
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CieNCIAS E LETRAS 

Reitor da Universidade de Sao Paulo: 
Prof. Dr. Antonio de Almeida Prado 

Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras: 
Prof. Dr. Andre Dreyfus 

Cadeira de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval 
Prof. Dr. E. Simoes de Paula 

Assistentes: 
Dr. Eduardo d'Oliveira Franga 

Dr. Pedro Moacyr Campos 

Toda corrcspondencia relativa ao presents Boletim devera 
ser dirigida a 

Cadeira de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval 

FACULDADE DE FILOSOFIA. CIENCIAS E LETRAS 

Caixa Postal 105-B — Sao Paulo — Brasil 



UNIVERSIDADE DE S. PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM LXVII1 

H ! S T O R I A 

DA 

CiVILlZACAO ANTIGA E MEDiEVAL 

N.0 6 
EDUAHDO D'OLIVEIRA FRANCA. — O poder real em Portugal e as 

origens do absolutismo. 

S. PAULO — BRASiL 
19 4 6 





^ /// ^ ■' 

0 Poder Real em Portugal e as 

Origens do Absolutisiuo 

Tese de doutoramento apresentada a Cadeira de 
Historla da Civiliza^ao Antiga e Medieval da Faculdade 
die Fiiosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, e aprovada com distiiifao e louvor. 

SAO PAULO 
1946 





j4 memoria de mm pai 

Ao carinho de minima mac 





F E E E A €' I 0 

A cadeira de Hist aria da Civilizacdo Antiga e Medieval, 
ao publicar a tese de doutoramento de sea assistente o Prof. 
Eduardo d'Ohueira Franca, antigo discipulo dos Profs. Fer- 
nand Paul Brand el e Jean Gage, "O Poder Real em Portugal e 
as origens do Absolutismo", aprovada com distincdo e louvor, 
prestu homenaqem a dedicacdo e ao esforco a servico dos estu- 
dos historicos. Trabalho de investigacdo, revel undo particular 
acuidade na andlise dos fatos e suas relacoe,s, esta tese, den- 
tro de uma orientacdo que desde cedo tern sido a nossa de 
procurar com rigoroso espirito cientifico estudar na historia 
portuguesa alguma coisa que proximo ou remotamente possa 
ter alguma relacdo com a nossa propria historia, e uma con- 
tribuicdo para conhecimento mais profundo e novas interpre- 
tacoes das instituicoes politicas medievais e modernas de Por- 
tugal, na esteira de historiadores como Herculano, Gama Bar- 
ros e Costa Lobo. 

Procura o Prof. Oliveira Franca demonstrar que o Po- 
der Real, nascido do desenvolvimento de um feudo, organi- 
sou-se originalmente dentro dos moldes das concepcoes das 
monarquias feudais do tempo. A interferencia dos legistas, 
um dos melhores capitulos, veio dar novas bases ideologicas 
ao Poder Real, e os principes, apoiando-se no lealismo popu- 
lar e explorando as novas condicoes economico-pociais que ha- 
viam permitido o desenvolvimento da burguesia urbana, con- 
seguem abater o neo-feudalismo da Revoluqdo de 1383 e im- 
plantar o absolutismo nos fins do seculo XV. Para demons- 
trar essas ideias fundamentais, o autor analisa as origens da 
monarquia propondo nova solucdo ao debatido problema da 
natureza juridica da doacdo de Afonso VI, considerando-a te- 
nencia vitalicia convertida em feudo por influencia francesa 
e cluniacense, mostra as lutas de independencia ndo como 
empresa nacional, mas como oposicdo entre suzerano e va,s- 
salo, aborda a seguir as atribuicdes da realeza e suas concep- 
goes tedricas, para ao depois descobrir as origens das trans- 
formacoes, palientando a importdncia da fixacdo da corte em 
Lisboa e da liberacdo das classes populaces no desiquilibrio 
das forgas sociais da epoca. Cremos serem aspectos novos: 



a explicacdo do papel dos filhos segundos prejudicados pela 
lei Mental na expansdo africana, e da queda do Regente D. Pe- 
dro pelo abandono do apoio da burguesia urbana, a interpre- 
tacdo psicoanahstica do reinado de Afonso V, a ideia de de- 
finir o regime senhorial portugues como feudalismo frustro 
pela detencdo da evolugdo das instituicoes feudais, ou ainda 
a grande funcdo historica da burguesia cujos agentes sdo os 
legistas que vdo trair o povo ao consentirem no esmagamento 
das instituicoes municipais. 

Esperamos que este primeiro e alentado ensaio seja pre- 
cursor de outras pesquisas, porque dos que se formam pela 
Faculdade de Filosofia de Sdo Paulo muito espera a histo- 
riografia do Brasil. 

E. SIMoES DE PAULA 
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Ao elegermos um aspecto da Historia de Portugal para 
elaboracdo do nosso passaporte de ingresso no noviciado eli- 
tre os historiadores, razoes sentimentais e motivos de ordem 
cultural nos moveram. 

A nossa formacdo mental e ipstitucional, duas sdo as his- 
torias que mais particularmente interessam: a portuguesa e 
a francesa. De Portugal tivemos o ser: descobriu-nos ele per- 
didos em nossas brenhas, indios mis e brido,s, vestiu-nos com 
a roupagem de suas instituicoes, e como nacdo nos incorpo- 
rou ao mundo. Depots, quando nos libertdmos do colonia- 
lismo, veio a cultura francesa polir, para acabamento melhor, 
as arestas de construcdo nova onde jd se entremostravam, 
pelas marcas de origem, leves tintas de procedencia gaulesa. 

Na encmzilhada dessas duas culturas romdnicas estacd- 
mos, ainda incapazes de criar uma civilizacdo caracteristica- 
mente nossa, numa perplexidade indigena que nos tern indu- 
zido a uma receptividade ingenua em relacdo a oufras influen- 
cias nem sempre em harmonia com o ritmo de nossa evolu- 
gdo natural e com as tendencias de nosso espirito. Filhos do 
casamento das instituicoes portuguesas com as ideias france- 
sas, somos produto cultural europeu refratado no caboclismo 
nacional, a caldear-se numa terra desmesurada que desafia 
o homem cujas energias se amornam sob a temperatura do 
clima elanguescente dos trdpicos. 

Em verdade, a gloriosa cicatriz de nossa f iliac do portu- 
guesa ndo pode ser apagada, sequer esmaecida por precon- 
ceitos de um nacionalismo inconsequente. 0 nosso umbigo 
lusitano tem de ser o centra de gravidade dos estudos brasi- 
ieiros de Historia. 

Em fuse de deSenvolvimento cultural retardatdrio ainda, 
sem recursos tecnicos suficientes que possibilitem produgdes 
capazes de influenciar o progresso da ciencia histdrica, por 
enquanto poucas sdo as probabilidades que temos de exercer 
papel realmente importante em sua evolugdo. 



At6 que as aquisicoes de nossa inteligencia tenham alcan- 
cado relevdncia bastante para impormos nossa lingua como 
instrumento de cnltura universal, as pesquisas em portugues 
jazerdo condenadas a repercnssdo minima ou nula, pois quase 
nada original poderemos adnzir nos dominios da Histdria, 
mormente Antiga, Medieval e Moderna, uma vez que nossos 
arquivos silenciam sens grandes acontecimentos dos quais es- 
tivemos quase a margem ou de todo ndo participdmos. 

Nossa tarefa, portanto, parece dever ser no momento a 
formacdo de vigorosa cnltura de lingua portaguesa, procuran- 
do sempre surpreender, com justificada imodeslia, episodios 
de nossa projecdo no desenvolvimento social dos povos. Para 
lograrmos atingir esse objetivo, precisamos irmanar em nm 
mesmo bloco historico Brasil e Portugal, porque inegdvelmen- 
te pertencem ambos ao mesmo complexo de civilizacdo. E se- 
ra uma felicidade se desse convivio b rotor em obras diqnas 
de acordar o interesse d gente que se enfeita com a "ultima 
flor do Ldcio". 

A minha geracdo cum pre empreender uma busca pela re- 
descoberta do Brasil que uma conspiracdo de inercias contra 
o pensamcnto livre Umbra ocultar. So pod^mos desenterrar 
as raizes mais fun das de nossas institnicoes, crcavando o 
ubernmo chdo da Histdria portuguesa onde re implant a a 
nossa. Contribuir outrossim para a Histdria do Brasil dentro 
das limitacoes da especialidade escolhida, e raalizar irabalko 
que pudesse vir a ser ponto de partida para ulter'cr^s inves- 
tigacoes, foi nossa intencdo ao nos emhrenkarmos nas eras 
medievais portuguesas para rastrear o caminho vencido por 
sens reis ate o seculo XV. Sabiamos que estdvamop assim es~ 
tudando a prdpria histdria das origens da primeira recdeza 
que o Brasil teve — a realeza dos tempos de colonia. 

A pesqnisa das origens de nossas instituicoes politicas e 
sociais perde o sentido se ndo indagamos suas manifestacoes 
naquele periodo. O estudo da epoca colonial e de fundo fatso 
se ndo perquirimos suas fontes portuguesas do seculo XV e 
do periodo medieval, quando se prepara o esplendor do se- 
culo XVI em que nascemos. Erram os que abordam o pro- 
blcma do feudahsmo da colonizacdo do Brasil, confrontando 
o sistema das capitanias com o regime feudal de modelo fran- 
ees. Isso ndo tern sentido historico, pois ndo houve relacdo 
direta entre uma cousa e outra. A comparacdo tern que ser 
feita com o quase-feudalismo iberico e com os empreendi- 
mentos de auto-colomzacdo no proprio Portugal logo apos a 
expulsdo dos mouros. As influencias francesas repontarao 
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indeleveis na metropole, mas as donatarias no Brasil foram 
derivacoes do sistema senhorial portugues. 

Aborddmos neste estndo am appecto particularmente im- 
portante da evolucdo do poder real — a lonqa gestacdo me- 
dieval qae preludia o advento do absolutismo mondrquico sob 
cuja egide nascea o Brasil. E' ideia corrente que Portugal 
surdiu precocemente unificado nas maos de Afonso Henri- 
ques, e que a partir de entao a nobreza nunca teve grande 
forca. Certo, a aristocracia peninsular em tempo dlgurn foi 
tdo poderosa e independente quanta na Franca on na Alema- 
nha. Todavia houve um processes de redncdo de sua avto- 
nomia em beneficio da realeza. Foi esse processus que pro- 
curdmos por em evidencia. 

Ndo se pode dizer que Portugal tivesse saido do feuda~ 
lismo, pois iamais estivera inteiramente dentro dele. Apenas 
expurgou-se do contdgio feudalizante para se modernizar na 
polucdo politica do absolutismo. E' ilusdrio tambem supor-se 
que essas transformacoes tenham comecado com os Avis — a 
condensacdo do poder politico vinha de longe. Com a nova 
dinastia precipitou-se, e os legistas a coloriram com os mati- 
zes do novo direito romano. O entendimenfo desse processus 
de centralizacdo e consequente elaboracdo absolutista e indis- 
pensdvel para a compreensdo da era dos descobrimentos. 
Obstinam-se os bistoriadores na focalizacdo do que os Portu- 
gueses construiram fora da Peninsula depots do seculo XV; 
e preciso olhar tambem como Portugal se estruturou intima- 
mente para, se equipar para as suas esplendidas empresas 
colonials do seculo XVI. 

Quando descorocoavamos ante a perspectiva de elabora- 
cao de uma tese de Historia sem dispormos de documenta- 
cao original, consolava-nos sem o saber o Prof. J. Gage ao 
afirmar que a tarefa do historiador, mormente para os pe- 
riodos mais remotos, era cada vez menos a revelacao de fatos 
ineditos a luz de novas descobertas documentais, mas sim a 
descoberta de relacoes ainda desconbecidas entre aconteci- 
mentos sobejamente provados, mas ainda nao aproximados 
uns dos outros. 

Ao iniciarmos as investigacoes, tinhamos a ilusdo, que 
de resto, muito cedo se desvaneceu, da existencia de reposi- 
torios de documentos, de obras antigas e recentes, em nossas 
bibliotecas, dado o nosso parenfesco cultural com Portugal. 
Infelizmente mais foi o que ndo pudemos ver do que o que 
vimos, razdo pela qual as lacunas bibliogrdficas nos devem 
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ser perdoadas: a ausencia de velhas fontes pela inexistencia 
delas entre nos, e a falta de obrcps recentes pelas dificuldades 
de importacao no momento. Queremos entretanto deixar ex- 
presso que ndo acreditamos possa uma tese trazer contribui- 
coes novas d ciencia, sent prolongado convivio com as fontes, 
publicadas on por publicar. Mais vale "un adarme de investi- 
gacion directa que dos arrobas de referencias de segunda 
mano." A inopia de nosso equipamento cultural e a impos- 
sibilidade de irmos nos embaciar na poeira dos arquivos Por- 
tugueses obrigaram-nos a compensar as deficiencias documen- 
tais, pelas informacoes de hi/storiadores de reconhecida se- 
riedade. 

Resta-nos confiar na benevolencia dos doutos professores 
que vdo examinar este trabalho. Por certo ndo se esquecerdo 
de que foi feito no Brasil. Se ndo tem merito em si mesmo, 
salva-se o desejo que tivemos de corresponder ao esforco, d. 
dedicacdo e d cultura dos que nesta Faculdade contribuiram 
para nossa formacdo cultural. "Valha a intencdo se nada 
vale a oferta." 

E finalmente, "se outros porventura, em esta Cronica bus- 
cam formosura e novidade de palavras e ndo a certiddo das 
historias, desprazer-lhes hd-de o nosso razoado, muito ligeiro 
a eles de ouvir, e ndo sem gram trabalho, a nos, de ordenar." 
(F. Lopes, Prologo da Cron. de D. Jodo I). 



CAPlTULOI 

A REALEZA EM PORTUGAL 

1. Origens da Realeza em Portugal 

Nasceu Poriugal da transformacao de um feudo em reino, 
operada em pleno drama da Reconquista. Nesse faio esta sua 
originalidade no quadro politico da Europa medieval, prepa- 
rando-o para ser a mais precoce das nacoes modernas. 

Discute-se sobre como teria nascido a nova monarquia: 
se pela acgdo individual dos primeiros principes de Borgonha 
e seus companheiros, precipitando por hdbil elaboracdo po- 
litico-militar a cristalizacdo de um novo organismo politico, 
ou se atraves de uma gestacdo de nacionalidade, cujos germes 
remontariam d Lusitdnia pre-romana, que teria conseguido afi- 
nal, com Afonso Henriques, pela independencia, a consagra- 
gdo juridica de uma existencia anterior como nacdo. 

fisse debate, aparentemente inocuo, nao e destituido de 
importancia, uma vez que dele podem decorrer solucoes es- 
senciais para a compreensao das instituicoes politicas portu- 
gudsas na Idade M6dia. 

