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P R E F A C I O 

Os estudos que vimos procedendo sobre a Idade Media 
portugnesa tem-nos revelado — em que pese o que jd en- 
sinaram ilustres medievalistas — aspectos novos da cul- 
tura medieval portuguesa, e aspectos de relevante interesse 
para a critica literdria. Os dois trabalhos que escreuemos 
sobre a Idade Media (o que agora se publica e o que estd 
no prelo: D. Duarte e o "Leal conselheiro") visam a disca- 
iir esses aspectos novos. 

As ideias contidas em nossos trabalhos terdo o valor que 
Ihes damos se, discutidas agora mais amplamente, levarem 
a uma definigdo mais precisa do cardter e do dmbito tem- 
poral da Idade Media portuguesa. Na realidade para estes 
dois objetivos nos dirigimos em ambos os trabalhos: aqui, 
estudando a filosofia da historia e a tdcnica narrativa do 
Nobiliario do Conde D. Pedro procuramos mostrar o cardter 
estritamente medieval desta obra, sobretudo pela sua con- 
cepgdo ecumenica ou teologica da histdria. No estudo se- 
guinte, D. Duarte e o "Leal conselheiro", temos por finali- 
dade caracterizar a filosofia moral e politica da Idade M6- 
dia portuguesa. 

★ 

O presente Boletim e uma revisdo de nossa tese de 
doutoramento defendida na Cadeira de Literatura Portu- 
guesa, em outubro de 1946, perante banca examinadora cons- 
tituida dos seguintes professores: 

Dr. Fidelino de Figueiredo (presidente) 
Dr. Astrogildo Rodrigues de Melo 
Dr. Euripides Simoes de Paula 
Dr. Jodo Cruz Costa 
Dr. Luiz Amador Sanchez. 

A estes professores consignamos aqui os nossos agrade- 
cimentos pelo modo como conduziram o nosso concurso de 
doutoramento, num alto nivel de curiosidade intelectual e 
de dignidade universitdria. 



A reuisdo que fizemos em nosso primitivo trabalho 
ndo foi ao ponto de Ihe alterar a materia essencial: o que 
acrescentamos foram sugestoes da egregia banca examina- 
dora, o que alteramos foi o que ficou evidente como erros, 
encontrados pela mesma banca e por estudos nossos pos- 
terior es, 

★ 

£ste prefdcio trans gride um principio estabelecido, por 
iradigdo, nas publicagdes desta Faculdade :^os Boletins de 
autoria dos auxiliares de cadeira levam um prologo de apre- 
sentagdo do professor responsdvel pela mesma e pelas suas 
publicagdes. O Dr. Fidelino de Figueiredo, com quern colabo- 
ramos desde 1942, deixa de escrever o prefdcio deste Boletim, 
alegando estas razdes, de ordem intelectual e universitdria, 
que nos desvanecem pelo que refletem de interesse sincero 
por nossa carreira critica e pelo que patenteiam de confianga 
em nossos estudos: atingindo o neofito, pelo doutoramento, 
a sua maioridade profissional, deve tomar o seu destino e 
com os prdprios recursos apresentar-se ao convivio dos es- 
pecialistas e interessados na materia de suas investigagdes. 

Assim, sem a apresentagdo do mestre, mas impregnado 
do seu espirito, a que tanto deve a nossa geragdo universi- 
tdria e a Secgdo de Letras desta Faculdade, sai este Boletim 
a percorrer sua vdria fortuna, defendendo algumas ideias e 
esperando muitas sugestoes. 

Sao Paulo, 1 de julho de 1948. 

Antonio Soares Amdra. 
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I — O DIPTICO MEDIEVAL 

Dados os objetivos que temos em vista, nao importa dis- 
cutir remotos antecedentes da historia de Portugal, embora 
gratos, por varios motivos, a historiografia portuguesa; nem 
tao pouco importa tocar na questao, ou problema, da lat£ncia 
de uma nacionalidade antes de D. Henrique de Borgonha e 
durante o seu governo. O que interessa e saber que ao se fa- 
zer a independencia do novoi Estado iberico (1128 ou 1140) 
estava ele, senao definido, porque essa definigao foi obra do 
tempo, pelo menos gizado na fisionomia polltica e dinamiza- 
do para a consecugao dos seus objetivos nacionais. 

Tal prcoesso de formagao historica — um pals na 
sua infancia, mas com esplrito e cultura quase madu- 
ros — explica-se pelo fato de ter coinjcidido o apare- 
cimento e formagao das modernas nagoes eurcpeias com 
a plenitude da Idade Media. Com tradigoes da cultura he- 
leno-romana, da cultura hebraico-crista e com o que de cul- 
tura trouxeram os invasores germanicos e drabes, a Europa 
Ocidental construlu, durante a Idade Media, uma civilizagao 
cujo cllmace se aponta a partir do seculo XII. Os Estados 
formados na altura do amadurecimento do mundo medievo 
nao tiveram senao de procurar uma base territorial e reunir 
material humano, para realizar, em projegao reduzida, e com 
card ter mais individual, essa civilizagao em plenitude. 

Nao ha, assim, na Idade Media portuguesa, como se pode- 
ria supor, um aprendizado cultural, com ensaios e erros, at6 
o encontro, depois de dolorosa experiencia histdrica, de um 
desejado tipo de cultura. Hd, pelo contrdrio, desde a indepen- 
dencia, e ate um pouco antes, jd formulado, todo um idedrio 
de civilizagao, em cuja realizagao se empenhou a vontade 
dos que detiveram o poder. O novo Estado tern, desde a 
sua independencia, definidos objetivos pollticos: 

a) conseguir absoluta independencia com relagao ao Ex- 
trangeiro (no caso presente com relagao a Leao e depois a 
Castela); 
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b) ampliar e definir o territorio nacicnal; 
c) alcangar perfeita organizagao polltica e social, den- 

tro do "regime modelo"; 
d) elevar o pals a alto nivel de cultura; 
e) acentuar-lhe o carater catolico militante, combaten- 

do sem treguas os hereges. 

fistes objetivos, concomitantes com o aparecimento do no- 
vo Estado, orientaram-lhe, ate o comego do secul XV, a poll- 
tica interna e externa. E com tal obsessao e continuidade 
procurou-se alcanga-los, que com razao se podem considerar 
as constantes da vontade polltica da Idade Media pcrtu- 
guesa. 

Conquanto transcendente a aspiragao polltica fundada 
nesses objetivos — porque continha em si o anseio de uma "mo- 
narquia predestinada", e seria infinito o parametro da para- 
bola historica que lograsse realizar esse nobre mas desme- 
dido anseio — a certa altura de sua evolugao historica Portu- 
gal considerou realizada, pelo menos nos elementos funda- 
mentals, a sua polltica. Firma-se essa convicgao desde o mo- 
mento em que se definiu a base geografica do pals, em que 
se assegurou a estabilidade do regime monarquico, em que 
se fortaleceu a autonomia polltica e se acentuou o prestlgio 
nacional perante a Santa Se e os demais Estados da cris- 
tandade. 

O ultimo obreiro da monarquia portuguesa como a 
idealizaram os fundadores, segundo o estilo politico da ci- 
vilizagao hebraico-crista, foi Afonso III. Com o Bolonhes, 
morto em 1279, se encerra o primeiro ato do drama medie- 
val lusitano; termina a juventude do mundo portugues. 
Em quase dois seculos concretizaram-se os principals ideais 
pcllticos do tempo, realizaram-se ate certo ponto as constan- 
tes da vontade nacional e imprimiu-se, & historia, o sentido 
da predestinagao para o "Estado ideal". 

Com. D. Dinis comega uma segunda epoca historica. 
E' sabido que so se chega a visac conceptual da realidade, 

depois de formada a experiencia dessa mesma realidade; na 
historia o mesmo se verifica: so depois de estar amadurecido 
culturalmente, pode um povo chegar a compreender em con- 
junto o sentido de sua vida, a formar uma filosofia da historia, 
a condensar em formulas a sua experiencia. E' o que se deu 
com Portugal, no seculo XIV e na primeira metade do seculo 
XV, quando, terminada a fase empreendedora, e ccnstrutora 
da nacionalidade, comegaram os Portugueses a meditar sobre 
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a realidade nacional, no intuito de compreende-la e com mais 
seguranga orionta-la no sentido dos ideais politicos e culturais 
da epoca. 

Se os dois primeiros seculos, o XII e o XIII, constituem 
a juventude da raga, juventude de grande energia constru- 
tora, a epoca que comega com D. Dinis e termina com D. 
Duarte e D. Pedro e a de compreensao da realidade nacio- 
nal, epoca em que a energia, se se aplica a agao fisica, nao 
se concentra menos no espirito; epoca em que o esforgo por 
compreender e tao grande, se nao maior, que o esforgo por 
empreender. Ispoca em que se comega a refletir sobre a his- 
toria nacional, introsando-a no conjunto da historia univer- 
sal, e procurando ressaltar-lhe os aspectos fundamentais. 
fipoca em que se comega a refletir sobre a vida politica e mo- 
ral; sobre a vida religiosa, combatendo-se heresias e esclare- 
cendo-se consciencias no sentido da defesa da ortodoxia ca- 
tolica; sobre a literatura que se criou, em dois seculos, com 
abundante produgao poetica; e ate sobre os aspectos mais 
prosaicos da vida, do que resultou uma literatura didatica, 
de manuais de instrugoes profissional. (1) 

Na formagao desta II.a epoca da Idade Media portuguesa 
agiram, oomo fatores mais ponderaveis: o progresso geral 
das ideias, na Europa; a filosofia escolastica, no seculo Xin 
completamente formulada; o exemplo da Espanha, desde 
Afonso X a construir uma fecunda literatura historica, juri- 
dica, de pensamento, e de conhecimentos praticos; a fundagao 
da universidade nacional (Lisboa, 1290), o que trouxe para 
dentro do pais os progressos da cultura universitaria do 
tempo. 

Embora nosso objetivo seja estudar a Nobiliario da Conde 
D. Pedro, que e, nesta ILa epoca medieval, a melhor obra 
produzida pela meditagao sobre a historia, nan e muito que, no 
interesse da caracterizagao da cultura espiritual desta epoca, 
e afim de confirmar o que dissemos, considerem-se, embora li- 
geiramente, os principais aspectos do movimento de ideias 
que se levantou com vistas na compreensao da realidade na- 
cional. 

(1) — V. Pero Menino, Livro de falcoaria; D. Joao, 0 livro da 
montaria; D. Duarte, 0 livro da ensinanga de bem caval- 
gar toda sela. Para completa informacao bibliografica 
sobre as obras citadas nestas notas de rodape, queiram 
consultar a Bibliografia que damos ao fim deste trabalho. 
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II — CARACTERfSTICAS DA II.a fiPOCA MEDIEVAL — 
Inicia^ao critica 

Nao se pcde falar numa critica literaria nos seculos XIV 
e XV, pelo menos numa critica como disciplina autonoma. 
Mas se pode, com suficientes documentos, falar numa ati- 
tude critica em face da literatura nacional, e numa incipiente 
teoria literdria. 

D. Dinis, que esta no ponto de chegada do lirismo tro- 
vadoresco, e e, sem favor algum dos seus melhores represen- 
tantes, tern ja consciencia das duas correntes do lirismo por- 
tugues, a nacional e a francesa, sabendo distingui-las nos 
matizes proprios, de tecnica e conteudo, o que sem duvida 
e prova do conhecimento critico desse lirismo: 

Quer'eu en maneyra de proengal 
fazer agora hun cantar d'amor (la) 

A atitude critica de D. Dinis nao fica, entretanto, nesta 
posigao passiva, de simples imitador: prefere o lirismo nacio- 
nal ao peregrino, e sabe declarar as razoes de sua preferencia. 
Para a sua sensibilidade poetica, e sem duvida tambem para 
seu sentimento nacional, o lirismo portugues e mais sincero, 
mais cordial: 

Proengaes soem mui ben trcbar 
e dizen eles que e con amor, 
mays os que trobam no tempo da flor 
e non en outro sey eu ben que non 
am tarn gran coyta no seu coragon 
qual m'eu por mha senhor vejo levar. (2) 

Sem duvida alguma mais especifica que esta critica, de 
mistura com a ficgao, e a que instruiu o Tratado de poetica 
dos meados do seculo XIV. (3) Mais especifica porque en- 
tra na intimidade da poesia trovadcresca, a distinguir-lhe os 
aspectos, a teorizar sobre a tecnica versificatoria; de mais al- 

(la) — Cf. Nunes, C. A., LX1X. 
(2) — Cf. Nunes, C. A., LXXIII. 
(3) — £ste Tratado de poetica trovadoresca chegou-nos fragmen- 

tado e apenso ao Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 
Lisboa. Data da primeira metade do seculo XIV, segundo 
a opiniao dos mais abalizados fildlogos e criticos moder- 
nos. Deste tratado j^i se fizeram duas edi^oes: Tedfilo 
Braga, na Era Nova, I (ISSO-lSSl), pgs. 414-420; E. Mo- 
nacia, na Miscellanea Caix-Canello, Firenze, 1886, 417-423. 
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cance, de mais visao perspectiva, pois que compreende o tro- 
vadorismo portugues em toda a sua hist6ria, como uma es- 
cola poetica com unidade e complexidade. Ainda nao se res- 
saltou convenientemente o significado historico desse tra- 
tado, indice da saturagao dos espiritos pelo trovadorismo, 
quando entao se pode passar da zona da criagao artistica pa- 
ra a da critica e da teoria; ainda nao se ressaltou c que esse 
tratado representa de globalizagao da experiencia poetica 
portuguesa. 

Outro documento da visao de conjunto do trovadorismo 
e o Cancioneiro da Ajuda, (4) Nao ha nele refiexao critica, 
nem teoria poetica, mas ha o empenho de colecionar o acervo 
poetico nacional, com recuo aos primeiros travadores do seculo 
XII; patenteia estima por esse acervo, que no seculo XIV se 
procura conservar para satisfazer os que se comprazem em 
reler. E porventura com o zelo colecionador, documentado 
neste cancioneiro, nao concorda a apologia de D. Dinis a sin- 
ceridade do lirismo pdtrio em oposigao ao provengal? 

Visao historica do trovadorismo se denuncia ainda nos 
Nobiliarios, onde nao falta, a par de referencia sobre os prin- 
cipais trovadores Portugueses, desde os mais antigos, ate 
mesmo alguns juizos criticos. (5) 

Se D. Dinis e seus contempor&neos manifestaram sobresti- 
maqao do trovadorismo, o mesmo se nao pode dizer de Alvaro 
Pais, que em meados do seculo XIV, com a critica as heresias 
poeticas de Afonso Geraldes, de Montemor, inicia a reaqao ra- 
cionalista e crtodoxa contra as liberdades da poesia trova- 
dcresca. 

Na linha reaciondria de Alvaro Pais esta, no comego do 
seculo XV, D. Duarte, que, ja bem longe dos aureos tempos do 
lirismo aulico e da satira jogralesca, considerou as afusoes 

(4) — Referimo-nos particularmente a este cancioneiro porque foi 
elaborado ainda na epoca do trovadorismo, no reinado 
de D. Dinis. Das cinco edigoes do C. A. as melhores sao: 
Carolina Michaelis de, Yasconcelos, Cancioneiro da Ajuda, 
Halle, 1904, 3 vols.; Henry H. Carter, Cancioneiro da Ajuda, 
N. York, Moderne Language Association of America, 1941; 
Marques Braga, Cancioneiro da Ajuda, Lisboa, Livraria Sa 
da Costa, vol. I.0, 1945. 

Os outros dois cancioneiros que nos chegaram, Can- 
cioneiro da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional, 
sao, respectivamente, dos seculos XV e XVI. 

(5) — Nesta fonte D. Carolina Michaelis de Vasconcelos, Teofilo 
Braga e J. J. Nunes foram buscar elementos para a elu- 
cidagao dos nomes e biografias de muitos trovadores Por- 
tugueses. 
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sentimentais e as licenciosidades poeticas elementos pertur- 
badores de sua polltica de moTalismo catolico. Das varias ve- 
zes que comentou a necessidade da leitura, como remedio 
contra o enfadamento ou como meio de educagao e instrugao, 
indiretamente desaconselhou a literatura de ficgao, Hrica ou 
cavaleiresca. 

Voltado para o lado. pratico e serio da vida, dominado 
pela ideia da Virtude, conscio da gravldade do "senhorio", 
condenou e combateu as varias formas de "fantesia sem pro- 
veito"; e o que exige dos fidalgos nao e lirismo, liberdades sa- 
tiricas e imaginagao novelesca, mas consciencia da virtude, . 
saber positive, conhecimentos praticos, nogao permanente da 
responsabilidade do regimento do Estado. (6) 

A Idade Media portuguesa termina com o triunfo do ra- 
cic-nalismo, da ortodoxia e do pragmatismo, que condenam 
um passado de produgao Hrica, satirica e cavaleiresca. 

A historiografia do seculo XIV, construlda antes desse 
triunfo, e quando a reagao de Alvaro Pais era uma voz quase 
isolada, ainda se afeta, como mostraremos adiante, de algumas 
caracteristicas das novelas de cavalaria e ainda considera tl- 
tulo de valor o talento trovadoresco. 

A reflexao sobre a literatura nacional nao e o aspecto 
mais importante desta epoca de compreensao; entretanto nao 
e de se desprezar, principalmente porque documenta a cons- 
ciencia de um patrimonio literario e julzos crlticos, indices 
de amadurecimento da cultura nacional. Alem disso, essa 
consciencia do patrimonio literario do pais, o empenho em ar- 
quiva-lo e os julzos crlticos que direta ou indiretamente sobre 
ele se fizeram, nao estao, porventura, em paralelo com o es- 
forgo de compreensao histdrica? 

Reflexao sobre o mundo interior 

Nao se pode negar ao lirismo trovadoresco e em parte a 
novela de cavalaria o merito de terem descoberto, para o ho- 
mem medieval, a vida interior. Mas nao nos esquegamos de 
que o aprofundamento introspectivo realizado pela literatura 
fez-se apenas nas zonas dos sentimentos amoroso e mlstico: 
alegrias, esperangas e tormentos da paixao nos seus varios mo- 
tives e nas diversas tonalidades; a estesia em face da mulher 

(6) — V. nosso proximo boletim: D. Dnarte e o Leal conselheiro. 
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amada; o processo de subiimagao do amor masculino; as in- 
quietagoes da alma feminina; a relagao sentimental entre o 
iiomem e a natureza; as belezas infinitas do Ceu; o extase na 
contemplagao de Deus e da Corte celestial; a emogao ante 
os misterios e os milagres. 

Ja e muito, mas nao e tudo que se poderia desejar; o 
lirismo medieval portugues sobre ter-se fechado no forma- 
lismo da escola provengal, principalmente no que se refere a 
cantiga de amor, nao explorou todo o acervo poetico do pas- 
sado, confinando-se apenas no idealismo amoroso nascido da 
contaminagao da moral crista pelo platonismo. 

Cremos nao haver duvida de que as limitagoes do lirismo 
portugues dos tres primeiros seculos correm por conta, entre 
outros fatores, de um conhecimento lirico da alma humana, 
ainda superficial. Na verdade, esse lirismo, bem visto, re- 
duz-se ao conhecimento de alguns conceitos poeticos do pla- 
tonismo amoroso de importagao, e ao conhecimento das ati- 
tudes e sentimentos mais espontdneos da alma feminina apai- 
xonada. 

Incontestavelmente, mais adentro da alma penetraram 
os escritores dos seculos XIV e XV. Nao importar que essa 
penetragao nao tenha produzido uma poesia lirica — essa 
penetragao chegou a ser mesmoi, pelos objetivos morais e re- 
ligiosos, a - lirica e anti-lirica —; o que importa, para a 
tese que discutimos, e que entao mais afundo entrou o ho- 
mem adentro de si mesmo. 

O grande passo da introspecgao, nos seculos XIV e XV} 

nao esta apenas num maior aprofundamento da analise in-. 
terior: esta, principalmente, no reahsmo, no calor humane 
que se pos nessa penetragao. Na cantiga de amor e ate certo 
ponto na cantiga de amigo a psicologia que se desvenda, a alma 
que se desdobra esta num piano ideal, de predicados univer- 
sais, quase inespaciais e intemporais. So nos seculos XIV e 
XV descobriu-se a alma individual, a experiencia psicologica 
vivida, como atestam as obras de D. Duarte. 

Nao e dificil encontrar as razoes desse progress© da com- 
preensao da alma humana: o lirismo trovadoresco contou 
com recursos introspectivos ainda pequenos: os recursos de 
uma incipiente intuigao lirica fornecidos por um receituario 
analitico da alma concebido com muitas limitagoes estetico- 
morais. Ao passo que os seculos XIV e XV beneficiaram-se 
fartamente da filosofia escolastica, onde se aprenderam os 
segredos da psicologia e donde se tomaram os metodos e a dia- 
letica introspectiva. 

15 



Com razao D. Duarte, cuja cultura filosofica e escolastica 
foi consideravel, para sua epoca e meio, muito mais que du- 
zentos anos de lirismo pode caminhar no recondito da alma 
e dar-nos, no Leal conselheiro e no Livro da ensinanga de 
hem cavalgar toda sela, um verdadeiro tratado de psi- 
cologia, onde ha, alem da originalidade introspectiva, indi- 
viduallssima, achados que se podem dizer novos, se nao na 
essencia, pelo menos na maneira como sao compreendidos: 
o medo na aprendizagem, a melancolia, a saudade, etc. 

Estas consideragoes, alem de servirem para justificar 
nossa interpretagao desta segunda 6poca medieval — epoca 
em que se comega a compreender a realidade imediata —, 
sao essenciais ao estudo da historiografia medieva: os 
historiadores do seculo XIII escrevem uma historica 
exclusivamente episodica, de dramas objetivos; jd os do 
seculo XIV, e sobretudo os do seculo XV, filhos espirituais de 
uma epoca ansiosa de compreensao do homem, sentem a his- 
toria como drama fisico, mas tambem psicologico, e no interior 
das personagens vao buscar os moveis dos aoontecimentos. 
Nao dizemos que nos historiadores do seculo XIV, como D. 
Pedro, Conde de Barcelos, haja paginas de profunda andlise 
psicoldgica, como se encontram nas obras de Fernao Lopes, 
e principalmente nas dos classicos; mas ha neles um modo de 
ver a histdria, dum ponto de vista moral, diverso do que se 
adotou no sdculo xm, nas primitivas cronicas conventuais. 

Reagao racionalista 

Os seculos XII e XIII produziram quantiosa literatura 
piedosa e apologetica, como se pode avaliar deste inventdrio 
das hagiografias: S. Rudesindi Vita et Miracula; Vita Santae 
Senorinae; Vita Sancti Geraldi; Vita S. Martini Sauriensis; 
Vita Tellonis Archidiaconis; Vita Sanjcti Theotoni; Exordium 
Monasterii S. Joannis de Tarouca; Translatio et Miracula S. 
Vicentii; Legenda Martyrum Marochii; Vita Sancti Antonii. 
(7). 

(7) — V. PMH-Scriptores. A literatura hagiogrdfica dos tres pri- 
meiros seculos Portugueses ^ quase toda alcobacense. A 
literatura alcobacense, infelizmente em parte desaparecida 
e na sua maior parte ainda hoje inedita, vem sendo mo- 
dernamente mais bem estudada bibliografica e criticaraente. 
Vejam-se a este proposito os trabalhos: Antonio Anselmo, 
Os codices alcobacenses da Biblioteca Nacional, Lisboa, 
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Esta literatura hagiografica, conquanto destinada a for- 
magao do esplrito religioso do clero portugues, fez-se dentro 
de um piano bem alheio a realidade portuguesa: nao e ainda 
meditagao sobre a vida preserve e imediata; biograficas 
''exemplares" que nada nos dizem das razoes proximas por 
que se escreveram e nao nos instruem sobre o modo como 
atuaram na consciencia religiosa da epoca. Falta ainda a 
essa literatura piedosa e apologetica, que nem mesmo se es- 
creveu em vernaculo, o calor da vida circundante, o dialogo 
com a realidade, — o que so vamos encontrar nos seculos 
XIV e XV, nas obras de Alvaro Pais, D. Joao I, D. Pedro e D. 
Duarte. 

Da biografia do franciscano Alvaro Pais, (8) ou Pelayo, 
muito pouco se sabe. Discute-se ainda se nasceu em Portu- 
gal ou em Espanha. Para ncssa tese, sua nacionalidade tern 
pouca imporfimcia. O que interessa e que como bispo de 
Silves, ao tempo de Afonso IV, (1333 a 1348 ou 1349) longa- 
mente estanciou em Portugal e bastante discutiu sobre a 
vida religiosa do pais, procurando intervir na consciencia dos 
contemporaneos. 

