquella 
ponta, dc guisa que nom descobrissemos a porta 
da choça; e sayram alguus em terra, e viiram 
per ti as daquelles medoões, e se alguus jouve- 
rem na choça poderá seer que os íilharom ante 
que se percebam. Pareceo aos outros que aqucllc 
dezia bem, c porem começarom de o poer em 
obra. E tanto que aporta rom em terra, sayu 
Stcvam Alfonso, e cinquo com elle, e levarom 
aquella ordenança que o outro ante dissera. E 
indo assy scondidos atee cerca da choça, viram 
sayr delia huu moço Negro, todo nuu, com 
hua azagaya na inaão, oqual logo foe filhado, 
e chegando aa choça, acharom hua moca sua 
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irmaã daqucste, que serva de idade de viij. 
ânuos. Este moco fez o Iffante ao depois ensi- 
nar a leer e scrcver, e assy toda lias cousas que 
compria saber xpaão, e ainda muytos xpaãos 
hi ha que as nom sabem tam perfeitamente 
como aselle sabya, ca lhe foe ensinado a ora- 
com do Pater noster, e a Ave Maria, e os arti- 
goos da fe, e prcceptos da ley, c obras de mise- 
ricordva, e assv outras muvtas cousas, como «/ ' «. 
a aquclle aque alguus diziam que o Iffante man- 
dava ensinar pera sacerdote, com entençom de 
o envyar em aquella terra, c preegar a fee de 
Jhu Xo. Mas creo que ao dvante morreo, nom 
seendo ainda homem perfeito. Entrarom assy 
aquelles na choca, onde acharom hua darga 
preta, toda redonda, pouco mayor que as que 
se em esta terra costumam, aqual tiinha em 
ineo hua copa elevada do coiro meesmo, e era 
dorclha dallvfantc, segundo despois foe conhe- 
cida per alguus Guinéus que a viiram, ca disse- 
rora que todallasdargas fazem do coiro daquella 
allimarya, e que o acham tam gordo a aliem do 
necessaryo, que lhe tiram mais da meetade, 
adelgacandoocom arleficios que teem feitos pera 
elio. E dysserom ainda mais aquelles, que a 
grandeza dos elliffantes he tal, que a sua carne 
farta razoadamente dous mil e quinhentos ho- 
meês, e que acham antre sy p°r niuy 'Joa 

carne, e que dos ossos se nom aproveitam em 
nhua cousa, ante os lançam alonge, osquaaes 
cu aprendi que 110 levante desta parte do mar 
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Medyo Terrano, que vallcm razoadamcnte mil 
dobras a ossada de huu daquellcs (1). Tornados 

(I) Esta passagem mostra que o A. só tinha conhecimento na- 
quella época docommercio do marfim que se fazia pelos portos 
do levante situados no Mediterrâneot e que não tinha noticia 
alguma que um tal commercio se fizesse mesmo pelos portos do 
império de Marrocos, situados na costa occidental d'Africa. 

F.u aprendi, diz elle, circumstaneia importante, pois mostra 
que um homem alias instruído nas cousas do cnmmereío e da 
navegação, não tinha noticia que o commercio do marfim se fizesse 
pela costa occidental, e que além disso appresenla mais uma 
prova da prioridade do descobrimento da f.uiné pelos Portu- 
gueses. 

0 A. sabia poisa verdade, pois até aquqlla época o commercio 
do marfim era feito pelos Árabes por via do Egypto, os quaes o 
hião buscar á costa de Zanguelmr, donde vjnha a melhor qua- 
lidade (vide Mossouili, Notices et Exlraits des Mss. de la Biblio- 
thèque du Boi, t. I, p. 15; Ibn-Ouardi, ibhl., t. II, p. 40; 
ISaboui, ibid., p. 394 e 401). As caravanas arabes trazião-no 
lambem dos logares vizinhos do Kiger. Estas caravanas seguião 
os caminhos dos antigos itinerários (vide Ouanli, Not. et Extraits 
des Mss., t. II, p. 35, 36, e,37, passiin Eilrisi). 

Mas o centro principal deste commercio com o interior d'Africa 
era na parte septentrional, já então conhecida com o nome de 
Barberia, e nos paizes que formão hoje os reinos de Féz,e de 
Marrocos. 

As expressões do A. acerca da grandeza do elefante são eviden- 
temente exageradas, por que a especie indígena d'Africa e a se- 
gunda em corpulência na família dos Proboscidient ou Pachy- 
dermes trombudos (rpoêoaxt;). O elefante d'Africa é pois mais 
pequeno do que o elefante asialico, posto que os dentes'd'este 
sejão menores do que os d'aquelle. 

As particularidades referidas nesta chronica são cm nosso en- 
tender tão importantes pelo que nos revelão ácerca do estado 
dos conhecimentos dos nossos primeiros descobridores, das in- 
fluencias tradicionaes da antiguidade, e da Idade Media,que sobre 
elles dominavão, que parece opportuno indicar ao leitor o que 
julgamos mais digno de estudo, c de reflexão, para podermos 
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assv aquelles mocos e cousas, foram logo leva- 
dos ao batel. Bem sera, disse Stevam Affonso 
contra os outros, que vaamos per esta terra 
aquy acerca, pcra veer se acharemos o padre e 
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madre daquestes moços, ea nom pode seer, se- 
gundo a idade e desposiçom delies, que osaquv 
ouvessem de ieixar por se afastar longe. Os 
outros disserom, que fosse com boa ventura 
pera onde lhe prouvesse, ca de o seguirem nom 
tiinham empacho. E indo assy huu pequeno 

os estudantes, e muitas vezes o povo ao qual os ecclesiastieos 
lião em publico aquellas relações maravilhosas, como vêmos 
entre outros exemplos o de Cira hl us Camhrensis, que tres vezes 
leo ao povo em Oxford a descripção da Irlanda, e ainda mais 
110 dos celebres estatutos feitos em 1380 pelo bispo de fariam, 
para o collegio que fundou na mesma cidade, nos quaes deter- 
minou que se lessem aos estudantes as chronieas dos diversos 
i einos, tias maravilhas tio ntuntlo ( vitle Sprengel, pat;. 221 
e Wharton, llislvrv of English poetrj-, tom. T, pag. 92). Na época 
em que os estatutos que mencionámos forjo dados ao collegio 
d'Oxford , as relações entre Portugal, e Inglaterra se estreitárJo 
ainda mais do que nos séculos precedentes. A corte d'elRei 
D. João 1° adoptou a maior parte dos estilos, e usos inglezes, e as 
eommunicacões litterarias entre os dois paizes forào mais exten- 
sas do que nos tempos anteriores. A mesma citaçjo dos romances 
de cavalleria feita por elRci aos seus cavalleiros, a adopção da 
lingoa franceza que era então a das personagens da corte d'ln- 
glaterra, as empresas, e motes de que os Infantes usavão, provão 
a existência d aqnella influencia. Além disso diversas passagens do 
Leal Conselheiro composto por elRei D. Duarte nos provão que os 
mesmos Infantes tratavão de diversas matérias litterarias com el- 
Rei seu pai, e com outras pessoas instruídas, e que discutiào até 
as regras, e preceitos de bem traduzir as obras clássicas; vèinos 
igualmente que elRei D. João I", no disenrso que fez aos fidalgos 
que ficarão em Ceuta cm 1415, citou o Hrgimento tios príncipes 
de Fr. Gil de Roma, recordando-lhes que se lembrassem que 
muitas vezes o havião litlo na sua cantara. Assim pois uaquella 
época dos descobrimentos,na qual dominava o maior enlhusiasmo 
pelo proseguimento de empresas tão grandes, a leitura das Mara- 
vilhas tio mundo, c das viagens de Marco Paulo, que o Infante 
D. Pedro trouxera de Veneza, faziào sem duvida as delicias de 
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spaco, comecou Stcvani Affonso de sentyr gol- 
pes de machado, ou dalgua outra ferramenta, 
comque alguu carpenteiava em alguu paao, e 
retevesse assy huu pouco por se afirmar em seu 
ouvido, poendo os outros em aquelle meesmo 
cuidado. E assy todos juntamente conhecerom 
que tiinham acerca o que buscavam. Hora, 
disse elle, vós viindc de tras, e lcijcaae ir a m5r 

dyante, porque se todos formos de companha, 
por muyto passo que vaamos, he necessareo 
seermos sentidos, de guisa que ante que che- 
guemos a elle, quem quer que lie, se he soo, 
necessareo he que se ponha em salvo; e se cu for 
passo e agachado, podello ev filhar de sospeita, 

todos aqnelles homens celebres, creados, e educados no palacio 
do Infante D. Henrique, e de seu illustre pai, e irmãos. 

As passagens pois que lemos nesta chronica, e que indicamos 
ao leitor, apezar do seu laconismo, e dos defeitos que a critica 
da nossa época lhes poderá notar, estas passagens, dizemos, 
são importantíssimas quando se estudâo liarmonisando-as com 
as de outros documentos contemporâneos. Os grandes homens 
do século xv°, formados na escola do Infante D. Henrique, erão 
indubitavelmente dotados de grande erudição para aquclles 
tempos: erudição, e saber, que escapa á primeira vista por se 
achar embuçada na dureza de uma lingoagem menos polida, 
e que era mais enérgica nos feitos, do que explicita, e agradavcl 
nas relações e escriplos, mas que nem por isso deixa de nos 
revelar que elles sabião tudo quanto no seu século se sabia. 

Foi pois esta notável escola que preparou a grande erudição 
geográfica que vêmos apparecer no famoso congresso de I.adajoz 
dos geógrafos portuguezes, e hespanhoes em 1521 c l >,5, no 
qual, nas discussões que se agitárão sobre a demarcação das Mo 
Incas, e sobre a dimensão do globo, citárão Aristóteles, Strabao, 
Erathostenes, Macrobio, Sto Anrbrosio, Plínio, Theodosio, Marino 
de Tvro. Tebit. Almeon, Alfagran, e Pedro d'Ally, etc. 



sera aver cie mv sentido; mas nora sejam porem 
vossos passos tara curtos, per que me tarde 
vosso socorro onde per ventura me sera neces- 
saryo, se me era tal perigoo vvr. Acordados 
assy era esto, começou Stevam Alfonso de sc- 
guyr seu caminho, e antre o hoò esguardo que 
pos no assessego de suas passadas, c o entente 
que o Guinéu tiinha era seu trabalho, nunca 
pode senlyr a viinda do outro se nora quando 
lançou de salto sobre elle. E digo de salto, por- 
que o Stevam Affonso era de pequeno corpo, e 
delgado; o que o Guinéu era rauyto pello con- 
trairo; c assv lhe travou rijo pellos cabellos, 
que quando se o Guinéu quis endereitar, ficou 
Stevam Alfonso pendurado cora os pees fora do 
chaão. 0 Guinéu era vallentc e poderoso, e pa- 
rcccollie que era escarnho seer assy sogeito de 
tara pequena cousa, espantado porem era sy 
meesrao que podya seer aquello; mas pero 
rauyto trabalhasse, nunca se dclle pode desem- 
pachar; cora tal forca andava cnfeltrado era 
seus cabellos, que nora parecia o trabalho da- 
questes dous senom atrevimento de galgo ar- 
dido, posto na orelha dalguu poderoso touro. 
E por dizer verdade, ja o socorro dos outros a 
Stevam Affonso pareeya tardinheiro; pollo qual 
crco que seu coraçom era bem arrependido do 
primeiro conselho; e se em tal ponto coubera 
contrauto, sey que ouvera por proveitoso leixar 
o guaanho por a segurança da perda. E estando 
assy ambos era sua perfva, sobrechegarora os 
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outros, dos quaaes o Guinéu foc tomado pellos 
braços e pello pescoço pera o atarem. E pen- 
sando Stevam Alfonso que elle estava ja reea- 
dado nas maãos dos outros, soltouho dos cabe- 
los, e o Guinéu, veendossc solto «la cabeça, 
sacudiu os outros dos braços, lançandoos cada 
huu a sua parte, c começou de fogir, cuja se- 
guida aos outros empos elle pouco aproveitou 
porque a sua ligeyrice cia miiv avantejada ante 
o correr dos outros homecs, e assy indo se co- 
lbeo a huu boosco, acompanhailo de muyta 
spessura de mato, onde os outros, cuidando que 
o tiinham, trabalhandosse de o buscar, elle era 
ja em sua choça com entencom de segurar seus 
filhos, e filhar sua arma que com elles lcixara. 
Mas todo seu prymeiro trabalho foe nada em 
comparacom do grande nojo que lhe sobreveo 
com o fal liei men to dos filhos que nom achou; 
e ficandolhe ainda bua pequena de sperança, 
que per ventura estaryam escondidos em algua 
parte, começou de esguardar pera todollos ca- 
bos pera veer se a very a dellcs algua vista. E em 
esto pareceo Vicente Dyaz, aqucllc mercador, 
que era principal capitam daquella caravella, 
cujo era o batel em que os outros sairom em 
terra. E parece que elle, pensando que saliva 
a passear pella prava, como tiinha em costume 
na villa de Lagos, nom curou doutras armas 
soomente de huu bicheiro. Mas o Guinéu, 
tanto «pie «lelle cobrou vista, tam aceso 11a sanha 
como devees pensar que estava , foe a elle muv 



de voonta<le. E como quer que Vicente Dyaz 
visse sua viinda tarn irosa, e conhecesse que 
pera sua defensom comprva seer milhor arma- 
do, entendendo que a fogida lhe nom aprovei- 
tava ante empecya per muvtas maneiras, cspe- 
rouho sem lhe mostrar sinal de medo. E o 
Guinéu assy como viinha rijo, lhe deu logo com 
a azagaya íiua ferida no rostro, com a qual lhe 
cortou acerca toda bua queixada; em cujo re- 
torno o Guinéu reccbeo outra ferida, ainda que 
tamanha nom fosse como a outra que ante dera. 
E porque as armas nom abastavam pera tama- 
nha pclleja, forom leixadas por viirem a braços, 
c assy andarom bua pequena peça, revolven- 
dosse huu com o outro, cada huu trabalhando 
por vitorya. E em esto assy, vvo Vicente Dyaz 
outro Guinéu, que estremava de moço pera ho- 
mem , que viinha em ajuda daquclle; c como 
quer que o primeiro fosse tam forçoso e tam 
vallentc, e se desposesse aa pellcja com tal 
voontade como dissemos, nom se poderá porem 
seusar dc scer preso se o outro nom sobreche- 
oara, por cujo temor lhe foe necessary o desem- 
parar o primeiro. E em esto sobrcchegarom os 
parceiros, empero seendo ja o Guinéu livre de 
sua roaão, e assy como homecs que o correr 
avyam em huso, começarom os Guinéus de se 
poer em salvo, temendo pouco os imiigos que 
se tremetyam de os seguyr. E finalmente torna- 
ronse os nossos pera suas caravcllas, com aquella 
pequena presa que ante tiinham cm seos batees. 



— 289 — *£5 

■'fêk 
S»til 

CAPITOLLO LXI°. 

Como o autor falia alguãs cousas acerca do rjo do Nillo. 

Parecemc que pois em este passado capitólio 
falley de como as nossas caravellas chcgarom 
ao ryo do Nillo, que vos devo fallar algua cousa 
de suas maravilhas, caasy porque o nosso prín- 
cipe receba honra mandando fazer presa sobre 
as auguas do mais nobrervo do mundo. Eacerca 
da grandeza deste ryo som maravilhosas ten- 
çoôes, ca fallarom dello Aristotilles e lollomcu, 
PlinyoeHomero, Esidro, Lucano, ePaulloOro- 
svo(1), e outros muytos sabedores; nom po- 
rem que determinadamente saibam acabar suas 
maravilhas. E primeiramente, diz Paullo Oro- 
syo (2), que parece quesaae da ribeira onde se co- 

(1) É para notar a omissão do nome de Diodoro de Sicilia entre 
os AA. citados por Azurara, sendo alias, entre todos os historia- 
dores antigos, o que nos deixou a mais importante e circurnstan- 
ciada relação do Mio. A primeira versão latina do P-i:$«• s" aP" 
pareceo em 1472, 19 annos depoisVAzurura ter acabado esta 
chronica. 

(2) As obras de Orosio erào muito estimadas entre os sábios da 
Idade Media. Este escriptor nasceo em Braga na Lusitânia, con- 
forme a opinião d'alguns AA. (fi d. Fr. Leam deS. Thomas, bened. L® 
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meça o Mar Vermelho, onde os Gregos chamam 
Mossille Nemporjo, e daily diz que vay contra 
o ocidente, e passa per muytas terras, e faz em 
meyo de sy bua ilha, que ha nome Meroe (1). E 
esta cidade he no senhorvo de Thiopya, naqual 
foe Mouses per mandado de Faraó, com todo o 
poder do Egipto, segundo screvem Josepho 
Rabano (2), e meestre Pedro, e diz que se cha- 
mava estonce Saba, e que era a cabeca do regno 
de Thiopya, mas que depois de longo tempo, 
Cambises, que era rev daquella terra, pos nome 

lusil., t. Io, trat. II, p. 308; o Baronio, an. 414.) A sua obra Ttislo- 
riarum adversas paganot, a qual começa com a creacào do mundo 
até ao anno 316 do J. C., foi impressa pela primeira vez em 1471, 
isto é 18 annos depois d1-/zurara ter ultimado a sua chronica; 
mas durante a Idade Media as copias da mesma obra se multipli- 
cárão de tal modo que até em Inglaterra este livro andava nas 
mitos do povo anglo saxonico (vid. tfriíh, an Essay on the 
state of literature and learning under the Anglo-Saxons, p. 39) , 
particularidade que nos olferecc mais uma prova das relações 
litter.-u ias entre a peninsula hispânica , e os povose nações sep- 
tenitrionaes nos primeiros séculos da Idade Media. 

(I) Azurara alterou os nomes. A passagem a que o chronista 
se refere é a seguinte: 

* kt AEgyptum superiorem fluviumque Nilum, qui de litore 
b incipientis maris ltubri videtur emergere in loco qui dicitur 
B Musi/on Emporium, e não Mossile Nemporyo. b (Oros., liber I, 
VI, edição de Colonia de 15G1.) 

(?) É o celebre autor da Historia dos Judeos, Ft avio Josepho. cuja 
obra compoz primeiramente em syriaco, e depois em grego. Esta 
obra foi tão estimada pelo imperador Tito, que a mandou collocar 
na bibliotheca publica. A primeira traducção latina que se impri- 
mio, segundo alguns bibliografos, foi em 1470, isto é 17 annos 
depois de concluida esta chronica. 
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a nquclla cidade Urmn(l), por amor de lifia sua 
irmàa, segundo conta meestrc l'edro. Empero 
diz mecstre Gondofre(2), ria Tx. parte do livro 
panteam , que ja ante do outro nome lhe cha- 
marom Nadabet, c que este foe o primeiro que 
ouve logo de seu fundamento. E chegando assv 
o Nillo a esta ilha, faz sua carreira contra o 
setentriam, e dally torna ao meo dya, e por 
rezom do referimento que ally faz, saae da ma- 
dre em certos tempos do anno, onde rega todol- 
los campos do Egipto. Mas Plinyo conta pei 
outra guisa, ca diz que as fontes donde nace 
este ryo do Nillo, nom ha hi homem que as 
saiba certamente, c diz que anda muy longa 
terra por desertos, e per terras tam queentes, 
que se acenderyam se por ellenom fosse, e que 
muy tos trabalharom por saber o lugar certo 
onde nace, mas que oquedellc mais perealçou, 
que foe elRey Juba, oqual leixou em seus scrip- 
tos, que achara que o ryo doINillo nace em huti 
monte, que se chama Athallante, oqual monte 
he em terra de Mauritanya, a mais baixa em 
fundo de Africa no ocidente, nom muy longe 

(1) Sobre esta ilha africana pode o leitor consultar Ptolomeo, 
liv IV c 8 ; Hcrodoto, liv. II, c. 29 ; Sl.-abo, liv. XM1, e =>" "c 

Ld. siciiià, ., P.*>. o 
d a famosa a» * AW». - 

Imago Man,li, acabado em 1410, livro que teve grande cog 
xv°, e ainda no xvi° século. _ 

(2) Gondofre. Em nos», entender deve lcr-sc . 
eseriptor tinha viajado na Palestina, e a sua vda se acha esc. .pta 
na Anália Sacra, tom. II. 
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do grande mar, c que nace de hua fonte, onde 
logo faz liuu grande estanco, que se chama 
Nullidom, noqual se criam huus peixes que 
ham nome, os huus allaltetes, e outros coraci- 
nus, e outros silt urus; e também dizem que ally 
nacem as cocadrizes (1) (2), onde se conta que 
os da cidade Cesárea (3), que he naquella mees- 
ma terra de Mauritani a, tomarom hua coeadriz, 
e que a poserom em huu seu templo, aque di- 
ziam I-seo, e que per muytos annos esteve ally, 
em testemunho que avya em aquelle estanco as 
dietas cocadrizes. E conta que foe achado per 
homecs daquclla terra, que o sguardarom e 
acharom por cousa provada, que pella guisa que 
neva e chove em terra de Mauritania, onde 
está aquella fonte, que per essa meesma guisa 
crece ou mingua o Nillo; e que desque saac dal- 
ly, e que chega aa terra das arcas, nom quer 





a linguajem daquella lei ra, tanto como augua 
que corre de trcevas. E este ryo rega muy tas 
ilhas, que som tam grandes, que polia que elle 
menos entra, nom a pode passar em cinquo 
dvas, como quer que em seu cosso corra muy 
rijo. Mas a mais nobre daquestas, lie aquella 
que se chama Meroe, que ja nomeamos em cima. 
Ao outro braço daquellcs tres chamanlhe /ísta- 
bu res, oqual em sua linguajem quer tanto dizer 
como ramo de augua que vem de scuridade; c 
este corre aa seestra parte. 0 iij. destes tres ha 
nome Astusapes, que quer dizer tanto como au- 
gua de lago ; e este vay aa seestra parte. E estas 
auguas em quanto vaão assy departidas cha- 
manse per estes nomes que avemos dicto, e 
desque se ajuntam todos em huu, nomeamno 
per o seu proprio nome, scilicet, o Nillo, e nom 
antes, pero sejam todos bua augua. E desque 
parte das ilhas, ençarrassecm buas montanhas, 
mas em nhua parte nom leva tamanha ira, nem 
corre tam apressado, ataa que vem a huu lugar 
de Thiopva, que se chama Catadupya; c dally 
adyante jazem de baixo da madre per onde elle 
vay buas penas muv grandes e muytas, c du- 
ram longa terra, as quaaes o quebrantam cm 
seu correr, c vay ferindo por aqucllas pedras, 
c fazendo muy grande arroydo, tanto que dizem 
os sabedores que a duas legoas dally nom ousa 
morar nhua molher prenhe, porque o spanlo 
do seu arroydo lhes faz logo mover as criaturas 
que trazem. E saindo daquellcs penacaacs, he 





Qual serva aquelle que podesse departyr ta- 
manha contenda que ha antre os sabedores, 
acerca do nacimento e poderyo deste rvo, ca 
Alexandre, que foe o mais poderoso dos reis 
aquém a provencia de Memíis do Egipto orava, 
ouve enveja do INillo, porque nom pode saber o 
feito do nacimento delle, seendo senhor do 
mundo! E nom soomente foc esta cobiiça em 
cllc, mas ainda nos l'eis do Egipto, e nos dc 
Persya, c nos de Macedonya, e nos de Grécia. 
Mas nós descreveremos aquy huu pouco do seu 
curso, segundo os astronamos, onde disserom, 
que Mercuryo he raiz de alvidrio sobre as au- 
guas, e que este ha poder sobrellas, e que 
quando cllc lie em na parte do cceo onde as es- 
trcllas do sino do Leom se ajuntam a as estrellas 
do sino do Cancro, ou aa estrella Sirvo, scili- 
cet, aquella aque chamam Canicolla (1), donde 

(I) Canicolla. Dcsla strella, segundo diz o espoedor do Ouvy- 



som chamados os dvas canicollares, lança os 
fogos sanhudos pella boca, e mudasse ally o 
cerco do anno, cm que sc muda outrossv o 
tempo,, ca saac cstonecs o estyo, e entra o ou- 
tono. E outrossv quando som os sinos dc Ca- 
pricornvo e de Cancro, sob quem está a boca do 
Nillo scondida , chegando a este lugar destes 
sinos a estrella dc Mcrcuryo, que he suor das 
auguas, fere nas bocas, scilicet, naquelles lu- 
gares per onde mana o Nillo, estando debaixo o 
fogo da sua estrella; stoncesabrco Nillo a sua 
fonte e mana; c como crece o mar em os creci- 
mentos da lua, assy saae o Nillo, como se lho 
mandasse Mercury©, e crccendo cobre as terras, 

u 
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dyo, veeo o nome dos dyas canicollares, que som oquelles dyas 
que se começom v. dyas de julho, e acabam v. de setembro. 
K este nome procedeo de bua cadella, que guardava o corpo 
de ícaro, quando foe morto pellos segadores, segundo conta 
mestre Joham o Ingres (*). E diz que por quanto aquella cadella 
guardava fielmente o corpo de seu Snõr, que foe scellificada 
autre os signos; e porque era pequena cadella, que sc tomam os 
dyas canicollares deste nome, canicullus, por cam, ou canicolla 
por cadella. E porqve se e apeçonhara aquella cadella de ícaro 
do fedor de seu Snõr, que jazia inorlo c fedya ja, he empeço- 
nhada outrossy aquella strella , e porem se empeçonha o sol 
quando por ally passa, cujos rayos empeçonham as vyandas da 
terra, pcllo qual aquelles xxxij. dyas que o sol poem em passar 
aquelle signo, ham os phisicos por dyas empeecivees pera a 
saúde dos corpos (**). 

(•) Este aulor é o taninso João Dum Srulu, religioso franciscano, co^no 
■ninado o doutor tublil, um dos maiores Ulosofos da Idade Media, e pro- 
fessor em Oxford ( Vide Wadding, Vita J. Dunt Scoli, doclont lubhlH, 
publicada em 1644. 

i~) No la exislenle no Códice original, e cscripta no mesmo caracler dos 
de pog. 10, 11,12, II e 52. ■;S 
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donde o Egipto lia todo seu principal mantii- 
mento. E noni colhe as auguas, nem as torna a 
a madre, ataa que a noite nom aja as horas 
iguaaes do dva. Forom porem alguus que dis- 
serom, que o crccimento deste ryo principal- 
mente era por razom das neves de Thiopya; 
mas esto achamos que nom he assv, ca nom hc 
setentriamem aquclles montes dc Thiopya, nem 
nhua das ursas dos eixos, scilicet, El lice e Ci- 
nosura (1), nem a mayor nem a menor, que es- 
friem e façam as neves e as geadas; nem o vento 
nordeste que traz consigo a geada, outrossv 
nom he ally. E desto he bem certa testemunha 
o color meesmo daquelle povoo de Thiopya, 
cujo sangue he queimado da grande queentura 
do sol, que ha ally o poder de todo seu fervor, 
e bafos de aurego, que antre os ventos he mais 
queente; donde liam os homees daquella terra 
o collor muy negro, quanto mais que toda ca- 
beça de ryo, qualquer que seja, que por rezom 
da geada ou neve que se a ellc socorra, aja cre- 
cimento, nunca crecc senom despois da entrada 
do veraão, ca entonce se começam a derreter as 
neves ou geadas, por rezom das quenturas; 

(1) Ellice e Cenosura som os dous pollus, scilicet, artico e 
antartico; c diz o espoedor do Ouvydyo que a cada liuú destes 
dous sinos chamam Arcom, e que Arcom he pallavra grega, e 
quer no latim dizer tanto como Crsi,e em linguagem portu- 
guez Ursas; e que outrossy chamamos setentriom a cada huii 
destes signos (*). 

(*) Nota como a da pag. precedente. 1'. 



mas o Nillo nem levanta tam altas as suas au- 
guas, nem crecem em elle ante <lo nacimento 
daquella strella Canis, nem chega a sua augua a 
as ribeiras ataa que o dya seja igual fia noite, e 
esto he no mes de setembro, quando o sol en- 
tra no sino da Libra. No que bem parece que o 
Nillo nom ha a ley das outras auguas ; mas 
quando vay o ceeo destemperado em meo dos 
grandes fervores do sol, entonces saae o Nillo 
com seu crecimento, e esto he sob a cinta do 
meo dya, que arde tanto que queima. E esto si 
faz porque o fogo do eixo do firmamento, poi 
razom do seu crecimento, nom acenda as terras 
e as queime. E he assy o Nillo como socorro tio 
mundo, porque quando se acende a boca «lo 
Leom, e queima o Cancro aa sua cidade Syem 
do Egipto (1), entonce crcce este ryo contra as 
bocas deli es ambos, pera temperar o seu fogo, 
aqual cousa he em extrema nceessydade a as 
gentes. E assy tem suas auguas sobre a terra, 
nom as tornando aa madre, ataa que o sol nom 
venha ao tempo do outono, e sc abaixe, e cre- 
cam as soombras em na cidade Meroc, onde as 
arvores nom fazem soombra nchíia no t« mpo 
do estyo : tam dereito passa o sol sobre os cor- 
pos das cousas (2)! E finalmente assy podemos 
dizer ao grande poderyo do Nillo aqucllas pa 

m 

(1) Sjrentt. 
(2) Yid. Strain), o qual cita os poços sem sombra uran t 

ttlslicio do verão (liv. XVII, pag. 605). 



lavras que o Bispo Acoreo (1) rezoava clelle a 
Cesar, segundo screve Lucano : Oo, dizia elle, 
poderoso e grande ryo, que te levantas do meo 
do eixo do firmamento, e atreveste a levantaras 
luas auguas sobre as ribeiras, contra o sino do 
Cancro, quando elle lie no mayor poder do seu 
ardor, e vaaes contra o nordeste dereito com 
luas auguas, e o teu cosso dá consigo 110 meo 
do campo, e tornandote dally veens ao oci- 
dente, e despois tornas ao oriente, e a as vezes 
te descobres em Arabva, a as vezes nas arcas 
de Libya , mostrando te aos pobos destas terras, 
fazendolhe muvto bem e muyto proveito, ea 
te 110m podervam ally escusar nem viver sem 
ty; e estas som as premeiras gentes que te 
veem! 0 teu poder he savr em as estadas do sol, 
que som bua em dezembro e outra em junho, 
crecendo no ynverno alheo que nom be teu. A 
ty he dado da natura de andar por ambos os 
eixos do firmamento, scilicet, bun do seten- 
triam e outro do meo dyaj a tua scuma com- 





CAPITOLLO LXIII 

Como as caravellas partirom do ryo, e da vyagem que fezerom 



cousas que no começo deste livro tcnlio dietas 
acerca da passagem tio Cabo do Bojador, e ainda 
pollo espanto que os naturaaes daquclla terra 
ouveroni quando viram osprimeiroánavyos, que 
sehvam a elles pensando que era peixe ou outra 
algua semelhante cousa natural do mar (1). Hora 
tornando a nossa estorva, despois daquellc leito 
assv acabado, voontadecra de todos aquclles ea- 
pitaães de se trabalharem de fazer bua honrada 
presa, aventurando seus corpos a qualquer pe- 
rigoo; mas parece que o vento saltou ao sul, 
por cuja rezom lhe conveo de fazer vella. Eelles 
andando repairando pera veer o que o tempo 
querya fazer, tornoulhe ao norte, com o qual 
fezerom sua vyagem caminho do Cabo Verde, 
onde ja o outro anno fora Diniz Dvaz. E anda- 
rora tanto atees que chegarom a elle todallas 
cara veil as, afora a de Bodrigueannes deTrava- 
ços, que perdeo a conserva, e fez depois a vya- 
gem que advante sera contado. E seendo as ein- 

palavras, provão que tinhão conhecimenlo do systema dos geó- 
grafos arabes a este respeito. Estes applicárão a mesma denomi- 
nação aos dois rios, distinguindo-os em Nilo do Egypto, e em 
Ai/o dos Negros. Esta opinião de que o Niger era um braço do 
Nilo ainda foi sustentada em os nossos dias por Jackson na suo 
obra intitulada : An account of the empire of Marocco awl the 
t/islrict of Suzr. 