A tese da criacao artificial de Portugal afirma ser ele pro- 
duto da decisao de um punhado de baroes que, lutando, sol- 
daram terras ja cristas arrancadas a monarquia leonesa, a 
terras sarracenas conquistadas ao mouro, talhando na Penin- 
sula um reino distinto que so com o tempo ganharia personali- 
dade nacional. Os lineamentos politicos ter-se-iam antecipa- 
do a definigao da consciencia de na^ao. Foi defendida por 
Hcrculano que diz: "Provincia separada da monarquia de 
Leao. .. e constituida como individuo politico pelo esforco e 



tenacidade dos nossos primeiros principes e dos seus cava- 
leiros, o reino de Portugal formou-se pelos dois meios da re- 
volugao e da conquista" (1). Retomando-a, Oliveira Mar- 
tins (2) destacou o valor da vontade desses homens, ao con- 
dicionar o nascimento de Portugal a motivos de ordem poli- 
tica, pela exploracao e canalizacao da solidariedade expon- 
tanea dos elementos sociais que existia na Galiza, afirmando 
que os fatos dessa natureza, numa almOsfera de passividade 
e anarquia como a dessa epoca, dependiam apenas dos ma- 
nejos dos chefes que podiam governar sem que isso impli- 
casse em representacao da vontade coletiva. 

Essas idcias, com o desenvolvimento posterior dos estu- 
dos etnologicos e linguisticos, com o aproveitamento dos acha- 
dos arqueologicos e com a amplificacao das pesquisas geo- 
graficas, vieram a sofrer duro combate por parte daqueles 
que se empenham em demonstrar a preexistencia da indivi- 
dualidade nacional de Portugal na Peninsula. Apesar disso, a 
tese de Herculano foi recentemente ressuscitada, com apro- 
veitamento das ultimas aquisicdes das investigacdes histori- 
cas, pelo professor Damiao Peres. (3). 

Comeca ele por negar a individualizacao geografica de 
Portugal na Peninsula mostrando, de acordo com o prof. Amo- 
rim Girao (4), maiores disparidades das regioes portuguesas 
entre si, do que entre elas e regioes espanholas que se Ihes 
avisinham, fazendo mesmo notar que, segundo Vallaux e Bru- 
nhes (5), a preexistencia de condicdes geograficas favoraveis 
a formacao de um estado independente nao se demonstraria 
pela diferenciacao do pais em relacao ao resto da Peninsula, 
mas pela existencia ai de regides dispares cuja interdepen- 
dencia econdmica assegurasse uma coesao funcional como 
num todo organico. (6). 

(1) Hercul., Hist. Port., I, Introd., pg. 97-99 (ed. D. Lopes). 
(2) Ol. Martins, Hist. Port., I, Liv. II, cap. I, pg. 54-55. 
(3) D. Peres. Como nasceu Portugal. Barcelos, 1938. Igualmente A. Ser- 

gio. V. Historia de Portugal, I, Introd. Geografica. Portugalia. Lisboa 1941, 
pg. 34 "A verdadeira*"fronteira natural" do pais foi ai a ideia de resistir a 
invasao, na inteligencia e na vontade dos cabecilhas politicos, na inteligencia e 
na vontade dos estrategas — e portanto um fator essencialmente psiquico, uma 
fronteira mental" pg. 41. 

(4) A. Girao. Condi^oes Geograficas e historicas na economia de Portu- 
gal. Biblos, T. IX, Coimbra. 1935. Sergio, Op. cit,, pg. 35. * 

(5) Vallaux-Brunhes. Le sol ef ^ etat. Paris. Doin, 1911. 
(6) Cf. Sergio, A., Op. cit., pg. 35. 
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Refuta a ideia da diferenciacao efnica, Lanio somatica 
quanto psicologica por ocasiao da independencia, mesmo 
admitindo variantes calcadas sobre um fundo comum. Nao 
seriam entao essas disparidades maiores do que as que ainda 
hoje se constatam entre os elementos que integram o quadro 
politico da Espanha. 

A diferenciacao linguistica, salientada pelo prof. Jaime 
Cortesao (7) ao acentuar a existencia de um romance linico 
na verlente ocidental, parece-Ihe discutivel, desde que nao se 
pode apontar coincidencia entre as fronieiras politicas de en- 
tao e as fronteiras lingu.isticas. Alem disso, esse mesmo pa- 
rentesco idiomalico nao liaxia sido suficiente para assegurar 
a uuiao galaico-portuguesa. 

Para D. Peres, a nacao e uma unidade afetiva resuliante 
da accao humana; pressupoe um condicionalismo geografi- 
co mas transcende a ele; e a fraternidade no perigo que faz 
surgir o sentimento nacional. (8). Portugal se assents em 
uma unidade politico-econdmica que resultou de uma previa 
diferenciacao toponimica pela extensao da denominacao Por- 
tugal do burgo portucalense a terra tdda no sec. X.0, pela va- 
lorizacao dessas terras ermadas pelas lutas realizadas nor 
familias de grandes baroes com tendencias autonomistas de 
sabor feudal, pela prefiguracao de um estado com a forma- 
cao da tenlncia do conde D. Henrique, e finalmente pela con- 
quista da autonomia pclitica, entrosada com o csFtco de au- 
ionomia religiosa em torno da Se de Braga, durante as lutas 
dos agitados sucessores de Afonso VI.0, culminando com,a rx- 
pulsao de D. Tereza e do conde Fernando Peres por Afonso 
Henriques, apos a batalha de S. Mamede. E' durante esses 
embates que surge o sentimento nacional cuja sustentacdo as- 
segura a sobrevivencia do reino. (9). Portugal seria r-ois re- 
snMa-'o da accao humana que dirigiu os acontecimentos fa- 
zendo surgir o espirito nacional apos o embate politico que 
criou o estado portugues. 

Os que creem na preexistencia da nacao portuguesa a es- 
pera de um estatuto juridico que a consagrasse propoem os 
problemas de forma nitidamente oposta. O humanista An- 
dre de Resende (10) foi o precursor da tese da origem natu- 

(7) Cortesao, J., Os fatores democr. in Hist. Republ., I, 36. 
(8) D. Peres, Op. cit, pg. 29, cap. II. 
(9) D. Peres, Op. cit., caps. Ill a VI. 
(10) De Antiquitatibus Lusitaniae. 1593. 
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ral do reino portugues, que foi proposta por Teofilo Braga (11) 
e defendida por Antonio Sardinha (12), Ricardo Severe (13), 
mais moderadamente pelo prof. Jaime Cortesao (14) e mais 
recentemente por Mendes Correia (15). 

Defendem a existencia da definida individualidade geo- 
grafica de Portugal em confronto com a Peninsula, basean- 
do-se em Reclus (16), Lautensach (17) e Silva Teles (18). 
A essa unidade geografica acrescem nma diferenciacao etni- 
ca com raizes no velho elemento lusitano romanisado, cujas 
tendencias e caracteres teriam persistido atraves das vicissi- 
tudes da ocupacao mugulmana (19). 

Nao nega Mendes Correa o papel de Afonso Henriques 
e seus baroes na independencia, mas afirma que eles tradu- 
ziam o sentimento coletivo de uma popula^ao fortemente 
presa ao solo e sujeita as influencias diferencadorac das con- 

(11) A Patria Portuguesa, Porto, 1894 e Hist. Liter., 1.' vol. Porto. 
Chardron. 1909, pg. 79-82. Contradiz-se ao afirmar que a nacionalidade se cons- 
tituiu nos principios do sec. XII (pg. 79 e 81), independentemente das vontades 
individuals (pg. 80) como obra da tradi?ao (pg. 82). Entao por que dizer que 
foi no sec. XII? Por que nao muito antes? 

(12) A questao iberica, Lisboa, 1915 e A alianga peninsular, Porto, 1924. 
(13) Origens da nacionalidade portuguesa. 2.' ed. Coimbra. Impr. Uni- 

versidade, 1924. "Pelo determinismo de todas estas circunstancias de ordem geo- 
grafica, etnica, e historica, dentro da velha Lusitania teve a sua nascenga a 
na?ao portucalense. Isso se contrapoe, de facto, ao principio estabelecido por 
Alexandre Herculano, negando quaisquer rela?oes entre a na?ao actual e essas 
tribus de lusitanos." Cap. VI, pg. 49. 

(14) Os fatores democrat., in Hist. Regime Republicano, Cap. I, pg. 16 segs. 
V. tambem O problema das relagfies entre a geografia e a autonomia politica de 
Portugal in Seara Nova, n.v 201, fevereiro, 1930. 

(15) Raizes de Portugal. Lisboa. Ocidente, 1938 e Os povos primitives 
da Luzitania, Lisboa, 1924. 

(16) Geographic Universelle, Vol. I. Hachette. Paris. 1887-94. 
(17) A individualidade geografica de Portugal in Bob da Socied. Geo- 

grafia, 1931. 
(18) IntTod. Geografica, in Notas sobre Portugal, Lisboa. Impr. Nacio- 

nal. 1908. 
(19) Alb. Sampaio. Estudos historicos e economicos, vol. 1. Braga, T., 

Hist. Liter., I, pg. 12-13 segs. 
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dicoes geograficas e antecedentes etnicos prefiguradores da 
nacionalidade portuguesa, em epoca anterior ao seculo XI (20). 

Para ele, pela terra e pela raca anteriormente definidos, 
Portugal ja existia quando a dinastia borgonhesa fundou o 
novo estado dando-lhe um nome. Perante a Galiza, a fron- 
teira foi sendo tracada pelas vicissitudes politicas e milita- 
res dos principes, mas perante a Espanha a diferenciacao se 
processou por razoes mais profundas e em epocas mais re- 
cuadas, 

Mesmo recusando a onipotencia dos fatores geograficos, 
da relevo as influencias exercidas, como por ex. a dificuldade 
de acesso para invasores vindos de leste (21). Procura ele 
mostrar que, apesar das coincidencias geograficas com o res- 
to da Peninsula, a oceanicidade de Portugal em contraste com 
a continentalidade esteparia das Castelas com suas consequen- 
cias no clima, foi elemento de diferenciacao politica. 0 tra- 
cado do literal no sentido dos meridianos teria sido respon- 
savel por uma evolucao politica isolada da accao perturba- 
dora da meseta (22). Alem disso, encontra Mendes Correa, 
ontre as varias regioes do pais aquela subordinacao de par- 
tes de que fala Vidal de La Blache e aquela diferenciacao de 
que fala Vallaux como elementos aglutinadores que engen- 
dram a base geografica da unidade portuguesa (23). 

Em relacao as influencias etnicas, mesmo admitindo que 
nao haja uma unidade racial portuguesa distinta, consideran- 
do a populacao de Portugal uma das mais homogeneas da Eu- 
xopa, poe em realce o contraste entre Portugueses e espanhois, 
procurando mostrar que esse patrimonio geno-tipico foi um 
dos fatores que contribuiram para a erecao de Portugal em 
reino independente (24). Opiniao semelhante parece ter Ga- 
ma Barros quando diz que "os designios de D. Henrique sao 
favorecidos poderosamente pelos elementos essenciais de uma 
nacionalidade distinta (sic) da de Leao que o conde encon- 
tra no territorio cometido ao seu governo, e cuja existencia o 
decurso dos tempos veio confirmar". (25). 

(20) A. Mendes Correa, Raizes de Portugal. Cap. I, pg. 15-17. 
(21) Sergio, A., defende opiniao inteiramente contraria. V. Hist. Port., 

I. pg. 41. 
(22) Mendes Correia, Op. cit, cap. II, pg. 31-32 e 39-40. Teofilo Braga 

explica a diferenciacao linguistica pela accao geografica e proximidade do mar. 
Hist. Liter., I, pg. 64-65. 

(23) Ibd., pg. 40-41. 
(24) Ibd., cap. II. 
(25) G. Barros, Hist. Adm., I, Liv. II, cp. I, 217. 
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0 problema se simplifica, porem, se partirmos da ideia 
de que nao ha fatalidades historicas, mas condicoes que sao 
aproveitadas em um ou outro sentido, ou que nao sao apro- 
veitadas. Podem existir condicoes favoraveis a formacao de 
um estado e o estado nao se formar. Uma regiao nitidamen- 
te diferenciada, ocupada por um povo distinto e inconfundi- 
vel pela formacao etnica e linguistica, com usos e costumes 
proprios. pode ser incorporada a um estado heterogeneo e 
nele permanecer indefinidamente. Nao raro o inverse tam- 
bem ocorre: constantemente constituem-se estados artificiais, 
pela pura segregacao formal, quase fortuita, de elementos, en- 
tre os quais a homogeneidade e tal, que pareceria impossi- 
vel nao se justaporem num quadro politico comum. Nao bas- 
ta portanto que existam condicoes favoraveis a configuracao 
de uma unidade politica para que ela se constitua necessa- 
riamente: sao os eventos historicos que fazem surgir os es- 
tados com tanto maior viabilidade se essas condicoes existem. 

Para o caso de Portugal certo havia essas condicoes — a 
sobrevivencia do reino e uma contraprova disso. Nao eram 
determinativas — mas aproveitaveis. Geograficamente Por- 
tugal nao e mais diverse do conjunto da Peninsula do que 
outras regioes consideradas isoladamente; a Catalunha, a 
regiao das "Huertas", a Andaluzia, a Meseta Castelhana, mas 
a verdade e que tinha caracteres proprios entre os quais a 
sua posicao atlantica de importancia primac ial. (26). Etno- 
logicamente o portugues nao e igual ao castelhano, mas tam- 
bem nao o sao o galego e o catalao, e muito menos o basco, 
O romance que se falava em Portugal — o "romanico do Oci- 
dente" nao era o mesmo do reino leones, mas a area do leo- 
nes e mocarabe-leones nao se confundia com a do dialeto 
castelhano nem de outros falares ibericos. (27). Se as dife- 
rencas existentes nao eram de molde a gerar verdadeiras in- 
compatibilidades, deve-se perguntar; Por que entao Portu- 
gal se separou? e, o que e mais serio, por que conseguiu per- 
manecer separado? uma vez que nao era mais particular- 
mente diverso das outras regioes da Peninsula do que elas 
entre si? 

(26) A. Sergio nega que os caracteres geo-fisicos tenham influido na for- 
magao da unidade politica, mas reconhece a importancia da posigao oceanica 
de Portugal no seu destino politico. Hist, de Port., I, Introd. Geogr., pg. 42. 

(27) Menendez Pidal — OrigeneS del espanol, 1926. Ol. Martins, Hist 
Port., I, 8-21 (3.' ed.). 
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As vicissitudes historicas respondem a essas questoes: a 
vontade e aimbicao dos baroes ciosos de sua autonomia, a di- 
ferenciacad dos usos e costumes faCilitados pela dissociagao 
politica, a formagao de um sentimento nativista hostil aos de- 
mais visinhos ibericos e alimentado pela diferenciacao dos 
interesses, e ainda os puros acidentes historicos que condi- 
cionavam sucessos que logicamente poderiam ter sido outros, 
foram reagentes que atuaram na quimica da nacao portu- 
guesa. 