Na II.a parte do De planctu Ecclesiae, (9) obra escrita 
quando ainda em Avinhao (1330-1332), apontando e invecti- 
vando os erros morais da sociedade contemporanea, faz tam- 

1926; A. F. de Ataide e Melo, Inventdrio dos codices alco- 
bacenses, ed. B. Nac. de Lisboa. Richard Abraham, A Por- 
tuguese version of Barlaam and Josaphat, Filadelfia, 1938; 
Henry Carter, Paleographical edition and Study of the 
language of a portion of Codex Alcobacensis 200, Filadelfia, 
1938; Paleographical edition of an old Portuguese version 
of the Rule of Saint Bernard, Filadelfia, 1940; Lothar Tho- 
mas, Contribuigdo para a historia da filosofia portuguesa, 
I vol., Lisboa, 1944. Sao ainda estimaveis os trabalhos: 
Frei Joaquim de Santo Agostinho, Memoria sobre os co- 
dices manuscritos, e cartdrio do Real Mosteiro de Alcobaga, 
in vol. V.0 das Mem. Lit. Port., A. C. de Lisboa, 1793; Frei 
Fortunate de Sao Boaventura, Colegdo de ineditos Portu- 
gueses dos sdculos XIV e XV, Lisboa, 1885. 

<8) — Sobre Alvaro Pais e as suas obras, e para a bibliografia 
critica sobre o mesmo, V. Lothar Thomas, Contribui- 
gdo..., pgs. 105-111. V. tamb&n Joaquim de Carvalho, 
Cultura filosofica e cientifica, in H.P.-Ed. mon. 487 e segs. 

<9) — Para as principals id^ias contidas nesta obra, V. os tra- 
balhos citados na nota anterior. As ideias ai expostas 
sobre a guerra justa e injusta estao estudadas por Paulo 
Merea: A guerra justa segundo Alvaro Pais, in 0 Instituto, 
vol. 64, pgs. 351 e sgs. 
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bem, embora indiretamente, a analise da vida moral e reli- 
giosa portuguesa, pois que tais erros estavam generalizados 
pela Europa catolica. Mais diretamente a Portugal se re- 
fere o CoUyrium fidei adversus haeresis, (10) obra escrita 
durante o governo da diocese de Silves; precioso depoimento 
de sua atividade anti-heretica em Lisboa e Coimbra. 

Na mesma linha de agao de Alvaro Pais, na mesma pos- 
tura espiritual, a da racionalismo escolastico, aparece mais 
adiante D. Duarte (1391-1438), que como monarca pode 
ajuntar, a agad espiritual, eficaz agao politica contra o que 
reputava erros morais. (11) 

O seculo XIV e a primeira metade do seculo XV, assina- 
lam-se pela reagao do racionalismo escolastico e da ortodoxia 
catolica em Portugal. Epoca que termina pela formagao de 
um parentesis anti-cavaleiresco, de uma "insula rationalis", 
plantada na Idade Media portuguesa pela mentalidade, pelas 
obras e pela agsio politica de D. Duarte e D. Pedro. (11) 

Joaquim de Carvalho (12), considerou "episddios obscu- 
ros, sem significagao geral" as manifestagoes de heterodoxia 
no ambiente medieval portugues, como, por exemplo, a de 
Tomas Escoto ou Tomas Auriano, com suas teses anti-teolo- 
gicas, combatidas veementemente por Alvaro Pais, e afoga- 
das no carcere por Afonso IV. Considerando apenas o piano 
do pensamento filosofico, pode-se fazer tal afirmagao; mas se 
entrarmos adentro da vida portuguesa e investigarmos o 
esplrito popular, nao se pode negar que as mais variadas 
crendices, "desvairadas maneiras de fe" no dizer de D. Duar- 
te, (13) de origem judaica, islamica e nascidas da ignoran- 
cia, tinham-se generalizado e criado raizes na mente popular 

Rodrigues Lapa (14) apontou no trovadorismo liberdades 
religiosas que, se indicam — paradoxalmente — a origem re- 
ligiosa ou eclesidstica dessa poesia, nao assinalam menos a 
generalizagao do ceticismo religiose e o desrespeito k Igreja; 
o que, ali&s, se confirma em textos legais da epoca, como se 
pode ver deste exemplo : 

(10) — Analise desta obra se ©ncontra em Lothar Thomas, Con- 
tribuigao..., pgs. 108-109 e em Joaquim de Carvalho, 
Cultura..., in H. Port., IV, 489. 

(11) — V. nosso proximo Boletim de Letras: D. Duarte e o Leal 
conselheiro (no prelo). 

(12) — In Hist, de Port., IV, 492. 

(13) — Leal conselheiro, ed. Piel, 146. 
(14) — Das origens da poesia lirica em Portugal na Idade Midia^ 

pgs. 95-105. 
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"... quod melrini et alii homines nostri 
dicunt quod non darent pro excomuni- 
catione paleam unam,^ (15) 

e ainda se confirma fartamente nas novelas de cavalaria e 
nos historiadores do seculo XIV. 

A novela de cavalaria, pode-se facilmente verificar na 
Demanda do Santo Graal, da fe a toda sorte de bruxarias, 
como, por exemplo, a que esta no episodio da "aventura do 
mosteiro", em que Galaaz liberta, da voz do Diabo, o tiimulo 
de um cavaleiro. (16) 

Os cronistas da epoca, como mostraremos mais adiante, 
tambem aceitam como verdadeiras as bruxarias, os sortile- 
gios, carregando a historia de consideravel acervo de lendas, 
de um maravilhoso criado pela ignorancia popular. 

Fernao Lopes, embora bastante se tenha aproveitado dos 
cronistas anteriores e tenha sido apaixonado leitor das no- 
velas de cavalaria, a ponto de muito Ihes reproduzir do es- 
lilo narrativo, nao aceita o seu patrimonio lendario. E' que 
vive e escreve numa 6poca de triunfo da reagao racionalista 
e ortodoxa. 

A posigao de Alvaro Pais, no Collyrium...; a energica or- 
dem de Afonso IV, mandando para o carcere Tomds Escoto; 
a reagao de D. Duarte, nao deixavam portanto de se fundar 
em razoes concretas e fortes. 

No Collyrium fidei... esta o inventario das heresias do- 
minantes na epoca. No quadro que se segue, tragado por 
D. Duarte, no segundo quartel do seculo XV, vd-se o que entao 
ainda era necessario combater em materia de ignorancia, de 
superstigoes: 

"Conssiirando nas desvairadas maneiras que 
se da ffe e creengas aas profecias, vysooes, sonhos, 
dar a voontade, virtudes das pallavras, pedras e 
ervas, signaees dos ceeos e que fazem na terra; em 
perssoas, e alimarias, e terremotos, gragas speciaaes 
que deos outorga que ajam alguas pessoas; e a 

estrollazia, nygromancia, geomancia e outras se- 

(15) — In PMH-Leges, 189. 
(16) — A demanda do Santo Graal, I, 104, 58. 
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melhantes sciencias, artes, sperimentos e sotillezas; 
de modo de tregeitar por sotilleza das maaos, ou 
natural maneira nom custumada, e outros per 
forga de natureza, alguu pouco em soma vos quero 
screver do que sobr'ello entendo, e per a o poderdes 
seguir se vos parecer". (17) 

Contra as vas superstigoes tiveram de reagir D. Joao I 
e os infantes, quando a opiniao popular e de alguns con- 
selheircs contrariou a partida para Ceuta, por causa da 
morte de D. Filipa e de um eclipse solar. Em 1433 D. Duarte 
voltou costas aos conselhos astrologicos de Mestre Guedelha, 
que, dada a posigao dos astros, no momento do alevanta- 
mento do novo monarca, desaconselhou a cerimonia. 

As "desvairadas maneiras de fe" dominam os espiritos 
ate o seculo XV; e se com a reagao ortodoxa e racionalista, 
que comega com Alvaro Pais, foram banidas do piano su- 
perior da sociedade, na ignorancia popular ficariam pelos 
seculos vindouros. 

Os historiadores do seculo XTV, como se pode ver no 
Nobiliario do Conde D. Pedro, ainda participam dessa atmos- 
fera de superstigoes, de crendices, de que a historia s6 se 
liberta a partir de Fernao Lopes. 

Reflexao sobre a vida politica 

Os dois primeiros seculos foram de dintoica vida poli- 
tica: cimentou-se em bases sdlidas a monarquia hereditdria; 
estabeleceu-se o equilibrio das forgas socials e assentaram- 
-se os principios da politica extema. Nesses dois primeirps 
seculos, entretanto, ninguem refletiu sobre o que se ia con- 
quistando a poder de forga e pelas sugestdes do figurino 
politico da epoca. A meditagao sobre os atos politicos do mo- 
narca; sdbre o fundament© e natureza de sua autoridade; 
sobre o fundamento do direito civil e suas relagoes com o 
direito canonico; sobre o ordenamento politico da socie- 
dade —estava reservada aos seculos XIV e XV, quando a 
maturidade de cultura e a conclusao das lutas territorials o 
permitiram. 

(17) — Leal conselheiro, cap. XXXVII. 
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Pode-se dizer que so depois de Afonso III comega o pen- 
samento politico portugu^s. (18) Homem de Estado, tanto 
quanto cavaleiro da Reconquista, ou pela experiencia ad- 
quirida no exllio junto de Luiz IX, ou porque os tempos 
assim o permitiram, foi o primeiro monarca portugu£s a 
encarar com energia problemas da politica interna, e a 
atacar de rijo a obra da construgao do "regime modelo". 
Sstava iniciada a agitagao das ideias politicas, e juristas, 
teologos e moralistas do seculo XIV e do XV iriam discutir 
a problematic a politica, no sentidc de defender os ideais 
par que lutou e lutava a monarquia. 

O primeiro a discutir problemas politicos atuais, se nao 
no piano da realidade portuguesa, pelo menos no ambito 
de seu pensamento, foi Alvaro Pais. O Speculum Regum, 
escrito entre 1341 e 1343 (19), tipico manual de r6gia ins- 
trugao, tan do gosto da Idade Media, nao foi escrito para 
o monarca portugues, Afonso IV, mas para seu ccntempo- 
raneo castelhano; contudo, como em muitos pcntos coinci- 
diam os problemas politicos dos dois povos, pode-se afir- 

(18) — Sobre o aparecimento dessa literatura de "regia instru^ao" 
assim se exflressa Paulo Merea: "Efetivamente, desde os 
principios do seculo XIII, em que se inicia uma curiosa 
s^rie de catecismos politico-morais, desenvolveu-se na Pe- 
ninsula uma profusa literatura deste genero, na qual Por- 
tugal se achava representado pelo Speculum Regum de 
Alvaro Pais (m. 1353) e pela Virtuosa benfeitoria do In- 
fante D. Pedro..." Para o estudo da filosofia politica 
medieval, na Peninsula, v. a seguinte bibliografia: 

Antonio Caetano do Amaral, Para a historia da legisla- 
gdo e costumes em Portugal; Jose Maria Castro y Calvo, 
El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel; 
Gama Barros, Historia da administragdo publica em Por- 
tugal nos seculos XII a XV; Hinojosa, De la influencia que 
tuvieron en el derecho piiblico de su pdtria... los fildsofos 
y tedlogos espanoles; Joaquim de Carvalho: Desenvolvi- 
mento da filosofia em Portugal na Idade Media; O pensa- 
mento portugues da Idade Media e do Renascimento; Cul- 
tura filosofica e cientifica; Joaquim Costa, Estiidios juri- 
dicos; Martins de Carvalho, O Livro da virtuosa benfeitoria; 
Costa Lobo, O Rei; Paulo Merea, Estudos de historia do 
Direito; Novos estudos de historia do Direito; As teorias 
politicas medievais no "Tratado da virtuosa benfeitoria"; 
Fidelino de Figueiredo, Bibliografia portuguesa de filosofia; 
Lothar Thomas, Contribuigao para a historia da filosofia 
portuguesa, I vol. Alfredo Pimenta, A margem do "De re- 
gimine principum"; F. E. de Tejada Spinola, Las doctrinas 
politicas em Portugal. 

(19) — V. Lothar Thomas, Contribuig&o, pg. 106, 139; V. notas 
8 e 9. 
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mar, em que pese o pouco conhecimento que se tern dessa 
obra, ainda inedita, — que 6 a primeira, no genero, escrita 
no ambiente do pensamento portugues. 

Do mesmo modo indireto refere-se a politica portu- 
gu§sa o De planctu ecclesiae, (20) onde, entre muitas ou- 
tras questoes, desenvolyem-se duas de palpitante interesse 
para Portugal: a) — as relagoes entre o Estado e o Igreja, 
tema permanente no rol da politica externa portuguesa, 
desde a fundagao da nacionalidade; b) — a "guerra justa^'. 
Apoiado em Santo Agostinho e Santo Tomas, e ante tres 
s&mlos de experiencia historica peninsular, sistematiza os 
princlpios morais, religiosos e jurldicos das guerras, defen- 
dendo as formas de "guerra justa" (bellum romanum, bellum 
judiciale, bellum licitum e bellum necessarium) e conde- 
nando as "guerras injustas" (bellum presumptuosum, bellum 
temerarium e bellum voluntarium). 

Alvaro Pals, ja o dissemos, nao e um pensador politico pro- 
priamente portugues. Se discutiu questoes de interesse para 
Portugal, o fez porque tratou problemas concementes a tddas 
as monarquias do tempo, sobretudo peninsulares. Pensadores 
pollticos Portugueses, inteiramente voltados para seu pals, 
s6 aparecem no s^culo XV: D. Pedro e Duarte. 

Da Virtuosa benfeitoria, (21) de D. Pedro, ja muitas 
vezes se disse e ele mesmo o declara — que e uma tradugao 
do De beneficiis, de Seneca. Mas isto nao tira o valor da 
obra como interpretagao da realidade politica portuguesa. 
Primeiro, porque a doutrina traduzida se aplica inteiramen- 
te aos problemas do momento e Ihes da solugoes condizentes 
com as aspiragoes nacionais; segundo, porque a doutrina do 
pensador latino vai sendo vivificada com exemplos da reali- 
nade imediata, e alem disso e ampliada por conselhos da ex- 
periencia do tradutor. 

Intimamente ligado a D. Pedro esta D. Duarte. Esplrito 
culto, se nao n-os deu um tratado de filosofia politica como 
a Virtuosa benfeitoria, nem por isso deixou de refletir sobre 
a vida politica de seu pals. O Leal conselheiro e dedi- 

(20) — V. notas 8, 9 e 10. 
(21) — Da Virtuosa benfeitoria ja se fizeram duas edi^des: a l.a 

em 1910, na Col. de Ms. Ineditos da Biblioteca Publica 
Municipal do Polto; em 1940 a 2.a, organizada por Joaquira 
Costa. Sobre a ideias politicas contidas na Virtuosa ben- 
feitoria, V. Paulo Merea, As teorias politicas medievais no 
"Tratado da virtuosa benfeitoria"; Joaquim de Carvalho, 
Cultura filosdfica e cientifica; Martins de Carvalho, 0 Livro 
da virtuosa benfeitoria. 
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cado a educagao da "autoridade". E a concepgao moral da 
"autoridade',, bem como do "regimento" se expoe na obra 
com profundas observagoes sobre a politica, sobre a organiza- 
cao social e administrativa de Portugal. (22) 

Da leitura das obras de Alvaro Pais, D. Pedro e D. Duar- 
te, nao e diflcil determinar o sistema de ideias pollticas do 
minantes em Portugal, na Idade Media. 

Aceita-se unanimemente, como elucida Paulo Merea, 
(23) cuja ligao glosamos nesta passagem, o principio de 
que a sociedade civil e um fato natural: o homem e "animal 
sbciale et politicum", na expressao de Santo Tomds. Acei- 
ta-se o principio de que a sociedade civil, que se orga- 
niza segundo um fim, exige um poder diretivo, "aliquod re- 
gitivum". Esse poder diretivo tern origem divina: "non est 
potestas nisi a Deo", esta bem claro em S. Paulo (24), como 
ainda em D. Pedro: "Toda alma seia sobiecta aos principes 
mais excellentes que non seia poderyo que non proceda de 
deos. (25) 

A ideia da origem divina do poder e defendida por todos 
os teologos e juristas medievais, e, como muito bem diz Paulo 
Merea, "difundida na propria consciencia popular, o que ex- 
plica a inteira aceitagao que tinham certas cerimonias como 
a ungao, e certas formulas como — rei por Graga de Deus 
—, e certas expressoes designativas do rei, como, por exem- 
plo, "Vigario de Deus" (26). Daqui nao se conclua, no en- 
tanto, que se aceitasse a teoria, defendida por alguns teolo- 
gos, que o poder dos monarcas se origina de Deus 
atraves de seu vigario, o Papa. Embora a Igreja algumas 
vezes tenha sustentado o principio da sobreposigao do poder 
papal ao temporal, o que se estabeleceu em Portugal, desde 
a rebeldia de Afonso I, curiosamente narrada por cronistas 
do sec. XIV, (27) foi o principio da origem divina do 

(22) — V. nosso proximo Boletim de Letras. 
(23) — V. Paulo Merea, As teorias politicas medievais no "Tratado 

da virtuosa benfeitoria". 
(24) — Ep. Rom., XIII, 1. 
(25) — Virtuosa benfeitoria, II, 16, pg. SC. 
426) — V. Paulo Merea, As teorias..., pg. 29. 
,(27) — Referimo-nos as Cronicas breves e memorias avulsas do 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, in P.M.H.-Scriptores, 
que nos chegaram em versao do s^culo XIV, e que forara 
aproveitadas por Duarte Galvao na Croruca de el-Rei D. 
Afonso Henriques. Rodrigues Lapa (Li^oes, .., 206) ^ de 
opiniao que essas 4 cronicas foram escritas em diferentes 
epocas do sec. XIV. 
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poder "in-abstrato", e a origem popular do poder "in-con- 
creto"; ainda: o papa, vigario de Deus, tem, na sociedade 
civil, algada superior a do monarca, mas apenas em materia 
espiritual, Na Idade Media, em Portugal, foi permanente, 
a preocupagao de defender o principio da dupla origem do 
poder: "populo faciente et Deo inspirante", segundo a ex- 
pressao muito em uso na epoca. 

Estabelecido, desde Afonso, I, o principio da monarquia 
hereditaria, busca-se a participagao de todas as forgas na- 
cionais na politica administrativa. S6 assim, como demons- 
tra Santo Tomds, se "garante a paz do povo e todos apre- 
ciam e defendem essa organizagao" (28). Afonso III deu, 
neste sentido, o passo mais decisive, introduzindo, pela pri- 
meira vez, nas cortes, a representagao popular, com o que 
contrabalangou a forga da aristocracia e do clero em face 
da realeza. 

Na organizagao das forgas pollticas consegue-se estabe- 
lecer perfeita hierarquia dos poderes, hierarquia que repro- 
duz a forma de uma piramide, cujo vertice e a pessoa do mo- 
narca. O monarca e assistido continuamente por um con- 
selho, formado em regra de membros da aristocracia; nas 
cortes, onde se decidem os atos politicos mais relevantes, 
fazem-se representar todas as classes sociais. 

O mais curloso dessa organizagao hierdrquica dos po- 
deres nao e, entretanto, a convergencia dos mesmos no mo- 
narca, e o equilbirio das forgas politicas; o mais curioso, 
como caracteristica da organizagao monarquica medieval, £ 
que a hierarquia dos poderes correspondia a perfeita hierar- 
quia moral, espiritual e economical k proporgao que se su- 
bia da base da piramide para o vertice, aumentava, nas 
classes sociais, a soma de virtudes morals, a sabedoria e o po- 
der economico. O rei era, nessa "monarquia modelo", o 
maximo poder (politico e economico), e ainda o exemplo de 
todas as virtudes e da mais alta sabedoria. Assim tinha de 
ser, porque, segundo o principio do "dominium politicum", 
a fungao dos monarcas nao era, no dizer de D. Pedro, ter 
"mayoria sobre os outros... com deseiosoi poderio de sse 
asenhorar, mas (ter) por officio conselharem. (29) O rei 

(28) — Sum. Theol., la.-IIae., Q. 105, art. 1. 
(29) — Esta id6ia esta defendida por D. Pedro, na Virtuosa henfeU 

toria, II, 16, pg. 83, e em todo o Leal conselheiro; outra 
nao e, mesmo, a razao deste titulo da conhecida obra de 
D. Duarte, como mostraremos em nosso proximo Boletim 
de Letras. 

24 



so poderia cumprir sua alta missao, se recebesse a inspiragao 
de Deus, o que seria imposslvel se nao houvesse entre am- 
bos uma aproxima^ao espiritual. Guardadas as devidas pro- 
porgoes pode-se dizer que o monarca estava, perante os vas- 
salos, na mesma posigao que Deus perante o mundo. 

Tal concepgao da autoridade real nao estava apenas nos 
teologos, mas tambem no consenso popular; e era esta a 
forga espiritual que mantinha o respeito da vassalagem, e 
ditava expressdes como "o Pai da Patria", dada a Afonso III, 
pelo povo. 

Nan importa que na realidade essa perfeita hierarquia 
nem sempre se tenha verificado; o que importa, para a nossa 
tese, e que esta nos doutrinadores do tempo. 

Em tal concepgao polltica, imagem em reduzida pers- 
pectiva da arquitetura do mundo, o poder mais elevado, o 
poder de um so, do monarca, nao devia ser poder coercivo, 
"dominium seryile", como explica D. Pedro. (30) Tal pcder 
devia ser "dominium politicum". Aceita-se o aforismo — 
"Regnum non est propter regem, sed propter regum", glo- 
sado, entre outros, por Frei Gil Roma, no De regimine prin- 
cipurau (31). E com este aforismo concordou, ou deste 
aforismo derivou o conceito de que poder e um dever e nao 
mero direito. Convencidos das altas responsabilidades do 
poder assim compreendido, Afonso X, D. Pedro e D. Duarte 
formularam codigos de moral que definem claramente as 
obrigagoes morals do "senhorio", o que seria inadmissivel 
num regime de tirania, em que a teoria moral e polltica 
se escreve em defesa de uma atitude reinante, e nan, como 
e o caso da Idade Media, se fixa uma atitude reinante em 
face de uma doutrina moral e politica. 

Ligado a esta concepgao do poder estava o principio de 
que a autoridade devia exercer o "senhorlo" "secundo legem". 
O dever do rei, como de todas as autoridades, e respeitar e 
defender a justiga. Ja Henrique de Borgonha recomenda ao 
filho especial "carrego da justiga". D. Pedro I foi um doente 
de justiga, e foi a cumprimento inflexlvel desta virtude que 
Ihe valeu o apiteto de "O Justiceiro", bem como os louvores 
de Fernao Lopes. A mesma virtude nao esquece D. Filipa, 
momentos antes de morrer, de acordar na consciencia do 
prlncipe D. Duarte. 

(30) — Virtaosa benfeitoria, II, 16. 
(31) — De regimine principum. III, 11. 
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Para os tratadistas da moral politica, assim como para 
os historiadores medievais, como mostraremos no Nobiliario 
do Conde, a justiga foi a virtude que mais se exigiu dos mo- 
narcas. 

Formagao da consciencia historica 

A atlvidade historica portuguesa comegou no fim do 
seculo XII ou comego do XIII. Do que se prcduziu ate o 
comego do seculo XV, conservam-se as seguintes cronicas: 

I — CHRONICON CONIMBRICENSE (em latim) — 
Cddice do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Iniciado no 
fim do seculo XII ou comego do XIII, foi terminado no fim 
do XIV (reinado de D. Pedro I). Comega o relate histdrico 
pela entrada dos godos na Peninsula, terminando-o no rei- 
nado de D. Pedro I. (32) 

II — CHRONICON GOTHORUM (em latim) — Codice 
do seculo XIII. Cronica semelhante k anterior: comega a 
narrativa historica pela entrada dos godos na Peninsida e 
termina-a com Afonso I. Nalguns pontos suspende a nar- 
rativa sucinta, propria dos anais, para se deter num acon- 
tecimento (luta de Afonso VI com os mouros, ao pe de Ba- 
dajoz; lutas de Afonso I com Afonso VII); ou para tecer o 
retrato de Afonso I. (33) 

III — BREVIS HISTORIA GOTTORUM (em latim) — 
Copia do seculo XVII. Resumo da cronica anterior. (34) 

IV — CHRONICON COMPLUTENSE (em latim) — Foi 
encontrada num codice complutense, denominado "Eusibii 
et alicorum chronica". E' do seculo XII. Como as anterio- 
res, traz a historia peninsular, da imigragao dos godos para 
a Espanha ate o reinado de D. Fernando. Cronica muito 
resumida. (35), 

V — CHRONICON LAURBANENSE (em latim) — Cd- 
dice do seculo XIII, do Mosteiro de Lorvao. Contem apenas 
a sucessao de alguns reis peninsulares, a ccmegar do rei 
Ramiro ate Afonso III de Portugal. Contem ainda uma lista 
dos abades do Mosteiro de Lorvao. (36) 

(32) — in PMH-Scrip., 1-5. 
(33) — in PHM-Scrip., 3-17. 
(34) — in PMH-Scrip., 8-17. 
(35) — in PMH-Scrip., 18-19 
(36) — in PMH-Scrip., 20. 
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VI — CHRONICON LAMECENSE (em latim) — Codice 
do s^culo XIII (1262), conservado no tabulario da Catedrai 
de Lamego. Em forma de yersiculos, resumidamente relata 
a histdria do mundo de Adao ate Sancho I de Portugal. (37) 

VII — BREVE CHRONICON ALCOBACENSE (em la- 
tim) — Codice do seculo XIV. Traz a historia de Portugal, 
de Afonso I ate a morte de D. Beatriz, mulher de Afonso 
TV. (38) 

Estas primitivas cronicas monacais ou croni^oes, merecem 
estudo e consideragoes, somente porque refletem uma concep- 
gao da histdria. dominante ainda no seculo XIV, quando entao 
se vao elaborar as primeiras obras histdricas propriamente poi- 
tuguesas; portuguesas quer pela lingua, quer pelo ambiente 
em que se elaboraram e a que se destinaram — a corte. No mais 
carecem de interesse critico, pois sao escritas em latim, usam 
de estilo narrativo muito primitivo, o dos anais ou "libn 
aerarum", e, alem disso, sao obras esotericas, escritas no 
interesse exclusivo de uma comunidade religiosa, que nelas 
consignou apenas fatos que diretamente Ihe diziam res- 
peito; na elaboragao e na divulgagao confinaram-se no am- 
biente monacal. 