No tom. XIV dos Annates ties voj-ages por Malte-Brun, 1811, 
c no tom. Will da mesma obra, pag. 350, se encontro uma 
curiosa analyse da dita obra de Jackson sobre a identidade dos 
dois rios. 

(1) Esta importante passagem é mais uma prova da prioridade 
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clles quando vierõm, e acharom assv aquellas 
cousas, britarom o bollo, c lançaromno a lon- 
ge, e com as azagayas tirarom ao espelho, ataa 
que o britarom em muytas peças , e romperom 
o papel, mostrando que de nehua destas cousas 
nom curavom. Pois que assy be, disse Gomez 
Piz contra os beesteiros, tiraaclhc a as beestas, 
se quer que conheçam que somos gente que lhe 
poderemos fazer dano, quando per bem com 
nosco nom quiserem conviir; mas os Guinéus 
veendo a tcencom dos outros, começai0111 de 
lhe envvar o retorno, tirandolhe esso meesmo 
a as frechas e a as azagayas, dasquaaes trouve- 
rom alguas a este regno. E som as frechas assy 
feitas, que nom teem penas, nem mossa pera 
entrara corda, soomente a moiz toda luta, e 
som curtas e de boinhos ou de caniços, e os fei - 
ros que teem som longos, e delles som de paao 
encastoados nas astas, que querem semelhar 
fusos de ferro com que fyam as molhercs em 
esta terra, e teem esso meesmo outros arpoões 
pequenos de ferro, as quaaes fi'echas todas 
igualmente som empeçonhadas com erva. E as 
azagayas som de sete ou ovto garfos darpoões 
cada azagava. E a sua erva he muylo peço 
nhen la. E naquella ilha em que as armas do 11- 
fante (4) estavam entalhadas, acharom arvores 

(1) Esta ilha, bem como a outra de que acima se faz 
onde estes marítimos encontrarão as armai do Infante ent 
nas arvores, achão-se mui bem marcadas entre ta,o en e 
Cl/lo Ai Mattos na curiosa carta d'Afi ica do Atlas ine i e dJ 
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muy to grossas tiestranha guisa, autre as quaacs 
avva hua que era no pee darredor cviijo palmos. 
E esta arvor nom tem o pec muy to alto se nom 
como de nogueira; e da sua antrecasca fazem 
muy boõ fvado pera cordoalha, e arde esso 
meesmo como linho. O seu fruito he como ca- 
haaeas, cujas pevides som assy como avellaãs, 
o qual fruito comem em verde, c as pevides 
seeamnas, de que teem grande multidom, creo 
que seja pera sua governança despois que o 
verde falleee(1). Alguus forora ally que disserom 
que viram passaros, que lhe pareccrom papa- 
gayos. Ally acordarom todollos capitaães de fa- 
zer vella, com entençom de entrarem pello ryo 
do Nyllo; mas nom o pode acertar senom Lou- 
renco Dyaz, aquelle scudeiro do Iffante, o qual 
por que era soo, nom ousou dentrar em elle, 
porem foe com o batel onde filharom os Gui- 
néus aa ida ; tornousse porem sem fazer hi 
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Dou ratio, feito em 15/1. (Yid. Mcmoire sur la navigation aux 
côtes ocridentales ff Afrique, pelo almirante fíoutsin , p. 61.— 
DeJ lies 'if la Madeleine.) 

(I) Esta arvore c o haol.nl>, arvore notável pelas suas enormes 
dimensões, e que se encontra no Senegal, no Gambia, e mesmo 
110 Congo, em cujo ponto o capitão TucUlajr a menciona entre as 
arvores que se encontrão nas margens do Zaire. Esta arvore 
lendo sido descripta por Adanson (llistoire naturclle du Senegal, 
Paris, 1757, p. 54 e 104), Bernardo Jussieu lhe deu o nome de 
Adansonia. O seu tronco tem algumas vezes mais de 90 pés de 
circumferencia (vi d. a obra citada). 

Os nossos marítimos e Azurara a descreverão 310 annos antes 
do naturalista francez, que lhe deu o nome botânico pelo qua1 

ella é hoje conhecida. 





vella, deque a ellcja nom prazya, nom con- 
sentindo que mais entrassem; cinpero aa fvm, 
sem lhes fazer nhuu desaguisado, os mandou 
pocr em terra, ficando com elles em concerto 
que no outro anno, no mez de julho, tornasse 
ally, onde acharva negros em avondança, c 
ouro, e mercadarias em que muyto poderva 
aproveitar. Trouxe ainda Gomez Piz daquella 
vyagem muytas pelles de lobos marinhos, de 
que perfez carrega a seu navyo , e tornousse 
pera o regno (I). 

(I) Por esta passagem e pelas dos cap. x, xi e xvi ,sc prova que 
as relações commerciaes dos Porluguezes com a costa occidental 
d Africa atem tio Bojattor sc estabelecerão antes do meado do 
século xv», cujo commercio d'importaeSo consistia por então em 
ouro em pó, escravos, e pelles de phoca. 



CAPITOLLO LXIII1 

Como Lançarote e Alvaro de Freitas filharom doie Mouros, 
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rogo de capitaãcs, contra os outros, podccs 
mostrar vossas boas voontadcs, trabalhando no 
seguimento daquelles contrairos! E como quer 
que elle6 ja fossem alguu tanto trabalhados, 
parcceolhc que a aquclla hora savrom dos na- 
vvos : tam grande voontade avyani de chegar a 
elles! o qual em breve espaço poscrom em obr a, 
ca se nom poderom os Mouros savr muyto longe 
que os elles nom encalçasscm, c alguus que se 
trabalharom poer cm defesa, em breve conlic- 
ecrom o erro de sua seyta, ca sem algua piedade 
os matarom muv asinha, deguisa que nom fica- 
rom vivos mais de xij, que com sigo trouverom 
presos. E como quer que a presa nom fosse 
grande em comparaçom doutras que se ja fe- 
zerom em aquclla terra, forom todos com ella 
muv ledos, mais polia vitorya seer assv avida 
com tam poucos, que polia parte do guaanho 
que a cada buu acontecya. 

SB? 

'•Jii 

K 

ms 



CAPITOLLO LXV 

Como Lançarote, e Alvaro de Freitas, e Vicente Dyaz, 
tomarom lvij. Mouros. 

Cobrada assy aquella pequena presa, ouve- 
rom os eapitaães seu acordo de se irem dereita- 
menteaa ilha de Ergim, pera tomarem hi augua 
que lhes era mester, e que ally fatiassem sobre 
a vyagem pera onde serva dally adyantc. E 
chegando aa dieta ilha, aqual primeiramente 
mandarom deseobrvr por sua segurança; e 
tanto que sentirom que a Ilha era despachada 
dos imiigos, sairom todos em terra, e despois 
que tomarom hua pequena folga, carrcgarom 
sua augua, eomque singullar prazer avyam, 
ea huus dos principaaes refrescos eomque a 
gente do mar folga despois que anda per dvas 
cm elle, assy he a boa augua, quando quer que 
som acerca delia. E repousando assv aquella 
noite, estando no outro dya pera teer seu con- 
selho, começou huu de dizer como lhe pareeya 
que vva hua vclla que viinha contra elles, e 
esguardando todos pera ello, conhccerom que 
era earavella, aqual presumiram seer a de \ i- 
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centc Dyaz, que pouco avva que perdera sua 
conserva; polia qual sobresseverom de seu con- 
selho, porque queryam que todos seajuntassem 
actio. V-iinda a caravclla antre elles, requcre- 
roni Vicente Dyaz que lhe prouvesse sayr cm 
terra pera estar em aquellc conselho. Amigos, 
disse clle, vós averees paciência ataa que esta 
gente vaa receber alguu refresco com augua 
desta ilha , de que todos viimos demuy desejo- 
sos. Acabado seu refresco, começarom seu con- 
selho, noqual os capitaãcs proposcrom como 
sua tençoni era trabalhar ainda quanto podes- 
sem por fazer algua presa, ca tornando com 
Iam pequeno provevto, era escarnho pera taaes 
pessoas. Amigos, disserom alguus, logo vossa 
tençom serva boa se homem tevesse lugar apa- 
relhado emque trabalhando sperasse receber 
proveito; mas esta terra como sabccs, he ja 
toda revolta, e mil vezes foeja tresfegada, e as 
caravellasandam peraquv cadadya(l), de guisa 
que nom ha hy Mouro, por nciceo que seja, 
que ouse teer pec per toda esta terra, ante se- 
gundo rezom, devem seer amedorentados e 
fugidos pera o mais longe que poderem; pello 
qual nos parece que sera bem que nos conten- 
temos da presa que teemos, e que nos vaamos 
em boa hora vyagem do nosso regno, c nom 
despendamos o tempo em cousa que Iam conhc- 

(I) Compare-se com o que fica dito em as notas 2 de p. 9J, 
e I de p. 167. 
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cidamentc sabemos que nos nom pode fazer 
proveito. A verdade lie, disscrom outros, «jtic 
esta terra esta assy revolta, como vós dizces, 
pollo qual de duas cousas sera bua : Ou os 
Mouros seram daqui muv allongados; ou se 
cstevcreiu staram percebidos de guisa que sem 
rcceo possam esperar qualquer cometimento 
eontrairo, que lhe feito secr possa, conde nós 
cuydamos de filhar, per ventura nos filharam; 
c ainda que homem al nom sguardasse, senom 
o que aconteceo a as caravellas de Lixboa , as 
quaacs tecndo ja carrega comquc lazoadamentc 
poderám tornar, quiscrom poer seu feito em 
aventura, donde se lhe seguyo o que ouvistes. 
A terceira voz, que era dos capitaães, e assv 
dalguus outros speciaaes, foe retardada alguií 
pouco, mas todavya disserom, que a say da nom 
se scusava. Vós sabees, disserom elles, como da 
ilha de Tider (1) som mortos alguus Mouros, e 
outros filhados, de guisa que ja nom som no 
conto do primeiro numero, e aquellcs que fiea- 
rom estam nicos vcencidos, porque ja como 
vistes, fogiram ante as pontas das nossas lan- 
ças, como gente que nom ousou de provar com 
nosco sua forca. Porem nós vaamos veer se 

S,««\ 

(I) Ilha junto a .drguim (vid. nota 1, p. 117, e nota 1 de 
p. 246). Acrescentaremos todavia ao que alli dissemos, que esta 
ilha, bem como a das Garças e do 2V«r, se achão mui distincta- 
mente marcadas na carta inedita de f nz Dourado, mas sem os 
nomes dados nesta chronica. Aquelle cosmografo comprehendeo- 
as todas debaixo da denominação de Ilhas das Garças. 

[® 



acharemos hi alguíis, ea se e.les hi esfam , nom 
podeseer que do sevo ou da laa lhe iioin levemos 
hua enxavata; c se per ventura a ilha for despo- 
vorada > poderemos del lo dar certo testemunho 
ao senhor Ififantc nosso snõr, pel lo qual se pai e- 
cerva que nossa viinda nom fora sem grande 
proveito, pois nom soomente abastou ar.s Mou- 
ros de nos fogirem hua vez, mas ainda com 
nosso medo leixarem de todo suas chocas, c 
terra cmque nacerom eviverom. Bem estavam 
necste conselho os mais daquclles principaaes, 
mas a outra gente mais baixa quervam todavya 
que se nom tremetessem doutra cousa senom de 
se tornar pera o regno. Empcro ouverom cie 
consentvr no acordo dosque mais vallyam, e 
milhor entendyam que elles, e assy começarom 
logo deavvar sua ida, e ante da noite chegarom 
acerca da ilha, onde lançarom suas ancoras; 
nom muy chegados a ella, staiulo ally ataa «pie 
viram que o sol acabava seu diurnal trabalho. 
E seendo ja o ceco cuberto do crespuscullo da 
noite, lançarom seus batees fora, e meteronse 
em elles, c foronse meter 110 braço que vay da 
parte da terra, como quer que ante da terra sti 
outra ilha Cerina (1). E sairom fora, e foroin a 
Tider, mas nomacharom hi ninguém ;pello qual 
setornaroma recolhera seus batees,e I010111 ass\ 

(I) Ilha Cerina. Combinando o texto coin a excellente c.u ta 
de r„t Dourado, se vê alli marcada esta ilha mais pioMina ao 
continente, e c a que fica lambem mais próxima da embocadura 
do Rio de S. João. Dourado marca Arguun ao 



avante, em guisa que era ja sol saido. E Lança- 
rote savu da parte tic Corina, c foe per terra, 
mandando aos batees que fossem pella augua; 
e quando virom que nom achavom nada, disse 
Lançarote aos outros, que era bem que fossem 
avante aa ponta dc terra; e forom todos acor- 
dados em ello. E em se querendo corrcger e rc- 
colher pera se yrem , ouvyo Lançarote zurrar 
huu asno. Pareceme, disse ellc contra os outros, 
que ouço o zurro de huu asno; sentemos que 
vejaacs prazer, ca per ventura quer Deos que 
nom partamos daquv sem presa. E porque nom 
era duvvda no que elle ouvira, disse que o spe- 
rassem ally todos, e que irva sobre huus me- 
doões veer que podva seer aquello. E esperando 
assy os outros, sobvo elle sobre os montes da 
arca, donde esguardando pera todallas partes, 
vyu os Mouros onde estavam , pero rauytos 
mais que clles, os quaaes corregyam seus asnos, 
c apanhavam suas fardageès, como homecs que 
query am dally partyr, com pouco cuidado do 
que lhe a poucas boras avva de sobre viir. Ver- 
dade be que elles se trabalhavam de partyr, 
mas nom cuidavam que pera tam longe ! E po- 

P. dos fiei s marcou quatro ilhas que s5o a das Care ts, do Kar, 
de Ti/ler, e esta de que falia Azurara. 

Na carta de d' Anville que se encontra na obra do P. latitat, 
NcuvcHc relation d'Afrique. t. 1, carta que comprehende a 
parte da costa desde o Caho Branca até ao Rio de S. João, se lè 
sobre uma ilha junto da de Ttder Grine, que nos parece ser a 
Cerinn d' Azurara, 





quebranto! E assv com esta angustura conie- 
çarom de fogir, nom todos juntamente nem per 
huíí caminho, mas cada huu pera sua parte, 
leixando ja dc todo , sem algua sperança de re- 
medyo, as molheres e filhos. Bem hc quealguus 
avva hv que pero ja conhecessem seu manifesto 
desbarato, tiinham coraçoòes pera mostrar sua 
defesa, os quaaes muy asinha eram despacha- 
dos da vida. E finalmente forom ally presos 
per toda gente Ivij; algnus forom mortos, c 
outros fogirom. Oo c se assy fora que em 
aquestes que fogyam ouvera huu pequeno dc 
conhecimento das cousas mais altas! Por certo 
cu creeo, que aquelia meesma trigança que le- 
vavam fogindo, trouveram por se viir pera 
onde salvassem suas almas, e repairassem suas 
vidas; ca pero a ellcs parecesse que vivendo 
assv vivyam livres, cm muyto mayor cativeiro 
jaziam seus corpos, consi irada a desposiçom da 
terra e a hesteallidade da vida , doque antre nos 
eram vivendo em senhorvo alheo, quanto mais 
a perdiçom das almas que sobre todallas cousas 
dclles devera secr mais sentida. Por certo ainda 
que os olhos corporaacs nom conhecessem al- 
gua parte desta hemaventurança, os olhos do 
verdadeiro conhecimento, que he a alma limpa 

com infiinda glorya, recebidos em este mundo 
os sanctos sacramentos, com algua pequena de 
fe partidos desta vida, cm breve poderom co- 
nhecer o primeiro erro dc sua ceguydadc. Aquv 
fezerom estas tres earavellas fim daquclla vva- 



gem, tornandossc pcra o regno, noni pouco 
contentes polia availtageni que sentvani dos 
outros no encontro de sua derradeira presa. 
Mas agora faltaremos dos que ainda ficam no 
mar, por vos darmos conto de todo seu aquee- 
cimento. 

* * «\ 
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CAPITOLLO LXVI 

Como se ajuntarom de companhya Rodrigueannes, 
e Dinis Dyas. 



Como as cinqiio caravel las se tornaroni pera o regno 
e do que ante fezerom. 

Assy como jadissemos nos outros capitólios, 
passarom estas cousas segundo lhes a fortuna 
apresentava os aqueecimentos. E porque toi ne 

com todallas caravellas a Lagos, como tenho 
prometido, e ainda necessareo, quero cm este 
presente capitólio fallar daquellas cinquo, que 
se partirom da companhva despois do barreja- 
mento da ilha de Tider, onde era aquelle hon- 
rado cavaileiro Sueiro da Costa , alcaide de 
Lagos, e assv outros quatro capitaàes, vizinhos 
e naturaaes ilaquclle lugar, os quaaes acordados 
de se tornar, como ja tcemos dicto, fallarom 
autre sy no prosseguimento de sua vvagem, 
parecendolhes que a primeira presa era pouca 
cousa, ainda que honrada fosse, em compai ato 
de seu grande trabalhoe despesa. Nós, dissei 
alguus, now podemos ja mudar nosso pi mi 
conselho quanto aa determinacom de nossa tor- 
nada, assy por a pequena grandeza <le nossos 
navvos, como por nom parecermos homees de 
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muytos acordos; inas sera bem que vaamos 
todavya nossa vvagem, e que provemos se po- 
deremos no caminho cobrar algua cousa pera 
ajuda de nosso guannho, ainda que segundo 
rezom , deve seer pouco, polias muytas viindas 
que os nossos navvos ja fezerom a esta terra ; 
empero nom lcixemos de tentar, e per ventura 
nos dara Dcos alguíí bob aqueecimento; mas 
pera se esto encaminhar comaiguu fundamento 
dc rezom, nom toemos outro lugar mais aaza- 
do, pera em nosso trabalho avermos algua 
speranca de vitorva, soomente chegarmos a 
aquelle braço de mar que lie no Cabo Branco, 
pello qual entrando veremos ataa hu chega; c 
pode seer que se muyto entrar per terra, que 
acerca dellc acharemos algua cousa em que fa- 
çamos algua presa; c quando nom, pouco tra- 
balho podemos hi oferecer. Todos acordarom 
seer bem dicto o que aquelles primeiros disse- 
rom ; e navegando contra la, chegarom ao dicto 
rvo, noqual entrando bua peca, ancorarom 
seus navvos, e des y saindo em seos batees, 
comecarom de trabalhar por chegar aa fim do 
rvo, pello qual seguindo quatro legoas, chega- 
rom ao cabo dellc (I), onde acordarom de sayr 

(1) Sobre a posição deste rio, vide a carta dc d'Anville, 
publicada na obra do Pr t.nba!, Novvelle relation tie VAfrique, 
toni. 1 ; C Mcmoire tur /,, Navigation tm.r côles OCciilentnlet 
ti'Afrique, pelo almirante Hnutsin, a pag. 44 , o que alli diz da 
Tinir du Levrirr. a qual tem 8 legoas de estenciSo Norte Sul, c G 
de largo. Esta bahia, em que entrârSo os nossos marítimos, fica 
ao N. do Cabo de Santa-Anna. 



fora por veer se acharyam algua povoraçom 
em que podessem filhar alguas almas pera aju- 
darem a pouquidade da primeira presa. Empero 
esfriados cm sv meesmos de cobrarem nhua 
cousa, segundo sabvam que a terra era peice- 
bida e tantas vezes revolta , soomente se traba- 
lhavam cm ello cosi rangidos de nccessydade, ao 
menos por dizerem aos companheiros, que sai 
rom fora. E saindo assy, envyarom dyante 
descobrir a terra, mas nom seguirem muv 
longe, quando viram ante sv huas poucas de 
casas, sobre as quaaesforom muy trigosamente 
sem sperarem nhuu acordo, onde acharom al- 
guus Mouros poucos, dos quaaes filharom ovto. 
E querendo per clles saber se avva hi acerca 
algua outra povoraçom, c poro ameaçassem al- 
guus delles, nunca poderom al saber, soomente 
que per toda aquella terra nom avya outra 
nhua povoraçom, e em esto se acordarom todos 
ovto, apartados cada huu per sua vez, pcllo qual 
líies loe necessarvo tornarem pera seus navyos, 
com entençom iie nom filhar mais trabalho, 
soomente de se tornarem pera suas casas, pois 
trabalhando conheciam que nom podyanija 
mais aproveitar. No qual acordo forom todollos 
outros das caravcllas, soomente o alcaide de 
Lagos, «pie disse que querya ainda tornar a 
Tidcr pera fazer huu resgate de hua Moura c de 
huú filho do snõr dally; c como quer que fosse 
consclhado do contrairo, nunca quis sayr de 
seu proposilo, ainda que ao despois foe bem 
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arrependido ; ca chegando aa ilha, começou de 
fazer seus sinaaes aos Mouros, que logo vierom 
aa ribeira tanto que viram que a caravella vii- 
nha contra elles. E ouve delles huu Mouro por 
sua segurança, entregando elle omeestreda ca- 
ravella, e huu Judeu que era em sua companhya, 
os quaaes Icendo os Mouros em seu poder, a 
Moura de que o alcaide query a fazer o resgate 
lançousse aa augua, e como cousa husada em 
aquelle trabalho, em muv breve sayu em terra 
antre seus parentes c amigos; pello qual os 
Mouros teverom que nom devvam lcixar assv 
os arrcfeès sem avantagem do que primeiro tii- 
nham em voontade, e finalmente nunca quise- 
rom entregar os que tiinham ataa que lbes 
dessem tres Mouros ; aqual cousa pero fosse 
grave de fazer ao alcaide, vista a necessvdade 
condecendeo a ello, reprendendo sv meesmo , 
porque nom estevera pello primeiro conselho. 
E visto como naquelle resgate nompodva mais 
aproveitar, tornoussc pera o regno. 

Af> 
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CAPITOLLO LXVIII0. 

Como a carnvclla de Alvaro Goncalvez Datayde, e a de I ieanço, 
c a outra de Tavilla, fezerom conserva e dos Canareos 

que filharom. 

Contado avcmos nos outros capitólios como 
a caravel la de Tavilla, e a outra de Picanço, 
se partirom da companhva das outras quando 
forom pera Guince, onde lhe aconteceo de se 
acordarem de tornar pera Portugal. E em tor- 
nando sua vvagem , encontrarom com a cara- 
vclla de Alvaro Goncalvez Datayde, naqual era 
capitam huu Joham de Castilha, e prcguntan- 
dolhe pera onde liva, lhe disse como seguva 
vvagem de Guinee. E que presta, disscrom os 
outros, vossa hida a tal tempo, ca nós viimos 
ja delia, como veedes, e o tempo he sobre o 
ynverno, pello qual se mais quiserdes seguyr, 
pocrecs vossa vida em perigoo, com pouca hon- 
ra e menos proveito, porem se vos prouver 
seguyr nosso conselho, tornaevos com nosco, 
c iremos aa ilha da Palma, onde veremos se 
poderemos cobrar algua presa daquelles Ca- 
nareos. E como quer que Joham de Castilha 
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duvidasse de tal tornada, por llic iiom parecer 
cousa segura polias novas que avya dos mora- 
dores daquella ilha, que eram trabalhosos de 
filhar, porem constrangido das rezoões dos ou- 
tros, ouvcsse de tornar com elles; os quaaes 
viindo assv todos juntamente, chegarom aa ilha 
de Gomcira, naqual querendo savr em terra, 
viram muy tos Canareos, dos quaaes ouverom 
segurança, ante que de todo saíssem de seus 
batecs. Os Canareos lha outorgarom sem nhua 
referta, come homêes que tiinham suas voon- 
tades mais inclinadas a lhe aproveitar que a 
empecer. Ally chegarom logo dous eapilaaes 
daquella ilha , dizendo como eram servidores 
do iflante dom Henrique, c nom sem grande 
rezom , ca elles íorom ja em casa dcllley de 
Castella e delRcy de Portugal, c que nunca cm 
alguu delles aeharom as mereces que despois 
ouverom do iflante dom Henrique; ca scendo 
em sua casa aeharom cm elle muy boo acolhi- 
mento em quanto em ella esteverom, c em tini 
que os vestira muy bem, e os mandara em 
seus navvos pera sua terra, pello qual eram 
muy to prestes pera todo seu serviço. Pois, dis- 
scrom os outros das caravel las, c nós seus cria- 
dos e servidores somos, c por seu mandado 
partimos de nossa terra , onde se vós tal voon- 
tade lecndes, em tempo sooes que o podees bem 
mostrar, ca nós queremos hir aa ilha da Palma 
pera provarmos de filhar alguus cativos, naqual 
nos ccmpria bem vossa ajuda, querendoenvyar 
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tural de nosso regno, ca muvtos Canareos Cai- 
roni per aquella guisa, e niorrerom, ca como 
quer que assy fossem dados per antiga natureza 
a andar por aquellas penas, com a pressa dos 
eontrairos que sentyam acerca de sy, avendoo 
por seu derradeiro rcmcdyo, quanto a fraga era 
mais aspcra, tanto elles com millior voontade 
scguyam pcra cila, pensando que os imiigos 
tcmeryam de os seguyr. E se aquelle Diego 
Goncalvez, moco da cantara do Iffante (de que 
ja fallev no capitólio onde disse como se lançara 
primeiro a nado na ilha onde tomarom os Iviij. 
Mouros) ouve louvor por sua avantajada fortel- 
lcza, bem lho posso acrecentar agora muyto 
mais, como a aquelle que autre os outros bem 
se mostrou seer special em aquelle dya; onde 
por certo com grande razom posso eu reprcnder 
a fortuna, porque seendo este mancebo gallar- 
doado de seu senhor o llTante per novo casa- 
mento em a cidade de Lixboa, teendo em sua 
casa junta sua riqueza em grande abastança 
pcra sostentamento de sua vida, lhe sobreveo 
fogo per negligencia de buu seu servidor, oqual 
lhe queimou todallas cousas que avya; e em 
tanto lhe foe a fortuna graciosa, que lhes leixou 
buus proves vestidos com que scaparom da 
dieta casa ! 0 trabalho dos nossos foe grande 
em este dya, nont tanto polia pelleja, pero assaz 
de periigosa fosse, specialmentc polia multidom 
das pedras, com que os Canareos principal- 
mente cucrream seus eontrairos, ca som muv O ' v 
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braceiros, e muy certos em sens tiros, e gra- 
vemente podem per outrem seer feridos, por- 
que assv sabem furtar seus corpos de golpes, 
specialmente de cousa remessada, que tarde e 
per grande ventura, por ponteiro que o homem 
seja, os pode acertar, trazendo outros armas 
bem concordantes ao seu bcstyal viver, scilicet, 
bDas lanças compridas, com cornos agudos nas 
pontas por ferros, c outros semelhantes por 
contos. Mas que o trabalho assy fosse grande, 
era porem fremoso de veer, ca quem vira sua 
escaramuça revolta per tal guisa e em tal lugar, 
os xpaãos ocupados em prender os Canareos, e 
apartar o gaado dantre elles por milhor aazo de 
sua presa, cos con trairos apressados por salva- 
rem suas vidas e reguardarem seus gaados o 
milhor que podyam; — teerva que era mais 
deleitosa tal vista que outra algíia que carecesse 
desta fim. Eassv foe a presa daquelle dya wij. 
Canareos, antre homeês e molhercs, com as 
quaacs filharom hua, que era de desarrazoada 
grandeza pera molher, aqual diziam que era 
rainha de hua parte daquella ilha. E despois 
que assy teverom seus pi isouciros e o gaado 
recolhido, começarom de sc retracr pera seos 
batees, onde dos Canareos forom assv seguidos, 
que foe nccessaryo de lhe leixarcm a mayor 
parle do gaado que lhe trazyam filhado; pollo 
qual os nossos ouverom assaz trabalho em seu 
recolhimento. 
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CAPITOLLO LXIX 

Como tomarom certos Cnnareos sobre segurança 

Seen Jo ja todos em seus navvos, levantarom 
as vellas, tornandosse pera a outra ilha donde 
ante partiram; e porque ouverom assaz ajuda 
daquelles primeiros Canareos que teveram com- 
sigo, agradecerom muyto a aquelle capitam, 
em nome tio IfTante seu snõr, o trabalho que 
filhara por seu serviço, e muyto mais a boa 
voontade com que o fezera , poendo em spe- 
ranca de receber por cllo outras muyto mavores 
mereces das que ata ally recebera. E certa- 
mente que sua promessa nom foe em vaão, ea 
despois veo a este regno aquelle capitam que se 
chamava Piste, com outros daquella terra, c 
ouverom assaz mercecs e gasalhado do IfTante, 
pello qual bem creo que nom forom arrepren- 
didos de seu primeiro trabalho. E deslo posso 
eu, que esta storya ajuntev e ordeney, scer 
certa testemunha, ca meacertev de seer no re- 
gno do Algarve, em casa deste príncipe(1), ao 

(1) Compare-se esta passagem com o que dissemos em a nota 
de pag. 156, ácerca da autoridade desta chronica. 





eapitaães, fazendo logo trazer osCanarcos a sua 
casa, aos quaaes mandou vestyr muy nobre- 
mente, e os fez tornar a sua terra, onde seos 
naturaaes muvto louvarom tanta virtude de 
príncipe, pella qual forom muvto mais incli- 
nados pera o scrvyr. E da primeira viintla 
destes Canarcos a este nosso regno, e doutras 
muvtas cousas que se passarom acerca delles, 
fadaremos maiscompridamente na crónica gee- 
ral dos feitos do nosso regno. 