Assim, nao sao despreziveis para a compreensao de como 
Portugal se formou, as condicoes geograficas, etnicas, sociais 
do elemento portugues; eles seriam porem inoperantes sem 
a interferencia da vontade criadora dos homens que, atrave^ 
de seculos, instituiram e mantiveram Portugal como patria 
independente. Nao era bastante que as condicoes geografi- 
cas fossem favoraveis e que o povo tivesse consciencia de ser 
distinto dos demais; era precise tambem que lideres, com a 
coparticipacao de forcas sociais ponderaveis, mobilizassem 
esses elementos predisponentes, e os coordenassem com vis- 
tas a determinados fins, para que se concretisasse a defini- 
cao nacional, que era possivel, mas nao era fatal. Entretanto 
os chefes, isoladamente, talvez nao lograssem realizar a na- 
cao, se nao encontrassem consonancia entre seus pianos e os 
dados da realidade material e social com os quais tinham 
que jogar. 

Aclara-se ainda o problema, se o encaramos em funcao 
da epoca, e nao como se os fatos ocorressem em nossos dias. 
A nitida distincao nacional que hoje assegura a consistencia 
dos organismos politicos, pela maior solidariedade da coexis- 
tencia coletiva cuja interdependencia estreita e sustentada 
pela facilidade dos meios de comunicacao que reduzem as re- 
sisteneias isolacionistas, e a consciencia de independencia dela 
resultante, nao estremavam entao os povos em rigidos qua- 
dros juridico-sociais apartados. 

A tendencia particularista ao insulamento no ambito res- 
trito dos interesses locals, sem a ventilacao das influencias ex- 
ternas que so de raro em raro ocorria, impedia a formacao 
de uma consciencia nacional que, so muito mais tarde se de- 
finird. O que existia nessa recuada epoca da elaboracao da 
independencia era um vago nativismo que se ofei-ecia a ex- 
ploracao dos lideres ambiciosos atraves da formula feudal 
da fidelidade. A coesao social repousava principalmente na 
unidade religiosa, que a vizinbanca da mourama exarcebava, 
e na obediencia aos chefes comuns que dirigiam a luta. 
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A independencia de Portugal poderia ser uma questdo 
sofrivelmente consciente para o,s principes ciosos de sua auto- 
ridade, mas ndo o era para a rude massa popular. Alias, mes- 
mo para os magnatas ndo haveria um problema propriamen- 
te nacional, numa epoca em que ninguem sentia nagdo — o 
que havia era o pundonor feudal da autonomia em face do 
suzerano. Ndo existiam problemas coletivos sentidos pela co- 
munidade, mas ambicoes individuals e de casta. A separa- 
cdo seria mais um problema dos bardes que do povo acos- 
tumado a ser dirigido sem ser consultado. 

Mesmo essa independencia precisa ser posta em termos 
da epoca, e nao definida como, por exemplo, entendemos hoje 
a independencia das nagoes ibero-americanas no sec. XIX: 
criacao pela coletividade de outros estados complexes com 
instituicoes diversas. Tratava-se apenas de definir a maior on 
menor amplitude da autoridade do conde portucalense nao 
em relacao ao povo, pois que isso dependia tao somente de 
sua vontade, mas em face do suzerano leones. O povo conti- 
nuaria a obedecer ao conde da mesma forma que dantes; 
este e que se recusava a subordinar-se ao rei leones. Nao se 
pode falar em uma revolucao de independencia, sem cons- 
tatar reformas substanciais no estatuto juridico das classes 
sociais existentes. Nao e, desde logo, o povo o beneficiario 
— a seccao dos lacos politicos com Leao favoreceria imedia- 
tamente ao principe, e por isso constituia uma questao emi- 
nentemente pessoal. 

Era pois um problema feudal: a luta nao opunha povo 
contra povo, mas vassalo contra suzerano. O povo ligado por 
liames de dependencia pessoal era apenas instrumento. 0 
duelo estrepitava nas camadas superiores (28), e a interfe- 
rencia da massa dos peoes e cavaleiros era automatica, mo- 
vida nao por reivindicacoes proprias profundas e conscien- 
tes, mas pelo imperioso dever de fidelidade. E' so posterior- 
mente que a consciencia da distincdo entre cristdop Portugue- 
ses e cristdos ndo Portugueses emerge. E exurge da propria 
contenda, convertendo Portugal, antigo feudo que combatia 
pelas ambicoes de seu senhor, na mais precoce das na^oes 
modernas da Europa. Lutava-se primeiro pelo principe, so 
mais tardey e que se lutard por Portugal. 

(28) Sergio, A., Hist. Port., I, pg. 45. 
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Dentro do drama das divergencias dinasticas e feudais, 
quando o povo dos municipios expontaneamente corria as ar- 
mas, nao era simplesmente para acompanhar os baroes insur- 
gidos contra os suzeranos, mas para explorar a anarquia que 
dos pacos descia aos concellios, e comedir os desenfreiamen- 
tos da fidalguia opressora, acometendo castelos na esperanca 
de alargar as liberdades locals e nao para reivindicar uma 
autonomia nacional, (29) cujo significado escapava-lhe a 
compreensao. Essas insurreicoes intestinas nao contribuiram 
para acelerar o processus da independencia, muito pelo con- 
trario, imobilizando muitas vezes os baroes, so podiam re- 
tardar a cisao com o reino leones. 

E' pois importante, quando se trata de averiguar a na- 
tureza do poder real em Portugal, a pesquisa das origens des- 
se poder no estatuto juridico primitivo. Essas raizes feudais 
vao impregnar com a seiva dos primeiros compromissos a 
propria concepcao da realeza, porque irao regular as relacoes 
entre o soberano e o senhores, sendo em grande parte res- 
ponsaveis pela frustracao do feudalismo em Portugal. 

* * * 

Pode-se assistir a acidentada gestacao do reino atraves 
de^m processus (30) em que se alternam lutas, ora pela di- 
latacao juridica da autoridade disputada ao soberano leones, 
ora pela dilatacao geografica do territorio reivindicado simul- 
taneamente a mouros e cristaos, sempre com o apoio impres- 
cindlvel dos baroes e dos prelados. E' esta a fase em que a 
realeza se prenuncia. Com D. Henrique de Borgonha esbo- 
ca-se o condado e operam-se as primeiras manobras autono- 
mistas, procurando o conde aliviar as obrigacoes da depen- 
dencia feudal. Com sua viuva D. Tereza advem uma verda- 
deira recaida na dependencia feudal, comprometendo-se gra- 
vemente os progresses anteriores. Finalmente com seu filho 
Afonso-Henriques, esses Uames feudais, precariamente reata- 
dos, rompem-se irremediavelmente e, com a independencia 
nasce a realeza. A ofensiva seccionista de d. Henrique se &u- 
cede o recuo refeudalizante de D. Tereza ante a rea?ao auto- 
ritaria de Leao, para logo a seguir estalar a contra-reacgao de 
Afonso-Henriques favorecida pela indecisao do suzerano in- 
capaz de comedir-lhe os ambiciosos pianos. 

(29) Hercul., Hist. Port., II, 65-66; Braga, I., Hist. Liter., I. pg. 65. 
(30) Hercul., Hist. Port., II, 89; Menendez Pidal, Espafia del Cid, 242 
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Deslocam-se os termos do problema das origens. De ini- 
cio nao se tratava de criar desde logo artificialmente mais 
uma na^ao crista no quadro dos reinos ibericos. Toda a con- 
tenda gtrava em torno da regulamentac§o da maior ou menor 
dependencia do conde portucalense em face do suzerano leo- 
nes. Os liames de vassalagem poderiam ser mais ou menos 
apertados, ou afrouxados de tal forma que o dominio acaba- 
ria livre da dependencia feudal — um reino portanto. Ora, 
foi isto que aconteceu gracas a uma sequencia de conflitos 
bem explorados no drama dos acidentes dinasticos que exa- 
geravam a vulnerabilidade do edificio da raonarquia leonesa- 
-castelhana. 

2. O ccmdado hereditario e autonomo 

Afonso VI. apos o desastre de Zalaca (1086) voltara-se 
ainda uma vez para esse viveiro de cavaleiros de guerra que 
era a Franca (31) pejada de idealismo pela eclosao das can- 
coes de gesta e arfante de cruzadismo pelo renascimento ^e- 
ligioso despertado pelo esnirito de Cluni. Entre os que aten- 
dem ao apelo em 1087. por ordem de Felipe I (32) estao os 
borgonheses cujo parentesco com a rainba D. Constanca po- 
dia facilitar a carreira, e cujas relac5es com a Ordem de 
Cluni podiam assegurar sucesso. Com o duque Eudo e com 
Raimundo, conde de Amous (33), vem D. Henrique. (34). 

O marroquino, lucufe dbne Texufine porem nao se dis- 
pusera a explorar a vitoria e retornara a Africa, enfraquecen- 
do a pressao cuia ameaca reclamara o braco dos aventurei- 
ros. fisse fato, cePto poderia ter truncado a carreira dos bor- 
gonheses, nao fora a politica de casamentos inspirados pelo 
abade de Cluni. que promoveu a uniao entre eles e as filhas 
do soberano leones. 

A D. Henrique coube D. Tereza, (35) provavelmente fi- 
Iha natural de Afonso VI (36). A Raimundo. tambem gen- 

(31) Peres, Como nasceu, cap. V, pg. 43. 
(32) Boissonade, Du nouveau, pag. 33-35. 
(33) Ibdem. 
(34) A data de 1087 e discutivel. Hercul., Hist. Port., I, II, liv. (I, pg^ 15. 

Brandao afirma ter sido em 1080 (Mon. Lus., Ill, cap. 3) fundando-se na Chron. 
de Afonso VI, de Sandoval, (fol. 81). 

(35) Cron. Geral d'Esp., cap. 413, trad, port., pg. 253 e 256 (ed. Ma- 
galhaes Basto). 

(36) Hercul., Hist. Port., I, II, nota IV, pg. 229 segs. 
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ro do rei, pois se casara com D. Urraca, fora dada, para go- 
vernar, a Galiza que se extendia ate o Tejo desde a cessao de 
Lisboa, Santarem e Sintra, em 1093, pelo rei de Badajoz. (37). 
Pretende Herculano (38) que nessa epoca, 1094-95, ja D. Hen- 
rique governava pelo menos o distrito de Braga na dependen- 
cia do primo, o que e discutivel (39). Existia sim desde 1093 
uma tenencia junto ao Tejo que fora confiada a Sueiro Men- 
des sob a autoridade do conde Baimundo (40). 

Em 1095 porem era Lisboa retomada pelos mouros, reve- 
lando-se entao a necessidade do estabelecimento de uma te- 
nencia ao sul do Minho para vigiar a linha do Tejo, uma 
vez que o conde Baimundo nao conseguira preserva-la, (41) 
por estar seu governo no coracao da Galiza, muito distante 
da fronteira. Cria entao Afonso VI uma nova tenencia entre 
o Minho e o Tejo (42), desmembrando-a da Galiza e conce- 
dendo-a a D. Henrique que, intitulando-se conde, passa a cha- 
ma-Ia provincia portucalense, (43) com sede em Portucale. 

Qual a natureza da investidura de D. Henrique? Infeliz- 
mqntelpara o historiador, o diploma da doacao de Afonso VI 
perdeu-se (44), bem como o testamento de Afonso VI, e por 
isso pairam duvidas quanto a interpretacao de sua natureza 
juri dica. 

A ideia de que o condado tenha sido o dote de D. Tereza, 
fundamentada na Chronica Adephonsis Imperatoris (45) foi 

(37) Chron. Goth., in Port. Mon. Hist.. Scriptores, pg. 10-11. 
(38) Hercul., Loc. cit. 
(39) Peres, Como nasceu, pg. 48-49. 
(40) V. Ramos, M., O Condado Portucalense, in Hist. Port. Peres, I, 

pg. 484. 
(41) Hercul., Op. cit., n.0 V, pg. 239; Hist. Compostel., liv. 2, cap. 53, 

apud Hercul., Carta III, in Opusc. V, 62. 
(42) "Comite Domno Henrico, genero supradicti Regis dominante a flu- 

mine Mineo usque in Tagun", Mon. Lusit., P. Ill, Liv. 8, cap. 10, pg. 29, col. 2. 
Doacao de 1097. 

(43) Em 1097. Doc. in Port. Mon. Hist. Dipl. I, doc. 866, pg. 515. 
(44) Mon. Lus. Ill, Liv. 8, cap. 9. 
(45) "... dedit maritam Enrico comite et dotavit earn magnifice, dans 

portugalensem terra jure hereditario." (Florez — Esp. Sagrada, XXI, 347-348, 
29, da 2.' ed.). Essa ideia e endossada pelo Bispo de Palencia nas Historiae 
Hispanicae: "Este (Afonso VI) deu-lhe em dote a parte da Galiza que agora 
se chama Portugal". (P. I, cp. XI in Hisp. Illustr. I, pg. 137, apud trad. port, 
in Apend. Cron. de Cinco Reis, pg. 377). Na Cron. General: "... el rey dom 
A." deu esta terra ao code dom An Rique em casamento com sua filha maodou 
que Ihe chamasse o condado de portugal. cap. 371. Ibdem, pg. 341. Aceita-a 
Amaral, Mem. V, cap. I, pg. 5, nt. c. 
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contestada por Herculano (46) para quem so teriam sido da- 
dos em carater hereditario os bens regalengos da coroa e, 
quando muito, o governo do condado. (47). Propende Her- 
culano a crer no caracter temporario e amovivel, como tenen- 
cia dada a homem de confianca — simples governo subordi- 
nado a Leao. (48). Benevides tambem duvida que tenha si- 
do dote, nao so porque a palavra poderia ter outro sentido, 
mas tambem porque o costume era a dotacao pelo noivo e nao 
pelo pai da noiva. (49). 

Comentando um diploma de 1099 (50), que se reporta 
a outro de 1097 (51), o prof. Paulo Merea (52), indaga se a 
doacao era hereditaria ou simples tenencia amovivel uma vez 
que naquele documento se afirma que D. Henrique tinha a 
terra "pro sua hereditas". Seria o condado um beneficio ou 
um feudo, isto e, teria sido concedido a titulo precario para 
usufruicao das rendas ou em caracter hereditario com domi- 
nio pleno? 