Quer isto dizer que nao e no seculo XII, nem ainda no 
XIII, que se comega a formar, no ambiente leigo, uma cons- 
ciencia historical so no reinado de D. Dinis e no decorrer 
do seculo XIV, tal se verifica. 

A II.a epoca medieval produziu, ate o aparecimento de 
Fernao Lopes, as seguintes obras de historia: 

I — I.0 LIVRO VELHO — Escrito por volta de 1300. Ti- 
rante o prdlogo (onde se resumem as finalidades da obra), 
reduz-se a um simples rol de nomes, a um inventario das li- 
nhagens de Portugal. O original esta desaparecido; 
resta-nos uma copia do seculo XVII (39). 

(37) — in PMff-Scrip., 19-20. 
(38) — in PMH-Scrip., 21-22. Para melhor informagao sobre estas 

cronicas monacais, ver-lhes os respoctivos prefacios, de 
autoria de Alexandre Herculano, in PMH-Scrip. 

(39) — Tres sao as edicoes do 1.° LIVRO VELHO: D. Antonio Cae- 
tano de Sousa, Provas da historia genealogica, vol. I, pgs. 
145 e segs.; Alexandre Herculano, PMH-Scrip., pgs. 143- 
175; a 3.a ed. e da casa editora, Biblion, Lisboa, 1937. A 
historia da c6pia seiscentista que nos chegou encontra-se 
em A. Herculano, PMH-Scrip., pgs. 135-140. 
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II — 11.° LIVRO VELHO — Contemporaneo do anterior, 
de que difere no seguinte: estd escrito em estilo menos con- 
densado; o prdlogo contem o piano da obra; tem um longo 
par§ntese narrative (historia do rei Ramiro, ou Lenda de 
Gaia); e bem menor no inventario genelogico da fidal- 
guia. portuguesa. Tambem deste s6 temos uma cdpia do 
seculo XVII, onde e evidente, como no anterior, a moderni- 
za^ao do texto. (40) 

m — NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO — Tema 

deste estudo. 

IV — NOBILIARIO DA AJUDA — Unico nobiliario me- 
dieval que nos chegou em codice original, embora fragmen- 
tado (contem apenas 15 cap., do XXI ao XXXV). Segundo 
Herculano, que o examinou, (41) foi elaborado em fins do 
seculo XIV ou comedo do XV; pelo seu conteudo estamos mais 
inclinados a aceitar a primeira hipotese, isto e, que seja da 
epoca de D. Pedro I. Foi escrito depois do Nobiliario do 
Conde D. Pedro, que o autor cita como fonte, nalguns passes 
reduzindo, noutros ampliando (42). O original chegou-nos 
com vdrios acrescimos e com passagens respangadas, o que 
tem interesse critico, pois documenta o processo de elabora- 
gao ou a varia fortuna desses livros que se consideraram 
patrimonio coletivo, sofrendo, portanto, com o tempo, varias 
alteragoes. O mesmo, sem duvida, se deu com o Nobiliario 
do Conde D. Pedro e com os chamados Livros Velhos. O 
Nobiliario da Ajuda contem, apos os dois primeiros paragra- 
fos do Tltulo XXI, longa narrativa da batalha do Salado; 
estamos convencidos de que se trata de uma interpolagao. 
feita nao muito depois de concluida a obra, pelo que se pixie 
observar do aspect© material do documento. 

V — CR6NICAS BREVES E MEMORIAS AVULSA DE 
SANTA CRUZ DE COIMBRA — Sao quatroi fragmentos his- 
tdricos do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, escritos no 
seculo XIV. Os dois primeiros reduzem-se a apontamentos 

(40) — Publicado por Antonio Caetano de Sousa, in op. cit., e por 
Alexandre Hercuno, in PMH-Scrip., pgs. 175-183. A his- 
toria da cdpia seiscentista que nos chegou foi feita tambem 
por Herculano, in PMH-Scrip., pgs. 135-140. 

(41) — V. A. Herculano, PMH-Scrip., pgs. 135-140. 
(42) — V. o Titulo XXV, onde se encontram estas elucidativas 

passagens: "Diz o conde dom pedro en seu liuro que... 
E nos fezemos muyto em nosso tempo pera saber a uerdade 
desto feito se passara asi como aqui he escrito. E acha- 
mos per fidalgos asi como..." (in PMH-Scrip., pgs. 227- 
228). 
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bistoricos muito breves e sem liga^ao; os dois ultimos ja apre- 
sentam fio narrativo. O IV fragmento, segundo Rodrigues 
Lapa (42-a), e do comego do seculo XIV, e o III, refundigao 
e ampliagao do IV, e da segimda metade do seculc XIV, "pos- 
sivelmente dos seus fins". 

VI — CR6NICA DA CONQUISTA DO ALGARVE — Breve 
cronica do comego do seculo XV. Estilo e tecnica narrativa 
jd bem proximos do de Fernao Lopes. (42-b) 

VII — CRONICA BREVE DO ARQUIVO NACIONAL — 
Breve historia dos reinados Portugueses desde o Conde D. 
Henrique ate D. Dinis (1100-1325). Foi redigida em 1429 
(42-c). 

VIII — CRONICA DA FUNDAgAO DO MOSTEIRO DE 
S. VICENTE DE LISBOA — Tambem breve cronica, do co- 
mego do seculo XV (42-d). 

IV — RELAgAO DA VIDA DA GLORIOSA SANTA ISA- 
BEL — Biografia ate certo ponto extensa. Pelo estilo narra- 
tivo e pela linguagem, parece ser da primeira metade do se- 
culo XV. (42-e) 

X — VIDA DE D. TELO — Ccmo a anterior e uma biogra- 
fia em que a histdria de contamina de materia lendaria. 
(42f) 

(42a)—V. Rodrigues Lapa, Ligoes..., pg. 206. Rodrigues Lapa 
opoe-se a ideia de Alexandre Herculano (exposta nos PMH- 
Scrip.) de que o fragmento III, que e o mais importante, 
tenha sido uma tentativa de Duarte Galvao para a sua 
Cronica de D. Afonso Henriques, sustentando, por seu lado 
que esses fragmentos, nascidos de uma cronica anterior 
(ainda por se identificar), sao do seculo XIV. Rsses frag- 
mentos estao hoje na Biblioteca Piiblica Municipal do Por- 
to. Publicou-os A. Herculano in PMH-Scrip., pgs. 23-32. 

(42b)—Cronica descoberta em ITSS1, por Frei Joaquim de Santo 
Agostinho, no Arquivo da Camara Municipal de Tavira. 
Esta publicada nas Memorias da literatura portuguesa, 
1792, vol. I, pgs. 74-98 e nos PMH-Scrip., pgs. 415-20. 

(42c) — In PMH-Scrip., pgs. 22-23. 
(42d) — In PMH-Scrip., pgs. 407-414. 
(42e)—In Frei Francisco Brandao, Monarquia lusitana, VI, pgs. 

495-534. 
(42f) — In PMH-Scrip. Acrecente-se a estas cronicas a tradugao 

portuguesa, feita por ordem de D. Dinis, da Segunda cro- 
nica geral ou Histdria geral de Espanha, de que temos 
duas edi^oes: l.a ed., Coimbra, Imprensa Literaria, 1863, 
por Antonio Nunes de Carvalho (a impressao desta obra 
ficou interrompida a pg. 192); 2.a ed., (da parte que se 
refere a Portugal), feita por A. de Magalhaes Bastos, in 
Cronica de cinco reis de Portugal, Porto, Livraria Civi- 
liza?ao, 1945, pgs. 255-347 (segundo vdrios codices). 
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Destes primitivos monumentos da historiografia portu- 
guesa pouco se tem ocupado a critica literdria; mais inte- 
resse tem manifestado por eles a critica historica e a filolo 
gia; esta, neles, sobretudo no 11.° e IV.0, tem ido buscar 
documentos para o estudo da evolugaa da lingua. O pouco 
interesse da critica pelos N-obiliarios se funda no fato de 
nao terem quase nenhum valor artlstico, ou muito menos 
valor que as cronicas quatrocentistas, prlncipalmente as de 
Fernao Lopes. Mas — perguntamos — o valor artlstico 
sera o unico motivo de interesse crltico de uma obra? Uma 
cbra nao podera interessar a critica, tambem como docu- 
mento das ideias e da cultura de uma epoca, como e o caso 
dos Nobiliarios? 

O seculo XIV, que constitui quase toda a II.a epoca da 
Jdade Media portuguesa, epoca que vimos caracterizando 
pelo seu esforgo de compreensao da realidade imediata, for- 
mulou tambem uma concepgao da historia mundial e na- 
cional, concepgao muito diversa — como veremos — da 
que se estabeleceu a partir de Fernao Lopes. Essa concep- 
cao, anunciada nas primitivas cronicas monacais, documen- 
ta-se nos Nobilidrios, sobretudc no mais completo deles — 
o Nobiliario do Conde D. Pedro. 

Justifica-se, assim, o nosso interesse crltico por dste mo- 
numento da historiografia do seculo XIV. Como se com- 
preendeu, nesse seculo, a historia de Portugal, a historia 
peninsular e universal; de que tecnica narrativa se usou na 
exposigao da historia; em que sentido os historiadores do 
seculo XIV sao diferentes de Fernao Lopes — foram as ques- 
toes que levantamos neste estudo, e tentamos responder. 
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CAPlTULO I 

PROLEG6MENOS CRfTICOS AO 

NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO 

S U M A R I O ; 

I — O codice. 

II — fipoca da sua elaboragao. 

Ill — Problema da autoria. 





I — O C6DICE 

O mais antigo manuscrito que possmmos, do Nobilidrio, 
asslm o descreve Alexandre Herculano: "6 um volume em 
folio de 228 folhas numeradas, ricamente encadernado em 
1693 por ordem do guarda-mor D, Antonio Alvares da Cu- 
nha, que o achou na mesma Torre (do Tombo) desordena- 
do e maltratado. Um fragmento que faltava e que consti- 
tue quase toda a segunda metade do tltulo 36, fora ja an- 
teriormente restituldo por uma copia que existia na livraria 
do duque de Braganga, D. Joao, depois rei, no tempo do 
guarda-mor Gregorio Mascarenhas Homem". (43) 

Tal codice nao e, como conclulu o mesmo Alexandre 
Herculano, o original do seculo XIV: "Numa especie de 
prologo em forma de epistola dedicatoria a D. Pedro II, Cu- 
nha afirma que o codice fora mandado copiar por Damiao 
de Gois. Esta afirmativa destituida de provas, e cuja origem 
debalde procuramos, e diflcil de conciliar com os indieios 
que o prdprio manuscrito subministra. Comparando os ca- 
racteres em que esta escrito o Nobiliario com os dos livros 
chamados de leitura nova de D. Manuel, parecem-nos aque- 
les caracteres assemelharem-se antes aos dos mais antigos 
volumes dessa tao esplendida como inexata colegao, do que 
aos dos que se escreveram no reinado de D. Joao III, alguns 
dos quais sao rubricados por G6is. Supomos ate mais prova- 
vel que o cddice da Torre remonte aos fins do seculo XV". 

"Em um volume de apontamentos histbricos (continua 
Alexandre Herculano) coligidos na primeira metade do s6- 
culo XVI que existe na Biblioteca Real da Ajuda, aponta- 
mentos que na maxima parte sao da letra de Fernao de 
Pina, transcrevem-se frequentemente passagens do Livro 
das Linhagens. A citagao dessas passagens, feita nao em 
relagao aos titulos, mas sim aos folios, corresponde exata- 
mente aos lugares em que essas passagens se acham no 

(43) — V. PMH-Scrip., pg. 141. 
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manuscrito do Arquivo (da Tdrre do Tombo). Ve-se pois 
que este transumpto era anterior aos primeiros trabalhos 
historicos de Fernao de Pina nomeado em 1523, por morte 
de seu pai Rui de Pina, guarda-mor da Torre e cronista-mor. 
Assim, o codice nao podia ser mandado escrever por Damiao 
de Gois, que substitulu Rui de Pina em 1548". (44) 

Pelas afirmagoes de Herculano, conclui-se que nao po- 
demos fiar completamente da copia que nos chegou. Feita 
no fim do seculo XV, ou comfego do XVI, e.nao sabemos se 
do original, modificou, como era de costume, o texto primi- 
tive. Estamos mesmos convencidos de que essas modifica- 
coes foram alem da modernizagao de algumas palavras: 
chegaram a interpolagoes, como procuraremos demonstrar 
mais adiante. Felizmente essas alteragoes nao foram ao 
ponto de tirar a obra o carater primitivo: da obra original 
o essencial para o nosso estudo se conservou: concepgao 
da historia e estilo narrativo. 

II — fiPOCA DA ELABORA£AO 

E' impossivel dizer, exatamente, quando foi iniciada e 
terminada a elaboragao do Nobiliario do Conde. O que se 
pode e aventar hipoteses, datas extremas que limitem apro- 
ximadamente a epoca dentro da qual a obra se elaborou. 

No Titulo VI, como observou Herculano, (45) uma re- 
ferenda a Felipe 6 Ousado, rei de Franga, dd-lo como vivo: 
"Este rrey Lois ouue filho rrey Philipe que agora he". Orar 

Felipe o Ousad,o reinou de 1270 a 1285, portanto, interpre- 
tando-se a letra esta passagem, temos de admitir que o 
Nobiliario (ou pelo menos este trecho) ja estava sendo ela- 
borado em fins do seculo XIII, quando, e preciso notar, o 
Infante bastardo ainda estava na infancia. Para tal ad- 
mitir e necessdrio que tambem se admita ser apocrifo o Pr6- 
logo, em que o Conde se da como iniciador da obra. Esta 
conclusao parece-nos mais forgada do que aceitar a citada 
passagem como um descuido do redator, que, copiando uma 
fonte historica, ignorasse ou esquecesse que a seu tempo, 
seculo XIV, Felipe o Ousado ja nao vivia. (46) 

(44) — V. PMH-Scrip., pgs. 141-142. 
(45) — V. PMH-5crip.,:pg. 313. 
(46) — Gonzaga de Azevedo, in Hist, de Portugal, vol. IV, pg. 289,. 

admite a hipotese de ser esse rei Filipe, nao Filipe, o 
Ousado, mas Filipe Augusto (1180-1223), o que, a ser pro- 
vado mais refor^a a nossa tese: que a referida passagem 
foi um descuido do compilador no Nobiliario. 
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Admitido o Prologo como verdadeiro, isto e, inspirado 
ou escrito pelo Infante bastardo, podem-se dar como imcio 
da elaboragao do Nobiliario os anos que medeiam entre 1314 
e 1325: 

1314 — porque D. Pedro se atribui o titulo de conde: 
"Porem eu comde dom Pedro, filho do muy nobre 
rey dom Denis..." — e este titulo so o recebeu 
em 1314; 

1325 — porque, nesta mesma passagem, D. Dinis e 
dado como vivo; e D. Dinis morreu em 1325. 

Isto e o que se pode dizer sobre o inlcio da elaboragao 
da obra. Quanto ao termino, e mais diflcil chegar a uma 
afirmagao precisa. 

Se atentarmos na materia contida na obra, diremos 
que sua elaboragao terminou em fins do seculo XTV, pois 
o ultimo rei portugues a que o Ncbiliario se refere, pondo-o 
jd no passado, e D. Pedro I. 

"... Este rrey dom Pedro chamaromno assy 
(justigoso) porque no seu tempo esteue sempre o 
rreyno manteudo e guardado em justiga. Este rrey 
podemno com rrazom chamar graado por as gram- 
des comtias de marauidiis em que pds os fidallgos 
de sua terra, e este foy amador gragioso homrrador 
dos boons..." (47). 

Mas istO' nao e tudo: o codice que possulmos nao 6 ori- 
ginal, e sim copia da epoca de D. Manuel; e mais, nao 6 c6- 
pia fiel, pois que moderniza a linguagem do texto primitivo 
e aumenta-o com pelo menos uma interpolagao (Titulo 
XXXV). Dai concluirmos que a elaboragao da NobiMrio sd 
terminou, a rigor, no tempo de D. Manuel. (47-a) 

(47) — V. Nob., in PMH-Scrip., pg. 278. 
(47a) — As alteracoes e refundicoes feitas em tais obras justifi- 

cavam-se pelo principio, unanimemente aceito atA o seculo 
XV, de que as obras, sobretudo as de historia, nao eram 
propriedade individual, mas coletiva. 0 principio da pro- 
priedade liter^ria individual s6 no seculo XVI, ou talvez 
durante o seculo XV, e que come^a a se definir. Ainda 
no seculo XVII Joao Batista Lavana, publicando o No- 
bilidrio do Conde D. Pedro alterou-o em muitos passos, 
respeitando aponas a linguagem, ou o estilo antigo, "pelo 
que se deve & (sua) veneravel antiguidade", diz o mesmo 
Lavana no Prefacio de sua "tradu^ao". 
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Concluindo: o Nobilidrio foi iniciado entre 1314 e 1325; 
no fim do seculo XIV, reinado de D. Fernando, ficou con- 
cluldo no mais importante de sua materia; um seculo depois, 
reinado de D. Manuel, passou por uma ultima refundigao. 

Ill — PROBLEMA DA AUTORIA 

O problema da autoria do Nobiliario e bem diverso da- 
quele que nos apresentam algumas obras anonimas do seculo 
XV, como a Corte Imperial e a Cronica de Nun'Alvares Pe- 
reira. Problema "sui generis" porque, em princlpio, nao se 
irata de um ancnimato. 

Logo nas primeiras linhas do Prologo um autor se no- 
meia: 

"Porem eu comde dom Pedro filho do muy 
nobre rrey dom Denis ouue de catar por gram tra- 
balho por muitas terras escripturas que fallauam 
dos linhageens..(48) 

D. Pedro, filho bastardo de D. Dinis, e de D. Gracia 
Froes, senhora da Ribeira de Sacavem nasceu no ultimo 
quartel do seculo XIII (1289). Em 1314, na distribuigao de 
beneficios feita aos infantes, obteve o condado de Barcelos, 
vindo a ser o primeiro conde portugues. Em 1321 toma o 
partido do irmao germano, o principe DAfonso, na re- 
beldia contra D. Dinis; um ano depois cclaborou com a 
rainha Santa Isabel no apaziguamento da situagao, o que 
sem duvida contribulu para que o pai Ihe perdoasse e Ihe 
restituisse os bens sequestrados. Depcis da morte de D. 
Dinis (1325), incompatibilizou-se com Afonso IV; perseguido, 
exilou-se na Espanha, onde viveu como protegido de Afonso 
XI de Castela. Morreu em 1354, e, a acreditar-se na in- 

(48) — V. PMH-Scrip., pg. 230. O problema da autoria do No- 
bilidrio do Conde D. Pedro come?ou a ser discutido no 
seculo XVII: Noticia primeira dos livros de linhagens 
(Cod. 965, F. Geral, Bib. Nac. Lisboa e Cod. 456, Livraria 
Alcobacense). O autor desta noticia, que Rodrigues Lapa 
sugere ser Frei Antonio Brandao, sustenta a autoria de 
outro filho de D. Dinis, tambem chamado Pedro, "que 
Jaz sepultado na S6 de Lisboa e a quem por confusao se 
chamava tambem Pedro" (Lapa, Ligoes..., pg. 224). (In- 
felizmente nao nos foi possivel obter copia deste mss.). 
Frei Francisco Brandao, Monarquia lusitana, Parte V, liv. 
17, pgs. 286-300. 
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formagao de Antonio Caetano de Sousa, (49) deixou a Afon- 
so XI, como prova de reconhecimento, o sen "Livro de 
cantigas". (50) 

Em princlpio nao hd, pois, anonimato. Mas a questao 
nao esta encerrada: pois D. Pedro nao foi o unico autor 
do Nobiliario; e mais: mesmo como co-autor, D. Pedro o 
fci num sentido muito especial. 

Alexandre Herculano, a proposito deste problema con- 
clui por afirmar que o Nobiliario e obra escrita por um povo 
e por uma epoca, (51) Nada mais certo, entretanto 6 pre- 
cis© explicar o sentido destas palavras. 

Na Idade Media podem-se distinguir, do ponto de vista 
da cultura espiritual, dois principais tipos de homem: o ho- 
mem iluminado pela sabedoria e o homem que e saber, que 
e conhecimento positive, que e instruldo numa tecnica. Mais 
alta posigao social e politica ocupava o primeiro; o segundo 
estava num piano subalterno, de profissional a service do Es- 
tado (52). Daqui resultou o anonimato de muitos colabo- 
radores da politica dos monarcas; so estes, na mais alta 
posigao de esclarecimento, de sabedoria, s6 estes eram consi- 
derados os autores da historia. O mesmo se verificava no 
campo da atividade literaria: ao patrocinador, aos inspira- 
dor de uma obra e que se atribula a autoria; os colaboradores, 
muitas vezes verdadeiros autores, ficavam no anonimato, 
pois estavam colocados no piano do profissinal assalariado 
c do vassalo. Assim e o caso do Livro da montaria, atribuldo 
a D. Joao I; da Virtuosa benfeitoria, atribulda a D. Pedro o 
Regente (quando e verdade que nao sabemos ate que ponto 
vai sua colaboragao e a de Frei Joao Verba, a quern o In- 
fante encarregou do "acabamento do livro"); assim e o caso 
das Ordenagoes Afonsinas (onde a colaboragao de Afonso 
V consistiu apenas em promulga-las); assim e bem o caso 
do Nobiliario, inspirado, patrocinado e talvez em minima 
parte elaborado pelo Conde de Barcelos. 

Deste modo, concluamos: o Nobiliario nao e de D, Pedro, 
senao num sentido muito especial da palavra "autoria". E' 
obra de co-autoria: patrocinados e orientados pelo infante 
trabalharam sem duvida anonimos profissionais — investi- 
gadores, tradutores e "retoricos". 

(49) — V. Provas, I, pg. 138. 
(50) — Ainda nao foi possivel identificar este Liuro de cantigas. 
(51) — V. PMH-Scrip., pgs. 135-140. 
(52) — Esta id^ia desenvolvemos em nosso estudo, D. Duarte e o 

"Leal conselheiro" (Boletim de Letras a sair brevemente). 
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O problema da autoria do Nobiliario deve, portanto, ser 
considerado do seguinte modo: primeiramente e necessario 
definir o especial sentido da "autoria" do infante; em se- 
gundo lugar, e necessario investigar os nomes de seus co- 
laboradores. fiste segundo aspecto do problema so pode 
ter, atualmente, uma solugao muito precaria, pois que esses 
colaboradores de tal modo se apagaram no. anonimato, que 
acreditamos nao ser mais possivel identifica-los. Que exis- 
tiram, que a obra foi escrita por mais de um autor, nao ha 
duvida: basta considerar o tempo que se levou na composi- 
gao da mesma, tempo que transcende o ambito da vida do 
infante; e considere-se ainda que foi comum na Idade Me- 
dia, sobretudo nas obras de historia, a processo da co-au- 
toria. 

Mas a impossibilidade que temos hoje de resolver este 
segundo aspecto do problema da autoria, nao chega a ser 
desconsoladora, porque o Nobiliario pautou-se por uma filo- 
sofia da historia e usou de uma tecnica narrativa, que po- 
demos dizer "universais" na Idade Media, e a que sacrificaram 
os colaboradores opiniao e estilo pessoais. O mesmo ja se 
nao pode dizer das obras de historia quatrocentistas, quando 
a criagao historica e individual, reflete conhecimentos e es- 
tilo individuais. Por isso o problema da autoria da Cronica 
do Condestavel continua a seduzir a critica, o que se nao 
verifica em relagao ao Nobiliario. A nosso ver, no estudo do 
Nobiliario, mais importante do que investigar os nomes dos 
colaboradores do Conde, e estudar a filosofia da historia e a 
tecnica narrativa documentadas pela obra, e caracterizadoras 
de uma epoca. 
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CAP1TULO II 

ANALISE DA OBRA 

SUMARIO : 

I — Finalidades da obra. 
XX — seu carater. 