CAPITOLLO LXX 

Como Tristam da lltia, foe contra o Cabo Branco, 

Ja dissemos conto Tristam, huu doscapitaães 
da ilha da Madeira, armara hua caravella pera 
ir de companhya com as outras. E como quer 
que elle tevesse hoõ desejo pera serviço do If- 
fante, e muyto ao seu proveito, ca era homem 
assaz cobiiçoso, tal foe sua ventura, que tanto 
que passou o Cabo Branco, logo lhe o vento foe 
contrairo, com o qual tornou a tras; e pero 
despois trabalhasse assaz por tornar a seguvr 
sua primeira viajem , nunca mais pode encher 
suas vellas senom de vento contrairo, com 
oqual se tornou pera a ilha donde ante partira. 
Outrossy AlvaroDornellas, huu scudeiro criado 
do lífante, boõ homem per sua maão, armou 
outra caravella, naqual levou assaz trabalho 
por fazer algua cousa de sua honra, e ja nunca 
mais pode cobrar que dous Canareos, que ouve 

em luta daquellas ilhas; com osquaaes fez tornar 
sua caravella, dando carrego a huu sendeiro, 
que lha fezesse correger, e tornar ally peca o 
outro anno. E bem diremos advantealgua cousa 
do aqucccimcnto deste scudeiro, porquanto tra- 
balhou assaz por sua honra. 



Como os homeês de Palleneo Lomarom os seis Mouros. 

Dinis Dvaz, como ja dissemos, armou hua 
caravel la de dom Alvaro de Castro, tomando 
logo de começo companha com Palleneo, que 
levava hua fusta, nom porque se delia enten- 
desse daproveitar em outra cousa senom na 
entrada do ryo do Nillo; ca porque era velha, 
entendya de a leixar onde quer que sentisse 
seu derradeiro fallicimenlo. E seguindo assy 
ambos sua vvageni, chegaromaa ilha de Ergira, 
onde despois que íilharom augua , ouverom 
acordo de seguyr tanto per seu caminho, ataa 
que chegarom aa terra dos Negros, segundo o 
preposito comque parti rom deste regno. E pas- 
sando ja hoa peça per a ponta de Santana (1), 
indo assy huu dya com calma, disse Palleneo, 
que 110111 serva mal de poerem alguíis homeês 
em terra, e que fossem veer se podyam filhar 
alsuus Mouros. Peraque he, disse Dinis Dvaz, 

(I) Ponta ile Santa- Anna. Fica situada ao S. do Rio de S. João 
na carta de João /re.re de 154fi. (f'idc a nota de pag. 204.) 



ocuparse homem em semelhante cousa ? Vaamos 
em boa hora nosso caminho, ca se nos Deos le- 
var a aquella terra tie Guvnee, bem acharemos 
Mouros que nos avondem pera nossa carrega. 
Verdade he o que Dinis Dyaz dizva, que assaz 
avva hi de Mouros, mas nom eram assv ligei- 
ros de filhar como elle pensava, ca creedc que 
dom homeês muy fortes, e artificiosos cm sua 
sefesa, e bem o verecs nos seguintes capitólios 
onde fallarmosde suas pcllejas. Amigo! rcspon- 
deo Pallenço , e que assv seja que la ajamos 
muytos Mouros, que perderemos se nos Deos 
aquy primeiro der alguus? Todavya, disse elle, 
eu ev por bem que provemos se os poderemos 
aver, e hora prouvesse a Deos que tomássemos 
aquv tantos perque scusassemos a ida por agora 
mais longe! Pois que assv he, disse Dinis Dyaz, 
ordenaae como vos prouver. Aparelhou logo 
Pallenço sua fusta pera sayr a terra, e como quer 
que a calma fosse muv grande, todavya eram 
muy grandes vagas na costa , as quaaes nunca 
derom lugar que a fusta podesse prooar em 
terra ; mas elle desejoso de acabar o que come- 
çara, disse contra aquella companha : Amigos ! 
Bem veedes como a braveza deste mar, acerca 
desta costa, nom quer consentvr que ponha- 
mos nossa proa em terra j porem minha voon- 
tade todavya serva sayr fora, mas porque nom 
sey nadar, farya sandice tomar semelhante atre- 
vimento. Sc antre vós ha alguus que nadando 
possam ir em terra , certamente que eu lho 
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tornarom ally com suvdade que dc sua larda- 
geni ouvcssem. Os nossos começarom o correr 
cedo, e eram ja trabalhados do sayr da fusta c 
andar do caminho, c porem liom poderom 
muylo seguyr o encalço, polio qual minguarom 
muyto cm sua presa, ca nom íilharom mais de 
nove. Bem sera, disseram alguus, que se apar- 
tem seis de nós, que levem estes presos aos na- 
vvos, e os outros seis que ficarmos busquemos 
per estas moutas, e per ventura acharemos al- 
guns scondidos. Apartaronse logo aquellcs que 
se avyam de tornar com os cativos, os quaacs 
começarom de atar seus presos 11a miihor ma- 
neira que poderom; mas parece que nom tam 
bem como compria, porque assaz abastavam 
seis pera nove, segundo ja ouvistes que outros 
ja em aquellas partes levarom muy tos mais, 
sem íihuu contrairo que lhe viesse. E porque 
as molhercs geeralmente som períiosas, bua 
daquclla companhia começou dc tomar por opi- 
niom de 110111 querer andar, dando baques con- 
sigo 110 chaão, e leixandossc arrestrar pellos 
cabellos e pel las pernas, 110111 querendo aver de 
sy nliua piedade; cuja sobeja perfya costrangeo 
aos nossos de a leixarcm atada ally, pera em 
outro dya tornarem por ella. E andando assy 
cm esta volta, começarom os outros de se espa- 
lhar, fogindo pera bua parte c pera a outra, 
entanto que lhe fogiram dous, a aliem da Moura 
que ja leixavam alada; e como quer que assaz 
trabalhassem por elles, 110111 os poderom mais 
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aver, ca segundo parece, o lugai eia lai que 
ligeiramente se podyam sconder; e assy lhe foe 
necessarvo levarem acpicllcs seis aa íihcna, 
muvto queixosos de sua dcsdicta, e nom menos 
os outros, que chcgarom despois sem nliua 
cousa que achassem. Alguus avya hi que qui- 
serom ainda tornar polia Moura que lcixarom 
atada , e porque era muyto tarde, c o mar pc- 
riigoso, cessarom de o fazer, nem despois nom 
poderom, porque logo se a fusta partiu; e assy 
ficou a Moura, com sua neicea perfya, muy bem 
alada naquelle mato, onde creo que receberya 
trabalhosa morte, porque os que dally scapa- 
rom, temerosos do primeiro encontro, nom 
tornarvam per ally tam cedo. E seguindo assy 
estes navyos sua vyagem , o vento começou de 
refrescar, entanto que veo a seer muy grande, 
de guisa que a tormenta trabalhou os dictos na- 
vyos per tal guisa, que a fusta começou dabryr 
e receber cm sv tanta augua , quePallenço co- 
nheceo que nom compria seguyr mais longe, 
porque seguindo, serya duvyda chegar onde 
elle desejava, e ainda per ventura poderya viír 
tal vento, que a caravella se afastarya delles, 
pcllo qual sua vida ficarya em perigoo. Porem 
disse a Dinis Dyaz, que o recolhesse cm seu 
navyo, e assy a outra gente, com todallas 
guarnicoões e aparelhos da fusta, c ainda 
grande parte da madeira pera lenha; as quaaes 
cousas recebidas, allagarom a fusta, e seguirom 
avante sua vyagem. 
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CAPITOLLO LXXII0. 

Das ccusas que acontecerom a Rodrigueannes de Travaros, 
e a Dinis Dyaz. 

Ja teenios fallado atras como Rodrigueannes 
c Dinis Diaz fezerom sua conserva; mas o lugar 
proprio he aqueste, onde de todo seu aqueeci- 
niento nos convém dar certa declaraçom. E foe 
assv, que teendo elles feita conserva, pella 
guisa que ja dissemos, aqual crcemos que fosse 
despois do allagamento da fusta, chegarom ao 
Cabo Verde, donde se forom a as ilhas e toma- 
rem augua, c bem conhecerom pello trilha- 
mento delias, que ja os outros navvos per allv 
andarem (1). Des y comecarom de tentar os Gui- 
néus, em cuja busca ally vverom, osquaaes 
acharom assy percebidos, que pero muytas ve- 
zes provassem de say r em terra, sempre acha- 
vam tam vallente defesa que nom ousarom che- 
gar a elles. Pode seer, disse Dinis Dyaz, que 
estes homees nom scram tam boôs de noite 
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(1) Julgámos que estas ilhas são as que se encontrão em algu- 
mas cartas, principalmente nas francezas, com o nome de ilhas 
da Madalena. (Vide nota de pag. 308.) 





desafciçoadas em comparaçom do outro gaado; 
empero porque andavam assy de mestura, tenho 
que per ventura podyam seer bufaros, que som 
allimarvas da natureza dos bois (1). E tornando 
assy aquestes, Rodrigueannes, que nom par- 
tya contente daquella terra, porque se nom 
achara em lugar em que podesse mostrar o boõ 
desejo que tiinha pera fazer por sua honra, 
disse contra Dinis Dvaz, que lhe pareeva que 
serya bem que lançassem algua gente fora,e 
que poderya seer que alguus Mouros viirvam 
a apanhar a madevra da fusta que ante leixa- 
rom allagada, e que se os achassem, nom podya 
seer que nom filhassem alguiis. Seendo Dinis 
Dyaz em este acordo, lançarom fora seus ba- 
tees, nosquaaes mandarom xx. homcèsa terra. 
E bem parece que Rodrigueannes nom fora en- 
ganado em seu pensamento, ca os Mouros anda- 
vam ja na prava apanhando aquella madeira; 
e veendo como os batecs hvam a terra, afasta - 
ronse ja quanto da ribeyra, e como quem diz, 
estes em nossa busca som viindos, busquemos 
maneira per que nom tam soomente nos possa- 
mos salvar, mas ainda lhe possamos empeecer; 
e lançaronse em duas celladas, por afastarem 
os nossos da prava, e husarem de suas forças 
com toda segurança de seu perigoo. Os xpaãos 
forom em terra, onde se reteverom alguu spaço 

(1) Era com cfleilo o Búfalo africano que os nossos marítimos 
alli virão. 
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por se acordarem acerca de sua ida, e esto 
porque dos Mouros achavam tal rastro, pello 
qual lhes parecia que nom devyam seer longe 
dally afastados; como quer que conheciam, 
segundo a grandeza do rastro, que eram muy- 
tos mais doque sentvam que suas forcas po- 
dvam soportar, o que fez a alguus requerer 
que se tornassem, ca nom era cousapera come- 
ter. Hora, disserom outros, aquy nom a ja 
mais : nós ja fora somos ; vergonha serva tor- 
narmos atras : os batees sejam aquelles que se 
tornem,e nós vaamospor dyante buscar nossos 
imiigos, e na maão de Deos seja todo nosso 
aqueecimento. E dos primeiros xx. que eram, 
tornarom seis aos batees pera os levarem aos 
navyos, e os xviij. seguirom avante, segundo 
achavam que o raslro hya contra o sertaaõ; 
mas seu trabalho nom foe longo em andar, 
quando logo a primeira cellada se começou dc 
descobrir, naqual sorvam ataa quareenta Mou- 
ros, os quaaes sayrora a ellcs muy avyvada- 
mente, como aquelles que segundo sua avanta- 
gem, sentyam que tiinham a vitorva em suas 
maãos, assy pello numero daquelles primeiros, 
que era mayor, como pellos outros que jazyam 
na outra cellada, em que tiinham segurança 
que os avvam de viír ajudar. Mas ja seja que 
os Mouros trouxessem aquclla fortelleza, os 
xpaãos nom lhe voltarom as costas, antecorrc- 
gerom suas armas, e come homeês fora de todo 
medo, sperarom a vinda de seos contrairos; 
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Lxxni capitollo 

Como se dcscobriroin os da secunda cellada 
e como os Mouros foroin vencidos. 

Nom sc fczeroni os Mouros tanto a fora que 
a pelleja nom ficasse muv grande autre elles, 
c esto era principalmente porque os Mouros 
speravam socorro da segunda cellada, como 
quer que lhes ja parecesse que tardava mais do 
razoado. Empcroouverom de sayrxxv. Mouros 
que na dieta cellada jazyam, cujas grandes vozes 
avivarom muyto os coracoõesdc seus parceiros; 
e ja devecs de scntvr qual serva o trabalho dos 
nossos xpaãos, seendo tam poucos, metidos 
autre tantos eon trai ros! Por certo sua Portelleza 
se mostrou ally grande, ca postoque ja traba- 
lhados andassem, e lhes sobreviesse tal refresco, 
nom mudarom suas contenenças doque ante 
tiinham firmado, e assv come ardidos e boõs, 
comcçarom de pellejar, fallandose huus contra 
os outros que maldicto fosse aquclle que cm 
semelhante feito voltasse atras! E os Mou- 
ros da primeira pelleja, como quer que ante 
mostrassem sinal de vencimento, tornarom 
muv bravos a renovar a nelleja, aqual era muv 



grande antrc elles; mas os xpaãos os sear- 
mentavam de tal guisa, que os contrairos lhe 
hvam ja tomando reeeo, nom se chegando de 
boamente onde se os nossos mais ajuntavam; 
mas esto nom fazya força, ea nom leixavam 
porem de receber huus ou os outros mortaaes 
feridas, com que muy asinha acabavam o seu 
derradeiro termo. E em esto andarom assy 
biia peça de tempo , ataa que os Mouros vv ram 
alguus de seus parceiros cayr, e easy os mais 
ilellcs feridos; polloqual sentirom que quanto 
mais stevessem, mayor perda rccebcryam; po- 
rem eomeçarom de fogyr. E os que ficarom nas 
caravellas, como quer que logo no primeiro 
topo viiam os companheiros em aquella pclleja, 
esforçaronse em elles que lhes nom serva neces- 
sarva outra ajuda, scnoin aquella que todos 
nom podemos scusar, scilicet, de nosso senhor 
Deos; allcgrandosse muy to com tam maravi- 
lhoso esforço como em elles scntyam; mas 
despois que viram como chegava a segunda cel- 
lada, lemcrom muy to que os nom podessem 
soporlar; porem se trabalharem muy trigosa- 
mente de lhes dar socorro; mas porque o espaço 
era grande, nom poderoin chegar tam asinha 
ao lugar da pelleja. E brevemente os Mouros 
eram ja todos fogidos, cujo encalço nom fora 
seguido, pollo grande trabalho que os nossos 
ouverom, de que estavam muy cansados. E 
assv voltarom com os outros que os viinham 
ajudar, pera se recolherem a seus navvos, e 
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pensarom de suas chagas, deque poucos scapa- 
roui, grandes ou pequenas, segundo aparte de 
sua dicta. E os Mouros veendo como se os 
xpaãos ja tornavam , fezerom a volta ao lugar 
da pelleja, com en ten com de levarem huu da- 
quellcs mortos, oqual parece que era ávido por 
fidalgo autre elles; c veendo os nossos sua ten- 
çom, voltarom sobre elles pera renovar outra 
vez a pelleja; mas os imiigos scarmcntados do 
primeiro dano, leixarom o morto que ja leva- 
vam , c fogirom quanto poderom, de guisa que 
aos nossos pareeeo necessareo de se tornar pera 
seus navvos, por dar folga e cura a aquelles 
trabalhados e feridos. 



CAPITOLLO LXXIIII 

Como I'.cdrigueannes, e Dinis Dyaz, se tornaroin pera o regno 
e do que lhe aqueecco em sua Tyagem. 

E que assy seja que eu de nobres e grandes 
feitos tinha ja faltado em esta crónica, por certo 
nom he sem causa que eu ajunte o trabalho da- 
qucllcs xiiij. ao louvor de todollos boôs, ca o 
seu merecimento lie digno de grande honra 
autre os vivos, e muyto mais creo que seja 
ante a lace daquelle Eterno Senhor, cujo centro, 
segundo diz Ermes (1), he em todo lugar per 
modo infiindo, e a circonfcrcncia nom he em 
alguu, doqual suas almas receberam glorvosa 
bemaventurança. E por dar fim aos feitos destas 
duas caravel las, digo brevemente, que tanto 
que esta pellcja foe acabada, os capitaães aeor- 

(1) llcrmas (Bfyac). Azurara referc-se aqui ao livro deste A. 
intitulado o Patter, composto no pontificado de S Clemente, al- 
gum tempo antes da perseguição de Domiciano, começada no 
anno de 95. Origencs, Euzebio, S. Geronimo, S. Clemente d'A- 
lexandria, e Tcrtuliano citarão esta obra. Por esta passagem ve- 
mos que Azurara citando*) não admettia a opinião de Gel.zio que 
o classificava entre os livros apocrvphos. 





CAPITOLLO LXXV 

Como a caravclla dc Joham GHz Zarco chegou aa terra 
dos Negros. 

Ficarne ainda pera contar o aqucecimento da 
caravella de Joham Goncalvez Zarco, oqual se 
ouve em este feito, a meu cuidar, mais sem spc- 
rança de guaanho qui' nhuu dos que la man- 
darom, ca todollos outros, como ja ouvistes, a 
aliem do serviço do lífante, levavam o tento 
sobre seu proveito. Mas aqueste Joham Gllz era 
nobre em todos seus feitos, e porem quis que 
o mundo conhecesse, que ellc soomente por 
servyr seu senhor, se despoynha de mandar 
fazer aquella vyagem, armando hua muv no- 
bre caravella, daqual fez capitam huu seu sobri- 
nho, que o Iffante criara cm sua camara, que 
se chamava Alvaro Fernandez, mandandolhe 
que nom tevesse o respeito em outro guaanho, 
senom veer e saber qualquer cousa nova que 
podesse, e que sc nom embargasse de fazer 
saidas na terra dos Mouros, mas que dereita- 
mente se fosse vyagem da terra dos Negros, e 
que dhi per avante acrecentasse em sua vyagem 



todo quemaispodesse(l), trabalhandossede viTr 
ao lffantc seu snõr com algua novidade, comquc 
entendesse que lhe prazcrya. A caravclla era 
bem abitalhada, acompanhada de gente des- 
posta pera trabalhar, e Alvaro Frrz homem 
mancebo e ardido. Encaminharom sua vvagcm, 
firmados de seguyr o proposito daquellc que os 
mandava; e assv forom navegando per aquelle 
grande marOccyano, ataa que chcgarom ao ryo 
do Nillo (2), do qual seendo em conhecimento 
pcllos sinaaes que ja disse, filharom duas pipas 
daugua , dasquaaes bua trouverom aa cidade de 
Lixboa. E nom sey se Alexandre, que foc liuíí 
dos monarcas do mundo, bebeo em seus dyas 
augua que de tam longe lhe fosse trazida! Da- 
quy forom avante, ataa que passarom o Cabo 
Verde, a aliem doqual viram bua ilha (3), onde 
savrom pera veer se acharyam algua gente, 
tcendo porem acerca de sy aquelle resguardo, 
queseutirom que compria em semelhante lugar. 
E andando pella ilha, acharom cabras mansas, 

At 

(1) Comparc-se esta passagem com o que dissemos em as no- 
tas 1, de pag. 78, 161, 162, 271, not. 1, e 278, not. 2, áccrca 
dos planos do Infante. 

(2) O Senegal ou Nilo dos Negros. (Vid. nota de pag. 279, 
e seguintes.) 

(3) Deve ser a ilha de Garea, a qual fica situada em 14 gf. 
39™ 83 ' de lat. N. 

Sobre esta ilha vide Demand, Nouvelle hisloirc de 1'Afrique , 
tom. 1, de pag. 87 a 97, passim Notices statisliques sar tes co- 
lonies fmncaisrs (troisièmc partie, de pag. 187 a 189), obra pu- 
blicada pelo ministério da marinha em 1839. 
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sem nhíia gente que as guardasse, nem que 
morasse em algua parte daquella ilha , e entam 
tomarom delias sen refresco, segundo ja disse- 
mos que os outros acharom os rastros, quando 
a aqucllas ilhas chcgarom, ca este Alvaro Frrz 
fora primeiro, c porque per outra guisa se nom 
pode contar, falíamos primeiro pella guisa que 
ouvistes; e daily forom avanle, ataa o lugar 
onde está a palmeira e aquella arvor grossa, de 
que ja nos outros capitólios leixamos fallado, 
onde se acharom as armas do lífantc com a sua 
devisa c moto. Ally ouverom seu acordo de se 
irem lançar acerca tio cabo, porque poderya 
seer que algiías almadyas viíram a elles, com- 
que potlcsscm aver falia, siquer per aceno, ca hi 
nom avya outro torgimão. E seendo tam acerca 
do cabo como pod\ascer terço de legoa, lan- 
carom ancora, e repousarom segundo trazvam 
ordenado; mas nom esteverom assy muyto, 
({liando logo de terra parlirom dous barcos, em 
que viinhain dez Guinéus, osquaaeslogo coinc- 
carom fazer dcreilamcnte sua vvagem contra o 
navyo, come homcès que viinham de paz. E 
seendo acerca, fezerom sinal pedindo segu- 
rança, aqual lhes foe dada, e logo sem outra 
cautclla, entrarom cinquo delles na caravel la, 
onde lhe Alvaro Frrz fez fazer todo gasalhado 
que pode, mandandolhe dar de comer c de bc- 
ver, com toda outra boa companhya que lhe 
potlc scer feita; e des y partironse, com mos- 
tranca de grande contentamento; mas parece 





rança de defesa, lauçaronse a augua, e os ou- 
tros barcos fogirom pcra terra. Mas no filha— 
mento daquclles que assy andavom nadando, 
ouveroiri os nossos muy grande trabalho, por- 
que nom menos amergulhavom que corvos ma- 
rinhos, entanto que nom podyam teer posto 
cm elles; cmpero filharom logo huu, nom po- 
rem muy ligeiramente; mas a prisom do se- 
gundo lhe fez perder todollos outros, ca era 
fam vallente, que dous homêes, corno quer que 
assaz de rijos fossem, nunca o poderom meter 
dentro no batel, ataa que tomarom huu bichei- 
ro, com que o fcrrarom per cima de huu olho, 
por cuja door eile cessou de sua bravura, Ici- 
xandosse meter dentro no batel. E com estes 
dous se tomarom ao navyo. E porque Alvaro 
Frrz sentyo que sua stada nom aproveitava em 
aquelle lugar, polia sabedorva que ja delle lii- 
nbam, ante lhe podya empeccer, disse que quc- 
rya ir mais avante, por veer se acbarya algua 
novidade que trouvcsse ao lílante seu senhor. E 
partindo dally, chegarom a huu cabo, onde 
avya muvtas palmeiras secas sem rama, c pose- 
rom nome a aquelle cabo, o Cabo clux Matos (I). 

(I) Este cabo se vê marcado com este nome eni quasi todas as 
antigas cartas manuscriptas do xvt° século. 

Vò-se pois que o nome deste cabo fora primeiramente dado 
aquelle ponto por Alvaro Fernandes. 

Barros (Decad. I, liv. 1, foi. 26, edic. de 1628) diz, e desta 
viagem, « passou té onde ora chamão o Cabo dos Maslos < nome 
» que lhe ellc então pos por razão de humas palmeiras seccas 
» que á vista represenlavão Maslos arvorados. » 
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mansa, nom a quisorom malar; e lornaronse 
pêra os navvos, onde teverom conselho de se 
viir pêra o regno, viindosse dercilamente aa 
ilha da Madeira, e des v aa cidade de Lixhoa, 
na qual acharom o Iflánte, de que assaz mereces 
rcccberom, das qnaaes Joham Gllz nom ficou 
sem boa parte, pella boa voontade com que se 
moveo a o scrvvr em aquelle feilo. E esta foe a 
caravel la que em este anno foc mais avante 
que todallas outras que a aquella terra passa- 
rom. 

mal que os nossos mniilimos alli virão, e de que (rala o A., é o 
Antílope, c provavelmente as outras veacones crâo rebanhos da 
mesma especie. 

Sobre a historia dos Antílopes o leitor deverá consultar Buffun 
e Cueier. 
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Bom he que leixcmos agora huu pouco estar 
estas cousas de repouso, e que trautemos da 
devisom daquellas terras, per onde as nossas 
gentes andarom naquelles trabalhos de que ja 
tccmos falhado, porque possaaes aver conheci- 
mento do engano em que os dante nós sempre 
viverom, tomando reeeo de passar aquelle Ca- 
bo, com temor daquellas cousas que dissemos 
110 começo deste livro; e porque vejamos ainda 
camanho louvor merece o nosso príncipe, por 
trazer suas duvydas ante a presença nom soo- 
inente dos que somos presentes, mas ainda de 
todollos outros que ham de viir nas idades viin- 
doiras. E porque hua das cousas que elles di- 
ziam que eram contraíras pera passar cm aquel- 
las terras, assv eram as correntes miiy grandes 
que cm cilas avva, polias quaaes era impossí- 
vel poder nhuu navvo fazer vyagem per aquel- 
les mares; agora teendes claro conhecimento 
de seu erro primeiro, pois vistes ir e viir os na- 
vy os, tam sem perigoo como cm cada hua parte 
«los outros mares. 
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Diziam ainda, que as terras eram areosas e 
sem algua povoraçom; c bem he que quanto a 
as areas, nom se enganarom de todo, mas toda- 
vya nom em tamanho graao; e da povoraçom 
bem vistes o contrairo, pois que os seus mora- 
dores veedes cada dya ante vossos olhos, como 
quer que as suas povoraçoões a mayor parte 
som aldeas, e villas muv poucas, ca des o Caho 
do Bojador, ataa o regno de Tuncz, nom scram 
per todas, autre villas e lugaresafortellczados 
pera defesa, ataa cinquoenta. 

Enganavansc ainda na perfundeza do mar, 
ca tiinham em suas cartas que eram pravas tam 
baixas, que a hfia legoa de terra nom avya mais 
que bua braça daugua; o que se achou per o 
contrairo, ca os navvos teverom e teem assaz 
daltura pera seu marcar, tirando certos baixos, 
e assv se fez Essa canas (1) que hi ha cm certas 
rcstvngas, segundo agora acharees nas cartas 
do marcar que o Ifi'ante mandou fazer (2). 

(I) Esta palavia não sc encontra nem no Elucidário nem nos 
Iliccionaiios poituguezes; encontrn-se todavia no hcplaglotto de 
Castell, cem Culio, mas alli sc indica que a significarão desta pa- 
lavra arabe ê a de lagar onde uma prssoa ha/ata. 

Posto que admittida esta para a explicarão do texto, este fique 
ainda obscuro, e se não possa bem acomodar corn o que alli sc 
diz., eomludo parcee-nos que sc pode entender que o A. quÍ7. 
dizer que todas aqucllas observações se fizeião nus habitações 
(Kssaeanas) que hl ha em artas restingas, segundo, etc. 

Foi nos mesmos logares que os nossos maiitimos desenharão 
as cartas , e mareárão as costas, restingas, etc. 

(?) Por esta passagem se mostra de um modo indubitável 
que as piimciias cartas liydiogi afiras da costa occidental d'Afii- 

 I 



Na terra dos Negros nom ha outro lugar cer- 
cado se nom aquelle a que clles chamam Oa- 
dem(\), nem povoraçom senom alguasqueestam 
aa beira do mar, de casas de palha, as quaaes 
foram despovoradas per os que la forom em os 
navvos desta terra : bem he que toda a terra 
geeralmente he povorada, mas sua vida nom 
he senom em tendas e alquitoões (2), como nós 
aquv trazemos quando se acerta de os nossos 
príncipes andarem em hoste, da qual cousa de- 

t 

L 



rom testemunho aquelles que la íilharom, e 
ainda Joham Frrz, de que ja falíamos, contou 
dello gram parte. Todo seu principal studo e 
trabalho sta na guardadc seusgaados, scilicet, 
vacas, e carneiros, e cabras, e camellos, e ea- 
sy cada dya mudam seus arreaaes, ca o mais 
que podem assessegar em huu lugar scram oito 
dyas. E alguus daquelles principaaes trazem 
egoas mansas, de que ham cavai los, empero 
muyto poucos. 

Sua vvanda, pclla mayor parte, he leite, e 
alguas vezes poucas carnes, e sementes dervas 
bravas, que colhem per aquelles montes; e 
disserom alguus dos que la forom, que parecem 
estas hcrvas painço desta terra, mas nora ha hi 
delias muytas(l). Alguu trigo quando o podem 
aver, diz que o comem per aquelle respeito que 
nós em esta terra comemos confeitos (2). E muy- 
tos meses do anno, elles, nem seus eavallos, nem 
caães, nom se governam doutra cousa senom 
de bever leite. E os que vivem a beira do mar 
nom comem al senom pescado, todos geeral- 
mentc sem pam nem outra cousa, salvoaugua 
que bevem, e as mais das vezes comem este 
pescado cruu e seco. 