O problema e complexo e ainda sujeito a revisao, mas 
de importancia fundamental quando se indaga a origem da 
realeza. As dificuldades decorrem principalmente da impre- 
cisao dos termos, e indefinicao das instituicoes na epoca. Ha- 
via dois tipos de concessao; as doacoes em caracter precario 
para usufruto ou em emprestimo, o que se chamava dar em 
prestamo ou atondo, e as doacoes "pro hereditate" ou "jure 
bereditario" correspondentes ao alodio franco. (53). Se nos 
reportassemos a terminologia francesa diriamos que havia 
beneficio e alodio distintamente, distinguindo-os pelo carac- 
ter hereditario do ultimo. (54). 

(46) Hercul., Hist. Port., I, II, nota VI, pg. 240, e Carta III in Opusc. V, 
pg. 51 segs. (ed. 1881). 

(47) Ibdem, liv. I, pg. 20. 
(48) Carta III, in Opusc. V. Herculano mpstra que nao foi nem dote, 

nem feudo. 
(49) Rainhas de Port. I, I, pg. 62, Cod. visigot, L. 3, tit. 1, Lei 5.*. E' o 

que pensa Herculano, Loc. cit., pg. 51-52 e 59. 
(50) Doa?ao de Sueiro Mendes in Port. Mon. hist. Dipl. et Ch. I, doc. 914, 

pg. 542. 
(51) Doc. in Port. Mon. hist. Dipl. et Ch., I, 864. 
(52) A concessao da Terra Portugalense a D. Henrique perante a historia 

juridica, in Novos Estudos, pg. 47-61. 
(53) Merea, Op. cit., pg. 53. 
(54) Bemont-Monod, Hist, de L'Eur. au Moyen-Age (395-1270) — Al- 

can — 1921, Liv. VII.9, § I.9, pg. 154 in fine; Luchaire, A., Manuel des Inst, 
pg. 147, 152 e 155. Essa ideia todavia e discutivel. V. Merea, Introd. Probl 
do feudalismo, pg. 16-17 e 115-116. 
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linguagem do tempo, dada a imprecisa adocao das 
instituicoes francesas na Peninsula, o prestamo e o feudo, nas 
raras vezes em que esta palavra aparece, sao tidos como si- 
nonimos, A Historia Compostelana referindo-se a terras con- 
cedidas ao arcebispo de Braga diz que o foram "in prestimo- 
nium sive feudum" (55) e um documento-galego citado por 
Sanchez Aibornoz (56) diz claramente: . in feodum quod 
in ispania prestimonium vocat". (57). No seculo XIII diz a 
Cronica Geral que Fernando II tirou ao conde D. Ponce "las 
tierras e los feudos que tenia de el", (58) o que atribue ao 
feudo caracter precario que de fato nao tem. 

Herculano e Gama Barros (59) consideram prestamo e 
feudo instituicoes diversas. Merea (60) critica-os, a nosso 
ver, sem razao, alegando que a palavra feudo antes de ter o 
sentido atual, teve sentidos vagos equivalentes a precario ou 
beneficio, o que e verdade, (61) palavra esta usada com me- 
nos frequencia e em sentido igualmente vago. Mas o fato de 
aparecerem por vezes confundidas as duas coisas em diplo- 
mas do tempo, nao justifica que facamos o mesmo, quando 
temos elementos documentais para discerni-las. 

Alias o proprio prof. Merea nos fornece elementos para 
essa distincao. O prestamo e o mesmo que atondo e corres- 
ponde ao beneficio ou precario dos franceses. Um documen- 
to por ele citado diz: "Villas et hereditatis qui mihi datis in 
prestamo... et teneat eas de vestra manu usufructario, vos 
vero iure hereditario et laboret eas et edificet secut bonus 
agricola et deserviat vobis et partem ipsius sedem cum eas 
fideliter et quameumque eas volueritis reintegremus vos cum 
earum bona"..." (62). 

Viterbo confirma essa ideia, embora nem sempre seja cla- 
ro. Define aprestamo sem referencia ao caracter temporario 
ou hereditario: "Consignacao de certa quantia de frutos, ou 

(55) Esp. Sagr. XX, pg. 145 apud Gama Barros, Hist. Adm., I, 331, onde 
se encontram criticas a outros passes da Hist. Compostelana em que a palavra 
feudo aparece sem o caracter de temporariedade. V. tambem Hercul., Opusc. V, 
pg. 310 segs. (ed. 1881). 

(56) An. Hist, del derecho, vol. I, pg. 387, nota 7. 
(57) Apud. Merea, Novos estudos, pg. 53, nota 9. 
(58) Prim. Cron. Gen., .1, pg. 665 (ed. Menendez Pidal). 
(59) Opusc. V, pg. 79 (ed. 1881). Hist. adm. I, pg. 349. 
(60) Novos Estudos, pg. 10, nota 17. 
(61) Luchaire, A., Op. cit, pg. 155. 
(62) Doc. de 1099, Foros de Galicia, pg. 131 cit. Merea, Novos Estudos, 

pg. 9. Cf. Merea, P., Introd. Probl. do feudalismo, pg. 16-17 e 115-116. 
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dinheiros, imposta em algum terreno, ou cousa rendosa, e des- 
tinada para sustento, e manuten^ao de alguma pessoa, ou pes- 
soas, obra pia, ou util a republica". (63). Adiante, a propo- 
sito de prestimonio diz que difere de pensao, tenca ou cava- 
leirato, porque estes sao em vida, e o prestimonio o e para 
sempre, e completo, e por isso vem hoje debaixo do nome de 
beneficio. E diz mais: antigamente se chamou "a pensao 
diaria, ou anual, temporaria ou vitalicia, nao so na Igreja mas 
tambem no seculo. E nao so tudo aquilo que se concedia para 
sustento e decente uso da pessoa, se chamava Prestimonio ou 
Aprestamo; mas tambem as igrejas, terras, e lugares, consig- 
nados para esta contribuicao, tiveram o mesmo nome. Porem 
estes prestimonios dos antigos acabavam com a pessoa." Cita 
por exemplo uma doacao de Afonso-Henriques "in Prestimo- 
nium ad populandum, et ad sibi prestandum" com a obriga- 
cao de deixar o bem ao mosteiro de Lorvao, o que, nao tendo 
sido observado pelos filhos, manda que, apos a morte destes, 
seja restituido "sine ullo haerede" (64). 

E o feudo? Nao havia feudos em Portugal, embora, em 
outras regioes da Peninsula mais accessiveis a influencia fran- 
cesa possam ter existido instituicoes muito semelbantes. (65). 

As Partidas de Afonso X, (66) influenciadas pelos Libri 
Feudorum (67) falam em feudos, reconhecendo tres tipos: 
sobre bens de raiz, sobre as pensoes anuais e sobre os reinos, 
marcas, condados ou dignidades regalengas. (68). 

Os primeiros sao hereditarios ate os netos, os segundos 
revogaveis a vontade do soberano, e os ultimos so transmis- 
siveis bereditariamente se bouver clausula expressa. Mesmo 
no caso de sucessao bereditaria ocorria prestacao de nova bo- 

(63) Vocabulario, I, pg. 88 vbo. Aprestamo. 
(64) Ibdem, pg. 162. 
(65) Sobre o assunto, V. Cardenas, Fr., Ensayo sobre la Historia de la 

propriedad territorial en Espana. Madrid. 1873; Herculano, Opuscules, T. V, 
pgs. 201 (ed. 1881) segs., e Hist, de Portugal, I, 233-4. IV. 43-4 e V, 166; 
Gama Barros, Hist. Adm. Publ., I, pgs. 319-372 (ed. 1945) e notas XXXIX- 
XLIII de Sousa Soares: Merea, P., Introd. ao Problema do feudalismo. Coim- 
bra. 1912; Escosura y Hevia, Juicio critico del feudalismo en Espana. Madrid. 
1856; Sanchez Albornoz, En torno a los origenes del feudalismo. Mendoza. 1942; 
Almeida, F. de, Hist, de Portugal, I, 332 segs. 

(66) Partida, IV, tit. 26 apud Gama Barros, Hist. Adm., I, pg. 322. 
(67) Riaza, Roman, Las Partidas y los Libri Feudorum in An. de Hist. 

Der. Espan., X (1933), 5-8 apud S. Soares, nt. XXXIX a Hist. Adm. Publ. 
de Gama Barros, pg. 396. 

(68) Feudo aqui e tornado como sinonimo de contrato e nao como do- 
mxnio objeto desse liame juridico. Cf. Luchaire, Manuel, 147 e 155. 
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menagem. Em verdade o suzerano conservava a propriedade 
da lerra, alienando apenas o usufruto, nao se transmutando o 
dominio em bem patrimonial do vassalo como ocorria na 
Franca. (69). Essa compreensao de feudo afasta-se do qna- 
dro classico frances, alem de que as referencias da lei escrita 
tardiamente elaborada e sob influencias exogenas nao pro- 
xam a existencia real do institnto, mesmo porque as Partidas 
so foram admitidas relutantemente como direito geral em 
Castela em 1348, e assim mesmo no que nao colidissem com 
as leis das cortes e os fueros. (70). Outras leis nao se referem 
a feudos, e os documentos publicos so excepcionalmente o 
fazem. 

Destas, algumas nao provam a existencia de feudos na 
Peninsula, como a do Canon V do Concilio de Burgos em 1117: 
"... alienavit vel in feodum, quod in ispania prestimonium 
vocant (71)". Outros constituidbs pelo arcebispo D. Rodrigo 
Ximenes Rada de Toledo sao mais puros, e traem a influen- 
cia francesa que sofreram, sem chegarem entretanto a abo- 
nar a vigencia das Partidas, (72) sobre nao serem de consti- 
luicao regia, mas de procedencia privada. 

As referencias da Hisioria Compostelana (73) nao apon- 
tam verdadeiros feudos, mas concessoes temporarias e sem 
encargos feudais tipicos. Em uma delas, o feudo e conside- 
rado sinonimo de prestimonio (74). A rainha D. Ib-raca iiede 
ao arcebispo de Santiago um castelo em feudo (75) com pro- 
messa de reslitui-lo pois que continuava a ser do prelado (76). 
Como se infere das observacoes de Gama Barros a quem se- 
guimos neste passo (77), a Historia Compostelana nao mos- 
tra realmente a existencia de feudos, mas usa abusivamente 
a palavra. 

O arcebispo D.'Rodrigo, conquanto tenba intentado nos 
seus dominios ensaiar o sistema que coubccera alem dos Pi- 

(69) Luchaire, A., Op. et loc. cit. 
(70) Cortes de Leon y Castilla, I, 541: Marina, Ensayo, apud G. Barros, 

Op. cit., pg. 329. 
(71) Apud Sousa Scares, nt. XLI a Hist. Adm. de G. Barros, pg. 397, 
(72) Gama Barros, Op. cit., pgs. 330-335. 
(73) Esp. Sagrada, XX, 145 e 146, apud G. Barros, Op. cit., 330. 
(74) ".. .suscipit in prestimonium sive feudo..." 
(75) "...in pheodum petivit..." 
(76) Esp. Sagr., XX, 435, apud G. Barros, Op. cit., 333. 
(77) Oo. cit., I, 330-335. V. tambcm Hercul., Oousc. V, pg. 310 segs. 

(ed. 1881). 
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rineus, refere-se no De Rebus Hispaniae a feudos tempora- 
rios (78), o que evidentemente nao e feudo, mas simples te- 
nencia. (79). 

A Cronica Geral diz que Fernando II de Leao tomou a 
D. Ponce "las tierras y los feudos que tenia de el", definindcr 
porem feudo como "tierra 6 castiello que home tenga de senor 
en guisa que gelo non tuelga en sus dias, e non faciendo por 
que" (80), o que evidentemente ainda nao e feudo, pois que 
nao e hereditario e pode ser tornado pelo rei no caso de des- 
lealdade, o que alias e demonstrado pel© proprio tratado entre 
Fernando II'e D. Sancho, em consequencia do qual aquele 
conde teve terras que nao eram mais que honras ou tenen- 
cias. (81). Um senhor de Biscaia restituiu "os feudos" que ti- 
nha do rei, e se passou para o rei de Navarra, e outro o 
fez para se handear para os muculmanos. (82). 

fisses exemplos conhecidos comprovam a inexistencia de 
feudos na Peninsula como instituto consagrado. Existiam sim 
tenencias ou sejam governos amoviveis, prestamos ou sejam 
usofrutos temporarios ou vitalicios de reditos ou de terras 
em pagamento de servico, prestacoes em dinheiro ou generos, 
"tierras" ou "honores" ou sejam consignacoes de rendimen- 
tos fiscais. (83). 

Em Portugal, o que tera acontecido sera a incorporacao 
do caracter hereditario aos prestamos, sem que isso tenha a 
qualquer momento significado uma alienacao de soberania 
por parte dos reis. (84). Assim os prestamos ou beneficios 
ter-se-ao tornado patrimonies de familia, mas sempre em ca- 
racter precario, na dependencia das confirmacoes por cada 
novo rei. (85). A hereditariedade era tolerada mas nao um 
direito superior a vontade do uaonarca. (86). 

(78) "...abstulit eis temporalia feuda quae tenebant..." 
(79) G. Barros, Op. cit, I, 336, Entretanto observa Sousa Soares (Op. 

cit., nt. XLI, pg. 398), a proposito, a ocorrencia de dois feudos tipicos. 
(80) Rodrigo de Toledo, De Rebus Hisp., VII, cap. 13, apud G. Barros, 

Hist. Adm., I, pg. 336 e Cardenas, Ensayo, I, pg. 308; Cf. Cron. Gen., T. I, 
pg. 665 (ed. M. Pidal). 

(81) V. doc. Gama Barros, Hist. Adm., I, pg. 338, nt. 1, e o que diz a 
pg- 337. 

(82) R. de Toledo, Op. cit., liv. VII, caps. 33 e 21, apud, loc. cit., pg. 342' 
(83) Gama Barros, Op. cit., I, 349-350. 
(84) Ibdem, pg. 207-208. 
(85) Ibdem, pg. 216. 
(86) ilbdem, II, pg. 440. 
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Os encargos piiblicos tambem nunca foram considerados 
hereditarios, conservando-se a amovibilidade das tenen- 
cias. (87). 

Se em Leao nao ocorrem propriamente feudos, D. Henri- 
que so poderia ter recebido Portugal como tenencia ou pres- 
tamo, ou seja em caracter precario, situacao que poderia evo- 
luir para a vitaliciedade. Nessas condicoes Raimundo tera re- 
cebido a Galiza, e nao yemos razao para que o marido de 
D. Tereza fosse melhor contemplado. O proprio direito visi- 
gotico vedava qualquer alienacao de soberania. (88). 