III — Piano e conteudo. 
IV  Prccesso de elaboragao. 





I — FINALIDADES DA OBRA 

No prologo do 1.° Livro Velho especificam-se as suas fi- 
nalidades: 

"Em nome de Deos Amen. For saberem os 
homens fidalgos de Bortugal de qual linhagem 
uem, e de quaes ooutos, honras, mostelros, e 
igreias som naturaes, e per saberem como som 
parentes, fazemos escreuer este liurc uerdadelra- 
mente dos linhagens daqueles que som naturaes e 
moradores no reino de Portugal estremadamente. 
E deste lluro se pode seguir muita prol e arredar 
multo danno: ca muitos vem de bom linhagem e 
nom o sabem elles, nem o sabem os reis, nem o 
sabem os grandes homens: ca se o soubessem em 
alguma maneira Ihes uiria ende bem, em algua 
maneira, dos senhores. E os outros nom casam 
como deuem, e casam em pecado porque nom sa- 
bem o linhagem. E muitos som naturaes e pa- 
droeiros de muitos mosteiros,e de muitas igreias, 
e de muitos coutos, e de muitas honras, e de mui- 
tas terras, que o perdem a mingoa de saber de 
que linhagem uem: e outros se fazem naturaes 
de muitos lugares onde o nom som: porque des o 
tempo delrey D. Affonso o que ganhou Toledo aca 
foram feitos os mais dos mosteiros, e igreias, e dos 
coutos, e das honras. Que em tempo deste rey 
que reinou longamente forom muitos rioos ho- 
mens, e infangoens que ora poremos por padroens 
onde descendem os filhos d'algo". (53) 

Mais claramente nao se podiam definir as razdes prdti- 
cas da obra: instruir sobre os verdadeiros tltulos da fidal- 

(53) —V. PMH-Scrip., pg. 143. 
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guia; evitar os casamentos consangulneos, casamentos "em 
pecado"; quando tal se verificasse, instruir os julzes no pro- 
cess© de desquite; instruir os juizes nas pendencias sobre os 
direitos de "padroado", de "comedoria", de "casamento" e 
de "cavalaria", bem como no de "avoenga" ^ "retracto"; de- 
finir os direitos sobre honras e coutos. 

O 11.° Livro Velho ja nao visa, precipuamente, a finali- 
dades juridicas: o autor, o que deseja, como declara no 
prologo, e um arrolamento da fidalguia portuguesa que 
oolaborou na conquista do reino: 

"Agora amigos se vos plaze vos conteremos os 
linhagens dos bons homens filhos-dalgo do reyno 
de Portugal dos que devem a armar e criar e que 
andarao a la guerra a filhar o reyno de Portugal. 
E elles, meos amigos, forao partidos em cinco par- 
tes..." (54). 

E' facil entender que ja nao se trata de um simples 
registro civil da nobreza, mas de verdadeira historia da fi- 
dalguia. Se o 1.° Livro Velho e obra de escrivaes de cartorio, 
e se foi elaborado com objetivos exclusivamente praticos, 
o 11.° Livro Velho foi escrito noutro piano de ideias, e com 
objetivos morais: conservar a memoria do papel da fidalguia 
na ccnstrugao da nacionalidade. 

Estas consideragoes tern importancia critica: primeiro, 
porque nos afastam de velha e inexata ideia de que este 
i-egunido nobiliario se reduz a copia resumida do anterior; 
se o seu autor utilizou o 1.° Livro Velho como fonte, se o 
reduziu, fe-lo conscientemente, pois que suas finalidades 
eram outras; nao se trata assim de um simples copista, mas 
de um "autor" com obra nova, no conteudo e objetivos. Em 
segundo lugar, estas consideragoes tern importancia porque 
explicam a transformagao de um genero historiografico 
— catalogo genealogico, em outro — historia genealogica; 
pois que o 11.° Livro Velho ja e mais historia, ou se querem, 
ja e mais narrativa historica, tan to pelos objetivos morais, 
como por conter paginas dramaticas, como sao os episodios 
da vida do Rei Ramiro. 

No Nobiliario do Conde D. Pedro, as finalidades que se 
visam emprestam k obra um carat-er ainda mais novo: 

(54) — V. PMH-Scrip., pg. 175. 
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"Em nome de Deus que he fonte e padre da- 
mor, e por que este amor nom sofre nenhuuma cou- 
sa de mall porem em servillo^de coragom he car- 
reyra rreall, e nenhuum melhor seruigo nom pode 
o homem fazer que amalo de todo seu sem, e seu 
proximo como ssi meesmo, porque este pregeto "he 
ho" que Deus deu a Moyses na vedra ley. Porem 
eu comde dom Pedro filho do muy nobre rrey dom 
Denis ouue de catar por gram trabalho por mui- 
tas terras escripturas que fallauam dos linhageens. 
E veemdo as escripturas com gramde estudo e em 
como fallauam doutros gramdes feitos compuge 
este liuro por gaanhar o seu amor e por meter 
amor e amizade antre os nobres fidallgos da Es- 
panha. E como quer que antre elles deue auer 
amizade segumdo seu ordinamento antiigo em dan- 
dosse fe pera sse nom fazerem mall huuns aos ou- 
tros a meos de tornarem a este amor e amizade per 
desfiaremsse. Esto diz Aristotilles que sse "os" ho- 
meens ouuessem antressy amizade verdadeira nom 
aueriam mester rreys nem justigas, ca amizade os 
faria uiuer seguramente em o seruigc de Deus. 
E a todollos homeens rricos e pobres compre ami- 
zade. E aos que som meninos ham mester quern 
os crii e emssine. E sse ssom mangebos ham mes- 
ter quern nos comsselhe pera fazer sas cousas se- 
guramente. E sse forem velhos ham mester que Ihes 
acorram aos seus desfalligimentos. E os amigos 
verdadeiros deuemsse guardar em sas pallauras de 
dizer cousa per que seus amigos nom venham a 
fama ou a mall, ca per hi se desataria a amizade. 
E nom se devem mouer a crer de ligeiro as cou- 
sas que Ihes delles digam de mall e deuemsse guar- 
dar segredos e nom deuem retraer as obras que sse 
fezerom. E por que nenhuuma amizade nom pode 
ser tarn pura segumdo natura como daquelles que 
descemdem de huum sangue, por que estes mo 
uemsse mais de ligeiro aas cousas por omde sse 
mantem, ouue de declarar este liuro per titullos 
e per allegagodes que cada huum fidallgo de li- 
geiro esto podesse saber, e esta amizade fosse des- 
cuberta e nom se perdesse amtre aquelles que a 
deuiam auer. E o que me a esto moueo forom sete 
cousas. A primeira pera sse comprir e guardar 
este pregepto de que primeiro fallamos. A se- 
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gunda he per saberem estes fidallgos de quaes 
desgenderom de padre a filho e das linhas traues- 
sas. A tergeyra por seerem de huum coragom de 
auerem de seguir os seus emiigos que som em es- 
troimento da fe de Jesu Cristo, ca pois elles veem 
de huum linhagem e seiam no quarto ou no quinto 
graao ou dalli agima nom deuem poer defferem- 
ga amtre ssy. E mais que os que som chegados 
come primos e tergeiros, ca mais nobre cousa he 
e mais samta amar o homem a seu paremte alcm- 
gadoi per diuido se boom he que amar ao mais 
chegado se fallegudo he. E os homeens que nom 
som de boo conheger nom fazem comta do linha- 
gem que ajam senam dirmaaos e primos comir- 
maaos e segundos e tergeiros. E dos quartos agima 
nom fazem comta. Estes taaes erram a Deus e a 
ssy, ca o que tern paremte no quimto ou sexto 
graao ou dalli agima se he de gram poder deueo 
seruir por que vem de seu samgue. E se he seu 
iguall deueo dajudar. E se he mais pequeno que 
ssy deuelhe fazer bem e todos deuem seer de 
huum coragom. A quarta por saberem os nomes 
daquelles domde veem e alguumas bomdades que 
em elles ouue. A quinta por os rreys auerem de 
conheger aos uiuos com mergees por os meregimen- 
tos e trabalhos e gramdes lazeiras que rregeberom 
os seus auoos em se guaanhar esta terra da Es- 
panha per elles. A sexta pera saberem como po- 
dem casar sem peccado segumdo os sacramentos 
da samta egreia. A septima pera saberem de quaaes 
moesteiros som naturaaes e bemfeitores. E por 
esta materea seer mais crara e os nobres fidallgos 
saberem gram parte dos linhagens dos rreys e 
emperadores e dos feitos em breue que forom e 
passarom nas outras terras do comego do mundo 
hu os seus auoos foram ademandar suas auen- 
tuyras por que elles gaanharom nome e os que 
delles degemderom por alguumas nobrezas que alo 
fezerom. Fallaremos.. Z' (55) 

A16m das finalidades praticas, visadas ja pelo autor do 
!.• Livro Velho (V. 6.a e 7.a finalidades deste prologo), D. 
Pedro procura alcangar sobretudo objetivos morals: ganhar 

(55) — V. PMH-Scrip., pgs. 230-231. 
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o amor de Deus, uma vez que toda a sua obra fe-la com nobres 
intuitos (56); mostrar como todos os fidalgos de Espanha 
se ligam por lagos de parentesoo, sendo, portanto, necessd- 
rio que entre todos reine a amizade, pois, como diz Aristo- 
teles, "sse (os) homeens ouuessem antressy amizade ver- 
dadeira nom aueriam mester rrey nem justigas, ca amizade 
os faria uiuer seguramente em o seruigo de Deus". Consi- 
derando que muitos fidalgos estavam afastados da fe crista, 
era necessario aproxima-los dos parentes, para que estes 
os conduzissem a vida virtuosa, pois que a virtude da 
amizade nao consiste em amar apenas os parentes proxi- 
mos, mas tambem os afastados; e grande virtude e zelar, 
no seio da famllia, pela fe crista. D. Pedro deseja ainda 
avivar, na memoria dos cc ntemporaneos, os virtuosos e 
heroicos feitos dos passados, afim de que tais exemplos fru- 
tifiquem. E ainda: recordar aos reis o que devem em mer- 
ces aos vivos, pelos servigos que os antepassados destes pres- 
taram a monarquia e a Reconquista. Por fim, prccura ins- 
truir os nobres sobre a genealogia dos reis contemporaneos. 

Esta-se a ver que do 1.° Livro Velho ao Nobiliario do 
Conde deu-se um grande passo, nao apenas em conheci- 
mento genealogico, mas tambem na maneira de interpretar 
a genealogia. Para o autor do 1.° Livro Velho a nobreza 
e uma classe definida pela posigao social e salvaguardada 
por direitos que se nao deviam esquecer, que havlam de ser 
defendidos: direito de honras, coutos, avoenga, padroado. 
De um lado, na mais alta posigao, defendida naturalmente, 
progredindo em forga politica e economica, estava a realeza; 
de outro lado, tambem defendida, por direito proprio, bem 
como munida de consideravel forga espiritual, estava o clero. 
Entre ambas tinha de lutar a fidalguia, por fazer valer seus 
direitos. Para instruir sobre esses direitos e que se escreveu 
o 1.° Livro Velho. 

(56) — Foi corrente na Idade Media a ideia do caratcr virtuoso 
da atividade literaria com objetivos morais. D. Duarte, 
no Leal conselheiro, expoe e defende esta ideia. (V. nosso 
proximo Boletim de Letras). Esta ideia chegou a cons- 
tituir, na Idade M^dia, o principal criterio no julgamento 
de uma obra; o valor de uma obra se media, nao pelos 
adbados da intui^ao artistica do autor e pelas qualidades 
da expressao (como se tern feito a partir do Renascimento), 
mas pelo que obra trazia de verdades teologicas e morais. 
Sobre os intuitos morais de D. Pedro e da genealogia, 
V. o trabalho de Sebastiao Pagano, Aspecto moral da 
genealogia. 
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D. Pedro nao esquece tais direitos e nao ignora a neces- 
sidade de os definir; mas, acima do interesse material de 
uma historia genealogica, seu espirito, sua moral catolica 
enxergam inter esses eticos: para que uma monarquia seja 
perfeita — esta claro na consciencia politica de D. Pedro 
— e necessario que entre os homens reine perfeita amizade; 
que no seio das famllias reais e fidalgas haja identidade de 
espirito e de fe; que uns auxiliem os outros; que todos cul- 
tuem a memoria dos antepassados e reproduzam seus exem- 
plos de virtude, patriotism© e lealdade; que todos sirvam a 
Deus de todo o ooragao. 

Tais finalidades puseram D. Pedro em categoria muito 
diversa da do autor do 1.° Livro Velho: nao simples escrivao 
de cartorio, mas um historiador genealdgico, movido de 
elevadcs intuitos de moral politica; ja um historiador que 
compreende a historia com objetivos eticos. 

Muito naturalmente, tornado ja da consciencia de his- 
toriador, visando a finalidades mais pollticas e morals que 
praticas, foi levado a modificar a natureza dos ruobiliarios 
anteriores, a ponto de escrever obra completamente nova 
no cardter. 

II — CARATER DO NOBILIARIO 

Alexandre Herculano filiou o Nobiliario do Conde nos 
registros nobilidrquicos anteriores, considerando-o, nas di- 
ferenqas que apresenta, como o resultado de acrescimos e 
interpolaQoes: "Resume-se a nossa opiniao em que os Livros 
de Linhagens anteriores ao seculo XVI sao apenas expres- 
soes diversas da transformagao gradual de um registro pri- 
mitivo da aristocracia, transformagao que em parte se tor- 
nava indispensavel pelo desenvolvimento e multiplicagao das 
geragoes, e em parte devia provir da influencia de indivl- 
duos e de famllias poderosas que buscariam, com razao ou 
sem ela, alterar as tradigoes da propria origem, quando isso 
servisse a interesses materials ou a vaidades e emulagdes 
nobiliarias". (57) 

Nao estamos de acordo com o ilustre historiador: pri- 
rneiramente no que diz respeito a existencia de um nobiliario 
primitivo de que resultaram os que possulmos; hipotese sem 
fundamento seguro: em nenhum dos nobilidrios se alude a 
existencia de uma fonte anterior. Com elementos mais se- 

(57) — V. PMH-Scrip., pg. 135. 
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guros Alexandre Herculano poderia dizer que o 1.° Livro 
Velho foi o ponto de partida dos demais nobiliarios. 

Em segundo lugar, permitimo-nos discordar do ilustre 
mestre no que diz respeito ao. modo como se transformou 
o "primitlvo registro" (?): entre o 1.° Livro Velho e os tres 
nobiliarios seguintes, sobretudo entre o I.0 Livro Velho e o 
Nobiliario do Conde nao ha diferenga apenas no conteudo 
(altera^oes e ampliagao das linhagens); ha diferengas de 
objetivos, de maneira de compreender a historia genealo- 
gica, diferengas de processo narrativo; enfim, diferengas que 
fazem dos tres ultimos nobiliarios um genero bem diverse 
do 1.° Livro Velho. 

Analisemos o carater do Nobiliario do Conde D. Pedro. 
Este nobiliario, se toma o 1.° Livro Velho como ponto 

de partida, ou melhor, como fonte de informagao, nao apenas 
o amplifica, mas o transforma totalmente: D. Pedro 
abre a sua obra com um longo prologo, em que justifica o 
piano seguido, em que discute as finalidades morais da his- 
toria genealogica, manifestando, e ptela primeira vez 
em Portugal, consciencia dos deveres e recompensas 
morais do historiador. (58) Entra depois num re- 
sumo da historia universal; e aqui seu objetivo e demons- 
trar, entre outras cousas, a ilustre e divina origem dos reis 
contemporaneos, bem como os lagos de consaguinidade que 
os unia. For fim, deslinda a linhagem dos nobres fidal- 
gos de Espanha, cuja origem poe em dois herois da Recon- 
quista: o rei Ramiro e o Cid. 

Tudo isto, a obra com esta arquitetura, com o que re- 
flete de conhecimento da historia universal, com os objeti- 
vos morais a que visa. — e muito mais que o 1.° Livro Velho, 
de que se diferencia, como se ve, nao apenas pela ampli- 
iicagao das linhagns e pelas alteragoes das origens das fa- 
mllias. 

O Nobiliario de D. Pedro nao.e um catalog© genealogico 
da natureza do 1.° Livro Velho; e muito mais: como preten- 
deu D. Pedro, e uma historia genealogica da civilizagao 
hebraico-crista, escrita segundo a concepgao teolbgica do 
mundo, e com objetivos morais. 

(58) — Compare-se o Prologo do Nobilidrio do Conde D. Pedro 
com o da Crdnica de D. Pedro I, de Fernao Lopes; as di- 
feren^as denunciam bem diversas concep^oes da historia. 
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Ill — PLANO E CONTEtJDO 

D. Pedro anuncia, no prologo, o piano de sua obra: 

"... Fallaremos primeiro do linhagem dos ho- 
meens e dos rreys de Jerusalem des Adam atda 
nagenga de Jesu Cristo. E das comquistas que 
fezerom os rreis de Syria, e elrrey Faraoo e Nabu- 
codonosor em Jerusalem. Desy fallaremos dos rreys 
de Troya, e dos rreys de Roma e emperadores, e 
dos rreys da Gram Bretanha que ora se chama 
Ingraterra. Desy dos rreis gentiis que ouue em 
Persia, e rreys e emperadores que ouue no Egito e 
em Roma, e da destroigom de Jerusalem e como 
dhi leuou Uespasiam pera Roma os nouegentos 
mill judeus. E dos godos como emtrarom a Es- 
panha e o tempo que em ella uiuerom, e como ao 
depois foy perduda per rrey Rodrigo, e como foy 
cobrada per elrrey Pallayo ho montesinho, e por 
elrrey dom Affomsso o catholico e por outros rreys 
que apos elles ueerom. E como per soberba delrrey 
dom Ordonho de Leom os castellaaos fezeram 
iuizes que manteuerom a terra em dereito. E de 
como destes iuizes degenderom os rreys de Castella 
de huuma parte e da outra os rreys de Nauarra. 
Desy fallaremos dos rreys de Nauarra e dos d'Ara- 
gom e dos de Framga, e domde degenderom os 
rreys de Portugall. Desy domde degemderom os no- 
bres fidallgos de Castella e de Portugall e Galliza, 
e dalguuns feitos que fezerom mostralloemos em 
breue. E de como degemdem do muy nobre rrei 
Ramiro de Leom asy como se mostra em as grosas 
do seu titollo XXI que falla e compremde dos ou- 
tros tiotllos per allegagooes em que mostra os que 
delle veerom E rrogo aaquelles que depds mym 
veerem e uomtade ouuerem de saber os linhageens 
que acregentem em estes titollos deste livro aquelles 
que adiamte degemderem dos nobres fidallgos da 
Espanha, e os ponham e espreuam nos logares hu 
conuem". (59) 

(59) — V. PMH-Scrip., pg. 231. Joao Batista Lavaiia (op. cit., 
pref^cio), procurando justificar as altera^des introduzidas 
na obra de D. Pedro, o que fez com o unico objetivo de 
ligar a aristocracia portuguesa ao tronco dos Austrias 
(Lavana trabalhava na epoca da dominaQao espanhola em 
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Da leitura do trecho final do Prologo, bem como dos 
vinte e um primeiros capitulos, nao e forgado supor que a 
obra, como a idealizou e fez escrever o seu <<autor,,, devla 
conter tres partes fundamentais: 

I.a-PARTE: (Titulos I a VII) — Linhagem dos reis con- 
temporaneos, desde a origem adamlca do mundo. 

II.a-PARTE: (Titulos VIII a XX) — Linhagem dos no- 
bres fidalgos peninsulares, com breves relates de 
alguns de seus feitos. 

IIIa-PARTE: (Titulo XXI) — Historia do rei Ramirp, 
donde descendem os fidalgos peninsulares. 

fiste devia ser o piano e conteudo do Nobiliario; entre- 
tanto, alteragoes e sobretudo acrescimos, feitos posterior- 
men te, fizeram que a obra transcendesse de muito o piano 
primitivo: o acrescimo foi de cincoenta e cinco Titulos (!); 
as alteragoes constaram sobretudo de interpolagoes, feitas 
do titulo IV ao XXI. 

Podemos entao dizer que dois sao os pianos da obra: 
um, o primitivo, anunciado claramente no Prologo; o outro, 
nao ja da obra propriamente do Infante, mas da que resul- 
tou de continuas alteragoes, ate a epoca de D. Manuel. 

Deixemos de lado a obra no piano e conteudo primiti- 
vos, ja que muitas consideragoes a este respeito teriam de 
se fazer num campo de hipoteses. Consideremos a obra no 
estado em que nos chegou: qual o seu piano e conteudo? 

Duas sao as suas partes fundamentais: 

I.a-PARTE: (Titulos I a VII) — Linhagem dos reis con- 
temporaneos, desde a origem adamica do mundo; 
pequena historia de Portugal, de D. Henrique de 
Borgonha ate Afonso IV. 

II,a-PARTE: (Titulos VIII a LXXVI) — Linhagem dos 
nobres peninsulares, com especial desenvolvimento 
da materia portuguesa. 

Analisemos ligeiramente essas partes. 
Na PRIMEIRA ha, inicialmente, como se pode ver deste 

indice dos titulos, uma historia genealogica do mundo an- 
tigo e moderno: 

Portugal) imputa a D. Pedro intencionais falhas e con- 
fusoes genealogicas. Se lapsos e desordens existem na 
obra do Conde, correm estas exclusivamente por conta 
do process© coletivo e ciclico de sua elabora^ao, e por 
conta da incipidncia do genero. 
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TITULO I: Linhagem dos homeens e dos rreys de Jerusa- 
lem des Adam ataa nagenga de Jesu Christo. 

T1TULO II: Dos rex da Troya como vem do Linliagem de 
Dradanus que prymeiro pobrou a Troya e dos rex 
de Roma e de Julius Cesar e de (Jesar Augustu, e 
de Brucus que pobrou Bretanha e de Costantim de 
Roma e de Rey Artur atda Cadualem e Cauadies 
ataa Gormon. 

TITULO III: Dos reis gentiis que forom senhores de Persia 
e de Roma ante o tempo de Jesu Christo e dos godos 
como veerom aa Espanha e coma a comquererom 
e Delrey Qindinus que foy Rei d'Espanha e de Rey 
Banba e de rey Rodrigo e do conde Dom Joham 
e como sse perdeo a terra em aquell tempo e depois ^ 
como foy cobrada por os reis que hi ouue. ££ 

TfTULO IV: Dos reys que foram de Castella. 

TttTTLO VI: Do linhagem dos reys de Franga que forom 
amtes Charlies Mayne De Charlies Mayne que foy 
rrey de Framga e dos que delle desgemderam. 

co 
era 
CO 

TfTULO V: Dos reys de Nauarra como uem seu linhagem p: 
de rey Dom Sancho o Mayor que degemdeo derey- 
tamente delrey Dom Samcho Auarca. t.J » ■<« 

c. .a 

f.'j 
CO 
E""" 

. Apos sucinta historia do mundo antigo e moderno, em 
que o autor mms se preocupa com a linhagem dos reis que 
com os dramas da historia, segue-se, no tltulo dedicado ao ; /> 
Conde D. Mondo, pequena historica de Portugal, de Hen- ^ 
rique de Borgonha ate Afonso IV. Aqui muda-se o aspecto 
interno da narragao: a narrativa perde o dinamismo cro- 
nologico, ganhando em dramaticidade no paragrafo dedi- 
cado a Afonso I e mais adiante no de D. Dinis. 

TfTULO VII: Do Comde Dom Momdo domde degemdem os 
reys de Portugall de huma parte progedemdo ao 
diante e dos outros que delle desgemderom ...Co- 
mega Portugall: e falla delrrey dom Affomsso Amr- 
riquez o primeyro rrey de Portugall e do que fez 
no tempo de seu rreynado, e delrrey dom Samcho 
seu filho segumdo rrey de Portugall e dos filhos 
que ouue. Conselho e mandamento que sse fez 
ao primeyro rrey de Portugall. Delrrey dom Af- 
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fomsso III de Portugall e deste nome o segumdo, e 
delrrey dom Samcho seu filho que sse disse Capello. 
Delrrey dom Affomso de Portugall que foy comde 
de Bellonha filho delrrey dom Affomsso e irmaao 
delrrey dom Samcho. Delrrey dom Dinis e da 
guerra que ouue com ho iffamte dom Affomsso seu 
filho. Delrrey dom Affomsso filho delrrey D. Di- 
nis. 

A SEGUNDA PARTE da obra e toda dedicada a linha- 
gem dos nobres peninsulares, sobretudo Portugueses. Aqui 
a narrativa apresenta-se sob dois aspectos: frequentemente 
o historiador limita-se a desfiar as linhagens; algumas ve- 
zes, no entanto, detem-se na narrativa, a esmiugar um fato 
historico, uma anedota curiosa, uma lenda. 