(1) Vide a descripção que se encontra nas viagens de C/aperlon. 
(2) Vide Itinèraire de Tripoli de Barbaric à la ville dc Tom- 

boclu, pelo Cheyk Hagg-Kassenr, publicado por M. Walckenaer, 
Rechercbes tur Pintèrieur de VAfrique , p. 425, cuja relação se 
conforma com o texto do nosso A. 

Consulte-se igualmente Leão Africano. 





Por darmos aj uda ao conhecimento destas cou- 
sas, digamos em este lugar o aqueecimento de 
Joham Frr2(1), qual foe em esta terra naquelles 
sete meses que em ella andou por serviço do 
senhor Iffante, comoja ouvistes; o qual ficando 
ally em poder dos parentes daquellc Mouro, 
que a esta terra trouve Antam Gllz, foe per elles 
levado, com seos vestidos, e bizcoito, e alguu 
trigo que lhe ficara, e também suas roupas de 
vestvr; asquaaes cousas lhe forom todas toma- 
das contra sua voontade, e soomentc lhe foe 
dado huu alquice, como cada huu dos outros 
Mouros trazia. E aquelles com que assv ficou, 
eram ovelheiros, e foronse pera a terra com 
suas ovelhas, e elle com elles (2). 

(1) Acerca de João Fernandes, vide cap. XXIX, p. 152, 
uota !, da ficada deste viajante no Rio do Ouro em 1445, e cap. 
XXXII. 

(2j Esta relação de João Fernandes sendo muito impor- 
tante, até por ser anterior de quasi um século á descripção do 





ras (1). E todallas auguas som de poços (2), sem 
nhuus ryos correntes senom em muy poucos lu- 
gares; e a anchura desta terra seram iij. legoas, 
eem longuramil, que senom mete em ella outros 
lugares nobres senom Alexandrva e o Cairo. 

A letra com que screvem (3), nem a lynguagem 
com que faliam , nom he tal como a dos outros 
Mouros, ante doutra guisa ; empero todos som 
da seita de MafTamede,e som chamados Alarves, 
e Azenegues, c Barharos (4). E todos andam 
como ja disse, scilicet, em teendas, com seus 
gaados per onde lhes praz, sem algua regia nem 
senhoryo, nemjustica,soomentecadahuuanda 
como quer, e faz o que lhe praz naquello que 
pode. Estes guerream com os INegros mais per 

(1) Vide Denham e Claperlon. 
(2) Vide os Itinerários já citados e publicados na obra de 

II. Walckenaer, Recherches sur linlerieur de l'Afrique, e Descrip- 
çào d'Africa por Leão Africano. 

(3) Esta particularidade c mui curiosa, pois indica que no 
século xv° quando João Fernandes viajou coin as caravanas ainda 
algumas destas tribus, que supomos Berberes, não linhão adop- 
tado os caracteres arábicos. E para deplorar que o A. não fosse 
mais explicito neste logar, visto que os AA. Árabes fazem men- 
ção de livros eseriptos nesta lingoa. Oiulnry falia em varias íns- 
cripções escriptns em caracteres desconhecidos que elle vio 
no paiz dos Touariks. Muito poucos desta tribu fallão o Árabe, 
do que elle se admirou ein razão das frequentes relações que 
existem entre elles e as nações que fallão só esta lingoa. (Vide 
Claperlon s Iráveis.) Comparc-se com Leão Africano em Ramusiu 
(dos pastores das ovelhas), etc. 

(4) Segundo Burckardt, Trav., p. 64 , e 207. são os Berbe- 
res. O nosso A. comprehende aqui os f.yhianos (compare-se com 
J.ctio Africano cm Ramusio). 





Meelly; empero esto norn he certo (1), ca elles 
trazem daquelle regno os Negros, e os vendem 
como os outros, no que se mostra que se fos- 
sem Mouros, que os nom vendervam assy. 

E tornando ao acontecimento de Joham Frrz, 
o qual se foe assy com aquelles ovelheiros, com 
os quaaes andando per aquellas areas, disse que 
muvtas vezes nom era farto de leite. E acer- 
tousse que huu dya passavam per hi dous de 
cavallo, que hvani pera onde andava aquelle 
Ahude Meymom, de queja em cima teemos fal- 
lado, os quaaes requererom a aquelle Joham 
Frrz, se querva ir pera onde aquelle Mouro an- 
dava? Bem me praz, disse Joham Frr~, porque 
hey novas que he nobre homem, e queroo ir 
veer pera o conhecer. E entom o poserom os 
outros sobre huíi camello, e coniecarom de an- 
dar contra onde elles sentvam que o Mouro 
andava; e tanto andarom que lhes mingou a au- 
gua que levavam, pollo qual forom tres dyas 
que nunca beberom. E diz que 110111 conhecem 
a parle onde a gente anda, senom levando olho 
no ceeo (2), e onde veem andar corvos e hussos 

(1) Por esta passagem se mostra que Jzurnra não acreditava 
na existência do grande império de Melli, mui abundante em 
minas de ouro, posto que no século precedente tivesse sido 
visitado pelo celebre viajante arabe Ebn-J5n'«/<i. 

(2) Leão Ajricano diz que se encontrão entre os Árabes e 
outros povos d'Africa, muitos que sem nunca terem aberto um 
só livro talião sofírivelmcnte em ailrologin. 
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francos, ally entendem que a gente he, ca em 
toda aquella terra nom ha caminho certo scnom 
os da beirado mar. E disse aquclle Joham Frrz, 
que aqucllcs Mouros com que elle hva, nom sc 
guvavam scnom pellos ventos, segundo fazem 
no mar, c per aquellas aves que ja dissemos. 
E tanto andarom assy per aquella terra, so- 
portando sua sede, atee que chegarom onde an- 
dava aquclle Ahudc Mevmom com scos filhos, 
c com outros que com elle acompanhavam, que 
seryam per todos ataa CL. homeès; ao qual 
Joham Frrz fez sua mesura; e o Mouro o re- 
ceheo muy hem , mandandolhc dar daquclle 
mantiimento de que se elle governava, scili- 
cet, leite, per tal guisa que ao tempo que foe 
filhado das caravellas stava communalmentc 
pensado e de boa col lor. Disse que as calmas 
daquclla terra som muy grandes, e assy o poo 
das areas, e a gente de pec muyta, e per conse- 
guinte poucos de cavallo, porque os de mais, 
que nom som pera andai- de pee, andam sobre 
eamellos, dos quaaes alguus som brancos, que 
andam 110 dva cinquoenta legoas (1). E destes 

«Sr 

(1) Esta conta não parece exagerada. (Vide Rennet's Me- 
moir on llic rule of travelling at performed hjr camels na collec. 
de Philosophical Transactions, vol. 81, pag. 144.) 0 A. referc-sea 
certos camelos do deserto, e do paiz dos Touariks que pela 
sua extrema velocidade correm em um só dia o espaço que leva 
dez dias a um camelo ordinário. Mas estes não marchão com as 
caravanas ordinárias, e regulares, pelo contrario servem uni- 
camente para as excursões bellicosas. 
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camel los ha hi grande abastança, noin special- 
ii)cnte dos brancos, mas de toda collor; e que 
assy ha hi gaados mnytos, como quer que os 
pastos sejam tam poucos, como ja dissemos. E 
diz que teem cativos Negros , e os honrados 
abasto douro, que trazem daquella terra donde 
os Negros vivem; e que ha naquclla terra muv- 
tas emas, e antas, e gazcllns, e muytasperdizes, 
e niuvtas lebres; e que das andorinhas que de 
ca partem no veraão, que ally vaão invernar 
sobre aqucllas areas, creo que seja por razom 
da queen tu ra; c assv vaão la outros passaros 
pequenos; mas que as cegonhas passam aa terra 
dos Negros, onde mantecm o inverno. 



CAPITOLLO LXXVIII 

Das legoas que eslas caravellas do IfTanle forom a allem do 
Cabo, e doutras cousas místicas. 



m 

— 372 — 

achado que ataa esta era de iiijcRvj. (1) annos 
do naeimento de Jhu Xpõ, foram em aquellas 
partes cinquoenta e hua caravellas; mas da so- 
ma dos Mouros que filharom, fallaremos em fim 
deste primeiro livro. E forom estas caravellas 
a aliem do Cabo iiijcL. legoas. E achasse que toda 
aquella costa vay ao sul, com muytas pontas, 
segundo que este nosso príncipe mandou acre- 
centar na carta do marcar. E he de saber que o 
que se sabya em certo da costa do mar grande, 
eram vjc. legoas (2), e som acrecentadas sobre 
ellas estas iiijcL.; c o que se mostrava no mapa- 
mundy, quanto ao desta costa, nom era verdade, 
ca o nom pintavam senom a aventura; mas esto 
que agora he posto nas cartas, foe cousa vista 
por olho, segundo ja tcendes ouvido (3). 

9P 
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(1) 1446. 
(2) Julgamos que se deve ler 200, visto que devia ser escrito 

ijc. e n5o vjc., 600 legoas, o que nos parece um erro, pois a parte 
conhecida da costa occidental d'Africa até ao Cabo Bojador offe- 
rece uma distancia que se não conforma com as letras numeraes 
do texto. 

(3) Vide sobre esta importante passagem o que dizemos em 
a nossa Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos portugue- 
zes na costa d'd/rica, §°* IX, X, e XVIII. 
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LXXIX CARITOLLO 

da sua inancyra de viver Que falia da ilha de Canarea. e 



com do as conquistar. E viindo cm Caslclla, 
ouve navvos c mais gente da que trazva, e foe 
sobre cilas, onde ouve assaz trabalho cm sua 
conquvsta; empero aa fvm sojugou as tres, e 
as quatro ficarom por conquvstar. E porque 
mosse Joham gastara ja seus mantiimentos e 
dinheiro que trazva, foclhc neccssarvo de se 
tornar pera sua terra, com cntencom de viir 
outra vez pera acabar de as conquistar todas, 
lcixando em aquellas tres que ja conquistadas 
tiinha, por capitam, hufi seu sobrinho, que se 
chamava mice Maciolc (1). Mas mice Joham, 
tanto que foe em Franca, nom tornou mais a 
esta terra, por quanto disserom alguns que en- 
fermara de doenças graves, pel las quaaes foe 
estorvado de tornar mais pera acabar seu boõ 
proposito; outros disserom que fora embargado 
per eIRey de França por causa das guerras em 
que andava, onde lhe foe neccssarvo seu ser- 
viço; pollo qual o dicto mice Maeiote ficou allv 
ao despois per tempos, ataa que se foe pera a 
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a que prouve de lodallas cousas seerem feitas 
em tam desvayradas maneiras; c aquelles que 
na santa ley de Xpõ som collocados, e polio seu 
amor algua aspereza de vida querem sofrer, 
ajam pera ello grande esforço pera o poderem 
bem soportar, quando se nembrarem que estes 
som homèes, e que com prazer e folgança sua 
passam tam forte e tam aspera vida. De todas 
estas ilhas que ja nomehev, a Gram Canarea he 
a mayor, aqual sera darredor xxxvj. legoas. Os 
moradores delia de naçom som entendidos, em- 
pero de pouca lealdade. E conhecem que ha hv 
Deos, do qual aquelles que bem fezercm ave- 
ram bem, e os contrairos averam mal. E teem 
autre si dous, que noraeam por rex, e huu duque, 
porém todo o regimento da ilha he cm certos ca- 
vallciros, os quaaes nora ham de minguar de 
clr (1), nem chegar a ijc (2). E despois que mor- 
rem cinquo ou seis,ajuntanseos outroscavallei- 
ros, e scolhem outros tantos daqucllcs, que som 
outrossy filhos de cavalleiros, porque outros 
nom ham deseolher, e aquelles poocm no lugar 
dos que fallecem, em guisa que sempre o conto 
seja comprido. E alguíis dizem que estes som dos 
mais fidalgos que se sabem, porque sempre fo- 
rom da linhagem de cavalleiros, sem mestura 
de villaãos. E estes cavalleiros sabem sua crecn- 
ca, do que os outros nom sabem nada, senom 

(1) 190. 
(2) 200. 
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dizem que creem naquello que crecm seus ca- 
valleiros. E todallas moças virgeês ham ellesde 
romper; c despois que alguu dos cavalleiros dor- 
me com a moca, entom a pode cazar seu padi o, 
ou elle com quem lhe prouver. Mas ante que 
com cilas dormam, com leite as engordam tan- 
to que o coiro delia se arregoa como fazem os 
figos, porque a magra nom tem por tam boa 
como a gorda, porque diz que se lhe alarga o 
ventre pera fazerem grandes filhos. E despois 
que assv he gorda, amostrãna nua a aquclles 
cavalleiros; e o que a quer corromper, diz a seu 
pav, quc-ja he assaz de gorda. E o padre ou ma- 
dre a fazem entrar no mar alguus dvas, e certo 
tempo cada dya, e tirasselhe daquella sobeja 
gordura; e entom levãna ao cavalleiro, c cila 
corrompida , trazea seu pay pera sua casa. A 
pelleja destes he com pedras, sem outras armas 
senoin huu paao curto pera dar com elle. E som 
bem ardidos, e de forte pelleja, por a terra que 
he de nuivtas pedras, e defendem hem sua ter- 
ra. Todos andam nuns, e soomente trazem hua 
forcadura de palmas de col lores darredor, por 
bragas, que lhe cobrem sua vergonça, e muy- 
tossom os que as 110111 trazem. Nom teem ouro, 
nem prata, nem dinheiros, nem jovas, nem 
outras cousas dartelharya, senom alguas cou- 
sas que fazem com as pedras , deque se aprovei- 
tam em lugar de cuitcllos, e assv fazem as ca- 
sas cm que vivem. Todo ouro e prata, e assv 
qualquer outro metal, ham em despreco, con- 
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tando por sandice a qualquer que o deseja, e 
comunalmente nom lie autre elles alguu que 
seja fora da opcnyom dos outros; nem panos de 
nhua feiçom lhe praz pouco nem muvto, ante 
scarnecem de queiuquer que os preza, como fa- 
zem do ouro e prata, com todallas outras cousas 
que ja disse; soomente prezam muyto ferro, o 
qual corregem com aqucllas pedras, fazendo 
delle anzollos pera pescar. Ham triigo e cevada, 
mas fallecelhe o engenho pera fazer pam, soo- 
mente fazem farinha, aqual comem com carne, 
e com manteiga. E teem muytos figos, esangue 
de dragom, e (amaras, empero nom boas, e 
hervas que comem. E teem ovelhas, e cabras e 
porcos abasto. E som cinquo mil de pelleja, 
como ja disse. As barbas nom fazem, senom 
com pedras. Alguus deiles se chamam xpaãos, e 
despois que alia o lífante mandou dom Fernando 
de Castro, com sua frota, em que levava dous 
mil e quinhentos homêes, e Cxx cavallos, forom 
muytos delles xpaãos; e porquanto se dom Fer- 
nando temeode lhe fallecerem os mantiimentos 
que levava, leixarom de os conquistar de todo. 
E despois quisera o 1 flaute la mandar outra vez, 
e antremeteosse clRev de Castclla sobrello, di- 
zendo que eram de sua conquista, o que certa- 
mente nom he assy; por cujo aazo licou por aca- 
bar bua cousa tam virtuosa, como fora de aquclla 
gente viver na ley de Xpõ. E foe esta frota la 
envyada no anno de Xpõ de mil e iiijc.xxiiij°. (1) 

(1) Deve lèr-se 1424. 
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Os desta ilha ham por grande mal matar carne, 
nem de a csfollar, e porem se podem aver de 
fora alguu xpaão, folgam muvto seerseu carni- 
ceiro, e quando o nom podem aver tantos que 
lhe abastem em aquelle mester, buscam dos 
pyores que ha na ilha pera teer aquelle encar- 
rego, dosquaaes nom curam nhuas molheres, 
nem os hoinêes nom comem com elles, ca os 
ham por pyores do que nós avemos os gafos. 
0 fogo acendem com paaos esfregando huíi com 
o outro. Nojosamente criam as madres a os 
filhos, polia qual a mayor parte da criaçom 
de suas criaturas he com as tetas das cabras. 
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nom herdam antre elles, soomente os sobrin- 
hos , filhos de suas irmãas. A mayor parte do 
tempo despendem em cantar c bailar, porque 
todo seu viço he folga sem trabalho. Em forni— 
zvo poem toda sua bem aventurança, ca nom 
teem ensinança de lev, soomente creem que ha 
hi Deos. Seram vijc. (1) de pelleja, os quaaes teem 
huu duque, e certas cabeceiras. 

9 creendo que assy como lhe elles fazem em este mundo, assy lhe 
faram os Deoses no outro. E esto teem porque som idollatras 
que nom teem ley, soomente vivem naquellas primeiras idol- 
latrias (*). 

(*) Nota do Códice original. 
(1) 700. 
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CAPITOLLO LXXXI 

Da ilha do Inferno, oil Tanarife. 
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gundo sua bestial hordenança, ou mais derei- 
tamente dircy costume, levamno a huu algar 
onde o lançam, e aquelle que o leva ao pescoço, 
diz quando o lança, que se vaa aa salvaçam. E 
estes som homeês fortes e ardidos, e teem mo- 
lheres certas, e vivem mais como homeês que 
alguus destes outros; pellejam huus com os ou- 

tros, noquehe todo seu principal cuidado, e 
creem que ha hi Deos. 

;« r * *1 \ 
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CAPITOLLO LXXXII0. 

Da ilha da Palma. 

Os moradores desta ilha da Palma nom teem 
pam nem legumes, senom ovelhas, e leite, e 
hervas, e em esso se manteem ; nom sabem 
conhecer Deos, nem fe nhua, senom pensam 
que creem; como o outro gaado, som muyto 
bestvaaes; e dizem que teem certos que se cha- 
mam reis; e a sua pelleja he com astes como os 
de Tanerife, senom que lhe pooem, onde avya 
dandar o ferro, huu corno agudo, e no conto 
outro, cmpero nom tam agudo como o outro 
da ponta; nom ham pescado alguu, nem o co- 
mem os desta ilha, e o que os de todallas ou- 
tras fazem pello contrairo, ca buscam engenho 
pera o tomar, e se aproveitam dclle em sua go- 
vernança, senom aquestes soomente, que nem 
o comem, nem se trabalham de o tomar. E se- 
rara os seus moradores quinhentos homeês, o 
que he grande maravilha, seendo tam poucos, 
e des o começo do mundo nunca scerem con- 
quistados ; 110 que se mostra que todallas cou- 
sas nom som mais que como Deos quer que seja, 
e aos tempos e termos que a clle praz. 



v 

CAPITOLLO LXXXIII0. 

Como foe povoada a ilha da Madeira, e assy as outras 
ilhas que som em aquella parte. 

Por quanto eu disse no quinto capitólio desta 
obra, onde falley das cousas spccvaaes que o 
Iffantc fez por serviço de Deos e honra do regno, 
autre as outras que elle tiinha feitas, assy era a 
povoraçom das ilhas, quero aquy fallar bre- 
vemente da dieta povoraçom, quanto mais pois 
em estes passados capitólios tenho fallado das 
ilhas de Canarea. E foe assv, que em casa do lf- 
fante avva dous scudeiros nobres, de criaçom 
daquelle senhor, homêes mancebosepera muv- 
to , os quaaes despois da viinda que o Ilfante lez 
do descerco de Cepta , quando a o poderyo da- 
quelles rex mouros teve cercada juntamente, 
segundoja dissemos, requererom queosavvas- 
se como podessem fazer de suas honras, come 
homêes que o muyto desejavam, parecendo] hes 
que seu tempo era mal despeso se nom traba- 
lhassem algua cousa per seus corpos. E veendo 
o lífante suas boas voontades, lhes mandou 
aparelhar hua harcha, em que fossem darmada 
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contra os Mouros, eneaminhandoos como fos- 
sem em busca de terra de Guince, aqual elle ja 
tiinha em voontade de mandar buscar (1). E 
como Deos querya encaminhar tanto bem pera 
este regno, e ainda pera outras muytas partes, 
guyouhos assy que com tempo contrairo che- 
garom aa ilha que se agora chama do Porto 
Sancto, que he junto com a ilha da Madeira, 
naqual pode aver sete lcgoas em roda. E estan- 
do assy ally per alguus dvas, sguardarom bem 
a terra, e pareceolhe que serva grande proveito 
de se povorar. E tornando dally pera o regno, 
fallarom sobrello ao Iffante, contandolhe a bon- 
dade da terra, e o desejo que tiinham acerca de 
sua povoraçom ; deque ao Iffante muyto prouve, 
ordenando logo como podessem aver as cousas 
que lhe compriam pera se tornarem aa dieta 
ilha. E andando assy em este trabalho de 
se encaminarcm pera partyr, se ajuntou a sua 
companha Bertollameu Percstrello, huu fidal- 
go que era da casa do iffante dom Joham; os 
quaaes tecndo todas suas cousas prestes , parti- 
ram vyagem da dieta ilha. E acertousse que au- 
tre as cousas que levavam consigo pera lança- 
rem na dieta ilha, assy era hua coelha, aqual 
fora dada ao Bertollameu Perestrello per huu 
seu amigo, indo a coelha prenhe em hua ga- 
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de sua povoraçom, deulhes a principal gover- 
nança da ilha, scilicet, a Joham Goncalvez Zar- 
co, que era huu nobre homem, oqual fora ca- 
vai leiro no cerco de Tanger em hua batalha 
que ally o Iffante venceo em hua quinta feira, 
daqual a estorva do regno mais compridamente 
faz mençom ; e ja este Joham Gllz fora em ou- 
tras muytas boas cousas, specialmente no de- 
cerco de Cepta, no desbarato dos Mouros que se 
fez no dya da chegada; e a este deu o Iffante a 
governança daquella ilha donde se chama a 
parte do Funchal; e a outra parte, que se chama 
do Maehito(l), deu a Tristam, oqual também 
fora cavalleiro em bua cavalgada que se fez cm 
Cepta, homem assaz ardido, mas nom tam no- 
bre em todallas outras cousas come Joham Gllz. 
E foe o começo da povoraçom desta ilha no an- 
no do nacimento de Jhu Xpò de mil e iiijc.xx an- 
nos; aqual ao tempo da feitura desta estorva 
estava em razoada povoraçom , ca avya em ella 
CL. moradores, a fora outras gentes que hi avya, 
assv como mercadores, e homêes e molheres 
solteiros, e mancebos, e moços e moças, que 
ja nacerom na dieta ilha, e esso meesmo cléri- 
gos e frades, e outros que vaão e veem por suas 
mercadaryas e cousas que daquella ilha nom 
podem scusar. 

(I) Coinpare-se com Barros, Decad. I, liv. I, f. 6, 7 e 8, 
edição dc Lisboa de 1628. É de notar que o silencio d?Azurara 
ácerca de Roberto Machim e Anna iC Arfei, parece indicar que 
este romance se n;io tinha ainda inventado no tempo do A. 

M 
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E na era de mil e iiijc.rv. (1) annos mandou o 
Iffante a huu cavalleiro, que se chama Gonçallo 
Velho, comendador que era na ordem de Xpõ, 
que fosse povoar outras duas ilhas, que estam 
afastadas daquellas CLxx legoas ao noroeste; c 
hua daquestas começou o iffante dom Pedro de 
mandar povorar com prazimento de seu irmaão, 

e seguvusse sua morte em breve, pello qual 
ficou despois ao iíTante dom Henrique; c a esta 
posera o iffante dom Pedro nome a ilha de Sam 
Miguel, pella singullar devaçom que el sempre 
ouvera em aquelle sancto (2). 

(1) 1445. 
(2) Na carta inédita de Gabriel de Valtegua feita em Malhorca 

em 1439, da qual temos um calque que nos foi mui generosa- 
mente dado por M. Tastu, se lé a seguinte nota escripta no meio 
das ilhas dos Açores: 

€ A quotas illas foran trohadas per Diego de Senill, pelot de 
, Rej- de Portogall an Ian MCCCCXXXII . (segundo a melhor 
leitura). Transcrevemos esta nota cm razão da data e do nome 
do descobridor, visto que quanto á data esta se conforma com o 
quedizo Pe Freire na vida do infante D. Henrique {p. 319 e 320), 
de que fdra em 1432 que a ilha de Santa Maria dos d cores fôra 
descoberta por Gonçalo Velho, e não por Diego de Senill, como 
diz yalsequa. De Murr, na sua dissertação sobre o globo de 
Martinho de Bohemia ou de Behain, diz também que as ilhas dos 
d cores forão descobertas em 1432. Todavia sobre a verdadeira 
época do descobrimento dos Açores reina grande confusão entre 
os AA. e se se comparão as cartas anteriores ao anno de 143.', 
com o que diz o I" Freire a p. 323 acerca do descobrimento da 
ilha de S. Miguel, de qHC a existência desta ilha concordara (se- 
gundo disse o Infante Dom Henrique) com seus antigos Mappas, 
parece que o descobrimento dos Açores tinha sido eflectuado 
antes do dito anno de 1432. 

Comeffeito na carta de Parma do xiv» século se vêm marcadas 
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E também fez o iffante dom Henrique tornar 
aa ilha dePorto Saneio Bertollameu Perestrello, 
aquelle que primeiramente fora com Joham GUz 
e com Tristam, que a fosse povorar; pero com 
a multidom dos coelhos, que caasy som infiin- 
dos, nom se pode em ella fazer lavra, soomente 

estas ilhas, e na carta Catalan da Ribliotheca Ileal de Pariz se 
encontrão as seguintes ilhas no archipelago dos Açores denomi- 
nadas com os nomes em italiano: 

Insula ilc Corvimarini (ilha do Corvo), 
Lc Conigi, 
San Zorzo (S. Jorge), 
Li Cotomhi, 
Insula de Brasil, 
Insule de Sante (Maria? ). 

No Atlas inédito da Bibliotheca Pinelli, cuja data se tem fixado 
entre os annos de 1380 a 1400, se vêm marcadas as ditas ilhas 
com os nomes seguintes: 

Caprana, 
I. di Brasil, 
Li Colombi, 
1. de la yenlura , 
Sà Zorzi, 
Li Com/ii, 
I. di Corvimarini. 

Ma carta de fnlsequa de 1439 acima citada se vêm marcadas 
estas ilhas que o cosmografo indicou, sendo 8 em numero, e 
3 pequenas. Os nomes são os seguintes : 

7lha de Sperla, 
Guatrilla, 
yila de i Inferno, 
Ylla de Fiydols, 
ylia de Osels (Cecello), 
Ylla de  
Yl/a de Corp-Mart nos , 
Conigi. 

K para notar que os nomes destas ilhas na carta do cosmografo 





CAPITOLLO LXXXIY0. 

Como o ilTantc dom Henrique reqnereo a eIRey os direilos 
de Canarea. 

Noanno de iiiyRvi. (1) annos começou o Iflante 
de mandar avyar seus nav vos pera tornar a sua 
conquista, empero ante de obrar nhua cousa 
em ello, rcquereo ao iffante dom Pedro seu ir- 
niaao, que a aquelle tempo regia o regno em 
nome delRey, que lhe desse sua carta, pella 
qual defendesse a todollos naturaaes destes reg- 
nos que nhuu tomasse atrevimento de ir a as 
ilhas de Canarea fazer guerra , nem trautar de 
mcrcadarya , sem mandado do dicto Iffante; 
aqual carta lhe foe outorgada, e mais ainda lhe 
foe feita mercee do quinto de qualquer cousa 
que de lá trouvessem, o que era muy dereita- 
mente outorgado eonsiiradas as grandes despe- 
sas que aquelle nobre príncipe tiinha feitas so- 
bre a flicta conquista. E pero nós achássemos 
o theor daquclla carta, intitollada no primeiro 
livro que fez Aflfbnso Cerveira, pello qual pros- 

(1) 1446. 
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CAPITOLLO LXXXV" 

Como tornou a caravella dAlvaro Dornellas, e dos Canareus 
que tomou. 