D. Henrique foi sempre chamado conde, e isso e compro- 
vado pelos diplomas epelas cronicas do tempo. (89). Mas que 
era um conde nessa epoca? "No Codigo Visigotico", diz Vi- 
ferbo (90), "se faz larga mencao de condes e duques; porem, 
aqueles barbaros nao entendiam e nao tomaram cada um des- 
ses titulos por um chefe militar separado inteiramente do foro 
civil, mas sim por um governador das armas, e ao mesmo 
tempo regedor das justicas." Conde era pois um funcionario 
regio que tinha comando e distribuia justica em nome do rei, 
usufruindo as rendas de certo dominio. Podia mesmo ser 
apenas um titulo sem dotacao territorial alguma. (91). Os 
condes eram nomeados pelo rei, e o cargo sempre foi amovi- 
vel (92). As tenencias eram sempre recuperaveis para a co- 
roa nao ocorrendo jamais fusao de soberania com proprieda- 
de ou oficio piiblico. 

Embora por vezes use o titulo de principe, (93). D. Hen- 
rique sempre foi apenas um conde, um vassalo. Equivoca-se 
Viterbo ao afirmar que o primeiro a usar titulo de principe 
tenha sido Afonso-Henriques, a semelhanca dos reis das As- 
turias e Leao, desde marco de 1129, como se acha em do- 
cumento. (94). 

(87) Idem, I, 240. 
(88) V. pg. 73. 
(89) Rodrigo de Toledo, De Rebus Hispaniae, liv. VII, cap. 6, in Hisp. 

Illustr., II, pg. 115, apud, Apend. Cron. Cinco Reis, I, pg. 370: "... seu pai (de 
Afonso-Henriques) se chamava conde..." (trad.). 

(90) Elucid., I, 207, vbo. conde. 
(91) G. Barros, Op. cit., I, pg. 224. Cf. T. II, pg. 357, nt. 2. 
(92) Ibdem, I, pg. 223 segs., e 240. 
(93) Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., doc. 130, I, III, pg. 43: "Ego comes 

Henrricus, Portugalensis Patrie Princeps, et uxor mea Domna Tarasia,.." (1106) 
Igualmente docs, 133 e 135. Cf. Amaral, Mem. V. cap. I, pg. 7. nt. c. 

(94) Ribeiro, J. P., Op. cit., pg. 163. Cf. data na nota anterior. 
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A ideia de que Portugal tenha sido condado e D. Henri- 
que vassalo tem sido contraditada. Brandao na Monarquia 
Lusitaha pretende que D. Henrique tivesse usado o titulo de 
conde em caracter pessoal, e nao como conde de Portugal. (95). 
Amaral chama-o conde soberano, e afirma que o designativo 
de conde nao invalida a sua soberania. (96), Na verdade, po- 
rem, ha documentos em que a vassalagem aparece expressa, 
Um documento de 1107 por exemplo diz: "Regnante Rex Ade- 
fonsus, et sub eo principe nostro Comite Domnus An- 
ricus..." (97). Alias Amaral contradiz-se ao alegar que a pa- 
lavra noster so era usada em relacao a quern fosse soberano, 
quando cita uma doaqao de 1104 em que aparece a expres- 
sao: "Regnante Principe nostro Adefonso Espaniense, & Co- 
mite nostro Enrici", exatamente quando procura demonstrar 
que D. Henrique era independente. (98). 

Na Historia Compostelana aparecem referencias como es- 
ta: "nullum Regi servitium de regno, quod ab illo tenere de- 
bebat exibere dignabatur", em alusao as lutas entre D. Tereza 
e D. Urraca. (99). Contesta o Cardeal Saraiva que essas indi- 
cacoes constituam prova da dependencia de Portugal em re- 
lacao a Leao, estranhando que os arquivos peninsulares e as 
cronicas coevas nao fagam mencao dela, alegando mesmo que 
apos a morte de Afonso VI em 1109, os principes de Portugal 
passaram a agir com autonomia completa em face da admi- 
nistracao e da politica externa, sem que nunca houvessem sido 
apontados como rebeldes. Nota ainda que a partir de 1135, 
quando Afonso VII tomou o titulo de imperador nao mencio- 
nou Portugal entre os dominios vassalos de seu senho- 
rio. (100). 

De fato D. Henrique ao receber a doacao o fez na quali- 
dade de vassalo e vassalo permaneceu. E' violencia aos tes- 
temunbos historicos e a tradicao dos cronistas pretender o 
contrario. Portugal era apenas um condado e seu conde de- 
via obrigacoes ao rei de Leao, (101) apesar de seus designios 
autonomistas. As cronicas nao dizem outra coisa. Le-se no 

(95) Mon. Lus. Ill, Liv. VIII, cap. 11. 
(96) Mem. V, cap. I, pg. 6 e nt.b. 
(97) Ribeiro, J. P., Op. cit., doc. 135, pg. 44. 
(98) Op. cit., cap. I, pg. 7 e nt.b. 
(99) Hist. Compostelana, II, cap. 85. 
(100) Saraiva, Obr. Completas, T. II, pg. 94 segs. e 147 scgs. 
(101) O conde D. Henrique era de fato conde e dependia de Afonso. Os 

Portugueses "... auien ya estonges conde con quien se mantenien, pero non si! 
(sin?) el sennorio del rey de Leon, et entendien a uenir a auer rey por si.. ." 
Cron. Gen., cap. 968, pg. 650 (ed. Menendez Pidal). 
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De Rebus Hispaniae de Rodrigo de Toledo qiie e pouco pos- 
terior aos fatos e conheceu de perto sens protagonistas: 
" ... Afonso (Henriques) que apos a morte de sen pai Ihe suce- 
deu no governo do condado e desde o princlpio era intitulado 
duque". (102). 

Que era condado afirma ainda a Cronica Geral de Espa- 
nha repetidas vezes, e embora seja muito posterior, sabemos 
que foi inspirada nos autores que a antecederam. (103). Suas 
traducoes portuguesas conquanto ainda mais recentes e in- 
terpoladas sao tambem mais positivas e retratam a tradi- 
cao. (104). 

Do mesmo estema e a Cronica dos Cinco Reis editada 
por Magalhaes Basto onde se diz: "Esta terra que assi foi 
dada ao conde Dom hemrrique que Ihe foi nomeada que se 
chamasse condado de portugal..." (105), on ainda onde se 
diz: "...fez-Ihe (a D. Henrique) de todo (todas as terras) 
condado..." (106). 

O fato de ser condado equivalia a ser uma tenencia como 
as demais, sem nada de excepcional, mas que veio, devido as 
ambicoes de sens tenentes e a inercia leonesa, a tornar-se he- 
reditaria e autonoma. (107). 

Nao ha duvidar-se que a autoridade de Leao se conser- 
vou por algum tempo. Diz ainda R. de Toledo que quando 
a Se de Braga foi restaurada a pedido de D. Tereza, D. Hen- 
rique fez aos bispos Bernardo e Geraldo doacoes de cidades 
de sua terra, excepto da de Coimbra que naquele tempo era 
tida como cidade real. (108). Ora, se havia cidade regalenga 
em Portugal, esta evidente que a autoridade do leones con- 
tinuava a ser um fato no territorio que o genro governava. 

(102) R. de Toledo, De Rebus, Liv. VII. cap. 5, in Hisp. Illutr.. II, pg. 114 
apud trad. port, in apend. Cron. Cinco Reis, I, pg. 369. 

(103) . .et tenie el ell condado de Portogal con su otorgamento del rey 
don Alffonso..." Cron. General, loc. cit. 

(104) .qooando el rey dom A." deu esta terra ao code dom AnRique 
em cazamt.9 com sua filha maodou que Ihe chamasse o condado de portugal. .. 
Trad. port. Cron. Gen., in apend. Cron. Cinco Reis, pg. 341 (Codice A. U. 
de Evora). 

(105) Cron. de Cinco Reis, cap. 2, pg. 48 (ed- Magalhaes Basto). 
(105) Cron. cit., cap. 1, pg. 44. 
(107) R. de Toledo, De rebus, Liv. VII, cap. 5 in loc. cit, pg. 368. Cit. 

na Cron. Gen., cap. 968. pg. 651 (ed. Menendez Pidal). 
(108) R. Toledo, Op. cit., loc. cit., pg. 369. Cf. Cron. Gen., loc. cit. 

pg. 652. 
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O fato de os documentos oficiais referirem-se sempre a 
Afonso reinante na Espanha so se explica por uma deferen- 
cia de vassalo, pois nao se pode compreender seu nome apa- 
recendo constantemente se ele fosse um estranho. (109), A 
vassalagem existia, e inegavel. 

A ela aludem as cronicas. E' o que diz Rodrigo de Tole- 
do (110). E'o que afirma a Primeira Cronica Geral de Espa- 
nha, reportando-se a ele, ao informar que pelo condado de 
Portugal D. Henrique prestara homenagem de nunca se rebe- 
lar, e que durante sua vida cumpriu o prometido a Afon- 
so VI. (111). A Cronica do bispo de Palencia. anterior e in- 
fluenciada por Lucas de Tui, diz que D. Henrique entrou na 
posse de Portugal "com a costumada sujeicao devida ao Rei 
de Espanha". (112). As Cronicas Breves de Santa Cruz de 
Coimbra dizem que ele recebeu as terras mediante certas con- 
dicoes. (113). Depois e que ele comecou a empecer a vassa- 
lagem, da qual durante toda a vida nao logrou eximir-se, com- 
quanto reivindicasse uma autonomia especial. (114). 

Varias obrigacoes de vassalo embaracavam o Borgonhes. 
Obrigara-se perante Afonso VI a frequentar as cortes, o que 
e o dever feudal de conselho. (115). D. Urraca teve a seu fa- 
vor D. Henrique nas lutas que sustentou contra o filho rebel- 
de, e foi a conselho dele que se decidiu a casar-se com o rei 
de Aragao. (116). Outro compromisso era o da ajuda militar, 
pessoalmente com trezentos cavaleiros, ou em sua falta deve- 
ria enviar quern as vezes Ihe fizesse, obrigacao essa valida pa- 

(109) V. doc. Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., Loc. cit. e Amaral, Op. 
jet loc. cit. 

(110) Loc. cit. 
(111) "... et este conde auiel fecho omenaie que se nunqua leuantasse 

contra el; et desto dize ell ar?obispo don Rodrigo que connos?io bien este conde 
don Henrric a este rey don Alffonsso el omenage quel auie fecho et como tenie 
del el condado, et que desto nunqua lo erro ni fallescio, en todo el tiempo de 
su uida..." Cron. Gen., loc. cit. 

(112) Hist. Hispanicae, p. 1.*, cap. 11, in Hisp. Illustr., I, pg. 137-8, apud 
apend. Cron. de Cinco Reis, pg. 377. 

(113) Chron. Breves de Sta. Cruz de Coimbra in Port. Mon. Hist., Scrip- 
tores. x 

(114) De Rebus, Loc. cit. 
(115) "...a hueste uinien (os cristaos de Portugal) et a corte al rey 

de Leon, segunt que les era mandado." Cron. Gen., loc. cit. V. fala de Egas 
Monis, in trad, port.. Cod. Evora, loc. cit., pg. 263. 

(116) Lucas de Tui, Chronicon Mundi, liv. IV, in Hisp. Illustr. IV, pg. 103, 
apud apend. Cron. Cinco Reis, pg. 362; BrandSo, A., Mons. Lus., III.* p., liv. 8, 
jcap. 9. 
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ra seus sucessores qualquer que fosse o soberano que poderia 
tomar as terras do condado, (117) no caso de traicao. 

Ha inegavel precipitacao ao se pretender que Portugal te- 
nha nascido independente. 0 que se constata e a ocorrencia 
de um processus de desprendiraento juridico no qual se po- 
dem descobrir verdadeiras etapas progressivas: uma tenen- 
cia vassala, um condado autonomo, um reino independente. 
Da dependencia estreita dos primeiros tempos sao proya: a 
freqiiencia do conde a curia regia onde aparece por vezes 
como confirmante de doacoes (118), a prestacao de servico 
militar como na campanha de Malagon em 1100 (119), a ocor- 
rencia de confirmacoes por parte do rei de Leao (120), as re- 
clamacoes ou apelacoes perante o rei a proposito de questoes 
puramente portuguesas, os termos do pacto succesorio em que 
pesem as duvidas de J. P. Ribeiro (121) a esse respeito, e ain- 
da as referencias ao reinado de Afonso VI, como rei, que apa- 
recem em documentos de D. Henrique antes da morte daque- 
le rei, o que nao ocorreria se ele fosse considerado um sobe- 
rano estrangeiro. (122). Mesmo posteriormente a D. Henri- 
que, D. Tereza, sacrificando uma autonomia relativa ja con- 
quistada, frequenta a curia regia de D. Urraca (123). As lu- 
tas entre os condes de Portugal e os reis leoneses nao pro- 
vam independencia, porque sao conflitos entre vassalos e su- 
zeranos tao comuns na Idade Media, (124) e nao entre mo- 
narcas distintos. 

Dessas lutas resultara, como coroamento, a independen- 
cia do antigo condado vassalo. A propria submissdo, embora 

(117) Cron. Gen., trad. port. cod. Acad. Ciencias e A. D. de Evora, in 
loc. cit, pg. 340 e nt. 13. 

(118) Ribeiro, Op. cit, doc. 115, pg. 39: Rodrigo de Toledo, De Rebus, 
liv. 7, cap. 5; Mon. Lus., Ill p., liv. 8, cap. 9. 

(119) Annales Toledanos, in Florez, Espana Sagrada, XXIII, 403; Gayan- 
gos, History of the Mohamedan Dynasties in Spain, II, C. 43 dos apend., apud 
Bocage-Goyre, Origera do Condado, pg. 31. 

(120) Ribeiro, Op. cit, doc. 104, pg. 35: Mon. Lus., loc. cit 
(121) Idem, doc. 142, pg. 50. 
(122) Ribeiro, Op. cit.: "Regnante Adefonso Rege, dominante terrae Co- 

mite Henrico" (doc. 100, pg. 34); Regnante Principe nostro Adefonso Rex (doc. 
118, 40): "Sub imperio Adefonso Principis (doc. 122, 41); "Regnante principe 
nostro Adefonso Ispaniense, et Comite nostro Enrrici..." (doc. 125, 42): "Fac- 
tum hoc previlegium temporibus gloriosi Domni Adefonsi Regis" (doc. 136, 45). 
Cf. A. Caetano do Amaral, Mem. V, pg. 7, nt. b. 

(123) Ribeiro, Op. cit, doc. 192, pg. 65-66. 
(124) Afonso VII teve que lutar com varies dos seus condes, vencendo-os 

todos e tomando-lhes as terras. Esp. Sagr. XXI, 321 segs., apud Gama Bar- 
ros. Hist. Adm., I, 212 segs. 
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efemera de Afonso-Henriques a Afonso VII, reconhecendo-se 
vassalo apos o cerco de Guimardes em 1127 e prova da exis- 
tencia dessa suhordinacdo nos govHrnos anteriores. Os ter- 
mos da paz de Tui em 1137 sao ainda uma demonstracao da 
existencia de vassalagem (125). 