IV __ PROCESSO DE ELABORAgAO 

Ha, na Idade Media, muitas obras de elaboragao cole- 
tiva: nao nasceram do saber de um s6 homem, nao refle- 
tem ideias de um determinado autor, um ponto de vista 
individual; refletem o patrimonio de cultura e saber de uma 
epoca, respondem a aspiragoes coletivas, e, nascidas do pa- 
trimonio espiritual da coletividade, a coletividade voltam. 
fiste process© de criagao literdria foi, na Idade Media, um 
processo consciente, como se pode ver de mais de uma de- 
claragao nesse sentido, quer no Nobiliario do Conde, quer no 
Livro da Montaria, atribuldo a D. Joao I. 

Os autores dessas obras coletivas, reconhecendo nao 
ter sobre elas direito de propriedade, frequentemente reco- 
Iheram-se no anonimato. 

Mas na criagao literaria coletiva, o problema mais cu- 
rioso nao e o do anonimato dos autores, que se consideram 
recriadores de uma materia coletiva; o aspecto de mais in- 
teresse para a critica e o processo de elaboragao de tais 
obras. 

A elaboragao nao se confina no campo de criagao lite- 
rdria de um homem, mas no de uma epoca: enquanto per- 
dura o clima cultural que determinou o aparecimento da 
obra, ela vai sendo elaborada. E a elaboragao, feita muitas 
vezes atrav^s de longo tempo, processa-se de dois modos: 
em linha continua de labor literdrio, ou ciclicamente. 

A colaboragao dos autores se faz de diversa maneira: 
acrSscimos epenteticos e paragdgicos; alteragoes do texto, 
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na linguagem e no conteudo; refundigoes. Os autores su- 
cessivos, que vao alterando o texto primitivo, a ponto mul- 
tas vezes de modifica-lo bastante, nao perdem a consciencia 
o carater coletivo da obra, e assim continuam no mesmo 
anonimato dos colaboradores antecedentes. 

Estas consideragoes tem, a nosso ver, importancia, pois 
evidenciam a necessidade de metodos criticos especiais, quan- 
do se trata de estudar obras elaboradas por este processo; 
alem disso sugere problemas de historia literaria, que tem 
muito interesse, por exemplo: a "autorla" de tais obras; a 
restituigao de sua forma primitiva; a determinagao da na- 
tureza e epoca das alteragoes; o estudo dos diferentes "meios" 
de elaboragao. Naturalmente, para um trabalho critico 
dessa natureza, e necessario o codice cu codices originais. 
Quando este ou estes nao existem, como e o caso do No- 
biliario do Conde, de que temos apenas o codice manuelino 
da ultima refundigao, entao havemos de nos contentar com 
hipoteses, cujo valor esta em serem provdveis, em serem 
formuladas com espirito critico, e nao em serem inconcus- 
sas. 

Na literatura medieval portuguesa, onde varias obras 
nasceram da elaboragao coletiva, a mais importante, pelo 
interesse do conteudo, e o Nobiliario do Conde. 

Ao encarar o problema da elaboragao deste nobilidrio, 
e necessario assentar em princlpio, que nele se misturam 
dois processes de elaboragao: o individual e o coletivo. 

E' criagao individual porque foi obra patrocinada e 
quern sabe em parte escrita por um autor que no Prologo se 
nomeia. 

E' criagao coletiva porque a obra expressa um patri- 
monio de cultura e uma concepgao da historia que sao co- 
letivos. Alem disso, quando D. Pedro pede o concurso dos 
vindouros (V. fim do Prologo) e porque tem claros no es- 
pirito os direitos da coletividade sobre a sua obra. Por fim, 
mesmo que D. Pedro tivesse feito obra individual e nao re- 
conhecesse a ninguem o direito de alterd-la, a verdade e 
que, ate o tempo de D. Manuel, foi ela bastante acrescen- 
tada, corrigida e ate mesmo refundida. 

Jd discutimos, no capltulo precedente, o problema da 
"autoria". Consideremos agora o problema das alteragoes. 

O Nobiliario deve ter tido, primitivamente, apenas 21 
capltulos (Tltulos I a XXI). Os Tltulos XXII a LXXVI 
foram acrescentados posteriormente, at6 o tempo de D. Fer- 
nando. 
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Na parte primitiva ha interpolagoes feitas depois da 
morte do Conde (1354); e estamos convencidos de que os 
tr^s seguintes pardgrafos da historia de Portugal sao in- 
ter polagoes: 

1) — Conselho e mandamento que sse fez ao primeyro 
rrey de Portugall. 

2) — Delrrey dom Dinis e da guerra que ouue com ho 
iffamte dom Affomsso seu filho. 

3) — Delrrey dom Affomsso filho delrrey dom Dinis. 
(60). * 

Se bem atentarmos nas palavras do Prologo, veremos 
que esta hipotese mais se confirma, pois o Conde, anuncian- 
do com minucias fatos da historia de Espanha, nada diz 
sobre Portugal, o que significa que os relates desses pard- 
grafos nao estavam previstos no piano original. Mas isto 
nao e tudo: o parigrafo dedlcado ao rei D. Dinis ja dd D. 
Pedro como falecido. 

O Titulo XXXV foi tirado do Nobiliario da Ajuda, pois 
que o reproduz, apenas modernizando a linguagem. A pro- 
posito desta transposigao do titulo de um nobilidrio para 
outro, merece consideragao o processo de que se usou: o au- 
tor, ou autores, do Nobiliarioi da Ajuda ao elaborar o titulo 
XXXV de sua obra, tomou como fonte o Nobiliario do 
Conde, completando as informagoes al colhidas. O refun- 
didor manuelino do Nobiliario do Conde foi, por sua vez co- 
piar o titulo XXXV do Nobiliario da Ajuda, esquecendo-se de 
mudar a redagao nas palavras que denunciavam a origem 
alheia do titulo. Velamos os textos: 

NOBILIARIO DA AJUDA 
(T. XXXV) 

Diz o conde dom pedro en 
seu liuro que  

E nos fezemos muyto em 
nosso tempo pera saber a 
uerdade desto feito si pas- 
sara asi como aqui he es- 
crito  

NOB. DO CONDE 
T. XXXV) 

Diz o comde dom Pedro em 
seu liuro que  

E n6s fezemos muito em 
nosso tempo pera saber a 
uerdade deste feito, se pas- 
sdra assy como aqui he es- 
cripto  

(60) — V. PMH-Scrip., pgs. 245-257. 
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E 6 depoys a gram tempo 
alguns que Ihi bem nom 
queriam por seu omizio que 
auya com eles repetiam as 
paluras hu el nom estaua 
que Ihi diseram os donzees 
no paago del Rey, e desto 
reqreceu a fama "a qual 
achou o conde e fezea es- 
creuer em seu livro" (pas- 
sagem respangada. (61) 

E a depois a gram tempo 
alguuns que Ihe bem nom 
queriam por seu omizio que 
auia com elles rrepetiam as 
pallauras hu elle nom es- 
taua que Ihe desserom os 
domzees no paago delrrey, 
e desto rrecregeo a fama. 
(omittido o trecho respan- 
gado). (§2) 

A refundigao manueiina incorporou k obra alteragoes 
marginais, interpolagoes e paragoges, e alem disso em v&- 
rios passos modernizou a linguagem. Note-se ainda que 
essa refundigao foi feita sem metodo, pois que frequentes 
referencias a titulos e paragrafos estao quase sempre em 
desacordo com o texto. 

A nosso ver, tres sao os principais "meios' de elabora- 
gao do Nobtliario do Conde: 

O primeiro "meio" e o do "autor", D. Pedro. "Meio" 
que compreendeu a historia genealogica segundo os obje- 
tivos referidos no Prologo. 

O segundo e o fim do seculo XIV, que cremos 
seja a epoca em que se escreveu o Nobiliario da Ajuda e a 
epoca em que se acrescentaram ao Nobiliario do Conde os 
cincoenta e clnco capitulos restantes. Nao e possivel di- 
zer, com absoluta certeza se entao ainda se estava dentro 
da mesma concepgao da historia genealogica, bem como 
dentro da mesma filosofia da historia; o que e inegdvel e 
que ainda se dava muita importancia ks linhagens, pois que 
a paragoge de 55 capitulos e toda dedicada a essa matdria. 
Do ponto de vista critico, a mais importante contribuigao 
deste segundo "meio" e a amplificagao do HTULO VIII, 
na parte correspondente a genealogia dos reis Portugueses, 
onde se escreve, embora resumidamente, uma historia de Por- 
tugal, com especial atengao ao reinado de Afonso I e D. 
Dinis. 

O terceiro "meio" situa-se em volta de 1500, quando 
se fez a refundigao final da obra (codice que possuimos). 

(61) — V. PMH-Scrip., pgs. 227-228. 
(62) — V. PMH-Scrip., pgs. 313-314. 
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Entao todo o sistema de id&as que nortearam a elaboragao 
do Nobiliario, no seculo XIV, bem como seu estilo narrativo, 

estavam superados pelos cronistas de quatrocentos; seus 
dbjetivos tinham, M muito, perdldo o interesse; cremos que 
a refundigao visou apenas a conservar um documento his- 
tdrico. 
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CAP1TULO III 

A CONCEP<?AO DA HIST6RIA NO 

NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO %■ 

SU MARIO : 

I — Introdugao. 
II — Universalismo historic o. 

III — Providencialismo e predestinagao. 
IV — Historia moral. 
V — Realismo historico. 

VI — Historia genealogica. 





I — INTRODUgAO 

Ate h-cje nao se fez um detido estudo critico dos ele- 
mentos mais importantes do Nobiliario de D. Pedro: a con- 
cepgao da historia e o estilo narrativo. Frei Francisco Bran- 
dao viu no Nobiliario apenas uma fonte informativa. (63) 
Alexandre Herculano por duas vezes ocupou-se dos ncbiliarios 
(64) e prestou inestimavel servigo publicando-os no PMH- 
Scriptores. Mas os estudos de Alexandre Herculano nao 
foram muito alem de consideragoes historicas sobre as ra- 
zees prdticas dos registros geneologicos, e da determinagao 
das datas e do valor dos textos que nos chegaram. Verdade 
e que Herculano nao fazia estudos de critica literaria, mas 
de historiador empenhado em inventariar e publicar docu- 
mentos sobre a Idade Media. 

Teofilo Braga (65) pouco ou nada acrescentou as con- 
sideragoes de Alexandre Herculano: duas ideias sobre as 
razdes que determinaram a organizagao desses registros no- 
biliarquicos, o encarecimento de seu valor documental no 
que se refer ao estudc da materia contida nos cancioneiros 
e o elogio do sabor literario de algumas de suas paginas 
narrativas. D. Carolina Michaelis de Vasconcelos jd trouxe 
algumas acertadas ideias para o problema das fontes do 
Nobiliario do Conde. J. J. Nunes, que como a ilustre doutora 
muito investigou nos ncbiliarios o ambiente social do trova- 
dorismo e a biografia dos trovadores, (66) limita-se a Ihes 

(63) — V. Monarquia Lnsitana, vol. V, Livro 17, pgs. 286-300. Ao 
lado de Frei Francisco Brandao ponha-se, no seculo XVII, 
o autor da Noticia primeira dos livros de linhagens (V. no- 
ta 48). 

(64) — V. Memoria sobre a origem provdvel dos livros de li- 
nhagens e Os livros de linhagens. 

(65) — Histdria da literatura portuguesa — Primeira epoca: Idade 
MMia, pgs. 373-377. 

(66) — Referimo-nos aos trabalhos destes benemeritos investiga- 
dores, no campo do travadorismo portugues. D. Carolina 
Michaelis ocupou-se particularmente dos Nobilidrios, no 
Groebers Gundriss, II, 2; e J. J. Nunes, A prosa medieval, 
in H.L.P.I, I, pgs. 122-125. 
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negar valor como documento da histdrla polltica de Portu- 
gal, embora Ihes reconhe^a valor como documento para o 
estudo dos costumes da Idade Media. 

Hecentemente tres crlticos se ocuparam dos nobiliarios: 
Luis Cardin (67), A. Botelho da Costa Veiga (68) e Rodri- 
gues Lapa (69): o primeiro com um estudo sobre as prova- 
veis fontes do 11.° Titulo do Nobiliario do Qonde; Veiga traz 
elementos novos para a data de elaboragao dos nobiliarios; 
Rodrigues Lapa faz excelentes consideragoes sobre o valor 15- 
ter^rio de algumas paginas ddsses primitivos monumentos 
da historiografia portuguesa. 

Conquanto estimavel, no valor, a bibliografia crltica 
s6bre os Nobiliarios, nao chegou ela a ferir todos os temas 
de interesse contidos nesses monumentos historicos. Sobre- 
tudo no Nobiliario do Conde hd dois aspectos que julgamos 
de bastante interesse critico: a concepgao da historia e a 
tecnica narrativa. 

Quando se alegasse que uma e outra questao tern pouco 
interesse, pelo pequeno valor artistico da obra, fruto de 
uma epoca de incipiente atividade historiografica, nao se 
pode negar que e impossivel compreender todo o sentido re- 
novador da obra de Fernao Lopes, desconhecendo-se os ten- 
tames historiograficos anteriores. Que trouxe Fernao Lo- 
pes, de novo, em concepgao da histdria e em tecnica narra- 
tiva? So o estudo destes elementos na historiografica an- 
terior podem responder cabalmente a esta interrogagao. 
Mas nao e so isso: pergunta-se: que determinou as carac- 
terlsticas fundamentals da obra de D. Pedro: uma historia 
genealogica da Peninsula e do mundo, com algumas fugas 
de narragao dramdtica? Foi porventura incapacidade 
dos "autores" para escrever uma obra como as cronicas de 
Fernao Lopes? ou foi uma definida concegao da histdria a 
que devia corresponder especial tecnica narrativa Por ou- 
tras palavras: a obra, no genero em que se fez e no estilo 
em que se escreveu, documenta pobreza de recursos narra- 
tivos, ou intengao definida em face de determinado genero 
histdrico? E' o que vamos tentar demonstrar neste capltulo 
e no seguinte. 

(67) — V. Estudos de literalura e de linguistica, pgs. 91-110. 
(68) — V. Os nossos Nobiliarios medieuais. 
(69) — V. Ligoes de literalura portuguesa, pgs. 214-224. 
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II — UNIVERSALISMO HIST6RICO 

O homem da Idade Media ve o mundo fenomenico de 
um ponto de vista teologico: em unidade absoluta em 
Deus, comego e fim de todas as cousas. Esta mesma con- 
cepgao unitaria do mundo passou para a historia. Os pri- 
mitivos historiadores Portugueses, como os espanhois, os 
italianos, os ingleses, nao podiam compreender a historia 
de um ponto de vista estritamente nacional, mas a historia 
nacional projetada no piano da historia universal. Do mes- 
mo modo que se nao compreendiam o homem ou um aspecto 
da natureza como individualidades absolutas, mas no con- 
junto do universo, nascido da vontade de Deus e com seu 
destino tambem em Deus. 

Alem disso, paises novos como Portugal, mal saldos de 
uma longa epoca de indiferenciagao polltica e cultural, vi- 
viam ainda, nos seculos XII, XIII e XIV, uma fase de for- 
magao do carater nacional; dal e necessidade de se procurar 
prestigio historico no passado, onde se enraizasse a historia 
nacional; dai o recuo que todos esses povos novos fizeram, 
do meridiano iniciador de sua historia, a um preterito ilus- 
tre: ao Imperio gotico-hispanico, como fizeram alguns his- 
toriadores peninsulares; ao Imperio romano-cristao, como 
fez Afonso X (Cronica General) e Dante (De monarchia); 
a Adao, como fez D. Pedro na sua historia genealogica. 

O estudo da concepgao universalista da historia, per- 
filhada pelos primeiros historiadores medievais, mostra, logo 
de inicio, um contraste: um universalismo que nao se opoe 
a existencia de um sentimento nacional. De fato, este 
universalismo historico — de cronistas que, de qualquer 
modo, sentem o movimento diferenciador de seus paises — 
nao estd num piano absolutamente humanistico. Os pri- 
meiros historiadores medievais sao, antes de mais nada, his- 
toriadores "nacionais", em que pese sua concepgao uni- 
versalista da historia, pois que neles se denuncia sempre a 
consciencia nacional. Deis fatos evidenciam essa conscien- 
cia: a) quando projetam a historia nacional, no piano da 
historia universal, nao escondem o empenho que tern em 
dignifica-la, colocando-a na trajetoria dos grandes povos 
da civilizagao hebraico-crista; b) quando recuam a historia 
nacional a um passado ilustre, fazem sempre com pontos 
de vista nacionais: para a Franga, bem como para a Es- 
panha de Afonso X, a origem da histdria nacional era o 
Imperio romano-cristao; para Portugal, como se documenta 
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no Nobiliario do Conde, as origens da histdria nacional es- 
tao em Adao. 

Nao e dificil atinar com as razoes da diferenga entre o 
universalismo histdrico dos espanhdis e dos Portugueses. 

A formagao histdrica da Espanha e diversa da formagao 
histdrica de Portugal. A Espanha, contra tddas as vicissi- 
tudes por que passou, com a invasao germ^nica, logrou 
manter as tradigoes da cultura do Imperio romano-cristao. 
Depois de resistir do seu reduto nas Asturias, k invasao 
moura, reiniciou sua histdria com a Reconquista; Reoonquista 
que trazia em si ideais de triunfo da Igreja sobre o herege, 
mas tambem a ideia da restauragao do Imperio romano- 
cristao, na forma de um Impdrio hispano-cristao. Foi esta 
a iddia-fdrga que conduziu a polltica imperialista da Es- 
panha durante a Idade Media, e determinou a concepgao 
da histdria expressa na Cronica General. 

Em Portugal, ate o seculo XIV, bem diversas sao as 
iddias histdricas, embora tambem formadas dentro de uma 
concepgao universalista. A rebeldia e Independencia signi- 
ficaram o desmembramento do Impdrio hispano-cristao em 
gdnese; e a existencia de Portugal dependia da nao aceita- 
gao das iddias imperialistas espanholas. NacionaGsmo por- 
tugues d posigao histdrica e moral oposta ao idedrio poli- 
tico espanhol: a politica da Espanha era dirigir suas forgas 
num sentido centrlpeto; a portuguesa, encontrar forgas mo- 
rals e materials centrifugas, que Ihe dessem destino histd- 
rico fora do dmbito espanhol. 

Daqui resultou em Portugal diversa compreensao da 
histdria nacional: busca-se no piano da histdria universal 
um passado ilustre, mas nao dentro das perspectiva da his- 
tdria espanhola, pois, si assim se fizesse aceitava-se uma 
concepgao da histdria contrdria ao idedrio politico nacional, 
contraria aos empenhos de autonomia. Portugal vai entao 
enraizar a sua histdria no longlnquo passado hebraico-cris- 
tao. 

A concepgao universalista de D. Pedro, apoiada numa 
visao teoldgica do mundo, obrigava a colocagao da histdria 
mundial em perspectivas infinitas: a origem e fim da hu- 
manidade em Deus: partindo da origem divina da humani- 
dade, acompanhando a evolugao da histdria hebraico-cris- 
ta, chega aos modernos Estados catdlicos; e ao inves de fe- 
char a obra com a histdria contemporanea, deixa-a reti- 
cente, recomendando-se aos pdsteros a continuagao da 
mesma: 
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"... E rrogo aaqueUes que depds mym yeerem 
e uomtade ouuerem de saber os llnhageens que 
acregentem em estes titollos deste liuro aquelles 
que adiamte degemderem dos nobres fidallgos da 
Espanha, e os ponham e espreuam nos logares hu 
conuem". (70) 

Esta visao teologica da histbria so reconhece, a histo- 
ria, dois marcos limitadores, e ambos de cardter transcendente; 
a Origem e Fim divinos da humanidade; entre ambos a his- 
toria se desenvolve como a sucessao de episodios de um 
unico drama humano: a luta entre o Bern o Mai. 

So no seculo XV, a comegar com Fernao Lopes, o drama 
historico se reduziria a perspectivas finitas: a his tor ia na- 
cional, as cronicas regio-centricas. 

Quando se fala, na Idade Media, em universalismp e 
infinito historicos, e necessario nao presumir um universa- 
lismo de carater absolute, mas relativo: pois que esse uni- 
versalismo estd condiclonado por um conhecimento his- 
torico limitado a civilizagao ocidental; e, apoiado na concep- 
gao hebraico-crista da histbria, so considera os povos que 
percorreram e percorriam a trajetbria dessa civilizagao, ou 
nela interferiram e interferiam. O cardter relativo do uni- 
versalismo historico medieval estd patente no piano que 
D. Pedro se tragou: 

"... Fallaremos primeiro do linhagem dos ho- 
meens e dos rreys de Jerusalem des Adam atda 
nagenga de Jesu Christo. E das comquistas que 
fezerom os rreis da Syria, e elrrey Farabo e Nabu- 
codonosor em Jerusalem. Desy fallaremos dos rreys 
da Troya, e dos rreys de Roma e emperadores, e 
dos rreys da Gram Bretanha que ora se chama 
Ingraterra. Desy dos rreys gentiis que ouue em 
Persia, e rreys e emperadores que ouue no Egipto 
e em Roma, e da destroigom de Jerusalem e como 
dhi leuou Uespasiam pera Roma os nouegentos 
mill Judeus. E dos godos como emtrarom a Es- 
panha e o tempo que em ella uiuerom, e como ao 
depois foy perduda per rrey Rodrigo, e como foy 
cobrada per elrrey Pallayo ho montesinho, e por 
elrrey dom Affomsso o cathblico e por outros rreys 
que apbs elles veerom. E como per soberba delrrey 

(70) — V. PMH-Scrip., pg. 231. 

63 



dom Ordonho de Leom os castellaaos fezeram iui- 
zes que manteuerom a terra em dereito. E de 
como destes iuizes de$enderom os rreys de Cas- 
tella de huuma parte e da outra os rreys de Nauar- 
ra. Desy fallaremos dos rreys de Nauarra e dos 
d'Aragom e dos de Framga, e domde degenderom 
os rreys de Fortugall..." (71) 

III — PROVIDENCIALISMO E PREDESTINAgAO 

A concep^ao teologica da historia, adotada por D. Pe- 
dro, traz em si a ideia do providencialismo divinlo na tra- 
jetdria da civilizagao hebraico-crista, predestinada a res- 
taurar o Imperio de Deus. 

O Nobiliario nao discute as ideias da predestinagao e 
do providencialismo; mas e facil entreye-las: 

Primeiramente, na propria concep^ao universalista ado- 
tada: a hnmanidade nasceu do ato criador de Deus; em 
Deus esta a Origem do mundo e dos povos. Em segundo 
lugar, na conceptao dramatica da historia: depois da queda 
de Adao a humanidade dividiu-se em dois partidos: os que 
seguiram e seguem a "vedra ley" e os que viveram e vivem 
"em pecado"; e toda a historia da humanidade se resume na 
luta entre as duas fac^oes; a melhor arma com que luta a 
facqao do Bern e a certeza da justiga divina, que premeia 
os bons e castiga os maus. 

A Providencia divina conduz a historia da humani- 
dade, demonstra-se em muitas paginas do Nobiliario: 

"... Quamdo foy morto rrey Salamon rrey- 
nou seu filho Roboam e per sa torpidade e per sa 
maldade e per maao comsselho que cria as gemtes 
mangebas perdeo seu rreyno de Isrraell. E per- 
deo os dez tribos e ouueos Iheroboam o filho de 
Naball seu imiigo. A Iheroboam deu nosso senhor 
ho rreyno que o seruisse com elle e o teuesse por 
senhor. E elle fez dous bezerros douro e pos huum 
em Dam e outro em Betell e fezeos homrrar aos 
tribus de Isrraell. E por este pecado que fez Jero- 
boam tomou maa carreyra el e todo seu fosado". 
(72) 

(71) — V. PMH-Scrip., pg. 231, 
(72) — V. PMH-Scrip., pg. 232. 
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Os anjos, os prof etas, os santos e os astrologos, ilumi- 
nados por Deus, procuram conduzir os homens pelo cami- 
nho do Bern: 

"... Em este tempo rreinou Alexamdre em 
Gre^ia e lidou com rrey Dario e vemgeo e matouo 
assy como auia profetizado Daniell propheta que 
disse que do brusgo das cabras nageria que faria 
o carneiro dos quatro comes e quebramtaria a 
terra". (73) 

"... O gide vemgeo rrey Bucar de Marrocos 
irmaao deste rrey Hunaz com oito rreys. E de- 
pois que o gide morreo vengeo rrey Bucar outra 
uez com todo o poder que pode ajumtar d'Africa: 
e esto fpy per a vertude de Deus que Ihe emuiu o 
apostollo Samtiago em sa ajuda. E nosso senhor 
mandou dizer ao gide em sa vida por sam Pedro 
por quail guisa avia de vemger: e estas duas ve- 
zes que o vemgeo forom no campo do Quarto a cabo 
de Valemga que o gide filhara aos mouros com 
outros muitos castellos". (74). 