Agora cm este capitólio nos convém de tornar 
ao feito dAlvaro Dornellas, que leixamosscripto 
que ficava nas ilhas de Canarea; o qual vergo- 
nhosamente se leixou ficar ally, por quanto lhe 
parecya que receberva prasmo tornando ao 
regno sem algua presa per que se podessc co- 
nhecer algua parte de seu trabalho. E foe assy, 
que Affonso Marta trouve sua cai avella, segun- 
do ja falíamos, aqual seendo avyada pera as 
ilhas da Madeira , onde o dicto Alvaro Dornellas 
mandava que recebesse suabitalha, pello preço 
que se cobrasse da venda de dous Canareus que 
em ella envyava, polios quaaes elle ficava satis- 
fazer mercadarya que os vai lesse, a aquelles de 
que os ouvcra emprestados; per fortuna de tem- 
po nom pode cobrar as ilhas, e foe lhe forçado 
entrar na foz de Lixboa, onde a aquella sazom 
era huu Joham Dornellas, scudeiro delRey, ho- 
mem fidalgo, criado na camara delRcv dom 
Joham, e delRey Duarte, primo daqueste Al- 
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que todavya o navyo he meu, e que como cou- 
sa minha veo aquy com todo o que em elle he; 
e dcs y, primo amigo, hi vos fica outra vez me 
mandardes outra cousa, ainda que seja muyto 
mayor, e certo seedc que a aliem da rezom que 
tenho, recebendo de vós esta graça, que o farey 
com aquella voontade que verees. Par Deos, 
primo, disse Joham Dorncllas, ainda que a 
mym em algua parte seja trabalho abater de 
minha honra , seendo a pessoa que som e a cria- 
çom que tenho, lodo me praz de pospoer por 
vos fazer voontade, como quer que alguns da- 
questes que comigo vecm, som taaes pessoas, 
que mais vierom ca per amizade, que com spe- 
rança de proveito, ca vem aquv Diego Yaasquez 
Portocarreiro, scudeirodelRcy nosso senhor, e 
assy outros boõs ; pero trabalharey em ello 
quanto poder: como de feito fez, em tanto que 
todo se acabou como Alvaro Dorncllas desejava. 
Empero tanto devees de saber, que elle husou 
despois muyto pel lo contrairo doque suas pal- 
lavras mostravom, ca nom tardou muyto tempo 
que Joham Dorncllas nom conheceo seu enga- 
no, pollo qual ao dvante forom em muy grande 
contenda, pouco menos de se matarem sobre 
ello, cuja matcrya nom he propria deste lugar. 
E ficando assy ambos em este primeiro acordo, 
armarom logo a fusta, c chegarom assy junta- 
mente aa ilha da Gomeira, onde Alvaro Domei- 
las como capitam, fallou com aquelles prinei- 
paaes da ilha, rogandoos da parte do iffante dom 
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Henrique que lhe quizessem dar algua ajuda 
pera irem aa ilha da Palma fazer algua presa; 

os quaaes com boa voontade lhe outorgarom 
quanto elle requereo. E filhando assy alguus 
daquclles Canarcus pera sua ajuda, chegarom a 
huu porto da ilha tia Palma, onde sairom em 
terra, scondendosse logo em huu valle, por 
quanto era de dva e temvam de seerem senti- 
dos. Mas tanto que foe noite começarom de an- 
dar pella ilha, sem algua guya nem certo ca- 
minho perque se podessem encaminhar pera 
algua certa parte, soomente a qualquer ventura 
que lhe Deos quisesse ordenar, por assaz de 
muy ásperos lugares, ataa que chegarom a huu 
lugar onde ouvyrom ladridos de caães, pcllos 
quaaes conhecerom como cstavom acerca de po- 
voraçom. Hora, disserom alguus, nós ja somos 
em segurança daquollo que buscamos : repou- 
semos assy em este valle, e muvto cedo, Deos 
querendo, iremos a elles, porquanto nossa ida 
agora nos podya trazer mayor perda que pro- 
veito. E assy repousarom ally ataa que virom 
tempo de cometer seus eontrairos, os quaaes fo- 
rom cometidos per tal forca que em muy breve 
prenderom .xx. E porquanto os Canareus lhe 
davam assaz trabalho, querendo livrar seus pa- 
rentes e amigos, e esso meesmo vingar outros 
que ficavam mortos, disse Joham Dornellas a 
seu primo que filhasse os cativos, e que se adyan- 
tasse com elles, e que elle empacharva os ou- 
tros per tal guisa que lhe nom fezessem menos 
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de sua presa; naqual ficada posto que assaz de 
perseguidos fossem , ouveronse de sayr dantre 
clles, leixando xv mortos per aquelle valle, e 
dos xpaãos nom foe alguu, nem feridos mais 
que dons. E assy se tornarom aa ilha da Gomei- 
ra, onde a Alvaro Dornellas foe necessaryo fi- 
cai-, e seu primo partvo pera este regno, por- 
quanto lhe sobrevoo tamanha mingua , que 
nom speravam outro remedio senom comer al- 
guus daquelles cativos, porque doutra guisa 
nom sentyam como podessem guarccer. Ernpero 
quis Deos que primeiro que chegassem a este 
termo, ouverom o porto de Tavilla , que he no 
regno do Algarve (1). 

(I) Os reis de Castello queixaròo-se destas correrias, e liouverão 
muitas disputas entre Portugal e Caslella ácerca do senhorio 
destas ilhas. Las Casas, na sua Historia de India, M>s. inédito, 
trata largamente deste objecto, sobre tudo no cap. 8. 

Compare-se o que diz Azurara neste cap. com o que refere 
Barros, Ttecad. I, liv. I, cap. I?, foi. ?3, ediçito de 1G?8. 



ÍW- TU fiíi", 

— 399 — 

CAPITOLLO LXXXVI0. 

Como foe morto Nuno Tristam em terra de Guinee,e quaaes 
morrerom con elle. 

Oo, e como acho em tam breves pallavras re- 
gistado o recorda mento da morte de tam nobie 
cavaileiro como foeaqueste Nuno Tristam, cuja 
triçosa tim no presente capitólio fallar entendo! 
a qual por certo eu nom poderya passar sem 
lagrimas, se nom conhecesse caasy per devinal 
consiiraçom, a eternal folgança que recebe o 

seu sprito, ca me parece que serya contado por 
envejoso antre os verdadeiros cathollicos, se 
chorasse a morte daquelle que a Deos prouve 
fazer participador da sua inmortallidade. E cei- 
tamente que assy como elle foe o primeiro ca- 
vai leiro que per sy tlesse aquella honra a alguu 
outro em aquella terra, com cuja presa eu fiz 
começo deste livro, assv quis que caasy o aca- 
basse com sua morte, dando aa sua alma devi- 
nal a primeira seeda da celestrial glorya, assy 
como primícias de todollos outros que por ser- 
viço de Deos em aquella terra fallecessem; ca 

scendo este nobre cavalleiro em perfeito conhe- 
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cimento do grande desejo e vcontade do nosso 
virtuoso príncipe, como aquelle que de lam pe- 
quena idade se criara em sua camara, veendo 
como se trabalhava de mandar seus navyos 
aa terra dos Negros, e ainda nnivto mais avante 
se o fazer podesse, ouvvndo como ja alguas ea- 
ravcllas passarom o ryo do Nillo, e as cousas 
que de la diziam, parecendolhc que se clle nom 
fosse alguu daquelles spcciaacs de que o iífante 
seu snõr fosse servido em aquella terra, dc 
qualquer boa cousa que se em cila fizesse ou 
achasse, que clle nom poderya receber nome dc 
boõ homem; e porem lcz logo bua earavella, 
aqual armada começou sua vvagem , nom fazen- 
do algua deteença em algua parte, senom se- 
guvr todavi a contra a terra dos Negros. E pas- 
sando per o Cabo Verde, foe mais avante Lx. 
legoas, onde achou huu rvo, em que lhe pare- 
ceo que deverya de aver alguas povoracoôes; 
pello qual mandou lançar fora dons pequenos 
batecs que levava, nos quaacs entraram .xxii. 
homeês, scilicet, em huu dez, e 110 outro doze. 
E começando assv de seguyr pello rvo avante, 
a marce crecia, com a qual forom assv entran- 
do, seguindo contra buas casas que Vyam aa 
maão dereita. E acertousse que ante que saissem 
em terra, sayrom da outra parte .xij. barcos, 
nos quaaes seryam ataa Lxx. ou Lxxx. Guinéus, 
todos negros, e com arcos nas inaaôs. E porque 
a augua crecia , passousse a alem huu barco dc 
Guinéus, c pos os que levava cm terra, donde 



rio se ficou chamando Bio dc /Vuno, ou 
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vida, porque noni Olivera lugar de comprar sua 
morte como vallente homem; c assy outro ca- 
vai leiro, que se chamava Joham Correa, e huu 
Duarte Dollanda, e Estevam Dalmeida , c Diego 
Machado, homèes fidalgos e mancebos, que o 
Iflaute criara em sua eamara, e assy outros scu- 
deiros e homèes de pee daquella meesma cria- 
çom , e des y mareantes e outra gente do navyo. 
Abasta que forom per todos xxj., porque de sete 
que ficarom na earavella, forom ainda ferydos 
dous em querendo levantar suas ancoras. Mas 
quem querees que encaminhasse este navyo pera 
fazer vyagem c se partyr dantre aquella mal- 
dieta gente, ca os dous scudeiros que dissemos 
que ficavam , nom scaparom de todo daquelle 
perigoo, seendo feridos chegarom acerca da 
morte, da qual infirmydade jouverom bem .xx. 
dyas sem poder fazer nhua ajuda aos outros que 
trabalhavam por encaminhar a caravelja , os 
quaacs nom eram mais de cinquo, scilicet, huu 
grumete, assaz pouco avisado na arte do ma- 
rear, e huu moço da eamara do Iffantc, que se 
chamava Airas Tinoco, que hya por scrivam , e 
huu moço Guinéu, que fora filhado com os pri- 
meiros que filharom em aquella terra, e outros 
dous moços assaz pequenos, que vcvyam com 
alguus daquelles scudeiros que ally fallecerom? 
Por certo serva daver compaixom de seu grande 

Tristão* como se vè em quasi todas as ear a*» antigas, em memo- 
ria desta catastrophe. 
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em seguindo assy per sua vya, despois que foe 
passada hua parte do dya, forom veer Nuno 
Tristani e os outros feridos, e acharonnos mor- 
tos, polio que lhe foe nccessarvo de os lanear 
ao mar; e forom em aquelle dva lançados xv, e 
quatro ficarom nos batces, e os dous lanearom 
no outro dya. Mas nom screvo quaaes seryam 
suas razoões quando lançassem aquelles corpos 
sobre a multidom das auguas, sepultando suas 
carnes nos ventres dos peixes ! Pero que min- 
gua nos faz a sepultura pera os corpos, pois na 
nossa propria carne avemos de veer nosso sal- 
vador, segundo determinaçom da saneta scrip- 
tura, pois tanto monta que jaçamos no mar, 
como na terra, nem que nos comam peixes, quer 
aves? 0 nosso principal sentimento he nossas 
obras, pellas quaaes despois de nossa morte 
achamos a verdade de todas estas cousas que ca 
veemos em fegura; e pois todos confessamos e 
creemos que o Papa be nosso Vigairo gceral, e 
supremo Pontifico , per cujo poderyo podere- 
mos receber absolluçom ou condanacom , se- 
gundo a autoridade do avangelho, como verda- 
deiros eatholicos devemos creer, que aquelles 
que elle absolver, comprindo as condiçoões de 
sua letra, seram postos na eompanhya dos sauc- 
tos. Pol lo qual justamente poderemos dizer a 
estes : fíeati niortui qui in Domino moriuntur. 
E porem averam gallardom de Deos todos aquel- 
les que esta estorva leerem, se da morte daques- 
tes fezerem memorva com suas oraeoões, ea pois 
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CAPITOLLO LXXXVII0. 

Como Alvaro Frrz (ornou outra vez aa terra dos Negros, 
e das cousas que la fez. 

Hub das cousas per que o nobre coraçom he 
conhecido, assy he quando se nom contenta de 
pequenas cousas, buscando sempre melhorva, 
perque sua honra seja acrecentada antre os fei- 
tos dos nobres, assy na sua terra como fora 
delia; o que justamente podemos dizer daquelle 
Joharn Gllz, capitam da ilha; o qual nom seendo 
contente da outra vvagem que o seu navyo fezera 
110 outro anno aa terra dos Negros, encaminhou 
outra vez denvvar a la aquelle meesmo Alvaro 
Frrz, com sua caravella bem armada, encomen- 
dandolhe que todavya seguisse mais avante 
quanto podesse, e que se trabalhasse de fazer 
algua presa, cuja novidade c grandeza podesse 
dar testemunho da boa voontade que elle avya 
dcservyr aquelle snõrquc o criara. Alvaro Frrz 
tomou o feito com hoõ encarrego, como aquelle 
que 110111 menos desejo tiinha de chegar ao feito 
do que o seu tvo encarregava. O navyo abitalha- 
do, fezerom vvagem dercitamentcaoCaho Verde, 
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onde o outro anno tomarom os dous Guinéus de 
que ja falíamos em outro lugar, e dally passa- 
10111 ao cabo dos Matos (1), e fezerom ally pouso 
por lançarem algua gente fora. E soomente por 
veerem a terra juntaronse sete, osquaaes pos- 
tos na praya, acharom rastro de homeês, que 
hyam per huu caminho, e seguindo em pos elles, 
chegarom a huu poço, onde acharom cabras, 
as quaaes parece que ally leixarom os Guinéus , 
e esto segundo penso que serya porque senti- 
ryam que hyam despos elles. Ataa ally chega- 
rom os xpaaos, porque nora teverom ousvo de 
seguyr mais avante; e seendo tornados a sua 
caravel la, acrecentarom mais em sua \ a agem, 
e lançando seu batel fora, acharom em tei i a 
esterco dallifante de tamanha grossura, segun- 
do juizo daquelles que o viram, como podya 
seer huu homem; e por lhe nom parecer lugar 
pera fazer presa, tornaronse outra vez a sua 
caravella. E hindo assy per a costa do mar, 
nom passarom muytos dvas sairom outra vez 
em terra, naqual encontrarom hua aldea, omlc 
sairom os moradores delia come homeès que 
mostravom que queryam defender suas casas, 
autre os quaaes vinha huu bem adargado com 
hua azagaya em sua maão, oqual veendo Al- 
varo Frrz, parecendolhe principal daquelles, 
foe rijamente a elle, e deulhecom sua lança tam 
grande ferida que deu com elle morto em terra, 

(1) fí.Je pag. 356, nota I. 
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e tomoulhe a darga c a azagava, aqual trouve 
ao Iffante com outras cousas, como ao dvante 
sera contado. Os Guinéus veendo aquelle mor- 
to, sobresseverom de sua pelleja, nem os nos- 
sos nom viram tempo nem lugar pera os tira- 
rem daquelle temor, ante se tornarom a seu 
navvo, e no outro dva forom a terra, alguu 
tanto dally mais afastados, onde viram andar 
certas molheres daquellas Guinees, as quaaes 
parece que andavam acerca de huu esteiro apa- 
nhando marisco, e tornarom híia delias, que se- 
rva de idade ataa xxx annos, com huu seu filho 
que serva de dous, e assy hua moca de xiiij., 
naqual avya assaz boa apostura de nembros, c 
ainda presença razoada segundo Guinee; mas a 
força da molher era assaz pera maravilhar, ca 
de tres que se ajuntaram a ella, nom avva hi 
alguu que nom tevesse assaz trabalho queren- 
doa levar ao batel, os quaaes veendo a deteenca 
que faziam , naqual poderva seer que sobreehe- 
garvam alguus daquclles moradores da terra, 
ouve huu defies acordo de lhe tomar o filho e 
lcvallo ao batel, cujo amor forcou a madre de 
se ir apos elle sem muvta prema dos dous que 
a levavam. Daily seguirom mais avante alguu 
spaeo, ataa que acharom huu ryo (1), noqual 

(I) Este rio acha-se marcado na carta de Juan de La Cosa 
(1Õ00) com o nome de Rio de faigos , na de João Freire de 1546, 
e em outras com o de Rio do Lago, e posto que Dourado marque 
ao sul do Cabo dos Matos um rio, comtudo não lhe deo nome 
algum. 
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fezcrom entrada com o batel, c em huas casas 
que ally acharom filharom hua molher, edespois 
que a teverom na caravella, tornarom outra vez 
ao ryo ,•com entençom de sobirem mais avante 
pera trabalharem de fazer algua boa presa. E 
indo assv seguindo sua viagem, vierom sobre 
elles quatro ou cinquo barcos de Guinéus, cor- 
regidos come homêes que queryam defender 
sua terra, cuja pelleja os do batel nom quiserom 
sperimentar veendo a grande avantagem que os 
contrairos tiinbam, temendo sobre todo o grande 
perigoo que havva na peçonha com que tiravam. 
E começarom de se recolher o milhor que po- 
derom pera seu navyo; mas veendo como huu 
tlaquelles barcos se adyantava muvto, voltarom 
sobre elle, oqual tornando pera os outros, que- 
rendo os nossos chegar a elle ante que se reco- 
lhesse, porque parece que era ja afastado boa 
parte de companhia, chegousse o batel tanto 
que huu daquelles Guinéus fez huu tiro contra 
elle, e acertousse de dar com a frecha a Alvaro 
Frrz per a perna; mas porque elle era ja avisa- 
do de sua peçonha, tirou aquella frecha muyto 
asinha, c fez lavar a chaga com ourina e azeite, 
desy huntouha muyto bem com teriaga, e prou- 
ve a Deos que lhe aproveitou como quer que 
sua saúde passasse per gram trabalho, ca certos 
dvas esteve em passo de morte. Os outros da ca- 
ravella, ainda que seu capitam assy vissem fe- 
rido, nom leixarom porem de seguyr avante 
per aquella costa , ataa que chegarom a hua 
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ponta darea, que se fazia em dereito de bua 
grande enseada, onde poserona seu batel fora, 
e forom dentro pei a veer a terra que acharyam; 
e seendo a vista da prava, vivam viir contra 
elles bem Cxx Guinéus, huus com dargas e aza- 
gayas, outros com arcos; e tanto que forom 
acerca da augua, começarom de tanger e bailar, 
come homecs afastados de toda tristeza; e os do 
batel querendo scusar o convite daquella festa, 
tornaronse pera seu navyo. E era esto a aliem 
do Cabo Verde Cx legoas, e toda sua rota he 
gceralmente ao sul (4). E esta caravella foe mais 
longe este anno que todallas outras, pello qual 

(I) A grande enleada a que chegarão, e que fica situada a 
110 legoas ao sul de Cabo Perde, fica situada além da Serra 
Leoa, e se acha marcada nas cartas de Juan de La Cosa de 1500, 
de Freire de 1346 e na de Paz Dourado, tendo ao sul o Cabo de 
Santa Anna. 

Passiírão pois estes marítimos nesta viagem, a partir do Rio de 
Lagos, pelos seguintes logares marcados nas cartas antigas 
citadas: 

R. Gambia, 
R. de Santa Clara , 
R. das Ostras, 
R. de S. Pedro , 
Casamansa, 
Cabo-Roxo, 
R. de S. Domingos , 
R. Grande, 
Riguba, 
Besegi, 
Amálio, 
R. de Nuno, 
Palmar, 
Cabo da Verga, 



lhe foe dado de grado duzentas dobras, scilicet, 
cento que lhe mandou dar o iífante dom Pedro, 
que entam era regente, e outras cento que ouve- 
rom do iífante dom Henrique. E ainda se nom fo- 
ra a infirmidade dAlvaro Fernandez, daqual foe 
muv apressado, a caravella seguira mais avante; 
porem foelhc necessaryo de se tornar daquelle 
postumeiro lugar que ja disse, viindossc derei- 
tamente aa ilha dErgvm (1), e dally ao cabo do 
Resgate, onde acharom aquelle Ahude Meimom, 
de que ja falíamos per vezes cm esta storva. E 
como quer que nom trouxessem turgimam , po- 
rem assy per seus acenos, ouverom hua Negra, 
que lhe os Mouros derom por alguus panos que 
trazvam ; e se tam pouco nom fora, muyto mais 
poderom aver, segundo o desejo que os Mouros 
mostravom. E dally fezerom sua vyagem pera 
o regno, onde ouverom as dobras que ja disse, 
e mais outras mercees do Iífante seu snõr, que 
com sua viinda foe muy allegrepella avantagem 
que fezerom em sua ida. 

It. de Pichel (cartas de J. de La Cosa e de Dourado; B. da 
Praia na de Freire), 

R. de Marvam (c. de Freire de 1546; R. do Ouro na de 
Dourado), 

R. do Bospital na c. de Juan de La Cosa (1500); R. das 
Sojfras da c. de Freire de 1546, e que Vaz Dourado 
ehania R. dos Pes (1571), 

R. da Tumara (c. de J. de La Cosa)-, R. da Maia na 
de Freire, e de Tornala na de Dourado, 

R. de Caza, de Case em La Cosa e Freire, 
Serra Leoa. 

(1) drguim. 



CAPITO LLO LXXXVIII0. 

Como as nove caravellas partirom de Lagos, e dos Mouros 
que filharom. 

Como quer que as novas da morte de Nuno 
Tristampozessem grande receoa muytas gentes 
do nosso regno de quererem prosseguyr a guer- 
ra que tiinham começada, cadezvam huus con- 
tra os outros que era muy dovidosa cousa co- 
meter pelleja com homecs que tam claramente 
trazyam a morte consigo; porem noni falleceo 
hi quem com boa voontade filhasse a empresa, 
ca posto que o perigoo fosse tam manifesto, 
pera todo abastavam os coraçoocs daquellcs 
que desejavam cobrar nome de boõs, e special- 
inente se moviam a ello pollo conhecimento que 
avyam da voontade do Iftante, veendo os gran- 
des acrecentamcntos que fazya a aquelles que se 
em ello trabalhavam , ca segundo Vegecio, ally 
sam os homecs fortes onde a fortelleza he gal- 
lardoada. E porem se moverom em este anno 
certos eapitaaês, com nove caravellas, pera irem 
em aquella terra dos Negros, dos quaaes o pri- 
meiro foe Gil Eannes, cavai lei ro morador na villa 
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de Lagos: e o segundo huu nobre scudeiro, 
criado na camara do Iffante de moço pequeno, 
o qual era huu mancebo muy ardido, e nom 
menos acompanhado doutras muy tas vertudes, 
cujos feitos acharees mais eompridamente na 
crónica do regno, specialmente onde se falia das 
grandes cousas que se fezerom em Cepta; e este 
awa nome Fernam Vallarinho. 0 terceiro era 
aquelle Stevam Affonso, de que ja falíamos em 
outros lugares desta nossa estorva, o qual leva- 
va sob sua capitanya tres caravellas. Ally era 
Lourenço Diaz, dequeja falíamos ante desto, e 

assi Lourenco Delvas, e Joham Bcrnaldez pilloto, 
que levavam cada huu sua caravella. E era ainda 
em esta companhya hua caravella do Bispo do 
Algarve, de que era capitam huu seu scudeiro. 
As quaaes per ordenança do Iffante se forom aa 
ilha da Madeira pera receberem ally suas bita- 
Ihas. E da dieta ilha partirom com estas cara- 
vellas que de ca forom, dous navyos, scilicet, 
huu de Tristam, huu daquelles capitaaès que 
ally moravom, de que clle meesmo levava capi- 
tanya, e outro em que era Garcia Homem, genro 
de Joham Gllz Zarco, que era o outro capitam. 
E assy fazendo todos juntamente sua vyagem , 
chegarom aa ilha da Gomeira, onde poserom os 
xix.Canareus, que forom levados sobre seguran- 
ça, como ja teendes ouvydo atras. E tomarom 
esso mesmo certos homees que ally ficarom, 
assy da casa do Iffante, como da ilha da Madeira. 
Nós, disserom aquelles dos navyos contra os 
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Canareus daquclla terra, queryamos tentar a 
ilha da Palma , pera veer se podervamos fazer 
algua presa em que fezessemos serviço ao Iffante 
nosso snõr, e queremos saber se por nosso milhor 
avyamento vos prazera de nos dardes alguus de 
vós outros, que nos queiram ajudar. Ja sabees, 
responderom os Canareus per seus turgimaaês, 
que todo o que por serviço do Iffantefor, que 
o faremos com todo nosso poder. E bem he que 
forom assv todos aa dieta ilha, mas sua ida nom 
prestou nada, porquanto os Canareus eram avi- 
sados per vista que ouverom da caravel la de 
Lourenço Dyaz, que ally chegara ante alguus 
dyas. E despois de seu grande trabalho que 
acerca dello ouverom, visto como nom podyam 
fazer presa, tornaronse as duas caravellas da 
ilha, e também Gil Eannes, aquelle cavalleirode 
Lagos; c os outros forom sua vyagem atee che- 
garem a aliem do Cabo Verde Lx. legoas, onde 
acharom huu ryo, que era assaz de boa lar- 
gueza, noqual entraroni com suas caravellas (1); 
mas nom foe aquclla entrada muy proveitosa 
pera a caravel la do Bispo, porquanto se acertou 
de topar em huu banco de area, de que abryo 
per tal guisa, que a nom poderom dally mais 
tirar; pero scaparom as gentes com todallas 

(1) É indubitavelmente o fito Grande onde elles chegarão. 
Comparc-se esta passagem com a nota 1 de pag. 79 do tomo 1» de 
Vlfisloire generate des voyages de M. I Vtulekcnacr, na qual emenda 
o erro de Clarke na sua obra intitulada : The Progress of maritime 
discoverjr (1803), p. 221. 
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outras cousas que lhes delia prouve tirar. Mas 
em quanto se alguus em esto ocupavam, Stevam 
Affonso, e seu irmaaÕ, forom em terra, cujos 
moradores eram em outra parte, e com enten— 
com de os ir buscar partiram dally, guvandosse 
per alguu sentido que avyam do rastro que 
achavam acerca do lugar. E seguindo assy per 
seu caminho algua peça, disserom que achavam 
a terra com grandes sementeiras, e muytas 
arvores dalgodom , e muytas herdades semen- 
tadas darroz, e assy outras arvores de desvai- 
radas maneiras. Ediz que toda aquella terra lhe 
parecia a maneira de pauues. E parece que se 
advantara Diegaffonsoante os outros, e com elle 
xv. daquelles que mais traziam o desejo prestes 
de chegar a alguu feito, antre os quaaes era huu 
moço da camara do Iffante, que se chamava 
JohamVilles, queantreaquelles hia por scrivam. 
E entrando assy per huu arvoredo de grande 
spessura, sairom a clles de reves os Guinéus 
com suas azagayas e arcos , chegandosse a elles 
quanto mais podyam. E assy quis a ventura 
que de sete que forom feridos, os cinquo fica- 
rom logo ally mortos, dos quaaes os dous eram 
Portugueeses, e os três strangeiros. E estando 
assy o feito em este ponto, chegou Stevam Affon- 
so com os outros que viinham detrás, o qual 
veendo o periigosolugar em que eram, recolheos 
todos o milhor que pode , noqual recolhimento 
ouverom assaz trabalho, ca os Guinéus eram 
muvtos, e com armas tam empeecivees como 
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veedcs que eram aquellas que em tarn breve 
matavam os homeèscom el las; onde receberom 
avantagem de louvor quatro mancebos, que fo- 
rom criados na camara do lífante, dos quaaes o 
principal eraaquelle Diego Gllz, nobrescudeiro, 
de cuja vertude ja em outras partes leixamos 
fallado. Era o outro huu Henrique Lourenco, 
também mancebo desejoso de fazer por sua hon- 
ra. Iiuu dos outros dous avva nome Affonsean- 
nes, c outro Fernandeannes. E tanto que forom 
em suas caravel las teverom seu conselho, no- 
qual acordarom de se tornar, visto como ja eram 
descubertos, c mais que tiinham seus navvos 
empachados com as guarnicooês que tirarom da 
caravel la do Bispo. Mas que elles esto assv dis- 
sessem , eu me tenho mais que a principal causa 
de sua partida foe o temor dos imiigos, cuja 
periigosa pelleja era muyto de recear a qual- 
quer homem entendido, porque nom se pode 
chamar verdadeira fortelleza , sem outra mayor 
necessidade que elles tiinham, quererem tomai- 
contenda com quem sabvam que lhes tanto dano 
podya fazer. Ally fvcarom os corpos daquel- 
les mortos antre a espessura daquellas arvores, 
e as almas forom veer as cousas do outro mun- 
do, asquaaes a Deos praza que se ainda nom 
som no sancto Regno, que as leve pera sy. E 
por piedade vós outros que a Chrislaã religiom 
manteendes, dizee senhas oracooès, ca rogando 
por elles, por vós mcesmos requerees. E tor- 
nandosse as caravellas como tiinham acordado, 





assy nieesmo o coldre com o almazem , c mc- 
teosse antre os nossos tirando aos Canareus. E 
assy se trabalhou de empregar seus tiros, que 
em muy breve matou sete daquelles contrairos, 
antre os quaaes foe morto huu rey delles, o 
qual foe conhecido por huã palma que trazia na 
maaõ, ca assy parece que he o costume antre 
elles, que o rey aja aquella priminencia antre 
os outros. E como veedes que antre todollos ho- 
mecs he natural cousa que quando o principal 
lallece , todollos outros se afastam , veendo 
aquestes como seu capitam era morto, cessarom 
de sua contenda, dando lugar aos nossos que 
se recolhessem ; e assy vierom pera o regno com 
sua presa, como quer que hua daquellas Cana- 
reas lhe morresse ante que saíssem do mar aa 
villa de Lagos. 