Conclue o prof. Merea que "a doacao da terra portuca- 
lense foi uma verdadeira doacao de senhorio, e nela se en- 
volveram expressa ou tacitamente amplos direitos soberanos," 
o que nao significa, "sobretudo tratando-se de uma doacao 
regia, que os direitos transmitidos a D. Henrique fossem ili- 
mitados e incondicionados". (126). Ha sem duvida uma certa 
imprecisao tecnica nessas expressoes: nao sao soberanos di- 
reitos limitados e condicionados, pois e da essencia da sobe- 
rania ser irrestrita. Trata-se evidentemente de autonomia. 
Ndo cremos que direitop soberanos tenham sido alienados em 
cardcter hereditdrio porque isso contraria a indole das con- 
cessoes regias na Espanha que eram as tenencias. Essa doa- 
cao assemelhava-se ao beneficio, vitalicio mas nao heredita- 
rio, dadas as restricoes que a acompanhavam. D. Henrique 
era inegaveimente vassalo obrigado ao service militar com o 
rei e a frequencia a curia regia, (127) embora como conde 
pudesse conceder doacoes, coutos, forais, e devesse distribuir 
justica, permanecendo entretanto seus atos sujeitos a confir- 
macao do rei de Leao, seu soberano, pelo menos durante os 
primeiros tempos. (128). Claro esta que nao podia dispor li- 
vremente de dominios que nao eram seus, mas que perten- 
ciam ao rei. De fato, ele era apenas urn preposto, sujeito d 
amovibilidade que caracterizava as tenencias — tinha a admi- 
nistracao, o comando, a justica enquanto o consent'isse o leo- 
nes. Outras doacoes semelhantes, da mesma epoca, vem con- 
firmar essa ideia: Raimundo nao recebeu a Galiza como feu- 

(125) V. doc. in Gama Barros, Hist. Adm., I, 219, nt. 1. 
(126) Merea, Novos estudos, 55-55. 
(127) "Hucusque etenim cum gente sua mandatum ad exercitum et ad 

curiam veniebat..." Toledano, De rebus Hispaniae, liv. VII, cap. V, apud 
Peres, Como nasceu, 54 nt. 1. Diz a Cronica de Cinco Reis: "... a sua nomea- 
Cao era condado de portugal, com esta condii;ao que o conde o (refere-se a 
Afonso VI) seruisse sempre & fosse a suas cortes e a seus chamados" (cap. I, 
pg. 44, ed. Magalhaes Basto); Cron. Geral d'Espanha em Portugues: "... t 
deu-lho (o condado) com esta codigao que coando a elle comprise servi^o que 
Iho viese fazer c5 trezetos cavaleiros e que fose a suas cortes". (Cap. 371, pg,. 
340, ed. M. Basto). 

(128) V. doacao a Soeiro Mendes in Port, Mon. Histor., Dipl. et Ch.„ 
docs. 864 e 871. Cf. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, p. I, docs. 104, pg. 35-36. 
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do, isto e, com direitos soberanos de dominio hereditario; 
Martins Moniz que em 1091 assumira o governo do distrito 
conimbricense foi depois transferido para Arouca (129), o que 
revela o caracter temporario das tenencias; o marido da in- 
fanta D. Sancha, genro do rei como D. Henrique, o conde Ro- 
drigo Goncalves recebeu o governo de Segovtia e a alcaidaria 
de Toledo, mas essas investiduras Ihe foram posteriormente 
tomadas por causa de suas turbulencias (130). Os prestamos 
podiam as vezes transferirem-se de pai a filho, mas isso por 
vontade expressa dos reis, e nao porque fosse da essencia da 
instituicao. Ora, se os prestamos por sua natureza e segundo 
o direito visigotico nao eram hereditarios, e se tambem a pra- 
tica revela que as doacoes de governo eram precarias, como 
se ve em casos analogos, somos levados a duvidar que a doa- 
cao feita a D. Henrique pudesse ter sido uma excepcional alie- 
nacao de dominio em caracter hereditario, isto e, que tivesse 
sido um feudo. Era sim uma tenencia como outra qualquer 
— senhorio plenamente sujeito a autoridade do rei que dele- 
gava funcoes ao genro, remunerando-o com o usufruto das 
rendas do distrito que governava. Admitir o contrario seria 
aceitar que Afonso VI pudesse ter concedido a este genro mais 
que aos outros, inegavelmente mais importantes — Raimun- 
do, conde de Tolosa, Raimundo, casado com a primogenita e 
futuro conde da Galiza, Rogerio, duque da Sicilia, alem do 
referido conde Rodrigo Goncalves. (131). Seria ainda admi- 
tir que o condado portucalense pudesse ter constituido uma 
excepcao, o que nao teria justificativa, nem perante o direito 
e o costume vigentes, nem perante os demais herdeiros. 

O prof. Merea admite que a doacao tivesse o caracter dos 
apanagios do direito frances. (132). 

Isso mesmo nos parece duvidoso, pois o caracter heredi- 
tario nao acompanhou a doacao. Era um prestamo e uma 
tenencia pura e simplesmente. Um beneficio e nao um feudo. 

(129) Peres, D., Como nasceu, 45-46; Menendez Pidal, Espana del Cid II, 
592. Gama Barros cita varies casos de amovibilidade de condes tenentes de ter- 
ras. Hist. Adm.. I, 225 segs. 

(130) Hercul., Hist. Port., II, nt. VI, 242. 
(131) Ibdem. 
(132) Cf. Esmein, Cours d'hist. droit frangais, 11.* ed., pg. 471. 
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Ha entretanto documentos (133) quase coevos que Ihe atri- 
buem caracter liereditario, e de falo D. Tereza retem o con- 
dado, e alguns anos raais tarde Afonso-Henriques, sen filho, 
depois de se associar a ela, toma-o para si, como se fora de 
direito. 

E' que a hereditariedade do condado foi acrescida pos- 
teriormente dando o caracter de feudo ao que era de inicio 
uma tenencia prestimonial. 

Para se compreender essa transformacao e preciso lem- 
hrar que D. Henrique era frances, e um cacula aventureiro. 
Assim ele vai veicular para a Peninsula o regime prevalente 
na Franca, isto e, a hereditariedade dos dominios, o sistema 
feudal. Essa transformacao se tera processado, como uma pri- 
meira etapa da independencia quase insensivelmente, (134) 
ajudada pela presenca de servidores franceses tambem, para 
os quais a hereditariedade havia de parecer logica e que es- 
tavam prontos a redigir diplomas como se ela fosse um fato, 
sem cogitarem dos costumes ibericos. D. Henrique passa a 
considerar liereditario o sen senhorio como se estivesse na 
Franca, observando os sens deveres de vassalo, isto e, servin- 
do na guerra e na curia, o que nao permitia que se criassem 
embaracos a essa transformacao que poderia passar desaper- 
ccbida enquanto ele vivesse e que, apos sua morte, seria ainda 
indiscutida, uma vez que a transmissao se consumaria me- 
diante um pressuposto de nova doacao pela incidencia da con- 

(133) A referenda da Chron. Adeph. Imperat. (Florez, Esp. Sagrada, 
XXI, 347-348): ..." dotavit earn (D. Tereza) magnifice, dans portugalensem 
terrarn jure hereditario" « do sec. XII, posterior portanto. A referencia da doa- 
cao de Sueiro Mendes (Port. Mon. hist., Dipl. Ch., I, doc. 864); ..."territorium 
portugalensem quos nobis dedit genitori nostro... pro nostram hereditatem.. ." 
ja e da chancelaria de D. Henrique em 1097, e prova que o conde considerava 
o dominio hereditario (feudo), mas nao prova que de fato a doagao tivesse tido 
esse caracter ao ser feita. A. Brandao acreditava tratar-se de dote e o diz repe- 
tidas vezes: Mon. Lus., III.' p., liv. 8, caps. 10, 14, contra essa ideia insurge-se 
veementemen<-e Herculano que mostra o absurdo de um dote para D. Tereza, des- 
tacado do que seria dote de D. Urraca, ou um feudo que seria destacado do 
feudo de Raimundo (a Galiza). Carta 3.' in Opusc. V, pg. 53 segs. 

(134) A'dilatagao da autoridade de D. Henrique e assim explicada pelo 
De Rebus Hispaniaes: "Mas o conde D. Henrique... comegou a hostilizar um 
tanto a vassalagem, sem contudo poder eximir-se a ela a vida inteira... reivin- 
dicando ja para si uma soberania especial. Efetivamente acompanhado da sua 
gente, ia junto do exercito e do Senado dar ordens, mas a bondade de Afonso, 
ou antes a negligencia, imprevidentemente Ihe permitia isso como a um parente 
e pessoa de familia" (Liv. VII, cap. V, in Hisp. Illustr. II, 114 apud trad. port, 
in Cron. Cinco Reis, Apend. pg. 368). Cf. Cron. Gener. d'Espana, cap. 968, 
pg. 651 (ed. Menendez Pidal). 
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firma^ao regia da tenencia na pessoa de seu herdeiro, o qu^ 
nao seria em absolute, singular nas praticas peninsulares. Se 
essa confirma^ao nao ocorreu expressamente foi por causa do 
desenvolvimento revolucionario dos acontecimentos. Alias a 
vassalagem de Afonso-Henriques, apos o cerco de Guimaraes 
por Afonso VII, em 1127 implicava em uma aquiescencia pelo 
rei da continuacao por via hereditaria da ocupacao da tenen- 
cia do Condado Portucalense. (135), 

Herculano admitia a posse hereditaria dos reguengos, is- 
to e, dos alodios da coroa (136). E o prof. Souza Scares (137) 
conclue que essa hereditariedade dos dominios alodiais teria 
contagiado a tenencia que se teria tornado igualmente here- 
ditaria, criando uma situacao de fato. Mesmo a hereditarie- 
dade inicial dos reguengos nos parece duvidosa pelas mesmas 
razoes que contestamos a hereditariedade da tenencia, dado 
o seu caracter de prestamo, e a inalienabilidade, em principio, 
dos dominios reals no direito vigente; nesse caso nao ha ex- 
plicar-se a hereditariedade do dominio que posteriormente 
apareceu, por contagio, mas sim e ainda pela influencia do 
sistema feudal que implicava na posse hereditaria das terras 
e do governo, pela alienacao da soberania, em troca da fide- 
lidade, sistema esse, importado da Franca com D. Henrique 
e seus companheiros. 

A infiltracao da influencia francesa explica por que mo- 
tivo Portugal veio a ser um feudo, isto e, uma excepcao no 
quadro politico-administrativo da Peninsula. (138). O mesmo 
poderia ter ocorrido na Galiza de D. Raimundo, nao fossem 
as reivindicacoes do trono a que se atirou, reclamando uma 
grande heranca que a primogenitura da esposa justificava. 

Em resume, D. Henrique recebeu Portugal, desmembra- 
do da Galiza por razoes puramente militares, como uma te- 
nencia prestimonial de carater temporario ou vitalioio; co- 
mo estava afeito ao regime feudal frances que tinha por base 
a hereditariedade dos dominios, acresceu a doacao primitiva, 
o caracter hereditario, transfcrmacao sensivel nos documen- 
tos da epoca, mas que poderia entao, passar sem resistencia 

(135) Hercul, II, nt. XII, 261 segs. 
(136) Hercul., Hist. Port., T. II, pg. 20. 
(137) Hist. Exp. Portug., Introd., Cap. II. 
(138) "O unico senhorio feudal conhecido em Castela e Leao foi o de 

Portugal que o rei Afonso VI deu com o titulo de conde a Henrique de Besan^on, 
casado com sua filha natural Tereza para ele e seus sucessores." Tapia, Hist, 
de la Civilis. espan., T. I, 66, apud Bocage-Soyre, Origem do Condado, pg. 53. 
nt. XII, Sobre a influencia francesa. V. Azevedo, P. de, Bol. II.' Classe, vol. VII. 
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porque nao havia oportunidade de Hie ser arguida por parte 
do rei Leones, acostumado ao sistema das confirma^oes, co- 
mo estava. 

D. Henrique recebera pois um prestamo e usara-o como 
um feudo hereditario, permanecendo todavia vassalo de Afon- 
so VI, embora, favorecido pela distancia nao fosse muito so- 
licito no cumprimento de sens deveres feudais (139). Ambi- 
cioso e influenciado pelos clunisianos, franceses como ele, pro- 
curou explorar as pendencias dinasticas que se prenuncia- 
vam, aliando-se ao primo da Galiza pelo pacto successo- 
rio, (140). Esse pacto inspirado pelo proprio abade de Cluni 
sob cuja egide e posto entre 1106 e 1107, visava remover do 
trono de Leao e Castela pot ocasiao da morte do rei, D. San- 
cho filho de Afonso VI e Zaida, em favor do marido de D. Ur- 
raca, filha legitima. Por ele D. Henrique prometia ajuda mi- 
litar antecipando sua vassalagem, (141) em troca de um terco 
dos tesouros de Toledo e da tenencia dessa cidade ou. na im- 
possibilidade de obter esse dominio, a tenencia da Gali- 
za (142). 

Felizmente para Portugal esse pacto tipicamente feudal 
nao foi executado. Nesse mesmo ano morreu D. Raimundo, 
e, logo no ano seguinte, o jovem Sancho na desastrosa bata- 
Iha de Ucles, sendo D. Urraca declarada berdeira pouco an- 
tes da morte do pai ocorrida em 1109 (143). 

O casamento da rainha viuva com Afonso I de Aragao, 
e as ambicoes dos baroes galegos, que aclamaram rei da Ga- 
liza a sen jovem filho Afonso-Raimundes, geraram prolonga- 
da luta entre D. Urraca, o marido e o filho, protegido pelo 
conde de Trava. 

(139) R. de Toledo, De rebus Hispaniae, liv. VII, cap. 5 in Cron. Cinco 
Reis, Apend, pg. 368. Cf. Peres, Como nasceu, pg. 54. 

(140) V. doc. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, liv. I, doc. 138, pg. 46-49. 
V. opiniao de Hercul., Carta III, in Opusc. V, 77 segs. (ed. 1881). 

(141) Diz D. Henrique: "Juro etiam, quod post obitum Regis Aldefonsi 
tibi omni modo contra hominem, atque mulierem hanc totam terram Regis AI- 
dephonsi defendere fideliter, ut Domino singulari, atque adquirera praeparatus 
occurram". Diz Raimundo dar-lhe Toledo e mais terras "ut sis ide meus Homo, 
et de me earn habeas Domino.. ." 

(142) "Si ego Comes Raymundus nom possum tibi Comite Heprico dare 
Toletum, ut promisi, dabo tibi Gallaeciam tali pacto, ut tu adjuves nihi acquirere 
totam terram de Leon, et de Castella: es postquam inde Dominus pacifice fuero, 
dabo tibi Gallae ciam, at postquam earn tibi dadero, demittas, mihi terras de Leon, 
et de Castella". 