"... Este conde dom Nuno Gomgalluez d'Aua- 
los porque era muy boo cristaao teue Deus por 
bem de seer sempre vemgedor em todallas bata- 
Ihas. E huuma noite ante que morresse veo a elle 
ho angio hu ell jazia oramdo: ante sa cama vio 
huma craridade muy gramde e huum homem 
uestido em vestiduras bramcas e pergumtou que 
era, e elle Ihe disse que era angio que viinha a 
elle per mandado de Deus, e que pedisse huum dom 
quail teuesse por bem e que Deus Iho outorgaria,* 
e ell disse que louuado fosse Deus por quamta 
mercee Ihe fazia e que Ihe pedia saluagom pera 
alma, e elle Ihe disse que esto Ihe era outorgado 
com tanto que nom fezesse peores obras do que 
elle ataa li fezera, mais que pedisse: e elle Ihe pe- 
dio que o seu solar numca fosse destroydo, e o 
angio Ihe disse que pedia bem e que Deus Iho avia 
outorgado..." (75) 

(73) — V. PMH-Scrip., pg. 235. 
(74) — V. PMH-Scrip., pg. 258. 
(75) — V. PMH-Scrip., pg,, 261. 
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"... Rey Ramiro foysse a Leom e fez sas cor- 
tes muy rricas e fallou com os seus de ssa terra 
e mostoulhes as maldades da rrainha Alda sa mo- 
Iher, e que elle avia por bem de casar com dona 
Artiga que era d'alto linhagem: e elles todos a 
huuma voz a louuarom e ho ouuerom por bem, 
porque dissera por ella o gramde estrollogo Aman 
que ella era pedra pregiosa antre as molheres que 
naquelle tempo avia: e aimda disse mais que tan- 
to avia seer boa christaa que Deus por sua honrra 
Ihe daria geeragom de homeens boos e de gramdes 
feitos e avemturados em bem. E bem parege que 
Aman disse verdade ca ella foy de boa vida, e 
fez o moesteiro de sam Juliam..." (76) 

Os principios eternos do Bem acabam sempre por triun- 
far: 

"... Morreo Marga e rreynou seu primo Co- 
tianus. E foy homem de maa vida que numca 
soube guardar amigo e era muy folom, e as gen- 
tes da terra nom o podiam sofrer. E acordarom 
todos sobrell e deytaromno da terra. E erguerom 
por rrey Rinalo que foy muy boom rrey e leall". 
(77) 

Deus premeia os bons com o Par also: 

"... Este gide Ruy Diaz viueo bem, e estes 
beens que fez som escriptos nas cronicas dos rreys 
e el he em parayso". (78) 

E' a mesma Providencia divina que conduz a vitdria 
dos cristaos contra os mouros, como se pode ver de muitos 
episodios narrados a proposito dos feitos dos "linhagens"; 
e a Providencia divina que faz que o bom cristao, como 
nas novelas de cavalaria, triunfe das artimanhas, das bru- 
xarias, dos sortilegios do Demonio: 

"... E esto nom foy marauilha por assy tee- 
rem, ca hi ouue golpes que derom per gima dos 
ombros que femderom meetade dos corpos e as 

(76) — V. PMH-Scrip., pg. 277-277, 
(77) _ v. PMH-Scrip., pg. 240, 
(78) — V. PMH-Scrip., pg. 258. 
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sellas em que hiam e gram parte das cauallos, e 
outros talhauam per meyo que as meetades se par- 
tiam cada huuma a ssa parte: e disserom que Sanr 
tiago os fizera com sa maao, pero a yerdade foy 
esta, elles forom por os muy boos fidallgos com 
ajuda de Samtiago, e os mouros viromsse mal- 
treitos nom o poderom sofrer e forom uengidos". 
(79) 

A confianga na Providencia divina determina a id£ia 
da Predestinagao. No Prologo do Nobiliario, escreve D. 
Pedro: 

"Em nome de Deus que he fonte e padre damor, 
e por que este amor nom sofre nenhuuma cousa 
de mall porem em seruiilo de coragom he carreyra 
rreall, e nenhuum melhor seruigo nom pode o 
homem fazer que amalo de todo seu sem, e seu 
proximo como ssi meesmo, porque este pregepto 
"he ho" que Deus deu a Moyses na vedra ley". 
(80) 

No decorrar da obra demonstra-se o triunfo crescente 
dos principios eternos do Bern sobre o Mai, com o que se 
deixa clara a ideia da Predestinagao da humanidade para a 
restauragao do Imperic de Deus. 

Nao devemos confundir estas ideias medievais sobre o 
Providencialismo e a Predestinagao, com o sentido que Ihes 
deram alguns escritores do fim do seculo XVI e do XVII, 
como Frei Bernardo de Brito e o Padre Antonio Vieira. O 
cronista alcobacense e o pregador jesultico defendem a ideia 
do Providencialismo e da Predestinagao com intuitos nacio- 
nalistas, com objetivo de engrandecer a histdria de Portugal. 
Iddias e teses historicas, tipicas de uma epoca de misticismo 
e de reagao nacionalista ante a crise politica e moral advin- 
da da dominagao espanhola. O Providencialismo e a predes- 
tinagao, na concepgao de D. Pedro, nada tern deste misti- 
cismo nacionalista — e universalismo cristao, e atitude ecu- 
menica, paira acima de atitudes individuals e patrioticas. 

(79) — V. PMH-Scrip., pg. 280. 
(80) — V. PMH-Scrip., pg. 230. 

67 



IV — HIST6RIA MORAL 

Do que dissemos nos topicos anteriores, tira-se por con- 
clusao que, dentro de semelhante filosofia da histdria, nao 

, se pode compreender a realidade historica de um ponto de 
vista preponderante politico e militar, como se fez a partir 
de Fernao Lopes, pois que estes aspectos sao sempre indi- 
vidualizadores, singularizadores da realidade historica. 

Para o Nobiliario a historia se processa num unico e 
universal drama — o drama moral, da luta entre os princi- 
pios do Bern, e o Mai; fatalidade historica, desde o momento 
em que se deu a queda do homem no pecado. 

Com esta filosofia, a historia se reduz a uma historia 
moral, ou, se quiserem, religiosa, no "lato sensu" desta ex- 
pressao. Historia moral, onde o que interessa, precipuamen- 
te, e mostrar a luta entre a Verdade e o erro. Tudo que se 
agita a distancia dessa linha superior do destino da huma- 
nidade perde o interesse, pelo que tern de singular, parti- 
cularizador e digressivo. 

Nao quer isto dizer, entretanto, que uma obra concebida 
dentro desta filosofia da historia, carega totalmente de fates 
politicos e militares, elementos ou aspectos inevitaveis na 
historia; elementos da essencia mesma do drama moral dos 
povos; e ambos, guerra e politica, necessdrios ao triunfo do 
Bern. Mas se estes elementos sao inerentes a historia, no 
Nobiliario interessam apenas na medida em que direta e ime- 
diatamente explicam e conduzem o destino da humanidade 
para Deus. Em si mesmos os fatos polltioos e as guerras 
nao tern interesse, pelo menos nao tern o interesse que neles 
encontrou Fernao Lopes, tao preocupado com a interpreta- 
cao moral e politica da historia, quanto com a visao estetica 
dos dramas humanos. 

A historia moral tern objetivos proprios, como expos D. 
Pedro em seu Prologo: demonstrar a origem e destino divinos 
da humanidade; demonstrar a existencia dos princlpios eter- 
nos do Bern e a infalibilidade das leis e da justi^a de Deus; 
acordar no coragao dos homens o sentimento da amizade, 
uma vez que se demonstra serem todos irmaos perante Deus, 
e quase todos parentes entre si. 

fistes objetivos morals, para D. Pedro muito mais impor- 
tantes, como ja dissemos, que os de natureza material, fize- 
ram do Nobiliario uma obra de nobres intengoes. Com estes 
elevados intuitos nao podia D. Pedro alimentar, nem admitir, 
entre os cristaos, qualquer forma de desharmonia, nem entre 
os Estados catolicos qualquer forma de prejulzos nacionalis- 
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tas. A Inglaterra, a Franga, Castela, Aragao, Navarra, a Ga- 
lizia e Portugal, o Nobiliario compreende-os todos irmanados 
no mesmo ideal cristao, ligados pelo destino historico, no 
empenho de restaurar o Imperio de Deus. Acima dos inte- 
resses particulares de cada individuo, de cada Estado, deve 
prevalecer o respeito ao "pregeto que Deus deu a Moys&s 
na vedra ley: nenhuum melhor serui^o nom pode o homem 
fazer que amalo (a Deus) de todc seu sem, e seu proximo 
como ssi meesmo". (81) 

Concepgao moral da historia bem diversa da que domi- 
nou a partir de Femao Lopes, em que a historia deixa de 
ser vista de um ponto de vista transcendentemente moral 
para se ver de um prisma politico e nacionalista. 

V — REALISMO HIST6RICO 

Quern ler o Nobiiiario com atengao mais nos episodios 
particulares, que na totalidade da obra e no esplrito do "au- 
tor", discordara do que acabamos de afirmar: com frequen- 
cia se encontram relatos de cru realismo, quer pelo fato 
em si, quer pelo indecoroso dos termos em que se narram: 

"... E rreynou seu filho Abia em Judd e em 
seu loguo, e amdou nos peccados de seu padre e 
nas abolezas e nom temia Deus e nom rreynou 
mais de tres annos, e morreo e soterraromno em 
Jerusalem com seus paremtes, e rreynou seu filho 
Asa". (82) 

"... Passou Gobordiam e rreinou seu filho 
que ouue nome Marga. Morreu Marga e rreynou 
seu primo Cotianus. E foy homem de maa vida 
que numca soube guardar amigo e era muy folom, 
e as gentes da terra nom o podiam sofrer. E acor- 
darom todos sobrell e deytaromno da terra". (83) 

"... E o comde dom Hordonho irmaao deste 
comde com Nunaluarez jouue com huuma sa ir- 
maa per forga, e fez em ella dom Gargia Ordonhez, 
o que lidou o rreto em (Jamora polla morte delrrey 
dom Samcho". (84) 

(81) — V. PMH-Scrip., pg. 230. 
(82) — V. PMH-Scrip., pg. 232. 
(83) —1 V. PMH-Scrip., pg. 240. 
(84) — Y. PMH-Scrip., pg. 261. 
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"... E o comde dom Manrrique ouea em toda 
sa vida, e ouue estes tres filhos que ja dissemos, 
o comde dom Pedro de Molina a que ficou depos 
sa morte, e a rrainha dona Mafalda de Portugall, 
e dona Maria Manrrique que foy casada com dom 
Diego o boo' e fez em ella dom Lope el Ruyo: e 
depois que fez este filho com dom Diego e boo 
seu marido foy maa molher, e foisse pera huum 
ferreyro pera Burgos". (85) 

"... e a filha ouue nome dona Samcha e de- 
mandoua o emperador, e ella com medo de seu 
irmao nom se atreueo, e como aquella que queria 
fazer mall deu pegonha a seu irmaao e matouo 
e depois foisse pera o emperador e foy sa barregaa". 
(86) 

Exemplos como estes poderiamos apresentar muitos. 
Como explicar este realism© narrative, que surpreende e 
choca? Como conciliar com o moralismo, com o transcen- 
dent© moralismo do "autor"? Da mesma maneira que o ex- 
plicamos na narrativa biblica: 

"... E tinha setecentas mulheres, princesas, 
e tresentas concubinas: e suas mulheres moveram 
seu coragao. 

Porque sucedeu que, no tempo da velhice de 
Salomao, suas mulheres inclinaram seu coragao 
apos outros deuses: e seu coragao nao era inteiro 
para com Jeova seu Deus, como o coragao de Da- 
vid seu pai". (87) 

"... Tornando pois o Rei do jardim do pa- 
lacio k casa do convite do vinho, Kama se deixara 
cair sobre o leito, em que estava Ester, entao disse 
o Rei, porventura quereria ele tambem forgar a 
Rainha perante mim nesta casa. Saindo esta pa- 
lavra da boca do Rei, cubriram a Kama o rosto". 
(88) 

(85) — Y. PMH-Scrip., pg. 262. 
(86) — V. PMH-Scrip., pg. 265. 
(87) — Diblia Sagrada, trad. Pd. Joao Ferreira A.Alraeida, REIS, 

I, XI, 3/4. 
(88) — Idem, ESTER, VII, 8. 
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Aqui, como no Nobiliario, obra tao proxima, sob varios as- 
pectos, da historiografia hebraicocrista, a visao realista e 
<irua da vida responde em todo o sentido as intengoes trans- 
cendentemente morais e teologicas da historia. A historia 
da humanidade na concepgao hebraioocrlsta, concepgao 
perfilhada por D. Pedro, resume-se, como ja dissemos, na 
luta permanente entre a virtude e o pecado; ao historiador 
compte ver um e outro aspecto da vida, afim de que se mos- 
trem a gravidade do drama moral do homem, a necessidade 
da Redenqao, e em que consiste e infalibilidade da justiga 
divina. 

Os historiadores biblicos, D. Pedro e muitos outros me- 
dievais tern uma compreensao do valor moral da obra de 
historia, bem diversa da que prevaleceu depois do seculo 
XV: de certo modo para Fernao Lopes, e definidamente para 
os classicos, o valor moral da obra de historia consiste em 
ser uma fonte apenas dos melhores exemplos de virtude 
moral, politica e religiosa, um espelho de vidas perfeitas: 
"historia magistra vitae est", muitas vezes se disse no clas- 
sicismo, repetindo Cicero. E este exigente moralismo se 
completou com a preocupagao de uma linguagem sempre 
decorosa e polida. 

A proposito do realismo e da sinceridade dos autores 
do Nobiliario, e necessario acentuar que tal atitude nao se 
aplica apenas k historia estrangeira e ^s linhagens, mas 
tambem aos monarcas Portugueses: 

"... E filhou elrrey dom Samcho huuma dona 
por amiga e ouue della, dona Orraca Samchez, e 
dom..." (89) 

"... Reynou seu filho depos ell do Affomsso 
que foy muy boo christaao no comedo mais na 
gima foi peor... Reynou seu filho dom Samcho, 
e comegou muy bem de seer muy boo rrey e de 
justiga, mas ouue maaos comsselheyros, e des alii 
adeamte nom fez justiga. E sayo de mandado aa 
rrainha dona Birimguella sa tia e casousse com 
Migia Lopez, e des alii foy pera mall", (90) 

"... Reynou seu filho rrey dom Dims, e foy 
muy boo rrey e de gram justiga e muy boo cristaao, 

(89) — V. PMH-Scrip., pg. 255. 
(90) — V. PMH-Scrip., pg. 256. 
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e fez muito por a santa egreia. E casou com dona 
Isabel filha delrrey dom Pedro d'Aragom, e ouue 
filhos della, ... E ouue outros filhos de barra- 
gaas..." (91) 

Acima da vida contingente e miseravel dos homens es- 
tao os principios eternos de Deus: o erro, o pecado de um 
homem nao invalida esses principios. D. Pedro nao faz 
uma historia nacional, sob compromissos politicos ou de 
classe, nem com pudores exagerados; faz a historia dos ho- 
mens como eles foram, com virtudes e pecados; a historia 
de uma humanidade em crise moral desde a queda ada- 
mica; de uma humanidade que tinha de compreender, numa 
visao realista do passado e do presente, a necessidade de 
combater o erro e procurar, pela virtude, restaurar o Im- 
perio de Deus. 

VI — HISTORIA GENEALOGICA 

A visao unitaria da historia da humanidade implica, 
obrigatoriamente, na determinagao de um elemento unl- 
ficador dessa mesma historia. No Nobiliario esse elemento 
e de dupla natureza. De natureza abstrata: o providen- 
cialismo divino na luta do homem entre a virtude e o pe- 
cado. De natureza concreta: a linha genealogica: a huma- 
nidade nasceu de Adao, e, na trajetoria da civilizagao he- 
braico-crista, os imperadores e reis, que conduziram a his- 
toria politica dos diversos povos, se ligam por lagos de pa- 
rentesco, o mesmo se dando com a fidalguia de Espanha 
entroncada no Rei Ramiro e no Cid. 

Aqui estao os principios fundamentais da filosofia da 
historia adotada no Nobiliario: unidade transoendente e 
unidade material da historia do mundo. Deste modo, se 
por um lado se procurar compreender a origem e destino 
divinos da humanidade, o providencialismo de Deus, a in- 
falibilidade de sua justiga e a necessidade da Redengao; por 
outro lado se demonstra que os imperadores e reis contem- 
poraneos, sobre terem a mesma origem, ligam-se, como os 
fidalgos da Peninsula, por lagos de parentesco, argumento 
de que o historiador moralista usa para concitd-los a paz, 
a concordia, enfim, k amizade devida entre parentes. 

O Nobiliario de D. Pedro, ]k o dissemos, nao e um cata- 
log© genealogico, da natureza do 1.° Livro Velho, como tam- 
bem nao e uma historia politica de Portugal: — e, prdpria- 
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mente, intencionalmente, uma historia genealogica da ci- 
vilizagao hebraicocrista, seguida de uma historia genealo- 
gica da fidalguia peninsular (com especial desenvolvi- 
mento da fidalguia de Portugal). 

Tendo por finalidade desfiar a genealogia dos reis da 
civiliza^ao hebraicocrista e a dos fidalgos peninsulares, o 
que, em princlpio, interessa ao Nobiliario nao sao os atos 
politicos ou particulares das personagens da historia, senao 
acompanhar-lhes a linhagem. Isto nao quer dizer que o 
Nobiliario se tenha limitado, exclusivamente, a arrolar na- 
mes, a tecer genealogias; se assim procedesse nao faria pro- 
priamente historia, e nao poderia demonstrar a concepgao 
teologica da humanidade. 

. Vivificando as linhagens com dramas historicos, nao 
perde o Nobiliario o sentido da proporgao: na historia ge- 
nealogica dos reis limita-se, na parte dramatica, quase que 
so ao relato sucinto dos seus atos politicos e dos principals 
fatos de seus rein ados; na parte "dos linhagens" peninsu- 
lares, algumas vezes se detem a arquivar apisodios historicos ' 
ou lenddrios vividos por alguns fidalgos; mas, note-se que o 
faz sempre no interesse da historia genealogica: 

1.°) para explicar a origem de uma famllia, como e o 
caso de D. Diego Lopes: 

"De dom Diego Lopes senhor de Bizcaya 
bisneto de dom Froom, e como casou com huuma 
molher que achou amdando a monte a quail 
casou com elle com comdigcm que numca se beem- 
zesse, e do que Ihe com ella acontegeo, e pros segue 
o linhagem dos senhores que foram de Bizcaya". 
(92) 

2.°) para explicar a razao de um apelido de famllia, 
como e o caso dos Marinhos: 

"Do linhagem domde veem os Marinhos 
domde o mais lomge sabemos e forom naturaaes 
de Galliza". (93) 

3.°) "por os rreys auerem de conheger aos uiuos com 
mergees por os meregimentos e trabalhos e gramdes lazeiras 

(91) _ y. PMH-Scrip., pg. 256. 
(92) _ V. PMH-Scrip., pgs. 258-259, Tit. IX, § 2.°. 
(93) — V. PMH-Scrip., pg. 383, Tit. LXXIII, § 1.°. 
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que rregeberom os seus auoos em sse guanhar esta terra da 
Espanha per elles", segundo as palavras do Prologo. E res- 
ponde a esta razao capltulos como: 

"Dos de que desgemderam cs de Memdoga 
e os de Biscaya e de Crasto e os de Vermuiz, e 
domde vem os fidallgos de Portugall e de Castella 
e Galliza, e de Ruy Diaz ^ide e dos vemgimentos 
que ouue e de seu casamento. (94) 

"Domde desgemde ho linhagem do solar 
Lara: dos primeyros de que mais lomge se pode 
saber. (95) 

"Delrrey Ramiro domde desgemdeo a geera- 
gom dos boos e nobres fidallgos de Castella e 
Portugall e dalguuns feitos que elle e os que delle 
desgemderam fezeram". (96) 

"De dom Gomgallo Meendez da Maya o li- 
dador e das batalhas que ouue". (97) 

Assim, o que traz o Nobiliario, na l.a e 2.a parte, e sem- 
pre historia genealogica, o que, voltamos a insistir, nao 
se deve confundir com catalog© genealogico (que e o caso 
do 1.° Liyro velho) nem com historia polltica, como sao as 
cronicas de Fernao Lopes e dos historiadores seguintes: 
nos primeiros nao ha ainda historia, ou, se ha, e apenas 
historia de nomes, historia sem dramas humanos; nas cro- 
nicas de Fernao Lopes, o que interessa ao autor e a historia 
polltica da monarquia, e nao a genealogia das personagens. 

(94) — V. PMH-Scrip., pgs. 257-258, Tit. VIII, § 1.°. 
(95) — V. PMH-Scrip., pgs. 261-265, Tit. X, § 1.°. 
(96) — V. PMH-Scrip.,.pgs. 274-279, Tit. XXI, § l.o. 
(97) — V. PMH-Scrip., pgs. 279-280, Tit. XXI, § 2.°. 
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CAPITULO IV 

T^CNICA NARRATTVA 

S U M A R I 0 : 

I — A tecnica narrativa do Nobiliario. 
II — Diverso tratamento da materia historica. 

Ill — Conclusoes. 





I — A TfiCNICA NARRATTVA DO NOBILIARIO 

A narra^ao e, na essencia, a estilizacao do desenvolvi- 
mento de um fato. Comumente, entretanto, como se pode 
observar nas narrativas de ficcao, e mesmo nas narrativas 
historicas, aderem a narragao outros tipos de composigao: 
o dialogo, a descrigao e a dissertacao. E e curiosc notar que 
este segundo tipo de narragao, complexa pela aderencia 
de outras formas de composigao, e mais natural que a pri- 
meira, em que se acompanha o desenvolvimento de um fato, 
com abstragao dos elementos aderentes. A narragao com- 
plexa corresponde a uma intuigao realista da complexidade 
da vlda; realista, e tambem natural, pois que assim procede 
a crianga, assim procede a ficgao, e assim procederam os 
historiadores primitivos, como se pode verificar no Velho 
Testamento. No que diz respeito a historia, observa-se que 
so a experiencia narrativa ensinou a abstrair a narragao 
propriamente dita, dos elementos aderentes, ou entao a su- 
bordinar esses elementos ao interesse exclusivo da narragao, 
resumindo-os, ou abolindo-os quando necessario. 

Sem estas consideragoes nao e posslvel discutir a tecnica 
narrativa do Nobiliario. 

Seus autores veem os fates historicos das duas manei- 
ras: por um lado, abstraindo-os dos elementos aderentes; por 
outro, vendo-os realisticamente, em toda a sua complexi- 
dade. 

O primeiro processo narrativo e o que predomina: des- 
fia-se a historia da humanidade e das linhagens fidalgas 
da Peninsula referindc-se quase que apenas a sucessao his- 
torica dos individuos, como, por exemplo, nestes trechos: 

"... Emtom rreynaua Arfaxat rrey dos Me- 
dos, e era rrey sobre cento e noue proungias. E 
Nabucodonosor era rrey de Syria e de Niniue e 
lidou com Arfaxat e vemgeo e tolheclhe o rregno. 
E emtom foy Nabuconosor rrey de Syria e de Ethio- 
pia ataa Judea. E emuiou a Holofernes que era 
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seu vassallo por comquerer a terra de Jerusalem". 
(98) 

"... Elrrey *dom Affomsso foy muy boo rrey 
e justigoso, e manteue sempre seu rreyno em paz 
e sem contemda nehuma. E casou com dona Bea- 
triz, filha delrrey dom Affomsso de Castella e de 
Leom, e ouue della filhos, o iffamte dom Dinis, e 
o iffamte dom Affomsso, e a iffamte dona Branca 
que morreo nas Olgas de Burgos omde foy sempre 
senhora, e hi jaz, ca numca quis seer casada. E 
morreo elrrey dom Affomsso na era de mill 
CCCXVII annos, e soterraromno em Alcocaga". 
(99) 

Um ou outro julzo critico, ligeiras notas descritivas dos 
caracteres podem intrometer-se em paginas como esta ulti- 
ma; entretanto, o que domina 6 a narragao em si, o fato 
historico na sua essencia. 

O segundo process© narrativo, conquanto muito menos 
frequente, merece, pela complexidade, mais detidas consi- 
deragoes. 

A. — Impressionismo narrativo 

Neste processo misturam-se, como dissemos, narragao, 
didlogo, descrigao e dissertagao. A fato historico e visto em 
toda a complexidade, mas sempre unpressionisticamente. O 
historiador nao se detem longamente em nenhum dos ele- 
mentos de sua narragao plastica. E se assim procede, nao e 
porque Ihe falte capacidade para criar amplos quadros dra- 
mdticos, capacidade que ja tern o seculo XIV, e que esta su- 
ficientemente demonstrada nas novelas de cavalaria, como 
a Demanda do Santo Graal. (100) As razoes do impres- 
sionismo narrativo sao outras: primeiro, porque a drama- 
tizagao dos pormenores historicos nao e o principal objetivo 
do Nobiliario; segundo, porque — como demonstraremos mais 
adiante — >cs autores do Nobiliario nao se consideram cria- 
dores de episodios dramaticos, mas apenas "escritores" que, 
recebendo-os jd estilizados e condensados pela tradigao, pro- 
curam apenas fixd-los em forma escrita. Para Fernao Lo- 

(9S) — V. PMH-Scrip., pg. 245. 
(99) — V. PMH-Scrip., pg. 256. 