CAPITOLLO LXXXIX' 

Como Gomez Pirez foe ao ryo do Ouro, e dos Mouros que tomou 

Vindo este anno de iiij'.Rvj. (1) nembrousse 
Gomez Piz do que leixara dicto aos Mouros 
quando no outro anno chegara ao ryo do Ouro; c 
porque sem licença c ajuda do lffante nom podya 
passar em aquella terra, começou de o requerer 
que o encaminhasse como podesse passar onde 
aos Mouros ficara que tornasse; e leixando al- 
guas outras razoões que se antre elles passa- 
rom, o lffante lhe outorgou a licença, e lhe fez 
prestes duas caravellas, scilicet, hua tilhada, c 
outra de pescar, nas quaaes eram xx. homeês, e 
com Gomez Piz eram xxj., antre os quaaes era 
huu moço da camara do lffante, que se chamava 
Joham Gorizo, oqual levava carrego de scrcver 
todallas receitas e despezas dos Mouros (2). E ja 
era cousa acustumada a todollos navy os que o 
lffante mandava, quando partvam deste regno, 



irem primeiramente aa ilha da Madeira pera 
receberem suas bitalhas; e tanto que ally ehe- 
garom fallou Gomez Piz com aquelle scrivam, 
lizendo como elle se querya logo partyr cami- 
ídio do rvo do Ouro, na caravella mais pequena, 
c que Joham Gorizo ficasse na outra, recebendo 
essas cousas que avya de levar, e que quando ja 
chegasse teerya elle seu trauto acertado com os 
Mouros. Partida assy a primeira caravella, che- 
garom aa entrada do ryo do Ouro, onde sobres- 
severom sobre suas ancoras alguu spaço. Vaa- 
mos, disse Gomez Piz contra aquclles que le- 
vava, ao cabo deste ryo, onde eu fiquey no 
outro anno aos Mouros que fosse fazer a mer- 
cadarya, ca nom avemos pera que estar aquy, 
pois que os Mouros nom parecem. E seguindo 
sua vvagcm pera alia, chcgarom a huu porto 
que se chama o porto da Caldejra, noqual lan- 
çarom suas ancoras (1). E porque os Mouros 
ouvessem sentido de sua viinda, 110 outro dya 

(1) Porto Ja Caldeira. Não se encontra este nome nas mais 
antigas cartas, como se vê na de Gracioso Benincasa de 1467 que 
é uma das mais próximas aos nossos descobrimentos, e na qual 
se encontrão alias muitos nomes dados pelos nossos descobri- 
dores; o mesmo acontece na de Juan de ta Cosa de 1500, na de 
freire de 1546,etc. Parece-nos pois que os nossos marítimos derão 
este nome a um porto dentro já do Rio do Ouro, como se de- 
prehende do texto. A caravella de Gomes Pires chegando á 
entrada deste rio fundeou ; este capitão decidio-se depois a hir 
ao cabo do Rio , isto ê a 6 legoas por elle acima, onde já tinha 
Ilido no anno antecedente, e chegando lá entrou n'um porto 
ao qual ja precedentemente os nossos tinhào dado o nome de 
Porto da Caldeira. 
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que ally chegarom Gomez Piz mandou fazer hua 
fumaça em huu outeiro que estava junto com o 
porto. E porque vvo que nom viinham em 
aquelle dya, mandou fazer outra, e assy outras 
de noite e de dya, ataa que passados tres dvas 
os Mouros começarom de viir, com os quaaes 
Gomez Piz começou de fallar per seus entrcpe- 
tadores, requerendo que lhe fezessem ally tra- 
zer alguus Guinéus, polios quaaes lhe daryam 
troco de pano. Nós, responderom elles, nom so- 
mos mercadores, nem os teendes aquv acerca , 
ante som pella terra dentro a trautar suas mer- 
cadarvas, como quer que se o elles soubessem 
muyto se trabalharyam por viirem aquv, ca 
som homeês abastantes assy de Guinéus, como 
de ouro, e doutras alguas cousas de que pode- 
riees seer bem contentes (!)• Pois, disse Gomez 
Piz contra alguus daquelles, que lhes roga\ a que 

(1) Esta importante passagem mostra em nosso entender que 
antes do descobrimento do Rio do Ouro pelos Portuguezes os 
Europeos alli não contratavào. A mesma declaração dos Árabes 
nos parece destruir a supposioão daquelles que julgavão que em 
j 346 os Catalães tinlião noticia deste rio, e que era a este ponto 
ao qual se derigia Jacquet Ferrer {vide pag. 806, nota 2, < 
pag. 98, nota in fine). Com cffeito vè-se que os Árabes daquelle 
ponto sabião mui bem que para fazerem vir áquellc sitio as ca• 
ravanas lhes era necessário atravessar o deserto durante muitas 
jornadas, e estavão ao facto de que ainda mesmo emprehen- 
dendoesta viajem, cxperimenlarião talvez difliculdade em per- 
suadir os outros a mudarem os itinerários seguidos desde tempos 
remotos para virem commerciar a um ponto para elles incerto, 
preferindo-o aos intrepostos certos do antigo commercio < as 
caravanas. 





les Mouros que me este diz que forom aa ilha, 
eavisaaveos, disse clle, que tenhaacs maneira 

de os filhardes ante que se lancem a augua, 
porque ey novas que todos som muv grandes 
nadadores, e podervoshyam scapar sedellonom 
fossees avisados. Partironse assy aquelles, e 
Gomez Piz fez aparelhar outro batel, noqual 
meteo xj. homeès consigo, e sahio em terra, 
onde lhes fallou em esta guisa : Amigos! Bem 
veedcs como somos viindos a esta parte princi- 
palmente por fazer serviço a Deos, e des y ao 
senhor lífante nosso snõr, nom sem proveito 
de nosso retorno. E porque soube que em de- 
reito daquella ilha a que tenho envvados aquel- 
les outros nossos parceiros, sta hua aldea cm 
queavera quarcenta ou cinquoentaalmas, autre 
os quaaes por muytos que hi aja de pelleja se- 
ram de xx ataa xxv, e bem creo que se a elles 
formos como devemos, que faremos em elles 
presa sem grande nosso perigoo; porem meu 
conselho he que nos vaamos logo a elles, porque 
sealguu dos da ilha scapar, nom possa dar no- 
vas de nossa viinda, pella qual se possam avi- 
sar e fogvr. Esto vos faço saber como homem 
que quer vosso conselho e pra/imento. Pera que 
hc, responderom os outros, mais falia nem 
conselho, senom hii com Deos pera onde qui- 
serdes, e nós vos seguiremos como he rezom, ca 
pera huu homem de tal autoridade como vós, 
e que tantas cousas periigosas teendes vistas e 
passadas no mar e fora delle, escarnho serva 
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pensar alguu de nós de correger no que vós te- 
vessees determinado. E leixando assy aquestes 
em sua boa determinaçom, fal lemos dos seis 
que forom aa ilha , os quaaes poscrom toda sua 
força em remar seu batel por chegarem aaquella 
ilha ante que a maree vazasse, porque os Mou- 
ros de baixa mar se podyam bem sayr. E seendo 
acerca della,acordarom que quatro saissem fora, 
e dous fossem no batel ao longo da terra, por 
tal que se os Mouros se quysessem lançar a au- 
gua, que os podessem bem tomar, e que se 
comprisse de saltarem fora pera ajudar seus 
parceiros, que o podessem fazer. E indo assv os 
quatro per terra , ouverom os Mouros vista 
dellcs, e ou por secrcm homeès esforçados, ou 
porentenderem que tiinham a vantagem, forom 
logo contra os xpaaòs, remessando suas aza- 
gayas nom muy longe dellcs, as quaaes lhes 
forom recebidas nos scudos , e des y vierom aa 
pelleja, na qual se os quatro tiinham avantaja- 
damente com elles, mas os dous que eram no 
batel viiram muy bem o trabalho de seus par- 
ceiros , e saltarom em terra pera os ajudar, cuja 
viinda foe aos contrairos cousa de veencimento, 
começando logo de se rctracr, ataa que se des- 
poscrom de todo a fogyr ; e de dez que os Mou- 
ros eram, os dous que se quiserom lançar a 
augua, ou por nom saberem bem nadar, ou 
por outro alguu empacho, forom logo afoga- 
dos. E porque os xpaaõs viram que se lançavam 
a augua , saltarom em seu batel, c assv dentro 



corao fora toroarom os oito. E teendoos assv 
atados, disse Joham Gorizo contra os outros: 
Vaamos a terra contra onde vimos ir Gomez 
Piz no outro batel, ca certamente elle que logo 
partvo despos nos, nom foe al senom que quis 
entretanto dar na aldea que lhe os Mouros dis- 
serom que ally estava, e pois nós ja teemos aca- 
bado nosso encarrego, vaamollos a judar, ca per 
ventura lhe sera nccessarvo, ou siquer ao me- 
nos sentiram nossas boas voontades. E esto dizia 
Joham Gorizo, porque quando elles hyam pcra 
a ilha, bem viram o outro batel a vyagem que 
levava. 0 qual conselho todos ouverom por boõ; 
c leixando estes agora ir a seu caminho contra 
onde Gomez PiZ vay, fallemos do acontecimento 
dos outros. 
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Tornando agora ao feito de Gomez Fiz, aja- 
mos aquelle conselho por acabado , e tenhamos 
que vaaò seu caminho guvandosse per aquellcs 
Mouros , per cuja lingoa se moverem partyr de 
seu navyo. E foe assy, que indo elles ja acerca 
donde lhe disserom que a aldea estava, viram 
os Mouros como sahyam de seu allojamento, os 
quaaes veendo Gomez Piz, braadou rijamente 
aos outros que os seguissem. Cprrcc, disse elle, 
ca toda nossa vitorya esta na ligeirice de nossos 
pees, segundo veedes que se os imíigos começam 
daparelhar ! O qual mandado era sobejo nas 
orelhas daquelles, que ainda se a primeira pal- 
lavra nom dezia , ja elles eram antreos Mouros; 
e chamando Santyago! e Portugal! em muy 
breve saltarom cm mevo da aldea , onde no pri- 
meiro golpe prenderom xxj. daquelles, antre 
homecs, e molheres, e moços; pero creo que os 
mais seryam daquelles que nom podessem fo- 
gvr, ca dos doze xpaaõs que ally chegarom, 
quatro se apartarom a correr tras aquellcs que 
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sentvo que milhores e mais despachados eram, 
e os tres leixou em guarda das caravel las. Des v 
fez poer o Mouro por guya dyante; e porque 
parece que hyam de noite, e o Mouro nom sa- 
bya bem o certo onde a povoraçom jazia, soo- 
mente quanto csmava o geito, passavam ja por 
ella se nom fora o ladridode huu cam , per cuja 
voz sentiram o lugar onde os Mouros jaziam , 
c voltarom sobre elles; mas quando ja chegarom 
a aldea, começava damanhecer, de guisa que 
parte dos Mouros eram ja partidos pera fora. 
Empero com seu acostumado apeliido chegarom 
sobre o lugar, e sem nhua defesa que os Mouros 
posesscm sobre sy, prenderom xxxj.; e es!o 
creo que serva porque parece que os mayores 
e principaaes eram ja fora , e os outros que fi- 
carom eram velhos, e molheres, e moços, aos 
quaaes logo preguntarom, que era dos outros 
que se daily partiram? Som, disserom elles, 
daquv tres legoas contra a prava do mar, onde 
forom cm busca de mantiimento pera sv e pera 
nós. Hora que scra, disse Gomez Piz, ca minha 
entençom he que nos vaamos a elles, ca pois ja 
despostos somos a este trabalho, erro serva 
nom lhe liarmos fim; porem eoraee algua cousa, 
se a trazees , porque rccebaaes alguu descanso, 
e tomemos alguu daquestes que nos encami- 
nhem pera onde aquelles Mouros estam. Bem 
ouve hi alguus que quiseram de boamente fol- 
gar, se os 110111 forcara o empacho do capitam 
c doutros alguus que acordavom com a sua ten- 
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com. Tomaae, disse Gomez Piz contra Joham 
Frrz, aquelle boõ scudciro de que ja falíamos 
que andara sete mezes em aquella terra, dous 
horoeês desta companhya, e encaminhaae estes 
Mom os pera os navyos, e nós iremos em busca 
dos outros que daquv partiram ante que oje 
chegássemos. 



CAPITOLLO LRI 

Do que aconteceo a Johain Frrz quando levava os Mouros 

Indo assv Joham Frrz sua vyagem com seus 
prisoneirosante sy, nom muyto seguro deachar 
alguíis oontrairos que per ventura lhe fezessem 
perder sua presa, sguardando pera todallas par- 
tes, porque a terra era chaã (1), acertousse de 
veer ao longe cinquo pessoas que viinham con- 
tra ellc, de cuja vista foc muy alegre, por- 
quanto lhe parcceo que se viinham dereita- 
nricnte a ellc ; porem começou de consiirar em 
ello. Hora, disse elle contra os outros, vósja 
veedes aquelles Mouros como se veem dereita- 
mentea nós. Ellcs me parece que som cinquo, 
e nós somos tres, dosquaaes he necessaryo que 
huu de nós guarde os presos. Vós Joham Ber- 
tollomeu, disse elle, ficaae com elles detrás, e 
Lourenceannes e eu iremos a aquelles que veem, 
c vaamos logo dereitamente de rostro a elles, 

(I) A Urra baixa indicada nas antigas cartas ao norte do Rio 
do Ouro. 



porque quanto mais arredados daquestes pelle- 
jarmos, tanto sera mais nossa avantagem, por- 
que poderva seer que se mesturarvam com 
aquestes que teemos, e serva aazo de se solta- 

rem alguus. E em esto começarom de seguyr 
dereitamente a aquelles que viinham, pensando 

que eram Mouros de pelleja, o que acharom 
muyto pello contrairo, ca todas cinquo eram 
moiheres, as quaaes receberom com leda voon- 
tadecomo cousa que tam sem trabalhoacrccen- 
tava em seu cabedal; des v levaronas com os 
outros a seus navyos. 



CAPITOLLO LRII 

Tomo Gomez Pii, e os outros que com elle eram 
filharom os outros Mouros. 

Seguyo assy Gomez Piz sua vvagem , segundo 
ouvystes que dissera aos outros despois que 
ehegarom a aldea, e seendo ja afastado per boo 
spaço do lugar donde fezerom a presa, vy u huu 
Mouro que viinha encima dhuu asno, oqual 
parece que partira donde os outros Mouros fica- 
rom ; e tanto que o Mouro ouve vista dos nossos, 
lançoussc de seu asno, e comecousse de tornar 
correndo pera onde leixara os parceiros. E por- 
que a terra era chaã, e o Mouro viinha folgado 
e ouvera vista de muv longe donde os nossos 
viinham, e com todo esto os xpaãos, que eram 
muv trabalhados, pollo grande trabalho e per- 
dimento de sono que ouverom dous dyas avya, 
nora o podcrom seguyr; empero levavãno ante 
a vista o mais que podyam , porem aa fim ou- 
verõno de perder, nom quedando por isso dan- 
dar sua vya dereita, ataa que ehegarom a as 
casas de bua aldea, onde parece que outros 
Mouros estavam, naqual nom acbarom algua 





de ficarem ally delles aquella noite, pera veer 
se sahyam os Mouros que jaziam escondidos; 
pero nora ouve hi tal que se atrevesse a ficar; 
tanto sentyara seus corpos postos em fraqueza ! 
ante determinarem todos de se tornarem pera 
suas caravellas. E segundo parece que se quis 
nosso Snor Deos nembrar de sua fraqueza, e 
ordenou que encontrassem naquelle caminho 
per onde hyam, dous camel los sellados, que 
foe grande remedy o pera seu descanso, ca se 
revezavam em elles, atee que chegarom a seus 
navyos, onde acharom que tiinham ja de presa 
Ixxix. almas. No outro dya foe acordado antre 
elles, que porquanto seus navyos nom podvam 
alojar tantos Mouros, por aazo do sal que leva- 
ram deste regno, e esto a fim de fazerem salga 
nas pelles dos lobos marinhos quando outra 
presa nom podessem cobrar, ou per ventura 
entrar no resgate com os Mouros, que lanças- 
sem todo aquclle sal fora, como de feito feze- 
rom. E quiseram ainda partvr pera ir correr 
outra costa, e por aazo da tormenta que lhes 
sobreveo, determinaram de ensevar ally seus 
navvos, porque se podessem milhor repairar 
aa fortuna do mar quando tornassem. E acaba- 
dos seus navyos de eorreger, apartou Gomez 
Piz huu daquelles Mouros, por saberparte onde 
averva ainda outros Mouros que podessc filhar; 
c ja seja que lhe o Mouro dissesse onde estavam 
alguas aldeas, e elles fossem a ellas passandosse 
aa parte do sul, nom acharom em cilas nhuu 



Mouro, nem Moura, nem outra criatura. Eassv 
andarom per certos lugares, per onde o Mouro 
sentva que os acharvam, ataa que de todo sen- 
tiroiu que os Mouros eram avisados, e que se- 
rva trabalho perdido andarem ally mais em 
sua busca. Porem acordarom de se tornar pera 
o regno, visto como lhe os mantiimentos falle- 
ciam, specialiucnte a augua, deque naquella 
terra nom podyam aver outro refresco. E assv 
enderençarom sua vyagem, ataa que tornarom 
a Lagos, em cujo termo o Iflante estava em huu 
lucar que se chama a Mexilhueira. 



CAPITOLLO LRIII 

Da caravel la que foe a Meça, e dos Mouros que trouve, 

No outro anno, que era do uacirucnto de Xpõ 
de iiijcRvij. (1), consiirando o Iffante como os 
Mouros Dom quervam no rvo do Ouro entrar em 
trauto, peraaqual cousa, postoque algua voon- 
tade tevessem, minguarva de lodo por causa 
dos Mouros que forom filhados per Gomez Piz, 
como largamente teendes ouvvdo, quis provar se 
per ventura se poderya esto milhor avvar, trau- 
lando per aquclle lugar que se chama Meca (2). 
E por que ainda podesse daquella terra aver mi- 
lhor noticia, porem mandou logo fazer prestes 
hua caravellade huu seu scudeiro, que se cha- 
mava Diego Gil, oqual era homem que o tiinha 
muyto bem servvdo na guerra dos Mouros, assv 
per mar como per terra. E teendo assv enea- 

(1) 1447. 
(2) Messa, cidade situada na província de Sus, no império de 

Marrocos. 
Leão Africano, liv. II, diz que fdra edificada pelos antigos 

Africanos. 
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minhado, soube parte como huu mercador de 
Castella, que se chamava Marcos Cisfontes, 
tiinhadaquelle lugar xxvj. Mouros ja resgatados 
pera se darem por certos Guinéus. E porque 
seu navyo podesse tcer algua causa em sua ida, 
fez saber ao dicto mercador, que se lhe prou- 
vesse, que lhe seryam levados seus Mouros a 
aquelle lugar, naquellacaravella que assy tiinha 
encaminhada, com tanto que lhe desse certa 

parle do que lhe sobreviesse do resgate. E por 
dizer verdade nom era tanta a sperança do pro- 
veito daquelles, quanto o Iffante era contente 
por duas razoões : a primeira por teerem milhoi 
aazo de poder veer a terra, e saber per que 
maneira entrarvam no trauto da meicadaiya; 

c a segunda por trazerem delia aquelles Gui- 
néus (1), crcendo que receberyam a fe de Xpõ. 
Muyto prouve a aquelle mercador de seme- 
lhante partido como lhe o Iffante cometer en- 
vvava; e porem foe logo a earavella avvada, e 
a carrega recebida, seguindo suavyagem deici- 
tamente a Meça, onde muyto fallarom em seu 
trauto, mas nom poderom acertar nhua cousa. 
Sc querees, disse Joham Frrz, aquelle scudeiro 

(1) Esta passagem mostra que ainda neste tempo o traio dos 
Negros de Guiné se fazia pelos portos aquém mesmo do Cabo 
Não O Infante sabia pois, antes de tentar aquella negociarão,que 
alli era um dos entrepostos do commercio entre Marrocos e os 
estados negros, como o é desde .810 o pequeno remo fundado 
por UescUam dos Mouros independent es ao sul de Marrocos, do 
commercio entre este reino, e o de Tamhouctu. 

am 
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que ficara os sete mezes antre os Mouros de 
Zaara, como ja teendes ouvydo, contra Diego 
Gil, e Rodrigueannes, outro scudeiro que o 
Iffante la envyava pera acertar aquelle trauto, 
e assv a huu Castellaão mercador que ally era 
pera resgatar os Mouros, sairev em terra pera 
encaminhar este resgate. E tomando sua segu- 
rança, foe antre elles, onde trautou per tal 
guisa que fez trazer aa caravella cinquoenta c 
huu Guinéus, polios quaes forom dados xviij. 
Mouros (1). E assy aconteceo que o vento saltou 
tarn rijo da parte do sul, que per força lhe fez 
levantar vella, e tornaronse pera o regno. Ally 
foe trazido ao Iffante huu lyam, que elle despois 
cnvvou a huu lugar de Irlanda, que se chama 
Galveu, a huií seu servidor que morava em 
aquella terra, porque sabvani que nunca seme- 
lhante em aquella parte fora visto (2). E Joham 
Frrz ficou assy alee que outro navyo tornou 
por elle. E em este anno mcesmo tornou Antam 
GHz ao ryo do Ouro, por veer se poderya en- 
caminhar os Mouros que tornassem ao trauto; 

(1J Esta particularidade mostra a grande influencia que tinha 
João Fernandez sobre os Mouros, sem duvida por fallar o arabe, 
e ter viajado com elles. M. Ej-riis, no artigo biographico que 
escreveo deste intrépido viajante (Biographic universelle), diz 
com razão que elle filra o primeiro Europeo que penetrara no 
interior d'Africa, e que as particularidades da relação que dera 
apresentavão uma grande analogia com as da relação de .Hungo- 
Park. 

(2) Galveu, lea-se GaUvajr\ cidade situada na bahia do mesmo 
nome. 



onde sua ida ouvera de seer muy periigosa, ca 
seendo sobre ancora encima do ryo, os Mouros 
forom logo na ribeira, antre os quaaes era huu 
que bem mostrava que antre elles tiinha sno- 
rvo, doqual Antam Gllz recebeo segurança, 
avisandoo porem que nom segurasse dos outros 
senom em quanto elle fosse presente. E assy 
foe que seendo aquelle Mouro dally afastado, 
porque ja os outros Mouros mostravam sinal 
de fiança aos xpaãos, quis Antam Gllz sayr em 
terra, pensando porem que o Mouro que o se- 
gurara primeiro serya presente; e tanto que 
foe acerca da terra, nom veendo ally aquelle 
capitam ou snõr dos contrairos, nom quis sayr 
fora. Empero porque nom podya bem fallar 
com elles, seendo afastados, fez chegar o batel 
muy to acerca da prava, onde os iraiigos bem 
mostrarom o engano que traziam encuberto, 
remessando suas azagavas, come homeês que 
quervam mostrar a mortal imiizade que aos 
nossos avyam. E brevemente que se nom fora 
o grande ardimento dAntam Gllz, ally fizera 
elle fim com todollos que com elle estavam, 
fazendo muy rijamente vogar seu batel a fora, 
aqual cousa se nom podya fazer senom muy 
trabalhosamente polia multidom das azagavas 
que cahyam sobre elles. Empero prouve a Dcos 
que sayrom dally, leixando alguus daquelles 
Mouros feridos, e dos xpaãos foe huu de tal 
<ruisa ferido deque a poucos dvas fez sua fim 



anno foe la outra caravella tie huu servidor do 
lifante, que se chamava Jorge Gllz, naqual fo- 
rom elle e outro, e trouxerom do ryo do Ouro 
muyto azeite e pelles de lobos marinhos. E em 
este capitólio fazem fim as cousas deste anno, 
doqual nom achamos outros feitos que de con- 
tar sejam. 
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Como Vallarte foe a terra de Guinee, e per que maneira 
foe sua ficada. 

Spargendosse a fama deste feito pellas partes 
do mundo, ouvede chegar aa cortedelRev deDi- 
namarca e de Suécia e Noroega(l), e como veedes 
quehomeès nobres se entremetem de quererem 
veere saber semelhantes cousas, acertousse que 
huíi gentil homem da casa daquelle príncipe, 
cohiieoso de veer mundo, ouve sua licença, c 
veo a este regno. E andando per tempo em casa 
do Iffante, huu dya lhe veo a pedyr que fosse 
sua inercee de lhe armar hua caravella, e de o 
encaminhar como fosse a terra dos Negros. O 
Iffante como era ligeiro de mover a qualquer 
cousa em que alguu boo podesse fazer honia 
ou acrecentamento, mandou logo armar hua 
caravella o mais compridamente que se pode 

(I) Reinava então nestes três reinos o rei Chriitovão, neto do 
imperador Roberto , e sobrinho de Eric XII, o qual abdicára era 
1441. Orei deque falia o A. morreo em 6 de janeiro de 1448, 
e as tres coroas se separárao. 
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fazei', dizendo que se fosse ao Cabo Verde, e 
que vissem se poderyam aver segurança do 
rey daquella terra, porquanto lhe fora dicto 
que he niuv grande snõr, mandandolhe suas 
cartas, e que esso rneesmo lhe dissesse alguas 
cousas de sua parte por serviço de Deos e da sua 
sancta fe; e esto porque lhe afirmavam que 
era xpaao : e a conclusom de todo era que se 
assy fosse, que a ley de Xpô tiiqha que lhe pro- 
vesse seer em ajuda da guerra dos Mouros dA- 
frica, naqual elRey dom Afibnso, que entom 
regnava em Portugal, e elleem seu nome, com 
os outros seus vassallos e naturaaes, continua- 
damente trabalhavom. Todo foc prestes muvto 
asinha, e aquelle scudeiro, que se chamava 
Vallarte, metido em seu navyo, e com elle huu 
cavallçiro da ordem de Xpb, que se chamava 
Fernandaffonso, que era criado e feitura do 
Iffante, que elle mandava em aquella caravella, 
porquanto Vallarte era strangeiro, e 110111 sa- 
bya Iam bem os costumes e maneira da gente, 
que encaminhasse os mareantes e as outras 
cousas que perteeciam aa governança do navyo, 
e ainda easy por embaixador, se se acertasse 
de veerem aquelle rey, levando pera ello dous 
naturaaes daquella terra por turgymaães. Em- 
pero a capitanva principal era de Vallarte. E 
assy seguiram per sua vyagem, despois de 
grandes trabalhos que ouverom no mar, que 
passados seis meses, do dya que primeiro par- 
tiram de Lixboa, chegarom aa ilha da Palma, 
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declarada per huu de seus entrepetadores, pera 
o dizer assv a aquelle cavalleiro que o allv en- 
vyara. Quanto, disse ellc, se vós querees veer 
Boor, que he o nosso grande rev, nom podees 
pollo presente aver seu recado, porquanto he 
certo que lie muy alongado daquv, onde anda 
guerreando a huu outro grande snõr que lhe 
nom quer ohedeecer. E se ainda fosse em sua 
casa, disse FernandafFonso, em quantos dyas 
podvam ir a elle com nosso recado, e esso rnees- 
mo tornar com a resposta ? De seis ataa sete 
dyas, serva a mayor tardança, respondeo o 
Guinéu. Pois, disse Feruandaffònso, sera bem 
que digas a esse cavalleiro com que vives, que 
mande la huu homem com seu recado, fazendo- 
Ihe saber todo o que te ja disse, e se o teu snõr 
assy fizer, fara grande serviço ao seu rev e pro- 
veito a sua terra. Hora, disse o Guinéu, eu direv 
todo muy bem a Guitanye. Entom lhe fezerom 
apresentar vyanda, de que elle comeo e beveo; 
des y deronlhe hua carta daquellas que tra- 
zyam, que mostrasse a seu snõr, naqual, lhe 
dissesse, que dizia aqucllo que lhe elles disse- 
rom, e que esso meesmo a levasse por sinal 
damizade. Mas ja quando aquelle Guinéu foe 
levado a terra onde estava o cavalleiro que o 
envyara, hi era outro semelhante, que avva 
nome Satam, e outro que se chamava Minef, 
que pouco avya que ally chegara, cuja fealdade 
era extrema; ca segundodisserom aquelles que 
ally eram, nom sepodya pintar cousa maisfea, 
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nem seu corregimento nom era grande teste- 
munha de sua honra, ca assaz mal corregido 
pareceo ally; empero de mayor poder era que 
alguu dos outros. E entretanto aquelle Guinéu 
fallava com o ca vai lei roa embaixada que levava, 
ohatcl estava a cerca da prava sperando reposta, 
aqual era muv trabalhosa de aver, por causa 
dos Guinéus, que eram tantos sobre aquelle 
que viinha tia caravella, com cntencom de sa- 
berem o que diz vá, e esso meesmo veer a carta 
que frazva, que os cavallciros eram postos 
cm grande trabalho por os afastar daily. E 
finalmente nunca cm aquelle dva se pode aver 
reposta; como quer que o eavalleiro se metesse 
na augua assaz pera fallar com os do batel, 
tanta era amultidom dosGuineus, que nunca o 
leixarom acabar, leixando todo pera outro dva, 
noqual o batel muvto cedo foe em terra; porem 
ja hi era o eavalleiro em hua almadya, naqual 
quisera ir aa caravella, mas quando vva que 
hia o batel, tornousse a terra, e fez lhe trazer 
hua cabra e huu cabrito, e cuzeuz, e papas com 
manteiga, e pam com farinha e spigas, c huu 
dente dallvfante , e semente de que faziam 
aquelle pam , c leite, e vinho de palmas. E acon- 
teceo dc seer ally viindo em aquella noite huu 
eavalleiro, que se chamava Amallam, que fora 
filho de huu tyo daquelle Guitanye, per cuja 
merece elle recebera aquella terra, oqual parece 
que quisera fallar aos do batel, mas o Guinéu 
nom lho quis consentvr, dizendo que nom era 
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rczoro, teeiiflo elle semelhante cousa começada; 
por cuja rezom avisou os nossos que se tornas- 
sem, e que trouxessem aqucllas cousas pera 
seu refresco, e que despois de comer fezessem 
a volta, c que entretanto avervam elles seu 
conselho. Mas se ante eram em deviso por feito 
da falia, muvto mais o foram sobre a tarde; e 
porque a nós conviTrva fazer grande prolixidade 
se ouvessemos de contar pello meudo quantas 
maneiras se teverom autre huus e os outros 
sobre esta falia, abaste que esteeavalleiro Guy- 
tanye foe per vezes aa caravel la, indo em bua 
almadya, e levando quatro consigo, e fallou 
com os nossos sobre a mercadarya, dizendo que 
elle abastava pera todo trautar, porquanto 
aquellc rcy Boor quando dava terra a alguu 
cavalleiro, podya fazer em ella como elle mees- 
mo, e assv qualquer cousa que fezesse elle a avya 
por bem feita. Os nossos disseroni que nom 
trazyam mandado de fazer nhua cousa atee que 
primeiro fallassem a aquellc rev, e sobresto 
passarom muvtas razoòes, cuja conclusom foe 
que elle mandarya todavya a casa dcIRey com 
seu recado. E entretanto speravam pollomessc- 
geiro que alia era, aquclle Guilanye hia segu- 
ramente ao navyo, levando daquella inilhor 
vyanda que tiinba, e dentes dallyfantes, c assy 
outras alguas cousas, e elle esso mcesmo rece- 
bendo convites, e pano, com outras joyas que 
lhe os nossos davam, mostrando seer muvto 
contente de sua comersacoin. E buu dva lhe 
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chamava pera veer a hora ele seu grande traba- 
Iho. Eseendo acerca ele teria, pareceo lii huu 
Negro, que trazia bua cabaaca com vinho ou 
uugua, íingendo que lha querya dar, e Vallartc 
disse aos que remavam, que se chegassem, e 
como quer que alguus lhe dissessem que nom 
era siso semelhante chegada, todavya ouvessede 
lazer o que elle mandava, com grande dano de 
todos, ca chegando o batel de ceavoga , forom 
tanto acerca da terra por tomar a cabaaca ao 
Negro, que tocou o batel. E em estando Vallartc 
oolhando pera bua soma de gente daquelles 
Negros, que jazyam aa sombra de bua arvore, 

huu dos torgimaaes que levavam, que se cha- 
mava Adenso, fez quequerya tomar a cabaaca, 
e leixousse escorregar fora , e os outros vcendo 
aquesto, querendo tornar o batel atras, sobre- 
veo bua onda, c botouho de todo fora; onde os 
Negros muy rijamente acodirom todos de rol- 
dom sobre o batel, remessando suas azagayas, 
assy que de quantos sairom da caravella da- 

vyagem, nom tornou ao navyo mais 
que huu, que se lançou a nado; mas dos outros 
nom achamos que fim ouverom, por quanto 
aquelle que vco nadando diz que nom vyu ma- 
lar mais que l.uu, e que per tres ou quatro 
vezes que oolhou pera detrás, sempre viu Val- 
ia rte estar asseentado sobre a popa do batel. Em- 
pero ao tempo que screvjamos esla estorva 
vierom ao poder do Iflaule alguus cativos natu- 
raaes daquella parte, que disserom que em huu 



castello muyto afastado pello sertaão, esteve- 
rom quatro xpaãos, dosquaaes ja huu era fina- 
do, roas que os tres ficavam ainda vivos; pello 
qual alguus teverom, segundo os sinaaes que o 
Negro dava, que seryam aquelles. E consii- 
rando Fernandaflonso tara afortunado aqueeci- 
mento, e como nom tiinha batel com que mais 
podesse tornar em terra pera saber parte dos 
outros, fez levantar suas ancoras, e tornoussc 
pera o regno (1). 



tradições de que a dita expedição partira eoiu destino de saliir o 
estreito de Gibraltar afim de fazer uma viagem desusada para o 
Poente. Antoniutlo era homem de boa educação , e ventos que 
olle tinha conhecimento dos VA. em que se tratava daquelle 
facto, mas embebido destas tradições, e tendo noticia da existência 
de um indeviduo christão que tinha ficado naquellas paragens, 
julgou sem maior deseerniincnto, e de certo ignorando o facto 
referido por Azurara, acontecido alguns annos antes, que o 
dito homem alli encontrado podia ser talvez imi descendente 
dos da expedição de Vivaldi. (E* illis galeis credo fivalda qui se 
ainiserit sunt anni 170.) 