(143) Chron. Goth, in Mon. Lus., P. Ill, apend. I, p. 369. 
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0 vassalo portucalense estava entao empenhado em de- 
ter a ofensiva dos almoravidas que haviam tornado Santa- 
rem em 1111 (144) e que ameacavam seus dominios. D. Hen- 
rique vai entretanto preferir tentar pescar nas aguas turvas 
das confusas intrigas dinasticas, oscilando entre as faccdes, 
encarecendo sua alianca que poderia desequilibrar as forcas 
em luta. Xao teve porem tempo para realizar os pianos que 
porventura tracara: a raorte entre ill2 e 111k cortara-lhe o 
voo (145). Contudo, a morte de Afonso VI, seu sogro, favo- 
receu a autonomia de Portugal, autonomia que acentuara 
aproveitando-se das desordens domesticas do "menage" de 
D. Urraca, incapaz de assegurar o respeito do marido e do 
filho, e que portanto nunca se aventuraria a desafiar o vas- 
salo poderoso que era seu cunhado, que a apoiava e aconse- 
Ihava. (146). De fato, si compulsamos as indicacoes de J. P. 
Ribeiro sobre os documentos que vao da morte de Afonso VI 
ate a morte de D. Henrique, (147) e mesmo os posteriores do 
governo de D. Tereza, impressiona-nos a completa ausencia 
de referenda a autoridade da rainha, em contraste com a de- 
ferencia anterior para com Afonso VI, o que revela que nesse 
periodo a autonomia de Portugal se definia. O vassalo de 
Afonso VI nao se apresenta tao submisso como vassalo de 
D. Urraca. Nesse sentido, a morte desse rei e de importan- 
cia capital — a fidelidade feudal parece evaporar-se no ca- 
lor das refregas dinasticas. A autonomia do condado se afir- 
mava, embora periclitasse sob a ameaca das ambicoes que 
tinha D. Henrique de vir a reinar em Toledo, fisse principe 
a partir da morte do leones governou bem mais livre e auto- 
nomo mas conservando o titulo de conde, (148) numa situa- 
cao de fato e nao de direito. 

(144) Port. Mon. Hist. Scriptores. I, 20. 
(145) Sobre a data V. Hercul.. Hist. Port., II. nt. VII 343 seqs. 
(146) Lucas de Tui, Chronicon mundi in Hisp. Illustr., IV, 103 apud trad, 

in apend. Cron. de Cinco Reis, pg. 362. 
(147) Ribeiro, Op. cit., pgs. 52-59. 
(148) Coelho da Rocha, Ensaio, p. 1.*, § 54, pg. 52. Cron. de 5 reis. 

Cap. I, 45 in fine, Cron. Geral d'Espanha em portugues. cap. 371, 340 (ed. M. 
Basto). Hercul., Carta III, in Opusc. V, 91 (ed. 1881). "Se o condado de 
Portugal nao foi dado a D. Henrique expressamente como feudo, tudo nos leva 
a crer que tomou esse caracter e que o foi de fato ainda que nSo pudesse se-lo 
de direito". Bocage-Soyre, Op. et loc. cit. 
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3. A recaida na dependencia feudal 

Da mesma forma que D. Urraca fora incapaz de ternpe- 
rar as ambicoes do conde de Portugal, D. Tereza nao conse- 
guira bem defender a autonomia por ele conquistada. Suas 
lutas apresentam deficit a causa da independencia. 

D. Tereza intenta explorar os dissidios dinasticos em fa- 
vor de sua autoridade. Em Astorga procura a alianca de Afon- 
so de Aragao, induzindo-o mesmo a expulsar a esposa D. Ur- 
raca. O desentendimento deste com os nobres e burgueses 
em Sahagun e sua consequente retirada para sens dominios 
impossibilitam a D. Tereza qualquer rebeliao contra a ir- 
ma (149) , apesar das dificuldades da rainha ora em luta com 
o marido. ora com o filho e seus partidarios galegos insufla- 
dos pelo bispo de Compostela, o astucioso Gelmires. As tre- 
guas entre o aragones e a mulher obrigam D. Tereza a se 
reconhecer vassala. Em 1115 vemo-la em Oviedo, assinando 
as atas das cortes como infanta submissa, numa assembleia 
em que se decidiam questoes eclesiasticas e judiciarias de to- 
do o reino (150). Era sem duvida uma recaida na ohedien- 
cia feudal, embora entre os condes e baroes que assinaram 
o documento nao figurera magnates Portugueses, que se ha- 
viam tornado vassalos, nao de Leao. mas da condessa de 
Portugal. 

fisse recuo a que as circunstancias a tinham obrigado vai 
todavia ser explorado por D. Tereza para a dilatacao de seu 
patrimonio territorial. A rebeliao da Galiza a favor do jo- 
vem Afonso-Raimundes imperador. dirigida pelo conde de 
Trava e por D. Gelmires aos quais se associou permitiu-lhe 
apossar-se dos distritos de Tui e Orense ao no He de seus do- 
minios. (151). Uma ofensiva sarracena nesse mesmo ano de 
1116 obrigou-a porem a nao continuar na coalisao galega, re- 
tirando-se na campanha para salvar Coimbra cujos arrabal- 
des chegaram a ser assolados pelo inimigo. A guerra entre 
D. Urraca e o rei de Aragao em 1117 facilitou por um mo- 
mento a D. Tereza o afrouxamento da vassalagem; num exer- 

(149) An. de Sahagun, cap. 29, apud Hercul., Hist. Port., T, 2, pg. 64. 
(150) V. do.c. in. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, p. I, pg. 65-67, Cf. Hercul., 

Hist. Port. Ill, pg. 75-77. Em contrario pensava A. Brandao ao dizer que "D. 
Tereza foi senhora absoluta de Portugal, sem dependencia ou companhia de 
outra pessoa ate o ano de 1128". Mon. Lus., p. Ill, liv. 9, cap. I. 

(151) Hercul., Op. cit., pg. 83. 
(152) Hist. Compostelana, liv. 1.', cap. 117, apud Peres, Como nasceu„ 

pg. 74. 
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cito em que entravam todos os vassalos de D. Urraca — ga- 
legos, asturianos, leoneses e castelhanos — nao figurava um 
so portugues (152) apesar de serem cordiais as relacoes en- 
tre as duas irmas. 0 front sarraceno podia servir de pre- 
texto. 

Em 1121 porem, por causa do senhorio de Tui e Orense, 
reabriu-se a luta entre a suzerana e a vassala que detinha o 
fruto de uma rebeliao, e que poderia ser reivindicado, agora 
que Afonso de Aragao investindo contra os mouros dava tre- 
gua a esposa a quern preocupavam tambem as manobras dos 
parciais do filho na Galiza, (153) dirigidos por Gelmires que 
procurava satisfazer ao Papa Calixto II tio do jovem Afonso- 
-Raimundes cujas pretensoes a sucessao de Afonso VI favo- 
recia. Com a colaboracao aparente do manhoso bispo que 
procurava distrai-la da conspiracao galega, D. Urraca inva- 
diu Portugal em companhia de Afonso-Raimundes e de Gel- 
mires. Atravessou o Minho e devastou o territorio ate o Dou- 
ro, vindo cercar D. Tereza no castelo de Lanhoso onde a 
prendeu. A Gelmires, a quern estava ligado Fernando Peres, 
amante de D. Tereza, nao convinha porem o esmagamento 
dessa aliada posslvel. Com uma atitude dubia no decorrer do 
cerco, ele forcou a paz entre as rivais. O texto do tratado 
que chegou ate nos e incrivelmente favoravel a D. Tere- 
za (154) : a rainha promete-lhe protecao e lugares e terras 
em Zamora, Toro, Salamanca e Avila, e rendas e direitos nes- 
sas cidades, afora outros em Valadolid e Toledo, a troco do 
juramento de amparo e defesa contra inimigos e traidores 
cristaos ou mouros. 0 Tratado de Lanhoso foi uma especie 
de renovacao do pacto feudal. Pela segunda vez D. Tereza 
se reconhecia vassala. embora, ao se reconbecer tenente de 
terras da rainha fizesse pagar fraternalmente essa fidelidade 
a que se comprometia. As ameacas do Compostelano pare- 
cem explicar a condescendencia da rainha. 

Nesse tratado, D. Tereza, que se intitulava rainha em Por- 
tugal, e chamada infante, e hipoteca auxilio pelas honras que 
recebe e pelas outras que tem de sua irma rainha. Reconhece 

(153) Hercul., Op. cit, pg. 91. 
(154) V. doc. in Mon. Lus., liv. 8, cap. 14, pg. 42, Cf. Hercul., Op. Cit., 

pg. 258. 
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pois plenamente sua condicao de vassala nao so pelos novos 
dominios que recebia como pela propria tcnencia de Portu- 
gal (155). 

A prisao de Gelmires por D. Urraca, seguida pela insur- 
reicao dos partidarios de Afonso-Raimundes, arrastou D. Te- 
reza novamente a coalisao feudal, esquecida dos juramentos 
feitos, gracas aos quais, quase dobrara seus dominios, prova- 
velmente instigada por Fernando Peres, parcial de D. Gelmi- 
res, atitude essa facilitada pela reconciliacao entre o arcebispo 
D. Paio de Braga e o compostelano. 

A vitoria de Afonso-Raimundes (Afonso YII) nao Ihe 
foi favoravel aos designios, porque reforcou a autoridade real 
em Leao e Castela, principalmente depois da morte dve D. Ur- 
raca em 1125. Como precisava enfrentar o padrasto de Ara- 
gao que poderia disputar-lhe a beranca, Afonso VII, para as- 
segurar a paz no ocidente firmou na entrevista de Zamora, 
a paz com a tia portucalense. (156). Todavia, enquanio Afon- 
so VII se defrontava com o rei Aragao, D. .Tereza tratou de 
armar-se com baroes Portugueses e galegos, construindo no- 
vos castelos, e, tendo sido constrangida pelas exigencias do 
suzerano, recusou-se explicitamente a cumprir as obrigacoes 
feudais impostas pelo tratado de 1121. (157). Essa nova ten- 
tativa de independencia tambem frustrou-se. 

Efetivamente, Afonso VII, feitas as treguas com o rei de 
Aragao, em 1127, invadiu Portugal, obrigando D. Tereza a 
reconhecer-lhe a suzerania, e recuperando o dominio que pro- 
curava escapar-Ihe. (158). Foi nessa ocasiao que cercou tam- 
bem o jovem herdeiro Afonso-Hcnriques em Guimaraes, obri- 
gando-o a confessar-se vassalo, dando por fianca a palavra 
do famoso Egas Moniz. Ja se anunciavam entao os priraeiros 
sinais da luta entre D. Tereza e o filho. (159). 

(155) ..."sic ista honor que la regina da ad germana quomodo et altera 
que ilia tenet qu li a adiuvet ad amparar et defender contra mauros et christianos 
per fe sine malo engano et henna et populata quomodo bona germana ad bona 
germana..." V. Hercul., Carta III in Opusc. V, pg. 97 segs. (ed. 1881). 

(156) Chron. Adef. Imperat., liv. I, § 2, apud Hercul., Hist. Port., T. 2, 
pg. 117. 

(157) Hist. Compostel., liv. II, cap. 85, apud Hercul., Op. cit., 118-119. 
"... nullum regi servitium de regno, quod ab illo tenere debebat, exhibere digna- 
batur..." 'Cf. Ribeiro, Dissert., n." 253, III, p. II, pg. 86. 

(158) Ibdem. Cf. J. P. Ribeiro, Dissert, Cronol., Ill, pg. 86. 
(159) Hercul. Op. cit., II, pg. 123. 
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A oerrota em face de Alonso VII (160) e o ascendente 
que na corte tinham Fernando Peres e outros galegos (161) 
acenderam a revolta dos baroes Portugueses estimulados por 

. Paio Mendes, arcebispo de Braga. Depots de governarem 
juntos por algum tempo, mae e fiiho separaram os governos 
pelo Douro (162), para finalmente se decidir a ruptura da 
Gali^a, nos campos de S. Mamede, perto de Guimaraes, quan- 
do D. Tereza foi presa e expulsa de Portugal com o seu conde 
galego (163). 0 sentimento nativista, traduzindo-se no odio 
aos galegos — exteres ratione — arruinara D. Tereza que, fu- 
gitiya e abandonada, vai falecer pouco depots em 1130. (164). 
Obtinha Afonso-Henriques o principado e a monarquia do ret- 
no de Portugal (165). 

Qual a definicao juridica do governo de D. Tereza? Ela 
nao quiz destruir a obra de D. Henrique (166). Embora ti- 
vesse -sido infeliz todas as vezes que procurou libertar-se da 
suzerania castelhano-leonesa, dilatou os dominios que herda- 
ra fazendo-os estenderem-se "a Mart Oceano usque ad rivu- 
lum Hispaliosum, qui currit inter Tibeves, et Guevres..." (167). 
Durante a vida de seu marido, D. Tereza usava apenas do ti- 
tulo de condessa e de infanta, ou modestamente de mulher 
do conde D. Henrique e filha do ret Afonso VI. (168). O ti- 
tulo de rainha a que pelo nascimento tinha dirdito, era-lhe 
dado pelos subditos e ela passou a usa-lo juntamente com o 
de infanta, condessa e infanta-rainha. D. Henrique cbama- 
va-a rainha. (169). 