(100) — A demanda do Santo Graal, Rio, Imp. Nac., 1944. 
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pes o historiador 6 o artista que cria a dramatlzagao dos 
fatbs, em quadros de belos efeitos artisticos. Para os autores 
do Nobiliario, o historiador e aquele que monta uma arqui- 
tetura da historia e arquiva o que de lendas e narrativas ccn- 
servou a tradigao. 

A analise crltica dos episodios dramatizados descobre-lhes 
alem desse impressionismo narrative, processos mais parti- 
culares da tecnlca da narragao (nos didlogos, nas descrigoes 
e nas dissertagoes), 

B. — O dialogo 

Estabelegamos, em princlpio, que o que se encontra no 
Nobiliario e o dialog© historico, e riao o dialogo da obra de 
ficgao (romance, conto etc.). O didlogo historico nao revela 
uma personagem na sua individualidade psicologica, mas a 
personagem de um drama historico, cujas ideias estao con- 
dicionadas pelo fato historico. 

Os dialogos do Nobiliario sao de vario tipo: didlogos cur- 
tos, naturais, e longas "falas", em torn oratorio, — como 
nestes exemplos: 

"... E a sergente foy la e disselhe "homem 
pobre a rrainha minha senhora vos mamda cha- 
mar, e esto he por vosso bem ca ella mamdard 
pensar de vos": e rrey Ramiro rrespomdeo so ssy 
"assi o mande Deus". Foisse com ella e emtrarom 
pella porta da camara, e conhego a rrainha e dis- 
se "rrey Ramiro que te adusse aqui?" e elle Ihe 
respomdeo "o vosso amor" e ella Ihe disse "veeste 
morto:" elle Ihe disse "pequena maravilha pois o 
fago por vosso amor" e ella rrespomdeo "nom me 
as tu amor pois daqui leuaste Artiga que mais 
pregas que mym, mais vayte ora pera essa trasca- 
mara e escusarmeey destas donas e domzellas e 
hirmey logo pera ti". (101). 

"... Quando morreo em Astorga chamou seu 
filho dom Affomsso Amrriquez e disselhe "filho, 
toda esta terra que te eu leixo des Astorga atda 
Coimbra nom percas emde huum palmo, ca eu a 
gaanhey com gram coyta. E filho toma do meu 
coragom alguuma cousa, que seias esforgado e se- 

(101) — V. PMH-Scrip., pg. 275. 
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jas companheyro aos filhos dalgo e dalhe sas sol- 
dadas todas. E aos comgelhos fazelhes homrra 
em guiza como a jam todos dereyto assy os gram- 
des como os pequenos. E faze sempre justiga e 
aguarda em ella piadade aguisada, ca sse huum 
dia leixares de fazer justiga huum palmo loguo 
outro dia se arredara de ti huma braga e do teu 
coragom. E porem, meu filho, tern seinpre justiga 
em teu coragom e averas Deus e as gemtes: e nom 
oomssemtas en nenhuuma guisa que teus homeens 
seiam soberbosos nem atrevidos em mal, nem fa- 
gam pesar a nenhuum nem digam torto, ca tu 
perderias porem o teu boo prego se o nom vedas- 
ses. E chama agora os d'Astorga e mandart'ey fa- 
zer a menagem da villa: e logo te torna e nom 
vaas comego mais que afora da villa e nom na 
perderas, ca daqui comquereras o al adiamte. E 
mamdo a meus vassallos que me vaao soterrar a 
santa Maria de Bragaa que eu pobrey". (102) 

Outras vezes, o que temos nao sao propriamente dia- 
logos, mas monologos, pois que nao ha interlocugao: 

"... Ally forom ao combatimento e fezeromno 
tarn rrijamente que per forga o comde dom Proyaz 
Vermuiz e os seus emtrarom os muros da villa. 
E do trabalho que hi filhou o comde que rregebeo 
e das queedas que cayo de gima dos muros gegou 
dos olhos. E elrrey foy demtro aa villa e vio como 
o comde era gego, e pesoulhe tanto que mais nom 
poderia, e dezia a Deus "Senhor porque me fezeste 
tanto mall que oje eu perco tarn boo amigo? eu 
ante quisera perder o rreyno e a villa, ca eu cedo 
cobrara todo polla bomdade del". (103) 

Algumas vezes aparece o dialogo direto, outras o in- 
direto: 

"... E o comde dom Pero Froiaz irmaao deste 
dom Rodrigo Froiaz donde veem os rreys de Por- 
tugall disse, "senhor, boo presente vos tern aqui 
meu irmaao mais perdeo hi o oorpo:" disse elrrey 
com gramdes sospiros e lagremas "se ele perdeo 

(102) — V. PMH-Scrip., pg. 254. 
(103) — V. PMH-Scrip., pg. 253. 
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o corpo gaanhou gram prez e homrra aos de seu 
linhagem". (104) 

"... Quamdo foi morto rrey Balduc o voador 
rreynou seu filho que ouue nome Leyr. E este 
rrey Leyr nom 'Cuue filho, mas ouue tres filhas 
muy fermosas e amauaas muito. E huum dia ouue 
sas rrazooes com ellas e disselhes que Ihe disses- 
sem verdade quail dellas o amaua mais. Disse a 
mayor que nom auia cousa no mundo que tanto 
amasse como elle, e disse a outra que o amaua 
tanto como ssy meesma, e disse a tergeira, que era 
a meor, que o amaua tanto como deve d'amar 
filha a padre". (105). 

Desde que o mais importante para o Nobiliario e a nar- 
rativa historica e nao o dialogo, a narragao nunca se faz no 
interesse deste, como se verifica no romance, onde muitas 
vezes tao intimamente se ligam, que nao e possivel separa-los. 
No Nobiliario, bem como em Fernao Lopes, os dialogos diretos 
se separam quase completamente da narrativa; e como esta 
nao conduz o leitor a interlocugao, e necessario usar sempre 
de expressoes que introduzam os dialogos; expressoes que se 
repetem muito, denunciando, por um lado subalternidade 
destes a narragao, por outro — nao podemos negar — po- 
breza de recursos literarios: 

"disserom a elrrey" — "a esto rrespomdeo elrrey" 
"e disse a rrainha" — "rrespomdeo emtom Affoms- 
sso Amrriquez", etc. 

C. — Descrigao 

As descrigoes, como a narragao, sao impressionisticas: 
o historiador nem uma vez se detem na pintura de um re- 
trato ou do cenario que envolve os acontecimentos; os au- 
tores do Nobiliario nao manifestam, ainda, emogao artistica 
em face da paisagem e das cenas histdricas, o que s6 se veri- 
ficara com Fernao Lopes, cujo espirito artistico tantas vezes 
se tern louvado. Mas, embora impressionisticas, nao faltam, 
^is paginas descriticas, certos relevos de forma, cor e movi- 
mento: 

(104) — V. PMH-Scrip., pg. 282. 
<105) — V. PMH-Scrip., pg. 238. 
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"... Depois a cabo de tempo foy este dom Die- 
go Lopez a fazer mall aos mouros, e premderomno 
e leuaromno pera Tolledo preso. E a seu filho 
Enheguez Guerra pesaua muito de ssa prisom, e 
veo fallar com os da terra per que maneyra o po- 
deriam auer fora da prisom. E elles disserom que 
nom sabiam maneyra por que o podessem aver, 
salvamdo sse fosse aas montanhas e achasse sa 
madre, e que ella Ihe daria como o tirasse. E el 
foy alaa soo em gima de seu cauallo, e achoua 
em gima de huuma pena: e ella Ihe disse "filho 
Enhenguez Guerra, vem a mym ca bem sey eu ao 
que uens:" e elle foy pera ella e ella Ihe disse 
"veens a preguntar como tiraras teu padre da pri- 
som". Emtom chamou huum cauallo que am- 
daua solto pello montee que avia nome Pardallo 
e chamouo per seu nome: ella meteo huum freo 
ao cauallo que tiinha, e disselhe que nom fazesse 
forga polio dessellar nem polio desemfrear nem 
por Ihe dar de comer nem de beuer nem de ferrar: 
e disselhe que este cauallo Ihe duraria em toda sa 
vida, e que numca emtraria em lide que nom vem- 
gesse delle. E disselhe que caualgasse em elle e 
que o poria em Tolledo ante a porta hu jazia seu 
padre logo em esse dia, e que ante a porta hu o 
cauallo o posesse que alii degesse e que acharia seu 
padre estar em huum curral, e que o filhasse pella 
maao e fezesse que queria fallar com elle, que 
o fosse tirando comtra a porta hu estaua ho caual- 
lo, e que desque alii fosse que caualgasse em o 
cauallo e que posesse seu padre ante ssy e que 
ante noite seria em sa terra com seu padre: e assy 
foy". (106). 

"... A elrrey Ramiro contarom este feito, e 
foy em tamanha tristeza que foi louco huuns doze 
dias: e como cobrou seu entendimento mamdou por 
seu filho o iffamte dom Hordonho e por alguuns 
de seus vassallos que emtemdeo que eram pera 
gram feito, e meteosse com elles em gimquo galees 
ca nom pode mais auer. El nom quis leuar galio- 
tes senom aquelles que emtemdeo que poderiam 
rreger as galees, e mamdou aos fidalgos que rremas- 

(106) — V. PMH-Scrip., pg. 259. 
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sem em logar dos galliotes: esto fez el porque as 
galees eram poucas e por hirem mais dos fidallgos 
e as galees hirem mais apuradas pera aquell mes- 
ter por que hia. E el cubrio as galees de pano 
verde e emtrou com ellas por sam Johane de Fu- 
rado que ora chamam sam Johane da Foz. Aquel- 
le logar de huuma parte e da outra era a rribeira 
cuberta d'arvores, e as galees emcostouas s6 os rra- 
mos dellas, e porque eram cubertas de pano verde 
nom paregiam. E degeo de noite a terra com to- 
dollos seus e fallou com ho iffamte que sse dei- 
tassem a sso as aruores o mais emcubertamente 
que o fazer podesse e per nenhuuma guisa nom 
sse abalassem ataa que ouuissem a uoz do seu 
como, e ouuindoo que Ihe acorressem a gram pres- 
sa. El vistiosse em panos de tacanho e sua es- 
pada e seu lorigom e o corno sso ssy, e foisse s6o 
deitar a huuma fonte que estaua s6 o castello de 
Gaya". (107). 

As descrigoes, feitas com este impressionismo, suficen- 
te para desenhar o quadro onde se desenvolve o drama, fa- 
zem-se com absoluto realismo, nao demmciando nenhuma 
atitude preconcebida, nem de natureza estStica, nem senti- 
mental, nem moral, o que ja se n&o pode dizer de Femao Lo- 
pes, tao apaixonado das descrigoes de cenas cavaleirescas, 
dulicas e guerreiras; e muito menos dos cldssicos, tao sedu- 
zidos pelas descrigoes dos retratos. No Nobiliario, impressio- 
nisticamente focaliza-se qualquer aspecto da realidade, pois 
o que importa e recompor plasticamente um episodio, e nao 
tirar efeitos esteticos deste ou daquele cen&rio. O realismo 
descritivo do Nobiliario fixa por vezes aspectos que diriamos 
a - histdricos; pormenores que caberiam apenas numa no- 
vela; pormenores que mostram o narrador muito prdximo da 
vida real, sentindo as personagens no piano da vida comum; 
pormenores que confirmam a nossa assertiva — que nos 
episddios dramatizados estao narradores expont&neos. Esses 
pormenores continuam nas obras de Fernao Lopes, e oonsti- 
tuem um dos motivos do seu encanto. 

Descrigoes de caracteres, retratos, quase que nao se en- 
contram no Nobiliario. Este genero de descrigao s6 foi lar- 
gamente cultivado pelos quatrocentistas e sobretudo pelos 
cldssicos. 

(107) — V. PMH-Scrip., pg. 275. 
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V 
D — Dissertagao 

Do mesmo modo minima e a parte dissertativa, de con- 
sideragoes pessoais do historiador em face dos fatos; aqui 
e ali um adjetivo a classificar moralmente o ato de uma per- 
sonagem; o mais (a filosofia moral do historiador, sua con- 
cepqao da historia), que se depreenda, do context© e 
do prologo. Juizo crltico sobre a veracidade dos fatos nar- 
rados nas fontes — nada. So no Tltulo XXXV se poe em 
duvida um relato de D. Pedro, o que, entretanto, e feito por 
um autor alheio k obra (108); no mais, sem esplrito critico, 
tudo se recebe do passado, se fixa e transmite k posteridade. 

II — DIVERSO TRATAMENTO DA MATERIA HIST6RICA 

O Nobiliario trata a materia historica de dois modos: al- 
guns fatos sao vistos em toda a sua complexidade dramatica 
e expostos com a tecnica narrativa que acabamos de consi- 
der ar; ja outros estao muitos simplificados, condensados em 
sucinta narragao. 

Quais as razpes desse diverso comportamento narrativo? 
Explicar a simplificagao dos fatos e facil: os autores do 

Nobiliario, para os quais nao faltaram fontes com abundan- 
tes informagoes no que dizia respeito a historia antiga e pe- 
ninsular, — conscientemente reduziram essas fontes, uma 
vez que desejavam uma sintese historica. 

Mais dificil e explicar as amplificagoes narrativas, que 
aqui e ali se metem na sintese historica, como parenteses dra- 
maticos: o rei Lear e suas filhas; a luta do rei Artur com Moc- 
dech; a guerra de Cavadres com Deus; as lutas de Afonso 
Henriques com sua mae; a yinganga do rei Ramiro contra a 
infidelidade de sua molher; as lendas da "Dama Pe de Cabra", 
da "Mulher Peixe", etc. 

A explicagao que em principio ocorre e que os autores 
do Nobiliario ampliaram apenas os fatos de mais interesse 
para a obra. Hipdtese sugestiva, mas sem fundamento, por- 
que o interesse do autor ou autores, em toda a obra, e moral, 
segundo diz o Prologo; e se bem analisarmos esses episo- 

(108) — V. o titulo IV do capitulo II deste trabalho: Processo de 
elabora^ao. 
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dios veremos que nem sempre respondem precisamente a 
esse objetivo moral. Alem disso, os fatos que foram ampli- 
ficados tem carater tao diverse, que nao e possivel subordi- 
na-los a um unico objetivo. Por outro lado, como explicar, 
aceitando-se esta hipotese, que tenham tido interesse, para 
os autores, episodios como os que referimos, e nao tenth am 
tido interesse outros episodios, ja nao dizemos da historia 
universal, mas pelo menos da historia de Portugal, que tao 
de perto falavam a consciencia nacional em genese nos au- 
tores? 

Outra hipotese que ocorreria e que as amplificagoes se 
fizeram por sugestoes de contemporaneos, interessados em 
dourar suas origens com feitos heroicos. Hipotese tambem 
improvavel, pois que os episodios amplificados nem sempre 
dignificam uma famllia, como e o caso da "Dama Pe de Ca- 
bra", (109) que nos da Enhegues Guerra como filho de uma 
mulher encarnagao do Demonio; ou a historia de Afonso I, 
que o apresenta completamente derrotado, e salvo depois 
pela lealdade de Soeiro Mendes; (110) ou a historia dos Ma- 
rinhos, (111) que no-los da tambem descendentes de uma 
bruxaria. E nao e so: tivessem os fidalgos contemporaneos 
interferido na elaboragao da obra, com sugestoes para a am- 
plificagao deste ou daquele episodio, muitas mais seriam as 
amplificaQoes, sobretudo de episodios proximos da elabora- 
qao da obra, e nao apenas de episodios remotos. Porventura 
nao foram os seculo XIII e XIV ricos de altos feitos da no- 
breza e da realeza? 

Teremos, portanto, de aventar outra hipotese. Inicial- 
mente verifiquemos o seguinte: 

1.°) as amplificacoes sao em reduzidissimo numero; 

2.°) fazem-se com absoluto realismo historico, sem ne- 
nhum parcialismo politico, ou de classe, ou individual; 

3.°) distribuem-se na obra sem nenhum criterio. 

Destas consideragoes podemos concluir que os episddios 
dramatizados, nao o foram pelos autores do Nobiliario: ja 
estavam dramatizados pela tradigao oral. Naturalmente que 
o Nobiliario nao os recebeu exatamente como no-los transmi- 
tiu: estilizou-os, refazendo os dialogos e recompondO', com 

009) — V. PMH-Scrip., pgs. 258-259. 
(110) — V. PMH-Scrip., pg. 255. 
(111) — V. PMH-Scrip., pg. 383. 
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fidelidade, a parte narrativa, de&ritiva e dissertativa dos 
mesmcs. D^ste modo podemos dizer que os fatos mitiza- 
flos pela tradigao, deformados pela taumatosia, pela mega- 
losia e pela simbolosia popular (112) — fixaram-se no No- 
biliario. O que se explica pelo conceito de historia entao 
dominante, a historia como patrimonio coletivo, e ainda pela 
concepgao realista da vida, concepgao dominante no Nobili- 
drio. 

Se o Nobiliario nao ampliou e dramatizou toda a ma- 
teria historica, nao foi porque seus autores desconhecessem 
a tecnica da narragao dramatica, suficientemente atestada 
nos apisodios que foram amplificados, e sobretudo nas no- 
velas de cavalaria que entao se escreveram. (113) Atende-se 
em toda a obra ao principio da sintese narrativa, e so nos 
casos em que foi precise recolher um episodio da tradigao, 
rompeu o Nobiliario com o principio estabelecido. 

No seculo XV Fernao Lopes perfilhou diversa concepgao 
da histdria: o historiador deve fazer a historia, do ponto de 
vista dramatico, como a faz do ponto de vista da interpreta- 
gao moral e polltica dos fatos. O historiador deve montar 
a armagao narrativa segundo os fatos que se consideram 
capitais; deve, depois, encher essa armagao com o resultado 
de suas pesquisas e da imaginagao artlstica. 

Ha, assim, nas obras de Fernao Lopes, labor narrativo 
individual, e equillbrio dos elementos da narragao. No No- 
biliario o labor narrativo e bem diverso: recolheram-se fontes 
escritas, que foram traduzidas, reduzidas ou deduzidas, e es- 
tilizaram-se, com fidelidade, as lendas e narrativas elabora- 
das pela tradigao. 

Ill — CONCLUSAO 

As consideragoes que fizemos neste capitulo tern, a nosso 
ver, importancia, porque definem o estilo narrativo de uma 
epoca; estilo que, se bem observarmos, e o mesmo de Fernao 
Lopes; com a diferenga que Fernao Lopes, fazendo obra de 
criagao pessoal — e com raro talento artlstico — desenvolveu 
este estilo no sentido dos seus melhores efeitos esteticos. 

(112) — Expressoes usadas por Fidelino de Figueiredo (A ipica 
portuguesa no stculo XVI pg. 18) para designar os proces- 
ses coletivos de deforma^ao da realidade. 

(113) — V. A demanda do Santo Graal. 
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Por outro lado tem importanqia estas consideraQoes, por- 
que conduzem a teoria da colabota^ao coletiva no redagap 
do Nobiliario (114): a histdria genealogica patrccinada e 
orientada inicialmente por D. Pedro nasceu de fontes escri- 
tas e de fontes populares. 

.(114) — Totalmente certa estaria a afirma?ao de Alexandre Her- 
culano sobre a forma^ao do Nobiliario se o mestre tivesse 
dado k expressao "obra escrita por um povo e por uma 
^poca'* o sentido especial quo ela, no caso, deve ter. (V, 
nota 51). 
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CAPfTULO V 

O NOBILIARIO DO CONDE D. PEDRO E SUA 

COMPREENSAO DA REALIDADE NACIONAL 

SUMARIO : 

I — As lutas de expansao. 
II — A polltica intema e externa. 

III — O Nobiliario em face da historia poll- 
tica e militar de Portugal. 

IV — Conclusoes.. 





I — AS LUTAS DE EXPANSAO 

' Quando Afonso VI entregou a D. Henrique de Borgonha 
o Condado Portucalense, concedeu ao genro, preso por de- 
veres de vassalagem, o direito de ampliar o pequenino terri- 
torio D'Entre-Douro-e-Minho, conquistando novas terras aos 
mouros. fiste direito estava claro; o que, entretanto, se nao 
disse, porque se nao previu, nessa concessao de direito, que era 
estlmulo para o prosseguimento da Reconquista, e que novas 
terras viriam a pertencer exclusivamente ao nascente con- 
dado e nao a Leao; e mais: nao se previu que, nas diligencias 
diplomdticas feitas junto da Santa Se, para o reconhecimen- 
to da independencia de Portugal, as conquistas portuguesas, 
sendo consideradas aumento da cristandade, ampliagao da 
Seara de Deus, contribuiriam para levar o Papa Alexandre 
III a reconhecer a legitlmidade do ato emancipador de 
Afonso I. 

A historia das conquistas territorials portuguesas, na 
Idade Media, apresenta dois momentos distintos: as conquis- 
tas de D. Henrique de Borgonha, realizadas, pelo menos ofi- 
cialmente, dentro de um piano hispanico; e as conquistas 
posteriores, feitas a partir de Afonso I, onde, ao lado dos mais 
elevados intuitos religiosos, declarava-se o primeiro objetivo 
da politica portuguesa: defender, ampliar e definir o terri- 
torio nacional. 

Os sentidos da expansao portuguesa podem ser represen- 
tados por uma rosa-dos-ventos, se considerarmos a historia 
completa dessa expansao; considerando-se apenas a Idade 
Media ate D. Duarte, essa rosa-dos-ventos mostra-se incom- 
pleta: diregao norte, este e sul. Sentido expanslonista ainda 
pequeno para quern o ve de nossos dias, com diverso espirito 
politico, e atraves do imperialismo oceanico do Renascimento; 
pequeno, e verdade, — mas na realidade correspondeu a 
um programa politico previa e realisticamente tragado, e 
programa que com D. Dinis se cumpriu integralmente. 

Nessa incompleta rosa-dos-ventos, as primeiras diregoes 
tomadas for am a diregao norte e este; tentativas de expan- 
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sao contra Galizia e Leao, feitas ao tempo de D. Henrique de 
Borgonha, por quezilias de famllia, e ccntinuadas, mas j& 
num piano de politica nacional, por Afonso I. Essas tenta- 
tivas de conquista, se na realidade nao significaram uma ex- 
pansao territorial, serviram para definir fronteiras com o 
suserano da vespera, o que, ademais, tambem era impor- 
tante para o pals em formagao. 

Frustrada a tentativa de alargamento para o norte e 
este, toda a forga expansionista se volta definitivamente para 
o sul, para as terras nao cristas, o que equivaleria a dizer 
(vendo o mapa politico do tempo de um ponto de vista ape- 
nas cristao) para as "terras de ningu&n". No norte e no 
este, a forga militar conquistadora substitui-se por forgas de 
resistencia necessaria a manutengao das linhas limltrofes 
com a Galizia e Leaoi, e as hostes se concentraram, a comegar 
com D. Sancho I, exclusivamente no sul. A politica de ex- 
pansao territorial confunde-se, assim, com a cruzada ecu- 
menlca, com a Reconquista. 

Em Portugal, o que moveu as investidas contra os mou- 
ros foi, no fundo, um sentiment© religioso puro, o mesmo 
que movera as cruzadas a Terra Santa. No fundo dos espi- 
ritos estava esse sentimento, onde nao faltava muito de emu- 
lagao, — quando e verdade que perante a Igreja o valor dos 
novos Estados se media pela folha de servigo a causa da cris- 
tandade e pelo que se aumentava a Seara divina. Mas o sen- 
timento religioso da cruzada portuguesa nao excluia, nem im- 
pedia, um sentimento de menor significado humano, embora 
de maior significado para a nagao em genese — o sentimen- 
to nacional: aumentar o mundo cristao, mas tambem o pa- 
trimonio territorial do pais. E tanto e verdade que o senti- 
mento religioso e universal nao excluia ou invalidava o outro, 
nacional, que a Igreja sempre reconheceu como legitimas 
as conquistas feitas em terras mouras; e mais: esta atitude 
da Igreja nao escondia a finalidade de incentivar os cristaos, 
pelas vantagens materials obtidas imediatamente, nas "guer- 
ras justas", a prosseguir na destruigao do imperio de Maome. 
Numa proporgao mais reduzida, do mesmo modo que a Igreja 
perante os Estados, agiam os monarcas perante os vassalos: 
acendiam-lhes n'alma o ardor religioso necessario a guerra 
constante, e os compensava imediatamente com bens terre- 
nes, pela posse de parte da presa tomada aos mouros. 

Em nenhum pais da Europa a luta religiosa contra os 
mouros respondeu tao imediatamente a interesses vitais do 
pais, como em Portugal. Ao lado do conceito de valor po- 
litico de uma nagao, fundado no apoio & luta contra os here- 
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ges, estabeleceu-se o conceito de valor pela extensao terri- 
torial. Um e outro conceito estimularam o espirito guerreiro 
dos portuguSses, pondo-os, durante dois seculos, em perma- 
nente estado de guerra: era necessario, era vital crescer mo- 
ralmente perante a Igreja, tanto pela guerra aos infieis, como 
pela extensao territorial. 