Esta importante passagem da Chronica d\/zur«r,<, confrontada 
com a carta de Anloniolto Vfut di Mare, publicada por Graberg•, 
e estas com a relação da segunda viagem de Cadumosto, não deixão 
a menor duvida de que o homem de que trata Anloniolto era um 
dos tres pertencentes á earnvella de Fernando Aflonso e de fal- 
larte, que alli ficárão em 144/, isto é havia 8 aunos antes de ter 
abordado Anloniolto 4» mesmas paragens, e não descendente dos 
•las caravcllas de ftvalfd^ cujo destino se ignorava havia então 
perto de dous séculos. Esta passagem sorve também para refutar 
as conjecturas do editor da dita carta, e as inducções de Baldelh 
no seu Mi/iene, tomo Io, pag. 153 e seguintes, acerca do Portu- 
lano Mediceo, e das duas cartas d'Africa do dito Portulano, as 
quaes analysánjos em a nossa Memoria sobre a prioridade do 
descobrimento da costa occidental it Africa alem do Cabo Bojador 
pelos Porluguezes, i qual remettemos o leitor, onde mostrámos 
que as ditas cartas, longe de destruírem a nossa prioridade, antes 
a confirmão. 



CAPITOLLO LRV 

Como Antam Glli foe receber a ilha de Lançarote 
em nome do Iffante. 

I 



huú lugar que se chama o Cabo dos Rujvos (1), 
onde coraeçarom de ordenar sua pescarya, de 
que achavam muv grande abastança. E estando 
assv per alguus dyas, e teendo boa parte de 
pescado seco, e outro sobre seus perchees pera 
o secar, sobrechegarom os Mouros muy queixo- 
sos de tal atrevimento, e por pouco que nom 
mataram os pescadores, o que de feito fezerom 
se nom fora a boa deligcncia que poserom em 
seu recolhimento, de guisa que a afim torna- 
ram toda sua ira sobre o pescado que estava 
stendido pera secar, oqual spedaçarom com 
suas armas, nom com menos sanha doque fe- 
zerom aos contraíras se os poderom percalear. 
Dons daqucllcs pescadores forom feridos em 
aquelle recolhimento, nom porem de periigosas 
feridas, mas taaes deque em breve guarecerom, 
e tornaronse pera sua villa nom arreprendidos 
<la vyagem, ea assaz trazyam de guaanho no 
pescado que ja ante tiinham seco e empilhado 
cm seu navyo, cautcllosos do caso que se lhe ao 
«Ivante recreceo. 

E em este anno desejando o Iffantc de pros- 
seguyr muvto mais sua primeira teencom, visto 
como pera os feitos viirem a niilhor perfeiçom, 

(1) (".abo dos Rujrvos ou Angra dos Ruivos das antigas carias 
(vide pag. 59, nota 2). Sobre a grande abundancia de peixe que 
se encontra nestas paragens, vide a curiosa e erudita obra de 
M. Derth/ot, intitulada: De !>t Pjche sur In cAle occidenla/e ti' A- 

frique. Paris, 1840. 
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lhe era necessarvo algua das ilhas de Canarea, 
eontrautou com aquellc mice Maciote deque ja 
falíamos,, que avya o senhorvo da ilha de Lan- 
çarote, que lha lcixasse; oqual satisfeito per 
mercee ou preço ordenado cada huu anno, 
leixou a dieta ilha com todo seu senhorvo ao 
Itfantc; daqual fez principal primeiro capitam 
aquelle nobre cavalleiro Antam Goncalvez, 
oqual em seu nome foe tomai' a posse da dieta 
ilha, onde esteve per alguus tempos, animando 
os seus moradores a serviço e obedieneya de 
seu senhor, com tanta benignidade e doçura 
que em muy breve tempo foe conhecida sua 
vertude. 

>|L>\ 
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CAPITOLLO LRVI 

Collio o autor declara quantas almas fortim trazidas a este regno 
despois do começo desta conquista. 

Cviico razoões pus no começo deste livro per 
que o nosso magnaninio príncipe foe movido a 
mandar seus navvos tantas vezes sobre o tra- 
balho desta conquista; e porque das quatro me 
parece que vos tenho dado ahastoso conheci- 
mento nos capitólios onde falley da devisam 
dai piei las partes do Oriente, ficame pera dizer 
da quinta rezom, poendo certo numero a as 
almas dos infiecs que daqucllas terras vierom 
a esta, per vertude c engenho tio nosso glorvoso 
príncipe; asquaaes per conlo achey que forotn 
novecentas e viinte c sete, dasquaacs como pri- 
meiro disse, a mayor parte forom tornadas ao 
verdadeiro caminho da salvacom (1). Hora veede 

(I) Alguns AA. modernos, fundondo-se nas i elações de C<uía- 
mosío, tem pretendido sustentar que foiío os Porltlguezes os 
primeiros que entre as nações modeinas introduzirão o com- 
inei cio da escravatura desde o piincipio do descobrimento que 
fizerào da costa d'Afi ica. Não cabe nos limites desta neta mostrar 
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qual serva o numero da gceraçom que se da- 
qucstes podva seguyr, ou qual filha men to de 
cidade ou villa podya seer de mayor honra que 
aquesta de que ataa agora tenho scripto, ca 
leixando estas e as que delias decenderom, e 
ataa fim do mundo podem decender, outras 
muytas mais vierom despois, segundo no livro 
seguinte podees saber, ca nos foe necessaryo 
fazer aquv fim nos feitos deste anno do naci- 
mentode Xpõ deiiijc.ftviij (1), por quantoa este 
tempo ouve elRev dom Affonso de Portugal, 
quinto quantoao nome, e duodecimo no numero 
do senhoryo, cnteiramente o regimento de seus 
regnos, scendo ja em idade de dezassete annos, 
casado com a miivto vertuosa e illustrissima 
princcza reyna dona Isabel, que foe filha do 
iffante dom Pedro duque de Coimbra e snõr de 
Montemoor, que nos annos passados governara 
o regno em nome dclRcy, segundo em aljguas 
partes desta estorya leixamos fallado, e como 
muyto mais perfeitamente acbarees na crónica 
gecral tio regno. Consiirando que assy como 
todallas outras cousas caasv começavam entoni 
com a novidade do regedor, assv nos parcceo 
rezom que começassem todollos livros de seus 

quanto são erradas taes asserções, diremos todavia que o celebre 
fjtt Casas, na sua Historia tie las índias mss., diz, cap. 19, que 
João de Belhencourt trouxera das Canarias muitos cativos que 
,; ndera em Hespanha, em Portugal e em França. 

(I) 1448. 



feitos c storyas. E dcsy por nos parecer ra- 
zoado veil ume aquestc que ja teemos scripto, 
fizemos aquv fim, eomo dicto he, com enten- 
çom de fazermos outro livro que chegue ataa 
fim dos feitos do Iffante, ainda que as cousas 
seguintes noni forom trautadas com tanto tra- 
balho c fortelleza como as passadas, ca despois 
deste anno avante, sempre se os feitos daquellas 
partes trautarom mais per trautos e aveenças 
de mercadarya, que per fortelleza nem trabalho 
das armas (\). 





CAPITOLLO LRVII 

No qual o autor poem final conclu.-om de sua obra 

Toda obra que ha de seer perfeita, requere 
que seja posta em numero ternaryo, scilicet, 
que aja principio, e meyo, e fim; pera cujo 
milhor conhecimento he bem que saibamos que 
som tres ternaryos em a geeral universidade do 
mundo, dos quaaes ao primeiro chamamos so- 
bre excellente, nem podemos achar alguu certo 
nome que sua perfeiçom nos possa sinificar, 
porque da scnsuallidade nom he conhecido, e a 
natural natureza o nom pode entender; mas 
obediente creença, com grande humildade, 
avyvada per graça de Dcos, em clie poem ati- 
çada firmeza. E por esto o phillofal theollogo 
grande Alberto (1), sobre o primeiro capitol)o da 
cellestrial jerarchva, poem tres graaos do eij- 

(I) Alberto Magno, bispo de Ratisbona , um dos homens mais 
encyclopedicos da Idade Media. As suas obras forão publicadas 
em LySo em 21 volumes de folio. Sobre os seus biographos e seus 
escriptos, vide o excellente artigo Jlhert le Grand, no tonu> XIXo 

de V/lisloire /illéraire de la France, pag. 362 e seg. 



tendimento perque se ha em conhecer Deos. E 
o primeiro compara a as aves que voam de 
noite, assv como murcegos, curujas, e outras 
semelhantes, cuja vista per alguu modo nom 
pode sofrer a clareza do sol; o que o principe 
dos philosophos afirma em sua metafísica, di- 
zendo que tal he o nosso entender, comparado 
a as cousas que em seus seeres, quanto he aa 
naturalleza, som manifestas, como o olho da 
curuja ou murcego em comparaçom da clari- 
dade do sol; ca tal vista teem os que se envol- 
vem em os desejos da terra, ocupando toda sua 
afeicom em o que recebem das imagecs senti- 
das, e com esto embargam seu conhecer, que 
nom sabe cousa do seer devinal. E no segundo 
faz comparaçom das outras aves que teem o 
sentido mais esforçado, e soportam a queen- 
tura do sol, mas quando sguardam seu splan- 
dor, trememlhc os olhos aficadamente; daqual 
maneira husam alguíis, que alongandosse das 
cousas de fora, seguem specullaçom per enten- 
dimento, e afastando seu conhecer da materyal- 
leza, aa longa e tremendo veem a Deydade, 
querendoa entender com rezom humanai, a qual 
falleccndo a meude, caae em error, assy como 
cavu parte dos grandes philosophos nom allu- 
meados per lume de fe. A terceira vista teem 
as aguvas liindas, que podem oolhar com vis- 
toso sentyra csplandecente roda daquesta pla- 
neta; pellas quaaes principalmente podemos 
entender os que leem pello livro da vida, que 



Iodai las cousas a que seu entendymento sc es- 
tende sem outro descurso conhecem. E assv os 
homcès que em conhecer Deos querem cobrar 
de todo firmeza, sojugam sy meesmos aosancto 
Evangelho, c do que entendem tomando solaz, 
adoram com humildosa c grani reverença o que 
per sotilleza nom podem abraçar, e confessam 
fielmente com o doutor sam Thomas cm o nono 
artigoo da questom x. do livro que se chama de 
potencia Dey, que em Deos he huu real circullo 
cm ternarvo perfeito de todo çarrado, porque 
elle entendendo sy meesmo diz e geera huu 
verbo eternal, emque vee sy e todallas cousas. 
E do padre e filho he spirado huu amavyoso 
procedimento, perque a Dcvinal essencia he 
amada, e todo aquello que delia procede. E assv 
onde foe o começo do entender, ally faz fim a 
voontade amante. Exemplo desto teemos em 
nós, porque consiirando o que entendemos, 
geerasse na alma certo conhecer, e estonce o 
entendimento apresenta aa voontade que livre- 
mente filhe o que lhe mais praz, e ella receptiva 
de amavvoso objecto, enclinasse a aquelle per 
afeiçom de que o entendimento foe primeiro 
movido. Per este modo se acaba o circollo, que 
he sobre spiritual de alteza infiinda, e em sy 
meesmo nom pode proceder a aliem do ternareo 
em que se termina. 

O segundo ternaryo circuitar he de natureza 
que çarra em sy todallas criaturas, e maginassc 
per aquesta maneira : Poemos algua fonte sem 
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fallecimcnto de que certo rvo toma nacença, e 
prosseguindo seu curso, segundo vigor que em 

seu começo recebeo, a aquella fonte se toi na 
em fim, de que ante procedeo originalmente. 
E assv teem principio todallas cousas em o 
senhor Deos, geeral causador, e continuando o 
seer que recebem, em aquello poem postumeira 
fim de que ouverom primeiro começo. E por 
este ternarvo, que em ellas lie de principio, e 
meyo, e termo final, diz o philosopho 110 livro 
que fez, emque fallou do ceco e do mundo, que 
o ternarvo he conto de toda causa, e elle çarra 
em sy tal perfeiçom, e meyo, e certa fim, 
deque nhua criatura fica isenta. E por esto foe 
estabelecido antiigamente que Deos em ternarvo 
fosse louvado. 

0 terceiro ternal circollo chamamos moral, 
e perteece a as obras que se fazem per nós, 
asquaaes começandossc em a feuza que o senhor 
Deos a ellas quer dar, elle as faz principal- 
mente, e nós somos estromentos postos em 
meyo, de que elle husa a seu prazimento, 
obrando aquello que he sua raercee, acaban- 
doas como elle quer; em cuja confirmaçom he 
scripto em o Evangelho de sam Lucas, que fa- 
zendo todo o que nos he mandado, conheçamos 
que somos servos sem proveito, comprindo 
aquello aque somos obrigados. E por certo todo 
o que nós podemos he vaydade, pois sem nós 
se pode comprir, e em cl lo nada merecemos 
senom quanto praz ao criador de nos outorga 



graciosamente, fazendonos estremada merece 
por husar de nós em suas feituras, querendo 
que sejamos medeaneiros em alguas cousas 
que elle faz. E desto praz aa sua boondade, por 
em nós achar algua sua obra perque ajamos 
boõ gallardom. Sentindo os sesudos esta in- 
íiinda mercee, que os faz seer aquello que 
som, e entendendo que todas boas obras dellc 
procedem com emperial prazimento, confessam 
que nada merecem por cousa que façam, e tra- 
balham por comprvr tal redondeza, perque se 
termine todo seu acto em aquelle principio 
donde comecou. 

E porque vós, muyto alto e muyto excellente 
príncipe, antre os mortaaes, segundo meu euv- 
dar, mais vertuoso snor, com principal fim de 
agradecimento mandastes a raym Gomez Eanes 
de Zurara, vosso criado e fectura, per vossa 
mercee eavalleiro e comendador na ordem de 
Xpo,que fezesse este livro, com grande rezom 
me parece que em agradecimento faça delle fim. 
E pois que o apostollo sam PauIIo nos ensina 
que em todallas cousas demos graças a Deos, 
como lie contehudo em bua epistolla que en- 
vyava aos de Thesallonica, fazendo circollo de 
minha obra, em aquello ponho postumeiro 
termo que foc ajudoiro no começo em minha 
voontade reqaerydo, oferecendo ao infiindo 
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GLOSSÁRIO 

DAS PALAVRAS E PHRASES ANTIQUADAS E OBSOLETAS 

Ql'E SE ESCOSTSlO 

NA CHRONICA DA CONQUISTA DE GUINÉ 

Dt <6. g. b'Ssurara, 

POR 3. I. HOÇDETI. 

A. 

Aadefora, porfóra. exteriormente, 
na apnarcncia.— E como quer auc aadefora parecessem gente baroa- 
ryca e bestial pag. 841. Aadiar, aduar, povoação movei, 
horda d'Arabes. 

A a/.a r , e. a. facilitar. — Porque 
lhe noin aazarom parte daquella 
honra {pag. 219). 

Aazes, esquadrões. 
Aà7.o, occasifto, motivo, causa.—Por 

aazo das correntes, por causa das 
correntes. Por seu aazo, por oc- 
casiâo delle. 

Acalmar , alcançar, apanhar cor- 
rendo. 

Acerca , perlo; quasi. 
Aco.xti.ckr, r. n. caber por sorte, pertencer em quinhão. — 46 almas 

que aconteceram no seu quinto 
< pag. 135 . —Pella parle doguanho 
queacada htlúacontecva pag.Su . 

Acordaçom , acordo, decisão una- 
nime. V. Acordo. 

Acordo . decisão unanime, resolução 
concorde. — Segundo o acordo em 
que ante ficarom (pag. 223 . //. Pa- 
recer, opinião. — Anlre muytos 
sempre ha desvairados acordos (pag. 
212). 

Acorrer rdo latimarcurrere), correr 
ein soccorro, acodir.— Para acor- 
rer e remedy ar os perigos em que 
o regno estava (pag. 67 . — Prouve 
assy a nosso Senhor Deos, que nas 
pressas e trabalhos acorre aos que 
em seu serviço andoin (pag. 125). 

Acorrimexto , soccorro, recurso, 
amparo, auxilio. V. Acorrer. 

Acorro, soccorro. auxilio—Esguar- 
dando a altura dos ceos, firmando 
os olhos em elles, bradando alta- 
mente, coino se pedissem acorro 
ao padre da natureza (pag. 133). 

Ajudoiko, adjutorio, auxilio. 
Alfaqieque, palavra arabe que si- 

gnifica resgatador de captivos, ou 
libertador d'escravos e prisioneiros 
de guerra; lambem se toma por 
Saisano, correio e talvez espia.— 

s quaes forom contados pelos al- 
faqueques em numero de cem mil 
ipag. 27 . 

Alfa reme, segundo o Elucidário, c 
0 Diccionario da Academia de Lis- 
boa e de Madrid, significa especie de 
veo de cobrir a cabeça, mas no 
texto de Azurara parece significar 
bandeira, do arabe alaleme.— Poz 
um alfareme branco em sua lança, 
e começou capear a as caravellas 
(pag. 112). 

Algar, furna, caverna subterrânea, 
cratera de volcâo. — Levainno a um algar, onde o lançam (pag. 383 . — 
A ilha de Tanarife tem em cima um 
algar por onde saae sempre fogo 
1 pag. 375). 

Alloxga, s. f. o longo. - Seguindo a 
allonga daquelle ryo (pag. 62). 

Almazem, provimento de guerra, 
como settas. dardos, ele. — I)esi»eu- 
dyam aquellc malavcnturado alma- 
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zem (dc seitas) todo cheo dc peço- 
nha pap. 401). , Aemexaras, palavra arabcquc signi- 
fica fogos que fazião nas atalaias 
para dar rebate de inimigo, ou para 
outros avisos convencionados ; mas 
no te\to de Aturara parece dever se 
tomar no seutido figurado de sinaes. 
gestos, ademàes. — Fazendo despois 
entre elles suas almenaras, per que demonstrava, etc. (pag. 142 . 

Ai.Mr.xiA , palavra arabe que significa 
vestidura de varias cores, d'onde 
veio o castelhano antiquado almeji 
ou almejia, sorte d antigo vestido: segundo o texto dc Azurara parece 
ser gibão, ou veste. —As vestiduras 
que trazem são atmexias de coiro, 
e assy bragas delle (pag. 363). 

Aemixa, montanha assim chamada 
que fica nas costas de Ceuta, sobre 
a qual assentou arraial o Infante 
Dom Henrique ein "20 d'agosto de 
1415, para de lã combater a cidade, 
onde entrou no dia seguinte. Ycj. 
Luiz de Souza, tomo 11, pag. 183 
e 184. 

Aequice, Ai-Qticé ou Alqciceb (pa- 
lavra arabe)* vestidura mourisca 
ã maneira de capa. coinniu tumente 
é branca e de IA ( V* Diccionario 
da Academia Hespanhola, art. Al- 
quicel). — As molheres vestem 
ulquictes, que sam assy como man- 
tos, com os quaes soomente cobrem 
os rostros (pag. 363). Alqiitoôes, vl. d'Alquitam ou Al- 
quitom, palavra arabe que signi- 
fica carretas dc transporte de mu- 
lheres, ele. — Sua vida nom lie 
senom em tendas e alquitoòes(pag. 361)• . , , , Aiajuizf l , segundo Luiz de Souza, ci- tado no Elucidário, significa enxerga 
ou pequeno enxergão dc que usáo 
os if ouros; mas o mais provável e 
que seja o mesmo quo alquicer, 
porque Azurara emprega algumas 
vezes o z em lugar dec, c.g. prezes 
cm lugar de preces. V. Alquioe. 

Amavyoso, mavioso, affecluoso, ca- rinhoso. 
Amorio, benevolência, amor, afieclo, 

inclinação amorosa, amizade. 
Ancho ( palavra castf lhana ), largo. 
Anchura palavra castelhana;, lar- 

gura. Ancoração, ancoradouro, 
Ante, antes. 
Apodai;, r. a. esinar, avaliar: equi- 

parar, comparar uma cousa com 
outra. A pag. 40 é empregado como 
reciproco e significa coiup»rar-se, 
mçdir-se com — Quem nom re- 
ceara de te apodar com este nosso 
príncipe ? 

Aposto, airoso, hem feito do cor- 
po, de gentil disposição no corpo. 
— Entre elles Kiavya alguús de ra- 
zoada brancura, fremosos ea/wslos 

pag. 133). 
Aprendeu, e tomado algumas vezes 

na accepçào do verbo francez ap- 
prendre, saber, ter noticia d'alguma 
cousa. — Aprendeo delles, soube 
delles.ou por elles. — E aprende- 
mot como iih liida que fez Lançarote 
( pag. 230;, isto é, soubemos, etc. 

Ayr lei mento, acacciinciito, aconteci- 
mento , successo , caso , cousa que 
succedeo —Beni podemos conhecer 
pelos aquecimentos destes homePs 
(pag. 193), isto ê, pelo que succe- 
deo a estes homens. Aquestk , este. 

Aouesto ou Aousto, isto. 
Asinha, adr. de pressa, em breve 

tempo. — O bem lazer por esqueci- mento asinha perece y, pag. 5). 
Assejo, ensejo. 
Assesseoado, socegado, sereno. — 

Avia o gesto atsessegado pag. 22s. Assessego, socego, descanço, re- 
pouso , serenidade. 

Assiinaiio, assignalado. 
Ata a, até. 
Atees, até. 
Atendei; , algumas vezes e tomado na 

acçepção do verbo francez allendre, 
esperar, aguardar. A ur eg o , como Azurara confunde 
muitas vezes o b com o r, e o t 
com o u, julgámos uue deve ler-se 
àbrego , vento sudoeste , vento 
entre moiodia c poente, mui quente 
em Africa, do latim Africut. — E 
bafos dc auregoy que antre os ven- 
tos he mais quente pag. 288 . Austin a do . austincnle, abstinente, 
inorlUicado com abstinências.— E o 
corpo assy austinado, que quasy 
pareeya que reformava outra natu- 
reza pag. 2I1. 

Auto, s.m. acto, acção. adj. apto. 
Ave, imperativo de aver, tem. — Are 

por tua piedade com nosco miseri- 
córdia pag. 253). 

Av^r, quasi sempre significa ter. A visa mento, parecer, conselho (do 
francez avis . - E uuerovos dizer 
oque tenho consiirado para receber 
vosso arisamento (pag. 71). //• 
Aviso , advertência ; escarmento , 
lição (do francez arerlissement). — 
Daily avante todos receberom ari- 
famento de nom liar de nhuú sem 
mais certa segurança (pag. 96). — 
Acontece de receberem os homens 
grandes ornamentos pelas desven- 
turas allieas (pag. 140 ). Avito, habito (deChrislo, etc.). 

Azanecles, Mouros que habitão a 



terra de Zaara, que pela maior 
parle sào pastores e vivem errantes 

pag. 367). 
Azes, alas, Oleiras. — E Janto que 

focam na prava , poseroui suas azes 
em ordenança ,pag. '254 

B. 
Baixa, *. f- baixo, mar de poueo fun- 

do. — E sendo ja dentro nas baixas, 
vi iram uina ilha £pag. *2*21). 

Baixias, baixios. \ . Baixa. 
Haucha , barca. 
Bakixel. varinel, embarcação de car- 

ga lio Mediterrâneo; embarcação de 
remo usada em Portugal no século 
XV. V. a nota da pag. 59. 

Baurejamemo, invasão, assalto. 
Barrfjar. invadir, assaltar. — E foe 

com el Rey Lancaraao quando bar- 
rejou a cidade de Roma pag. 236). 

Basas, vasas, lavores, feitios vasados. 
— Bainhas de fcazaa (pag. 242), istoé, 
bainhas vasadas, fundidas ou lavra- 
das com arte. 

Bemfeytchia. beneficio, beneficên- 
cia — E porque tornemos a bemfev- luria per agradecimento aaquelle 
de quem a recebemos pag. 5). 

Bem BF.qcR, verdade é que. 
Bico, borca prominenle e aguda d al- 

guns peixes. - E lambem dos peixes 
lia lii buds que teem os bicos de Ires 
ou quatro palmos fpag. 275) 

Bit alua , vitualhas ou victualbas, vi- 
vres, provisões de bocca, manli- menios. 

Bi ajioo (palavra castelhana),brando. (fig.) Agradável. 
Boixno, buinbo. junco. 
Boo, significa quasi sempre, homem bom, de probidade, abonado, no- 

bre, desiincto. Roo sc.O , bosque. 
Britai-., quebrar, fazer em pedaços. —Britaram o boi lo, c com as aza- 

gavas liraroin ao espelho ataa que 
o britaram em muylas peças ( pag. 
30á). 

Bilrar , burlar, lograr, fraudar. 

c. 

Ca (do antigo francez ca, boje car), 
que, porque. 

Caasy, quasi. 
Cabeceira, chefe, principal. — Os 

quaes teem huú duque e certos ca- 
beceiras pag. 381 . 

Cabedal, adj. caudal. caudaloso. 
Ca Bella dura , cabelleira , cabello 

comprido. — A cabetladura avia 

alguú tanto alevanlada (pag. 20\ 
Cama mio ou Qr amanho corrupção 

do latim gudm magnus . quão 
grande. — E porque vejamos eama- 
nho louvor merece o nosso principe 
(pag. 352 . Cacear, acenar com lenço ou cousa 
ligueira. Capitanya, cominando. 

Carnarira , carnes, músculos. — Dc 
grossa carnndura (pag. 20), isto e, 
bem fornido de carnes. Carrega , carga . carregação. 

Carrego, encargo, itu-umboncia; 
cargo. Castkllaào, castelhano. 

Cea voga , ciavoga : c uin lerino dc 
marinha. 

Ceguioaof^ , regueira. 
Cellada, cilada. —Ordenava sempre 

Aníbal suas celladas coiu tanta su- 
jaria pag. 150). 

Cepta , Ceita, Ce> ta, Ceuta. Certidom, certeza. 
Cinta qieimada, zona tórrida. 
Cirne, cisne. 
Cocaiiriz , s. f. crocodilo. 
Cofimio do latim cophinus), cestinho 

de esparto ou de verga : alado co.u uiucabreslilho á bocca dosauimaes 
serve d'acaimo. — E autre estas al- lunaryas foe húa que parecia cena, 
aqual aqucllfs Guineos traziam com 
huú cofinho na boca por nam co- 
mer (pag. 357 ). 

Coldre, aljava, carcaz para seitas. 
— Tomandollie porem os arcos, e 
coldres e frechas ( nag. 357 ). 

Collorreta , sorte d antiga peça d'ar- 
tiíheria. 

Comarca, algumas veies significa 
província. — E outros que se na 
dieta frotaajonlarom de tre»c«mar- 
ca*, scilicet da Beyra, de Trallos 
montes, e dantre Douro e Minho 
(pag. 26). 

Compuente : maré comprente ou com- 
plenle, ma ré enchente, que enche, 
enchente da maré. — A maré era ja 
acerca de lodo comprente pag.«44), 
isto é, amare estava quasi cheia, era 
quasi preamar. 

Com pui n, r. a. (do latim compleo) en- 
cher. Compra vossa vida, etc., en- 
cha vossa vida, etc. 

Comi dar, committor, trocar. 
Cumcnalmkhtb, coniinuiuiiiente, or- 

dinariamente. Conufxentes, conhecidos. —Pergnn- 
lar por novas dos amigos e conhc- 
centes (pag. 78). Consiirar , considerar. 

Contenença do francez contenance . 
rosto, semblante; modo c ar do 
roslo, demonstrações no semblante.  Com graciosa contenença ouvia 
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seus aquecimentos ( pag. 56 }. 
Conto , numero, quantidade. — I)o 

conlu daquesles, »io numero d'esles. 
Contra , a, para. — Leva mousse Mar- 

tv in Vicenle e disse centra os outros 
(pag. 109). 

Convinha y el (do francez cont enable), 
conveniente . adequado , compe- 
tente. — A elle se torne por con- 
vinhavel agradecimento (pag. 2). 

Corregkr , aproinptar, preparar, 
aprestar, apparelhar; compor, con- 
certar. — Fezea pôr em terra (a ca- 
ravella), onde a fez alimpar e cor- 
reger do que lhe compria pag. 85;. 

Co it it eg i do , governado, reparado; 
preparado . disposto , apparelhado ; 
provido do necessário. Os quaes 
todos juntamente h>am muy bem 
corregidos (pag. 107 . — Mal cor- 
regido , maltratado, mal disposto. 

Cor regimento, preparo, apresto, 
concerto. V. Correger. — Corre- 
gimenlo de igreja ipag. 387), isto é , 
ornamentos, alfaias de igreja, pre- 
paros para dizer inissa, etc. 

Cosso, carreira , corrida. — Cosso de 
suas carreiras (pag. 170), isto e, 
ligeireza, rapidez de suas carrei- 
ras. 

Cousa publica (do latim res publica, 
em francez chose publique), bem 
publico, bem cominuin. 