No fim do seculo XIII os mouros tinham sido banidos da 
faixa atlantica da Peninsula. Os de Alem-Guadiana fica- 
ram, por necessidades da politica externa, na algada da Re- 
conquista espanhola. Os da Africa deixaram-se para mais 
tarde, quando as forgas nacionais permitiram uma aventura 
maritima, e em mundo quase desconhecido. Com o tratado 
de Alcanises (1297), D, Dinis pos um ponto final na primeira 
fase do expansionismo portugues; e os interesses Portugueses 
deixaram de ser sobre territorios alheios, para se concen- 
trarem inteiramente no territorio nacional: continua-se a 
politica de povoamento e administragao das terras conquis- 
tadas; aumenta-se a propriedade da realeza; defende-se, 
ante possiveis investidas espanhola, o patrimonio territorial 
do pais. A fase heroica da Reconquista segue-se, no seculo 
XIV, a fase da politica territorial defensiva e administrativa, 
quando se escreveram paginas de tino diplomatico e politico, 
bem como de heroismo, de devo^ao a causa nacional, como foi 
a Aljubarrota. 

II — A POLITICA INTERNA E EXTERNA 

Quando comegaram a se formar os modernos Estados, 
a filosofia politica e moral da Idade Media estava integral- 
mente formulada e no auge do prestigio. 

Para os poderes constituidos nao houve, portanto, in- 
cognitas politicas, como estas: que organizagao politica ado- 
tar? como conseguir o equilibrio das classes socials? como 
definir geograficamente o pais? que destino historico buscar? 
que filosofia moral impor aos cidadaos? Estas perplexida- 
des nao ha para a politica dos primeiros governantes dos 
paises em formagao. Todo um ideario moral estava ha se- 
culos discutido e ja em equagao doutrinaria numa literatura 
de "regia instrugao", e, melhor ainda, estava impregnado 
nos espiritos. O papel dos governantes nao foi, assim, na 
construgao das nagoes novas, adivinhar-lhes os problemas e 
aspiragoes; procurar a resultante de ensaios e erros politicos, 
caminhar entre acasos, — mas servir de medianeiros (e a 
met&fora e medieval) na encamagao da doutrina divina, no 
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corpo do Estado em genese. A historia medieval dos palses 
modernos nao e a historia de povos primitivos a se conduzi- 
rem com pobreza de recursos culturais atrav&s de problemas 
inesperados; e, antes, a historia da encarnagao de uma cul- 
tura amadurecida, em entidades politicas recem-formadas. 
(115), 

Quando Portugal, num ato de rebeldia nacionalista, se 
desligou da suserania leonesa, quatro forgas, tres em evi- 
dencia politica (a realeza, a fidalguia e o clero) e uma latente 
(o povo), quatro forgas, de diversa potencia, mas com igual 
objetivo, — o poder, tinham de encontrar uma organizagao 
que as equilibrasse, sem o que nao seria possivel a existencia 
do novo Estado iberico. 

As sugestoes da filosofia politica da Igreja e o exemplo 
de outros Estados levaram Portugal a encontrar no regime 
monarquico hereditdrio, a fdrmula mais adequada a sua 
existencia e k realizagao das aspiragoes nacionais; pois este 
regime concentra o poder na mao de um s6, o que estava 
de acordo com a pequenez do pals, e era vantajoso por es- 
tabelecer a unidade das forgas internas necessdrias k de- 
fesa da autonomia, bem como para levar a cabo a Recon- 
quista. Conjugaram-se, portanto, no achado da formula po- 
litica portuguesa dois fatores: a doutrina e o exemplo da 
6poca; as necessidades vitais do pals. 

De tal modo Portugal assimilou e glosou, o que ademais 
tambem fizeram outros Estados medievais, a doutrina teold- 
gico-polltica da epoca, que nao e precise muito esforgo crl- 
tico para se fazer a anatomia de sua politica interna durante 
a Idade Media, para se analisar o que em dois seculos se cons- 
trulu, e ate o seculo XV se defendeu. 

De Afonso I ate D. Duarte os atos pollticos dos monar- 
cas orientaram-se por este programa: 

1) — Defender a monarquia hereditdria. 
2) — Estabelecer a perfeita hierarquia dos poderes: a) 

aumentando a forga da realeza; b) diminuindo, consequente- 
mente, o poder da aristocracia, embora fosse necessdria sua 
imediata colaboragao; c) restringindo a jurisdigao da Igreja 
ao campo exclusivamente espiritual. 

3) — Conjugar todos os esforgos no sentido do bem 
comum. 

(115) — Cste mesmo fato se verificou no campo das artes e da li- 
teratura dos paises novos. 
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At6 aqui os problemas capitals da polltica interna. E os 
da polltica externa? 

Para Portugal nao existiram apenas questoes de polltica 
interna, mas tambem externa. 

No momento em que se declarou a independencia, criou- 
se na Peninsula uma situagao polltica inesperada: um ini- 
migo comum — o sarraceno; e no campo da cristandade 
duas forgas — Portugal e Leao — em serio antagonismo. 

A primeira questao a entrar na agenda da politica ex- 
terna portuguesa teve de ser, assim, a defesa da autonomia 
ante o imperialismo dos espanhois. Mas essa defesa teve 
de se fazer de modo que nao pusesse em crise a coesao da 
cristandade. Nao podemos dizer que apenas Portugal contri- 
bulu para a solugao do antagonismo luso-espanhol: ha que 
ver ai o papel conciliador da Espanha e da Igreja. Mas se 
Portugal nao tern a gloria exclusiva da pacificagao iberica 
(pacificagao temporaria, porque a Espanha por seculos ainda 
conservou o ideal do "arredondamento iberico") — nao se 
pode deixar de encarecer a habilidade da diplomacia por- 
tuguesa ante a pretensoes espanholas. 

Conseguido o reconhecimento da independencia, pela 
Santa Se, nao acabaram as relagoes pollticas entre Portugal 
e a Igreja. Importava que o nascente Estado estabelecesse, 
a exemplo do que vinham fazendo outros palses, a perfeita 
colaboragao dos poderes temporal e espiritual, o que so seria 
posslvel desde que se delimitassem as duas esferas de agao, 
desde que se definissem as duas jurisdigoes. 

Com a Santa Se nunca haveria perigo de guerra, nem 
se tratava, nas relagoes entre os dois poderes, de defesa da 
independencia portuguesa. Mas nem por isso foram necessarias 
menos inteligencia diplomatica e menos energia nacionalista, 
que no caso do imperialismo espanhol. Epoca de grande 
prestlgio da Igreja, epoca de acendrado esplrito catolico, a 
independencia nao significava mais que a tranquilidade de 
consciencia religiosa dos monarcas, que a bengao papal sobre 
os vassalos de um Estado, e o prestlgio espiritual de uma 
republica crista no Imperio de Deus. Algumas vezes Portu- 
gal se rebelou, e violentamente, contra o poder da Santa Se, 
mas nunca o fez num ato de heterodoxia, pois que a rebeldia 
se justificou sempre por uma defesa, senao direta, pelo me- 
nos indireta da causa crista. 

Como a autonomia se tivesse seguido a expansao, prin- 
cipalmente pela "guerra justa", a polltica externa portuguesa 
se dirigiu tambem no sentido de conseguir o beneplacito da 
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Igreja para as cruzadas peninsulares, e, mais tarde, marro- 
quinas; bem como no sentido de acordar com a Espanha ali- 
angas necessarias a investidas de maior vulto. Terminada 

% para Portugal a Reconquista, ao tempo de Afonso III, as 
diligencias da politica extema, junto k Santa Se e Castela, 
durante o seculo XIV, se reduziram a manobras e empenhos 
necessarios a fixagao das fronteiras peninsulares do pals. 

A politica externa da Idade Media portuguesa esteve 
assim condicionada pelas constantes da politica interna: de- 
fesa da autonomia perante a Igreja e perante o imperialismo 
espanhol; aumento e definigao do patrimonio territorial. 

Ill — O NOBILIARIO EM FACE DA HIST6RIA 
POLITICA E MILTAR DE PORTUGAL 

As lutas de expansao e estas questoes de politica inter- 
na e externa fizeram toda a historia medieval portuguesa. 
E como e em que medida as compreendeu o Nobiliario do 
Conde D. Pedro? 

Na parte em que trata dos reis peninsulares, o Nobiliario 
limita-se a incidentals referencias de episodios militares e 
pollticos, como podemos ver nestes exemplos: 

"... Quando rreynou rrey Rodrigo em Espa- 
nha veerom d'Africa rrey Abaly e Abozabar que 
era rrey de Marrocos e Amrra Molim. Emtom veo 
Taric e Eunter a Espanha, e arribou em Gibral- 
tar com muytos e com gramdes poderes. E veerom 
a rrey Rodrigo aa batalha e lidarom com elle em 
o campo de Gagunera, e na primeyra fazemda forom 
maltreytos os mouros e forom arramcados os chris- 
taaos e desbaratados. Em aquella batalha foy per- 
dido rrey Rodrigo e nom ho acharom viuo nem mor- 
to. Mais a tempos longos despois em Viseu em 
huuma orta acharom huum sepulcro que deziam 
as leteras que hi eram escriptas que alii jazia rrey 
Rodrigo, o que foy perdudo na batalha no tempo 
dos godos. Quando se perdeo rrey Rodrigo com- 
quererom os mouros toda a terra ataa Galliza 
afora as montanhas das Esturias. Em aquellas 
montanhas se acharom todallas gentes da terra 
que escaparom na batalha. E fezerom rrey por 
emligom dom Palayo..." (116) 

(116) — V. PMH-Scrip., pg. 248. 
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"... Este rrey dom Affomsso guerreou com 
mouros e fez muytas batalhas com elles e ven- 
geos. E conquereo Lugo que era de mouros e Tuy 
e Portugall e Bragaa e Viseu e Laraua e Ledesma 
e Salamanca e (Jamora e Astorga e... Todos forom 
de christaaos en o seu tempo e nunca se perde- 
rom." (117) 

;' i - ■ ■ ' ' ' ' 
No que diz respeito a Portugal, o Nobiliario nao 6 menos 

sucinto, como se pode ver na parte relativa a Afonso I, em que 
se restringe a enumerar as cidades conquistadas aos mouros: 

"... Depois ouuerom batalhas os seus com 
mouros nos campos d'Ourique, e vemgeroranas: e 
na postumeyra batalha que ell vemgeo des all se 
chamou elrrey dom Affomsso de Portugal. Este rrey 
dom Affomsso foy muy nobre rrey e fez muyto bem 
per sas armas, e filhou Lixboa na era de mill e 
cemto e LXXXV annos no mes de oitubro. Na era 
de mill e gemto e nouemta e gimquo filhou Simtra 
e Almadaa e Palmella. Na era de mill e gemto 
e nouemta e seis filhou Alcager. Na era de mill 
e duzemtos filhou Beja. Na era de mill e dozem- 
tos e quatro annos filhou a gidade d'Euora e Moura 
e Serpa. E tomou outros muitos logares que aquy 
nom comta". (118) 

Tratando dos reis posteriores a Afonso I, nem mais 
uma palavra sobre as lutas da Reconquista. 

No que se refere as contendas entre os Estados penin- 
sulares, o Nobiliario e do mesmo mode resumido; longa- 
mente, s6 relata um episodio: as lutas entre Afonso I e 
D. Teresa. Da polltica interna e externa de Portugal, tam- 
bem muito pouco: a fala de D. Henrique de Borgonha a 
seu filho, em forma de conselhos morais e politicos. 

Mais adiante, ligeiras referencias as questoes havidas 
entre Sancho II e Afonso III, e entre D. Dinis e seu filho 
D. Afonso (IV). Breves consideragoes sobre a interferencia 
de D. Dinis nos desentendimentos entre D. Jaime de Aragao 
e D. Fernando de Castela. Sobre as questds politicas de 
Portugal com a Igreja, nem uma palavra. 

(117) — V. PMH-Scrip., pg. 248'. 
(118) — V. PMH-Scrip., pg. 255. 
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Na ILa parte da obra, isto e, nas linhagens dos fidalgos. 
e que, com mais frequencia e mais detidamente, se relatam 
episodios da Reconquista e das lutas pollticas entre os Esta- 
dos peninsulares, ou entre a realeza e a fidalguia. Vejam-se, 
por exemplo, as narrativas sobre o rei Ramiro (Titulo XXI, 
§ 1.°), sobre Gongalo Mendes da Maia (ib., § 2.°) e sobre 
D. Rodrigo Froiaz (ib., § 4.°). Nao e dificil perceberem-se 
as razoes que determinaram maior desenvolvimento dos epi- 
sodios historicos, nesta segunda parte da obra: em primeiro 
lugar, porque era, no espirito dos autores, a parte mais im- 
portante; em segundo, como declara D. Pedro (Prologo), o 
Nobiliario se escreveu, entre outras razoes, "por os rreys 
auerem de conheger aos uiuos com mergees por os meregi- 
mentos e trabalhos e gramdes laziras que rregeberom os seus 
auoos em sse guaanhar esta terra da Espanha per elles". 

E' curioso notar, ainda, que o Nobiliario, ao referir as 
contendas entre os Estados peninsulares, e as lutas pollticas 
das classes socials, adota uma atitude de absoluta impar- 
cialidade, mesmo quando Portugal e um dos contendedores; 
com "realismo" e neutralidade relatam-se os episodios, como 
podemos ver destes exemplos, colhidos entre muitos: 

"... Depos este emviou desafiar o emperador 
e tornou-lhe seu amor, e foysse pera Portugall e nom 
achou hu sse acolher, ca to da a terra se Ihe algou 
com sa madre. E ella casarasse com ho comde 
dom Fernamdo de Trastamar que era em aquell 
tempo o melhor homem d'Espanha que rrey nom 
fosse. Affomsso Amrriquez furtou dous castel- 
los a ssa madre, huum foy Neuha e o outro o cas- 
tello da Feyra que he em terra de samta Maria. E 
com aquelles guerreou ell muy rryjo com seu pa- 
drasto. E disse o comde dom Fernamdo "Affomsso 
Amrriquez nom amdemos em este preyto, vaamos 
huum dia aa fazemda e ou sayremos nos de Por- 
tugall ou uos". Respomdeo emtom Affomsso Amrri- 
quez "nom deuia prazer a Deus porque me vos 
queredes sacar da terra de meu padre:" e a madre 
disse emtom "minha he a terra e minha sera, ca 
meu padre elrrey dom Affomsso ma leixou". E o 
comde disse a ella "nom amdemos em esto, ou 
vemgeremos ou leixaremos a terra a vosso filho 
se mais poder que nos:" e veerom aa fazenda em 
Guimaraaes. E disse a rrainha "comde, comvosco 
querc emtrar na fazemda e estarey na az e averedes 
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que fazer polio meu amor: e todauia premdede 
Affomsso Amrriquez meu filho, ca melhor poder 
teendes vos ca elle". A fazemda foy feita em 
Guimaraaes, e foy arrancado Affomsso Amrriquez 
e muy maltreito. E el himdo huma legoa de Gui- 
maraaes achousse com Soeyro Meemdes que o 
viinha ajudar e disse "como viindes assy senhor?" 
respomdeo emtom Affomsso Amrriquez "venho muy 
mall, ca me arramcou meu padrasto e minha 
madre que estaua com elle na az". E o Soeyro 
Meemdez Ihe disse "nom fezeste siso que aa ba- 
talha foste sem mym, mais tornadeuos como de 
cabo aa fazemda e eu hirey comvosco, e prem- 
deremos vosso padrasto e uossa madre com el": e 
disse Affomsso Amrriquez "Deus mamde que assy 
seja:" e dom Soeyro Meemdez Ihe disse "vos veere- 
des que assy sera". E tornaromse com elle aa 
batalha e premdeo seu padrasto e sa madre". (119) 

Relato sem duvida muito mais proximo da reali- 
dade historica, que o das cronicas do seculo XV: Afonso 
Henriques, completamente derrotado, e salvo por Soeiro 
Mendes; D. Fernando de Trastamara, o intruso, como 
eliriam os cronistas posteriores, e visto sem ressentimentos 
nacionalistas: 

"dom Fernamdo de Trastamar que era em aquell 
tempo o melhor homem d'Espanha que rrey nom ' 
fosse". (120) 

".... E dom Joham Pirez da Maya foy muy 
valente e muy bom cavalleiro d'armas, e derribou 
sete caualleiros em huuma agra de linho de senhas 
lamgadas que Ihes deu: e a lide nom durou muito. 
E dom Martim Samchez vemgeo os de Portugall: 
e indo pello emcallgo delles contra Bragaa seu passo 
e passo alcamcou dom Gill Vaasquez de Souerosa 
com sa espada na maao que sse hiia detendo seu 
passo e passo e trauoulhe no brago e filhoulhe a 
espada da maao e disselhe "ja padre ja, ca assaz 
lidastes". Emtom o emuiou apos os... ca o nom 
quis premder: e depois que tcdos foram arranca- 

 v 
(119) — y. PMH-Scrip., pg. 255. 
(120) — V. PMH-Scrip., pg. 255. 
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dos e que nom paregeo nenhuum tornousse pera 
Varzea. E elles emuiaromlhe dizer que em outro 
dia queriam lidar com' elle amtre Bragaa e Varzea: 
e disselhes que Ihe prazia muyto. E em outro dia 
gram menhaam moueo pera ala e achou estar aquel- 
les homeens boos com aquellas companhas aallem 
das comgostas de Bragaa comtra homde el viinha: 
e er meterom maaos a lidar e vemQecs dom Martim 
Samchez..." (121) 

D. Martim Sanches, "adiantado" em terras leonesas, a 
servigo de D. Afonso de Leao, entra em Portugal, opera fa- 
ganhas, derrota os Portugueses e ai estao, na pena de um 
historiador luso, as vitorias e o elogio do cabo de guerra 
leones. 09 

c.rzs 
tzzz 

IV _ CONCLUSCES 
cr.3- 
crvi 

O que dissemos neste capitulo hd de causar estranheza 
e decepgao: o Nobiliario do Conde D. Pedro, escrito numa 
epoca em que se sala de dois seculos de heroicas lutas de 
conquista, e numa epoca em que ainda se viviam agitados 
dramas pollticos, pouco recolheu da intensidade da vida, 
e nada reflete do nacionalismo que construiu a nagao e a S1* 
manteve livre. r—a 

Quern penetrar no Nobiliario, quern compreender seus 
objetivos e seu carater, nao cremos que experimente essa 
estranheza e se decepcione pelo modo como ele compreendeu 
a realidade nacional. 

Entendamos que o Nobiliario nao pretendeu ser, nem e, 
uma historia polltica de Portugal, como as cronicas de Fer- 
nao Lopes. E' uma historia genealogica da realeza e fidal- 
guia peninsulares. Alem disso, historia genealdgica orien- 
tada pela concepgao teologica do mundo e escrita com dois 
principais objetivos morais: 

a) mostrar, atraves de uma narragao "realista" e ab- 
solutamente imparcial, o drama da humanidade, a lutar 
entre o Mai e o Bern, e a reconhecer, ante a justiga divina, 
a necessidade da Redengao; 

b) mostrar que, sendo os reis e fidalgos peninsulares 
irmaos perante Deus, e parentes pelo sangue, — mais se 
obrigavam a virtude da amizade, do amor, virtude que Deus 

err? 

era 
c:-"> 

C" 
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(121) — V. PMH-Scrip., pgs. 294-295. 
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prescreveu nos Mandamentos, e tao necessdria era no seio 
da cristandade: 

"... nenhuum melhor seruigo nom pode o homem 
fazer que amalo (a Deus) de todo seu sem, e seu 
proximo como ssi meesmo, porque este pregepto 
"he ho" que Deus deu a Moyses na vedra ley". 
(122). 

Nobre concepgao da historia; tipicamente medieval pelo 
que tern de teoldgica e ecumenica. 

<122) — Nob. Prdlogo. 
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I — A Idade M6dia portuguesa apresenta duas 6pocas 
historicas: I.a fiPOCA (da fxmdagao da monarquia at6 Afonso 
III) — 6 a juventude do mundo portugu6s; 6poca em que 
se constrdi a nacionalidade, e em que h5 mais empenho em 
empreender grandes feitos que em compreender a yida circun- 
dante. II.a fiPOCA (de D. Dinis a D, Duarte — D. Pedro) — 
6 a epoca em que comega a compreensao da realidade ime- 
diata, da realidade nacional. Um dos aspectos dessa com- 
preensao 6 a que se refere k histdria. 

II — A obra mais importante da compreensao da his- 
tdria, no seculo XIV, e o Nobiliario do Conde D. Pedro de 
Barcelos. 

III — Nao se pode estudar o Nobiliario de D. Pedro, sem 
o conhecimento das crdnicas monacais anteriores e contem- 
por&neas, e dos demais nobiliarios, pels hd, entre todos 6s- 
tes monumentos da primitiva historiografia portuguesa, mui- 
tos pontos de contact©. 

IV — O Nobiliario de D. Pedro distingue-se dos cronicdes 
principalmente por ser obra secular, com objetivos civis e 
nao religiosos; distingue-se dos Livros Velhos, sobretudo do 
I.0 Livro Velho, por ser histdrica genealdgica e nao cat&Iogo 
genealdgico. Do mesmo genero, histdrica genealdgica, 6 o 
Nobiliario da Ajuda, escrito no fim do sdculo XIV e pautado 
no Nobiliario do Oonde. 

V — A histdria genealdgica de D. Pedro foi escrita nao 
apenas com finalidades prdticas, como o 1.° Livro Velho, mas 
sobretudo com finalidades morals; a) — demonstrar a uni- 
dade teoldgica da histdria; b) — demonstrar o Providen- 
cialismo divino na histdria; c) — demonstrar a predestinar 
gao da humanidade para a restauragao do Imperio de Deus; 
d) — demonstrar que a histdria da humanidade se resume 
na luta entre o Bern e o Mai, e que o Bern 6 sempre premiado 
por Deus; e) — demonstrar a necessidade da redengao do 

105 



homem, em pecado desde a queda adamica; f) — acordar 
no coragao dos reis e fidalgos de Espanha o sentimento da 
amizade, devido entre cristaos e entre parentes. 

VI — D. Pedro nao § o unico autor do Nobiliario; e um 
colaborador, — mas oolaborador num sentido muito especial: 
inspirou a obra e patrocinou-a; os demais autores ficaram 
na posigao de anonimos colaboradores, 

VII — O Nobiliario foi comegado entre 1314 e 1325, e 
terminado no fim do seculo XIV (epoca de D. Fernando, 
1367-83). Na epoca de D. Manuel (1495-1521) foi refundido. 
O codice que possuimos e o manuelino. O Nobiliario e fruto 
de complex© process© de elaboragao: texto primitivo: acres- 
cimos epenteticos e paragbgicos: refundigao (manuelina). 

Vin — O texto primitivo, segundo o piano de D. Pedro 
(expresso no Prblogo), tinha apenas os XXI primeiros capi- 
tulos. Os restantes 55 foram acrescentados ate a fim do 
sbculo XIV. 

IX — O Nobiliario perfilha uma concepgao da historia 
que e hebraico-crista, concepgao que domina na Idade Media 
portuguesa ate o fim do sbculo XIV. Caracteriza essa con- 
cepgao: a) — universalismo; b) — Providencialismo e pre- 
destinagao; c) — historia moral; d) — histbria realista; 
e) — unidade teolbgica e genealbgica da historia. Com Fer- 
nao Lopes inaugura-se em Portugal outra concepgao da his- 
tbria: historia nacional, polltica e regio-centrica. 

X — O Nobiliario se escreveu com uma tecnica narrativa 
que o distingue das obras quatrocentistas e classicas. Ha 
no Nobiliario duas maneiras de expor o fato histbrico: a) — 
sinteticamente, reduzindo-se o relato quase que exclusiva- 
mente k narragao; b) — plasticamente: o fato e visto em 
tbda a sua complexidade, e no relato ha narragao, dialogo, 
descrigao e dissertagao. Os dois processes sao conscientes: 
o primeiro predomina, pois o que os autores desejam, em prin- 
cipio, e uma sintetica historia genealbgica; o segundo se 
usa quando se trata de arquivar lendas e narrativas conser- 
vadas e mitizadas pela tradigao. 

XI — O Nobiliario nao compreende tbda a histbria na- 
cional, tao intensa nos seculos XII, XIII e XIV. Se assim 
procede nao b porque falte aos seus autores conhecimento, 

106 



mas porque seu objetivo nao 6 escrever uma historia nacio- 
nal, e sim uma histbria universal das linhagens reais e uma 
Mst6ria das linhagens fidalgas da Peninsula. Os autores do 
Nobiliario tern consci§ncia nacional, mas nao sao historia- 
dores nacionalistas e nao perfilham opinioes politicas partl- 
ddrias ou pessoais: veem a histdria de um ponto de vista 
moral, transcendentemente moral. Perfilham, assim, uma 
ooncepgao da histdria diversa da que dominou, depois de 
Fernao Lopes. 
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