Crasta, claustro, paleo interiord'um 
convento.. 

Criatura, criança , feto no útero ma- 
terno. — Lhes faz logo mover as 
criaturas que trazem (pag. 284). 

Crooes, aves africanas que teem um 
bico enorme, Caláos. V. a nota de 
pag.242. 

D. 

Darga,adarga, escudo oblongo de 
coiro. Darrevato, adv. arrebatadamente, 
fior surpresa. — Na qual podemos 
azer presa se em ella damos dar- 

revato pag. 180). 
Departicom, prática, conversação 

indiviuuada, em que se trata com 
miudeza d'alguma materia. — Tra- 
ziam as gentes laiu grandes uiiir- 
muros, e fundando sobre ello suas 
duvydas, corriào por suas dcparti- 
çoòes, alaa que poinham o feito eut 
húa impossibilidade (pag. i03 . 

Departimento, devisâo, separação. 
— Depois do departimento das lin- 
guagens, que se fez era a torre de 
Itabillonja (pag. 175). 

Dlpartik, c. a. et n. separar, repar- 
tir, dividir, (fig.) Narrar circum- 

stanciadainenle, contar por miúdo 
— Segundo de par tiremos ao diante 
(pag. 158). It. Praticar, faltar, con- 
versar familiarmente ou miuda- 
mente; discorrer sobre alguma ma- 
teria , julgar. — Occupavainse e.n 
deparhr o que pouco conheciam 
(pag. 104). //. Altercar. — Huús cho- 
rando, outros depart indo, fazeroin 
tamanho alvoroço, etc. (pag. 134 . Des.ueiçoado, feio. de ma» feições, 
disforme, horrendo. —Outros Iam 
desafeiçoados, May nas caras como 
nos corpos, que quasi parecia, aos 
homens que os esguardavam, que 
vyaiuas imagens do iuiisperyo mais 
baixo (pag. 123). 

Desaguisado, s. m. (é termo com- 
uiuiii á lingua castelhana ) sem- 
razào , injuria, mao tratamento, 
aggravo, doesto, acção descome- 
dida. — Sem Ines fazer nenhuú 
desaguisado os mandaram púr em 
terra (pag. 308). 

Descontra. - Da parte descontra o 
sol i^pag. 180), da parte opposta ao 
sol. 

Desfollegar, resfolegar, respirar. 
Despender, gastar, empregar. 
Despeso, gasto, despendido, empre- 

gado.— Ouverom seu trabalho betn 
despeso pag. i39>. 

Despor, expor. — Aquelle que nom 
consiira que seu imiigopode pensar aquello que elle meesmo pensa, a 
perigos se despoem (pag. 224 . 

Despos, apos, atras. - Correndo des- 
pos elles ,pag. 179). Dessegurar, e.n. estar sem segu- 
rança , estar desapercebido. — Crco 
que porque ha tam pouco que fomos em esta ilha, que os Mouros desse- 
gurarom ja por este anno, pella 
qual seram tornados a ella (pag. 
187 . 

Df.stincido, destincto. 
Destinto, i. m. instinto. 
Destra, direita. 
Desvairadamente , diversamente, de 

diverso modo. V. Desvairado. 
Desvairado, diverso , dillcrente. — E 

porque os dictos feitos se tratarom 
por mu) tas e desvairadas persoas, 
desvairadamente som scnptos eui 
muy tas partes (pag. 5). 

Desvairo,diversidade, variedade. 
Desy, deshi, desde entfto, logo ; de- 

pois d'isto, depois destas cousas; 
lambem. 

Deusa : fazer derisa em algum 
logar, tomál-o como ponto certo 
para d elle se orientar, e arrumar: 
e termo de marinha antiquado. 
— Porque todollos os navios, que 
atravessassem do levante pera o 
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poente, podessemally fazer devisa 
(pag-34). 

De visado: cores derisadas, cores di- 
versas e vivas. — Folgavam may to 
com roupas de cores derisadas 
(pag 138). 

Deviso, s. m. divisão,desunião.—Mas 
se ante eram em derúo por feito da 
falia, etc. (pag. 446 . 

Dof.sta rt, reprehender, desapprovar. 
Doesto , deshonra, vitupério , re- 

prehensão. — Os quaes benefícios) 
nom podemos esquecer sem grande 
doesto pag. 7). 

idoso, Dyoso 
ancião. 

adiantado em idade, 

E. 

Ei x ALÇA mento, exaltação. 
Ei.lo, isso, isto.Sobre eito, sobre isto, 

a este respeito. — E havydo sobre ello seu conselho (pag. u3). 
Empachai;, impedir, obstar. Empecivel, que faz mal,causa damno 

e detrimento, nocivo. Empeko, porém, todavia. 
Exdcrextado, endurecido, pertinaz, 

atferrado a uma crença, etc. Expeltrado, embrulhado, emmara- 
nhado ( do francez infiltre . — 
Coin tal força andava enfeltradoern 
seus cabellos pag. 286). 

Enliçom , eleição , escolha. 
Extitcllado,dedicado, consagrado. 

— E porque a dieta crónica speciai- 
mente be,entitullada a este senhor 
fpag. 8). É tomado na accepçào an- 
tiquada do verbo castelhano intitu- 
lar, dedicar alguma obra a alguém pondo no frontispício seu nome para 
autorizãl-a. 

Exxavata ou Exxamata, quantidade 
grande, porção grande deei»xame\ 
- Nam pooe seer que do sevo ou 
da Inà lhe nom levemos húa enxa- 
ta/a (pag. 315). 

Er«», s. m. eiró ou iró, peixe simi- 
lliante á enguia. — E ouveroiu ally 
muylos eros e corvinas (pag. 128). 

Ehkau, r.n. offender, faltar ao dever, 
fazer damnoa alguém. — Nam eram 
ally vindos, se nom por lhe errarem 
se podessein pag. 85 . 

Erro, ofTensa, falta ao dever. Escaramexto, escapa men to, salva- 
ção de perigos, ele. Escoi.drisbamexto, acto de esqua- 
drinbar, dexcogitar. Emioldrixuar, esquadrinhar, exco- 

Em.'iakdado, visto, observado com 
atlenção. 

Esccardadok, que olha, mieconsidera 
coin atlenção, etc. V. Esguardar. 

Esgiardak, olhar, observar com at- 
lenção , considerar com reflexão 
attenta e circurnspecta; attender, 
ler presente alguma cousa. 

Esguar do, acção de olhar com allen- 
£ào, de considerar com reflexão. — 

>o primeiro etguardu, á primeira 
vista, ao primeiro aspecto. 

Espalmar (do fiancez espalmar), 
termo de marinha ainda hoje usa- 
do, alimpar de limos o costado 
das embarcações, e unlál-o de 
breu, ou de sebo. 

Esqieexça (do francez antiquado et- 
chéance), sorte, fortuna. — Ouvi- 
rom semelhantes novas da boa es- 
queença que Deos dera aaquelles 
poucos que aa ilha foroin (pag 112). 

Essacaxas, palavra arabe que signi- 
lica lugar onde uma pessoa habita. 
V- a nota da pag. 360. 

Essomesmo, adv. também, da mesma 
sorte, segunda vez, assim mesmo, 
outro sim, bem assim. 

Estadas do sol, solsticios. — O teu 
poder he sayr em as estadas do sol 
(pag. 300). 

Estanco ( do latim stagnum, ou 
tio francez étang), lagoa, lago. — 
Nace (o Nilo) de búa fonte, onde 
logo faz huú grande estanco pag. 
292\ 

Esteo (do francez etai), esteio, pi- 
lar, columna. — Esteos d llercules 
(pag. 6), as columiias d'Uercules. 

Estukiaaes, historiadores. 
Estrollo , astrologo ou astronomo. 
Expoedor, expositor. 

F. 

Fallamexto, falia, discurso, con- 
versação, narração. 

Fallecimkxto, falta, defeito.—Eeste 
soo fallecimenlo arliey que vos 
delle escrever (pag. 23;. It. Incapa- cidade, luMillioencia. —O falleci- 
menlo de minha ousada pena . pag. 
d . 

Fame, fome. 
Feito, por feito.por causa. - Eram em 

deviso por feito da falia (pag. 446 . 
Feitura , acção de fazer. — Aa feitu- 

ra deste livro (pag. 33 , ao fazer 
deste livro. Ff.lza , li usa. confiança. 

Filha, lila, liteira. — E mostraremos 
as grandes filhas dai colmeascheas 
deiixames pag. 14). 

Fiiiiado, tomado, agarrado. V. Fi- 
lhar. 

Filiiamexto, tomada, acção de to- 
mar, de agarrar, etc. V. Filhar. 

Filhai; ou Fvlhar, tornar, tomar por 
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força, guerreando. — O primeiro 
canitam que filhou lerra (pau. 26\ 
— For que lhe nom oflereceoo aazo 
para filhar a villa de Gibraltar pag. 
28 . It. Tomar as mãos, agarrar, fi- 
lar.— Com enlençom de pellejar 
com elles o filhar nlguús (pag. 63). 
— Onde nós cu y da mos de filhar, 
por ventura nos filharam (pag. 3i4 . 
Também algumas vezes se toma ua 
acrepç&o moral de tomar : r. g. 
Íflhar ousvo (pag.63 , filhar conse- 
lio (pag. Í49), filhar trabalho (pag. 

207 , etc. Forca mu a t»F. palmas, palmas em 
forma de forcado ou encruzadas.— 
Todos andam nutis, e soomente 
trazem hOa fnrrndura de palmas 
por bragas (pag. 377 . 

Fohxixyo. fornicação. - Em fornizyn 
poem toda sua beiuaventu rança 
pag. 381). 

Fruto : em frnlo (do francez à flat , 
em nado. — E a provei ta ralhes ainda 
de leixarem seus batees em frolo 
(pag 228 . 

Fcste, pão, vara. 

Iccai.E7A, igualdade. 
Igi ar, igualar. 
Imispekio, hemispherio. — Imisperio 

mais haixo, (fig.) o inferno. V. Des- 
afeiçoado. Ixnoto (do latim ignolusdesco- 
nhecido. 

Isso mesmo. V. Essa mesmo. 

Jazer com\ ter acto carnal ou dor- 
mir com pessoa d'outro sexo. — E as Mouras, esguardaudo aquellcs 
dons arrefeés, pensarom de os co- 
meter. mostrando mus grande de- 
sejo de jazerem com elles (pag. 
176). Também ás vezes signilica 
dormir, repousar. 

JorvER, futuro subjunctivo de jazer. 
Jiso, de baixo, ou «Ikaixo. Aguas de 

jusoy aguas que descem n'uiu rio, 
que ficào para o lado da corrente. 
— As (auguas) de juso fizerem 
movimentos alees que o r\o ficou 
em secura (pag. 6) 

Garmdo (do francez garni), guarne- 
cido. Gi-.andor. i. m. grandeza, magni- 
tude, importância. 

Gk.vveza, aspereza. — Por causa da 
grareza do lugar pag. 433). 

Gcarecer, r. a. salvar, livrar, v.n. e guarerer-re, r. r. refugiar se, aro- 
llier se, esconder-se em alguma 
parte para livrar-se de perigo, etc. 
— Pensavam guarecer sob suas ca- 
banas (pag- ili)* 

Ladeza, lado. Em sua ladtza. para os 
lados. — As auguas de cima crecc- 
rom por alto, iioiu estendendo em 
sua ladeza (pag. 6 . Leuue, alegria, contentamento, 
prazer. 

Leixak, deixar. 
Líberaleza , liberalidade. 
Ligeiro, fácil. —Noiu erom tam li- 

geiros dapanhar como elle pensava 
(pag. 337). - 0 l(1'a li te como era li- 
geiro de mover pag.44i). 

Liidimo, legitimo, de legitimo matri- 
monio (filho . — Daqual houve seis 
filhos Ilidimos ^pag. i7). 

Lividaoe , ligeireza , velocidade. — 
Sem embargo da litidade úc seus 
pees (pag. 207 . 

Lomga A). de longe. 
Lyaxva, alliança. 

Hii,idc. 
IIodeo, odio — Nunca em elle foe 

conhecido hodeu nem tua voôtade 
(pag. 23). 

Hoste,exercito em campanha. Andar 
em hoste, andar com o exercito em 
campanha. — (Juaudo se acerta de os nossos príncipes andarem em 
hoste (pag. õtii . 

Hu (do rrancez oil), onde, aonde. — Veremos ataa hu chega pag. 322). 
Hciiaxal, humano. - Humanai linha- 

gem, o genero humano. 
Hiso, a, adj. usado, acostumado, a- 

feito — K ja vedes, voz de capitam, 
entre gente husa a obedecer, quan- 
to prevalece (pag. 75.. 

Macinar, imaginar, julgar, pensar. 
Magna , s f. mana. — E esto foe ante 

que chegassem no lugar onde lhe 
Deosem vou a magna pag. 367 . 

Magnaxiiiesto , magnânimo. —'Por 
certo nom era de teu magnani- 
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menlororaçoma nembrança dc lain 
pequena riqueza pag.87): Ma Lillo ou Malhou, marco, balua. 
limite. — Foe alguú príncipe no inundo que um longe de sua terra 
mandasse pflr os malhooct de sua 
c onquista (pag.3M ! 

Mixijiiio, esleril, infecundo. — Oo bcmaventurado príncipe, qual nio- 
menlo do teu lempo íoc manmfio 
dc beneflicio (pag. ■»))? 

Mato, a pag. 356, signiUca mastro, do rranc^zffldí. 
Mextes: ler mentes, ter attenção, al- 

tender (pag. 149). . 
Meo, meio. Que he meo, cjuemedeia, 

está entre. 
Meou, menor. „ 
Mercado : de bom mercado (do fran- 

cez à bon marche), por preço com- modo, barato. _ . , 
M esteiros», t. m. official mecânico, 

trabalhador, obreiro. — O recoiu- 
pensamento da honra deve ser dado 
ao que he mu j lo nobre eeicellenle; 
e o recompensaiuento do ganho ao 
que he mesleiroso. O que vale o 
mesmo que dizer: A recompensado 
official mecânico, etc., e o ganho 
ou salario; e a do homem nobre e ezcellenle é a honra. Este pensa- 
mento d'Arisloleles , de que se sér- 
vio Azurara na carta a elRei Dom Afloiiso V, que precede a Chronica 
dc Guiné, foi por elle igualmente empregado no cap. 1° da Chronica 
do conde Dom Pedro, fazendo so- 
mente inversão de phrases, espres- 
sando-se assim : «K porque segun- 
m do o Filosofo, orecompeiisamento n do ganho deve ser dado a aquellc 
» que lie misteiroso, eo recompen- 
- samento da honra a auuelle que 
» he muvto nobre e excellenle. » V. Elucidário, arl. Misteiroso. 

Mice, inisser, senhor, do francez mes- 
sire. 

Mixgua, falta. Mixistrador, administrador. 
Moi7., palavra desconhecida, que se não encontra cm Diccionario algum. 

Talvez tenha a mesma origem que 
a palavra castelhana antiquada m«- nolitia. Poderemos pois 

"esu'modo" ue™®" haTteSissêuis 
e toda polida ou lira, por isso que 
elle dil que nflo tem mana fiara entrar a curda. 

Mosse, corrupção do írancei mon- 
MoToTmote, ietlra que os çavallcé 

ros levavào na empreza.—Acharam nas arvores entalhadas as armas do màntc e isso mcs.no letras cm 

que eslava o seu moio (pag. 304). U 
mote do Infante (diz Azurara na 
Chronica do conde D. Pedro,rap. 
35, f. 115) era , lalanle (isto é von- 
tade, desejo, animo) de bem fazer. 
No retrato original do Infante que 
se acha na Chronica de Guiné,cuja copia acompanha esta edição, lê-se 
em francez lalant de bien faire. Sobre o seu tumulo lé^se igual- 
mente lalant de bien faire, c não 
lalainl, etc., como diz Luiz de Sou- 
za, tom. I, pag. 629, senão é erro tvpographico.(V. Memoria histórica 
sobre a Batalha por D. Fr. Francisco 
de S. Luiz, tomo X das Memorias 
da Academia de Lisboa, parlei, 
pag. 209.) E provável que a or- tliographia da primeira palavra 
seja errada, porque no Glossário 
de Buchon que vem appenso á ulti- 
ma edição das Chronicas de rrois- 
sard , lio qual se achão lodos os 
termos antiquados do século XIV», 
não se encontra escrita d'estc modo, 
mas i»iin talent, com a accepçào de ro/on/c, désir. No Glossário de Da- 
merey appenso ao Roman de la 
Rose,quee do séculoXIIIo, também 
só se encontra latent,e corn a mesma 
accepçào de rolonlé. désir. Deve pois 
suppor-se que naquelle tempo ap- 
plicavào á palavra franceza talent a 
mesma orthographia que emprega- 
vão em algumas palavras latinas 
acabadas em cm, mudando o e em 
a, pois escreviào talam, qualam, 
landaui, por lalem, qualem, tan- 
dem. V. Elucidário, art A. 

N. 

Natcraes , naturalistas. Neiceo, néscio,tolo. 
Nem br ah , etc., lembrar, ele. 
Nojo , damno. — E vendo que lhe nom 

naremos' a fallar das caravellas do 
Lixhoa, que eslam em seu now 
pella perda dos sele hoineés que lhe 
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Parceiro, companheiro, socio em 
enipreza.— E que se comprisse de 
saltarem Tora para ajudarem seus 
parceiros (pag. 424). 

Passagem, algumas vezes signiflra 
transgressão, acção de transgredir 
um preceito, uma ordem, etc. — E 
quanto aa passagem do mandado 
que trazemos de nosso capitam 
(pag. 110). 

Passamento, adv. de vagar, de man- 
sinho. V. Passo. 

Passan,algumas vezes significa trans- 
gredir. - Que passarei o mandado 
do KTatite (pag. »4r. 

Passo. adr. de vagar, de manso, sein 
fazer bulha. — Por muy passo que 
vamos he necessário sermos senti- 
dos (pag. 285). 

Passo de mortf. , perigo de vida. 
Peça, porção, quantidade, numero. 

— Viram lida peça de.Mouros andar 
pescando (pag. 127). It. Espaço de 
tempo ou de lugar, distancia. — 
Parece que avia peça o chamavão 
(pag. 447 ). — E os rhrislaèos se- 
guindoos búa grande peça ( pag. 
128). Peendeças, penitencias em saiisfa 
ção de culna. — Jejuamos ou por 
satisfação de nossas peendeças, ou 
por honra d alguma festa da Igre- 
ja pag. 173). 

Pejo, impedimento, embaraço, es- 
torvo. — E por o pejo que tiveroiu 
em o noiu poderem entender (pag. 
169). 

Pena, penha, penhasco. It. Espinho, 
pua. — Corno spinhaço de porco es- piro quando levanta suas penas 
(pag. 346). II. Penna. 

Penacaaes, penhascos, penedias, 
rochedos. — E saindo daquelles pe- 
nacaaes he ja a força das auguas 
quebrantada (pag. 2»5). 

Peiica lça it, alcançar, apanhar, ga- 
nhar. — Quero sa.vr fora, e veer se 
po>so percalçar algúa presa pag. 
212). 

Percalço, proveito, utilidade, ga- 
nho. 

Perciiees, pl. 'do francez perche ), 
varas, provavelmente sustidas por 
estacas para seccar peixe, ele. — 

E tendo boa parte de pescado seco. 
e outro sobre seus perchees para o 
secar (pag. 452). 

Peudoamça, perdão. 
Pero. posto que, ainda que. —A qual 

ferida pero pequena fosse (pag. 62). 
PntLLOSOPIIAL OU PniLLOPHAL, philo- 

sofo, philosophieo. Poderoso ; ser poderoso, poder, ter 
possibilidade ou poder de fazer 
alguma cousa. — Que em dar quaes 
devo (graças) nom som poderoso 
(pag. 462 . 

Poer , pôr: alegar, trazer algum 
exemplo ou simile em confirma- 
ção do que se diz. — Segundo poem 
Santo Agostinho (pag. 77), istoe, 
segundo traz por exemplo Santo 
Agostinho. 

Ponteiro,que sabe fazer bem a pon- 
taria , certeiro, que acerta bem os 
tiros. — Assy sabem furtar seus 
corpos, que tarde e per grande ven- 
tura , por ponteiro que o homem 
seja, o» pode acertar pag. 331). 

Pontifico, pontífice. 
Por, algumas vezes signiflra para, do 

francez pour. 
Porem , por isto, por este motivo, por 

esta causa ou razão.—Agente desta 
terra verde he Ioda negra , e porem 
he chamada terra dos Negros . pag. 
278). 

Porque, algumas vezes significa pa 
raque. 

Posiçom : segundo posiçom de' Sain 
Jerónimo, segundo traz por exem- 
plo S. Jeronymo. V. Poer. 

Possança , posse, poder. — Onde vos 
foi feito lodo aquelle serviço, que em nossas possanças pode caber 
<pag. 129). 

Post um Et ró , derradeiro, ultimo. 
Pouquidade, pequenez. — Nom pode- roin fazer tamanha presa em clle» 

por causa da pouquidade de seu ba- 
tel pag. lOl). 

Povoeaçom, povoação. 
Povorar, povoar. 
Praça : pôr praça aos inimigos, pôr 

cerco aos inimigos, cercàhts. 
Prasmar do francez antigo blasmer, 

hoje blàmer)y vituperar, arguir, 
criticar,censurar.— Com mais i azotu 
spero ser repreendido por minguar 
do que devo, que jtrusmado de fal- 
ia r sobejo ípng. 9). 

Pr.eça r , prezar. 
Prema, constrangimento, vexame, 

angustia, dor, trabalho, afl1ic<âo, 
pena. Preto, adv. perto. 

Prezes, preces, supplicas. 
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Uikoak , cessar, deiiar. - Nom que- dando por isso dandar (pag. 432). 
yiEJAiroo, qual, que lai, lai qu»>- 

O qual mostrou em aqoella pelleja queianda sua força ao diante serja 
pair 82 . — De boa mente se mo» traíam quejandas sayroro dos ven- 

tres de suas madres (pag. 1T6 

R. 

R, lettra numeral que vale 4o. Recomcessamexto, recotn pensa, pre- 
mio. Recoxtamexto, narração, relação. 

Recostar (do trancei raconter), 
contar, referir, narrar. 

Referta , profia de palavras. con- 
tenda, repugnância. — OsCanareos 
lha outorgarom sem nhUa referia 
pag. 326). Reeesco, refresco. 

Recimexto . reinado, governo, admi- 
nistração do Estado. — L®II°a . 
dieta governança a elRej dom f- 
fonso, em começo de seu repimen- lo (pag. 29). II- Inslruceôes escri- 
laE- íio regimenlo do IITante nos 
be mandado pag. 124). 

Recrar. reinar, reger, governar um 
rejno. — Nenhuú pnncipe pode ser 
grande, se elle nom regra sobre 
grandes (pag. 5)- 

Regcarda, retaguarda- Recuardo (do trancei rrçard), res- 
peito , contemplação: resguardo. 

Remembrasça, lembrança, recorda- 
cão. 

Rexdiçom , redempçio de caplivos; o 
preço em que ou por que se res- gata/— E aallem dos negros que 
recebeo daquella rendiçom (pag. 
f). t Iti PREsniMESTO, reprehensío. 

Repricar , repellir. 
Reprochar (do trancei reproener), 

censurar, criticar, lançar em rosto. Retorsamesto (do trancei retour , 
retorno, volla. ;Ap.)Pffa- 
cào ou recompensa de beneficio re- 
cebido.— E por tal relornamenlo 
se faia mavyosa lyançaantre osque 
bem faiem e os que recebem (pag. 

Retorhasça. V. Relornamenlo. Retraer, retirar. 
Rex, plural derei. Rudas celestiais, círculos celestes. 
Homaão, Romano. 
Hotkan, marear, governar (um na- 

vio\ 

Ht brica, Ululo de capitulo escrito 
com tinta encarnada. Na Chronica 
de Guiné todos os litulos dos capí- 
tulos são escritos com tinta encar 
nada, por isso diz Azurara Me 
conveo lazer nova rubrica'pag. 320). 

s. 
Sabedoi-.es, sábios- 
Sabekya, sabedoria. 
Sajaria, sageria, sageira (do francez 

tagette), sabedoria. 
Salmaça (agua), salobra. 
Scellificab, pôr no ceo, annumerar 

entre os signos celestes. — Aquella 
cadella (a canicolla) que íoe scelli- 
ficada antre os signos pag. 297) 

Scilicet, a saber, convém a saber. 
Scriba , escreva. 
Secura .- ficar em secura, ficar ein 

sccco. — Alecs que o rjo ficou em 
secura (pag. 6). 

Sef.da , sede, assento, lugar; estada , 
jazida. 

Seesta. V. Seestra. 
Seestra paute, parte esquerda. 
Segue, século. 
Semelhante (Per), adv. igualmente, 

d'igual modo. 
Sem havendo, sem terem. 
Senhas orações, suas,vossas ora- 

ções.— E vós outros que a chrislàa 
religiom manleendes dizee senhas 
oraçoòes pag. 416). 

Sento, sinto. 
Seuventya, serviço. 
Sescdo. V. Sisudo. 
Sino , signo. — As estrellas do «no 

do Lcom se ajuntem aas estrellas 
do fino de Cancro pag. 296). 

Siso, parecer, opinião, sentença. 
E porque onde som muytas cabeças 
ha inuvtos «joj (pag. 189 . Siscdo, homem de juízo, assisado, 
cordato. 

So, sob, debaixo. De so os braços, 
debaixo dos braços. Sobkksskk , sobrestar, parar,esperar, 
deter-se. Sobkeventa, vinda inesperada. De 
sobrerenía, repentinamente, ines- 
peradamente. — E quando viram 
iam de sobreventa homeés assim 
atrevidos (pag. 206 . 

Solaz, s. m. ido latim solatium), 
consolação, alivio. Adj. Consolador, que ajuda o seu proximo, que se 
empenha em lhe dar consolação e 
alivio. 

Soltura, liberdade. 
Som , sou, estou; são. Soomente, senão, Á excepção de. 
Sospf.ita (De), de surprezj, de sobre- 

sallo.— Se eu for passo c agachado, 
60 
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podello ey lilbar de sospeHa (pap. 
285). 

Special, homem destincto, que sc 
avantaja aos outros por algum titulo 
ou merecimento. — Á terceira voz, 
que era dos capilaães, e assy dal- 
guús outros speciaaes (pag. 314). 

Sr era, esphera. 
Spiritualleza, spirilualidade. 
Stonce, enlâo. 
Storyaaes, historiadores. 
Sc perla Vito, superlativo. 
Siydade,saudade. 

Esta terra he toda revolta, e mil 
vezes foe ja trasfegada (pag. 313). 

Tresmcdar , transportar, trasladar. 
Trespassar, transgredir. V. Passar. 
Tricança, pressa, acção de se apres- 

sar. — Pelo que fizerom sua tri- 
gança muyto mayor (pag. 172), 
isto é, pelo que se derào maior 
pressa, ou se apressarão mais. Trigar, apressar, dar-se pressa. 

Trigoso, apressado, prompto, breve, 
ligeiro. — O mais trigoso que ser 
podesse, o mais breve possível. 

Troou, peça d'artilheria. 
Turgymam, interprete, lingua. 

Tal.- por tal, com tanto. 
Tam soomente, nem sequer, ou ape- 

nas. 
Tardinueiro, lardonho, que tarda. 

— Ja o soecorro dos outros lhe 
parecia tardinheiro ( pag. 286) , 
isto 6, ja lhe tardava o soecorro dos 
outros. 

Tendido, estendido. 
Tilhado (do francez ftffac), de co- 

berta.— E lhes fez prestes duas ca- 
ravcllas, húa tithada,e outra de 
pescar (pag. 41»). 

Todo,tudo. 
Topo, encontro, choque. — Muytos 

mais prenderom, se todos acerta- 
rom juntamente ao primeiro topo 
(pag. M). 

Toiigimam. V. Turgymam. 
Toste (do francez antiquado tost)f sem demora , de pressa, em breve. Trabaluar-se, e. r. dar-se trabalho 

por conseguir alguma cousa, empe- 
nhar-se. — O lffante encarregou 
muyto a Gil Eanes que se traba- 
lhasse de passar aquelle cabo (pag. 
57 )• Traltar,tratar, trancar, commerciar. 

Tracto, tracto, contracto, commercio. 
Travar, censurar, notar ou murmu- 

rar. — Que nom ha hi cousa tam 
santa em que o maao enterpretador 
nom ache que tratar pag. 43 r. 

Traves (A), de fronte, na altura de, 
em termos de marinha. — Eram na 
costa de Portugal, através de huú 
lugar que se chama Sines pag. 405). 

Tresfegar (/ty.)t revolver, pôr em 
confusão, amotinar, alvoroçar.— 

Vagem, vargem, varzea. 
Vertcde, algumas vezes significa va- 

lor, fortaleza, valentia. — Os quaes 
levavão no dia do triurapho cm tes 
temunho de sua vertude (pag. 77 . 

Vertcosamente, valorosamente. 
Vincos, brincos das orelhas, ornato 

mulheril.— E as mulheres daquelles 
honrados trazem vincos e argollas 
douro (pag. 363). 

Vinuança, cousa que vem, que ac- 
cresce (de vir). — Qual foe o homem 
cujas vertudes por algúa rinhançn 
de vyeios noin fossem oflendidas 
(pag. 42)? isto é, cujas virtudes não 
fossem oflendidas por algum ac- 
crescimo de vicios. 

ViRA,especie de setta delgada e mui 
aguda. — Ordenando seus tiros de 
guisa, que suas ciraa fossem em- pregadas como compria (pag. 216). 

Vodo, bodo. Sobre a origem dos bo- 
dos deve ler-se o Elucidário no 
artigo BOD1VO. 

Voyacem (do francez voyage), via- 
gem. 

Voz, voto, suflragio. — A terceira 
coz, que era dos capilaães (pag. 
314). 

XpaÂo, christão. 
Xpiindade, christandade. 
Xpõ , Chrislo. 

NA OFF1C1NA TYPOGRAPH1CA DE FAIN E THUNOT 
RLE RACINE, 28, Jt'NTO AO ODÉON. 
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