(160) Oliv. Martins, Hist. Port., T. I, liv. II, cap. I, pg. 64. 
(161) Chron. Goth.: ".. .quidam indigni et alieniginae vendicabant regnum 

Portugallis, matre ejus Regina D. Tarazia eis consentienti..." 
(162) Peres, Como nasceu, pg. 84. 
(163) Chron. Goth, in Mon. Lus., apend. I, pg. 370 e Libr. Testam., apud 

Mon. Lus., Ill, escrit. XV. 
(164) Chron. Goth., in. Mon. Lus., T. Ill, apend. I, p. 371). 
(165) Chron. Goth., in. Mon. Lus., apend. J, pg. 370. 
(166) Hercul., Op. cit., pg. 130. 
(167) Doa?ao in J. P. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, pg. 81, Cf. Bran- 

dao, Mon. Lus., P. Ill, liv. 9, apend. 2, pg. 93. 
(168) Hercul., Op. Cit., pg. 70, in fine. 
(169) Doc. in Ribeiro, Dissert., Ill, p. I, n.9 40, pg. 15; "Ego el conie 

Henrique et Regina Therazia..." (Doagao a Lorvao); n.9 120, pg. 40: "Ego 
Henricus Portugalensium Comes, simul eum uxore mea Regina Tharasia..." 
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J. P. Ribeiro (170) indica uma serie de documentos para 
elucidacao do problema. A principio chama-se infanta (171) 
e e assim chamada (172). Sens subditos chama-la-ao rai- 
nha (173) e em Portugal ela se chamara assim ja em 
1115 (174) enquanto que em Leao, nas cortes de Oviedo apa- 
rece ainda como infanta (175). Nessa mesma epoca e cha- 
mada principe e rainha (176), embora a designacao de in- 
fante continue a ocorrer posteriormente, (177) e as vezes jun- 
tamente com rainha. (178). O cardeal Bozo num breve a pro- 
posito da questao entre os bispos de Lisboa e Porto chama-a 
rainha. (179). Ao fim de algum tempo os documentos de- 
signam-na sempre Regina Tarasia (180) e assim e chamada 
na Historia Compostelana — Regina Portugaliae (181) ou 
Portugalensi Regina (182) embora por vezes seja chamada in- 
fantissa (183) e tambem na Cronica de Afonso VII (184) — 
Regina Portugalensium. Tambem o Papa em 1116 chama-a 
Tarasie Regine (185). Em Leao contudo ainda em 1126 ou 
1127, na paz feita com D. Urraca e chamada infanta (186). 
Fora chamada infanta em document© de 1112, quando ain- 
da vivia D. Henrique (187). D. Afonso Henriques em seus 

(170) J. P. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, pg. 59 a 92. 
(171) Ibdem, pg. 60 n." 170: "Ego Infans Domna Tarazia, boni Regi 

Alfonsi filia." (1112) Igualmente n.' 171, 172. Alias o titulo infante era nesse 
tempo, para todos os jovens filhos de nobres: assim os Infantes de Carrion no 
Poema do Cid. (V. Menendez Pidal — Espafia del Cid, p. VI, pg. 410). 

(172) "Portugalensium Infantisse", chama-a o arcebispo de Toledo. Op. 
cit., n.' 180, pg. 63. 

(173) Ibdem, n.' 184, 188. 
(174) Ibdem, n." 190, pg. 65. 
(175) Ibdem, n.' 192. 
(176) Ibdem, n.' 194, pg. 67: "Sub principe, Regina Tarasia, imperan- 

te Portugal..." n." 205: "Regnante Principe nostra, Regina-Taraeia Portuga- 
lense..." n.' 237, pg. 70. 

(177) Ibdem, n.' 197, 200, 201, 202. 
(178) Ibdem, n.' 202: "Ego Infant Domna Tarasia, Regina de Portugal... 

Ego Infant Domna Tarasia, Regina Portugalensium..." (pg. 69). 
(179) Benevides, Rainhas de Port, T. I, 59, n.' 1. 
(180) Ibdem, n.' 206, 207, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 231, 

232, 233, 234, 235, 241. 242, 243, 246, 247, 248, 252, 256, 261, 262, 263, 264, 266. 
(181) Hist. Compostel., liv. 2, cap. 40 e 42. 
(182) Hist. Compostel, liv. 2, cap. 85, 86, Esp. Sagrada, xx. 
(183) Liv. 2, cap. 13, § 2 e liv. 1, cap. 107 e 110. 
(184) Chron. Adef. Imperat., n.' 2, » 
(185) Liv. Preto, fol. 234 ■— Apud Hercul., Op. Cit., pg. 71, Nota I. 
(186) V. doc. in Hercul., Hist. Port., II, nota x, pg. 258-259. 
(187) V. doc. in Ribeiro, Dissert., Ill, p. I, n. 165, pg. 57. 
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diplomas diz-se filho do conde D. Henrique e da rainlia D. Te- 
reza (188). 

Qual o valor desses designativos. O titulo de rainha nao 
tem mais forca que o de apontar uma filha de rei. (189). fisse 
costume persiste ainda tempos depois. (190). O proprio fato 
de sen filho dizer-se filho do conde e da rainha e uma prova 

se nao, on chamaria rei ao pai ou condessa a mae (191). 
Alias o titulo de condessa raramente aparece. Lembramo-nos 
apenas de um documento em que isso ocorre. (192). Outra 
prova esta em expressoes como esta: "sub principe, regina 
Tarasia..." em que a expressao esta indicando nao uma fun- 
cao, mas uma categoria; igualmente nestas outras correspon- 
dentes; "infante, regina Tarasia" ou ainda: "... regnante 
(ou imperante) in Portugal Regina Tarasia..." (193) ou "Ego 
Infant Domna Tarasia, Regina de Portugal"... Realmente, 
D. Tereza nunca foi rainha, no sentido atual do termo; era 
apenas uma condessa, tenente de um dominio do rei leones. 
O fato de alguns diplomas referirem-se a ele (194) evidencia 
que a vassalagem permanecia. Nem se chama Portugal rei- 
no, a nao ser excepcionalmente (195), o que prova que nao 
passava de uma tenencia. 

E' ainda de se notar que, mesmo depois de D. Tereza se 
intitular rainha na sua chancelaria, alguns documentos fei- 
tos por eclesiasticos, provavelmente mais escrupulosos, cha- 
mam-na infante. 

(1S8) V. docs, in Ribeiro, Op. cit. 
(189) .. ."Tereza que, por ser filha de rei, se chamava rainha. . ." diz no 

De Rebus Hispaniae (Liv. VII, cap. V) D. Rodrigo de Toledo, (in Hisp. Ilus- 
tratae, II, pg. 114 apud trad. port, in Apend. Cron. de Cinco Reis, I, pg. 369). 
"... naquelle tpo era custume que todas as filhas dos Reys erao chamadas 
Raynhas e asi se chamava esta dona tareya"... (Cron. Geral d'Espanha em 
port., loc. cit., pg. 340). 

(190) Os filhos de Afonso I sao assim chamados: D. Mafalda e chamada 
rainha na escritura de seu casamento (doc. Provas, T. VI, n." 8, p. 195), D. San- 
cho e chamado rei (Ribeiro, Dissert., Ill, p. I, doc. n.' 473 e 474, pg. 150) e 
suas irmas rainhas no foral de Evora (Ibd., doc. 471, pg. 152 e outros). No 
foral de Covilha de D. Sancho, Afonso II com meses apenas e chamado rei 
(Ibd. n.' 569, pg. 177). 

(191) V. doc. in Ribeiro, Op. cit., p. I, T. Ill, n.p 193, pg. 67. 
(192) DoagSo do Mosteiro de Paco de Souza, in Ribeiro, Op. cit., n.p 176, 

pg. 61: "...sub regimine comedisa Domria Tarasia. filia Domni Adefonsi..." 
(193) Da mesma forma diz-se: "... imperante terra de Ponte Sancio 

Nunez" — Ribeiro, Op. cit., n.p 200, pg. 59 V. 202, pg. 69. 
(194) Doacao de Paio Paes a Se de Braga em 1126, Ribeiro, Op. Cit., 

n.0 251. pg. 85: "Regnante Rege Domne Adefonso in Toleto, et Legione in 
Portngali Regina Domna Tharasia..." 

(195) Ribeiro, Op. Cit., I, pg. 245 — Carta de Couto de Osseloa em 1117. 
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Poder-se-ia supor que o fato de ela as vezes ser chamada 
principe pudesse significar que era cabega de um principado 
autonomo; mas, essa expressao designa nao propriamente um 
soberano, mas o administrador, a principal figura do se- 
nhorio. 

Em verdade, as repetidas submissoes expressas de D. Te- 
reza aos suzeranos leoneses revelam sua situacao de vassala, 
tenente de Portugal e outros dominios, pelos reis de Leao. 
Com ela as aspiracoes de independencia, exacerbadas pela 
hostilidade aos galegos se acentuam, mas Portugal ainda nao 
passa de um feudo governado por uma infanta. Ela e menos 
independente que sen marido fora: seus dominios sao mais 
extensos, mas sua autoridade nao e maior. 

4. A Realeza db Afomo Henriques 

Sera com Afonso Henriques que, gradual mas definitiva- 
mente, romper-se-ao os lacos de dependencia que prendiam 
Portugal a Leao-Castela. Essa ruptura ter-se-ia processado 
por via legal ou por via 'insurrecional? Eis o que indaga Her- 
culano (196) que, mostrando como o conde D. Henrique era 
apenas um tenente amovivel, opta pela insurrecionalidade 
do processus de desintegracao em oposicao a tese do cardeal 
Saraiva (197) que procurou demonstrar que essa separa^ao 
fora uma decorrencia juridica da conpessao feita por Afon- 
so VI ao Borgonhes. Ora, sendo Portugal uma tenencia ou 
sendo um feudo hereditario, so revolucionariamente pode- 
riam seus senhores, pela negacao da obediencia ao rei, adqui- 
rir a soberania que voluntariamente este nao podia conceder. 
Essa revolucao iniciada por D. Henrique que transformara 
em feudo a tenencia recebida, amornada por D. Tereza inca- 
paz de precipitar a cisao esbopada, sera plenamente realiza- 
da por Afonso-Henriques ao arrebentar as ultimas amarras 
feudais. E' ele quern vai ampliar a fractura provocada pelos 
assomos separatistas do pax, acelerando a litoclase do preca- 
rio monolito castelhano-leones. A litispendencia da sucessao 
da qual havia de brotar a realeza portuguesa processar-se-a 
no piano nacional, no piano iberico e no piano europeu, isto 

(196) Hercul., Cartas sobre a Historia de Portugal, 3.*, In Opusc. V,. 
pg. 90 segs. (ed. 1881). 

(197) Saraiva, Obr. Completas, T. II, pg. 94 segs. 
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e, perante os baroes, prelados e povo do Condado, perante o 
suzerano leones e finalmente perante o Papado, arbitro nes- 
sa epoca das questoes internacionais europeias. 

Era Portugal, Afonso-Henriques muito cedo passa a in- 
itular-se rei, (198) o que de resto era facilitado pela impre- 

cisao do uso do termo. Em Leao, e ainda em Portugal nos pri- 
menos tempos dava-se o titulo de rei aos filhos de reis, jun- 
tamente com o de infante (199). Depois de viuva, e mesmo 
antes, como vimos, D. Tereza era, indistintamente chamada 
ramha ou infanta, sendo que o primeiro acabou por prevale- 
cer (200) e os habitantes de Portugal comecaram a chamar 
reino aos seus dominios. A designacao, principalmente por 
parte do povo, pelo titulo de rainha revela um pensamento 
de autonomia, mas nao a existencia dessa autonomia, uma vez 
que D. Tereza ainda assinava infanta (201), comparecia ao 
conciho de Oviedo onde como infanta figurou ao lado da rai- 
nha (202). 

Gontinuador da politica paterna, Afonso-Henriques tem 
o anoio da nobreza unida no odio aos galegos, na luta contra 
D. Tereza e o conde Fernando Peres. E' dificil determinar-se 
com rigor quando comeca a ser chamado rei. O que se pro- 
cura e determinar quando ele se chama rei a si mesmo. (203), 
Certo era conde como seu pai uma vez que a tenencia por- 
tucalense tornara-se insensivelmente hereditaria; era ainda 
infante por ser filho de rainha e neto do rei. Assim ele era 
em geral chamado nos documentos ainda em 1139 (204). As 
cronicas coevas e posteriores dizem que antes de se intitular 
rei, foi chamado duque ou principe (205). Para que fosse de 
fato rei, aos olhos do seu proprio povo era precise, segundo 
a tradicao visigotica ser eleito (206), ou herdar o trono se- 
gundo a pratica neo-visigotica. Nao ha provas de ter havido 

(198) Ainda no qoverno de D. Tereza. V. doc. in Ribeiro, Dissert. Cronol., 
Ill, p. I, n." 243, pg. 83. Foi o primeiro a usar o titulo de rei, diz R. Toledo, De 
Rebus^liv. VII, cap. VI, II, pq. 115. R. Sancho, Hist. Hisp., cap. 11, in apend. 
Cron. Cinco Reis, pg. 370 e 379. 

(199) Hercul., Hist. Port., II, 184. 
(200) Id. pg. 70-71. V. nota 205, pg. 28. 
(201) Ibd. nt. I. 
(202) Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, p. I, 65-66; Hercul., Op. cit., pg. 66. 
(203) Hercul., Hist. Port., II, nt. XVIII, pg. 289 segs. 
(204) Ribeiro, Op. cit., n." 358: Hercul., loc. cit., 290. 
(205) Cron. Geral de Espanha em port., cap. 371, pg. 341 (ed. M. Basto). 

Cf. Cron. General d'F.r.pann, can. 970 (ed. Menendez Pidal); De Rebus Hispa- 
niae, liv. VII, cap. V in Hisp. Illustr., II, pg. 114. 

(206) Marina, Ensayo hist, crit., J 55 segs., apud Hercul., loc. cit., 189- 
Cod. Leg. Visig., Tit. I, 2 in Port. Mon. Hist., Leges, I pg. 1. 
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eleigao; ohamava-o rei o povo por ser filho da rainha Tereza. 
£le porem usava inddstintamente os titulos de principe e de 
infante. Pretende J. P. Ribeiro, ter ele usado o de infante de 
1128 a 1135 e desse ano ate a batalha de Ourique (1139) o de 
principe (207). Essa divisao rigorosa em epoca de extrema 
variabilidade de terminologia e inaceitavel. 0 titulo de Infan- 
te mais usual a principio provinha de sua linhagem, e nao 
raro aparece ao lado do de principe. fiste e imprecise e desig- 
nativo generico. Todavia teve a preferencia de Afonso Hen- 
riques possivelmente como formula de transicao para o de 
rei (208), usando de preferencia a expressao princeps por- 
tugalensium (209) possivelmente para acentuar a solidarieda- 
de que entre eles havia. Enquanto ele assim se denominava 
ainda, ja o povo, desde cerca de 1131, chamava-o rei (210). 
Alias o titulo de principe ele o usara mais tarde juntamente 
com o de rei (211) o que parece ser verdade, apesar das du- 
vidas de J. P. Ribeiro sobre a legitimidade dos documentos 
que o comprovam. 

No acordo de Tui (1137) figura ainda apenas como in- 
fante, (212), usando todavia nesse mesmo ano o titulo de 
principe ao expedir o foral de Penela (213). 

(207) Entretanto o proprio Ribeiro, embora duvide da legitimidade deles, 
cita docs', em que e chamado rei. V. doc. n.' 330, pg. 110, T. Ill, p. I. 

(208) Hercul., Hist. Port, II, nt. XVIII, 293. 
(209) Esse titulo ja era usado por D. Henrique: "Portugalensis Patrie 

Princeps". Ja em 1115 dizia D. Afonso Henriques: "Ego Alfonsus, Comite 
Anrrici et Regina Tarasie filius, magni quoque Imperatoris Ispanie nepos, Divina 
dispensatione, Portugalensium Princeps" — Ribeiro, Dissert. Cronol., n.' 193, 
pg. 67. 

(210) Hercul., Loc. cit., pg. 292. 
(211) Ribeiro (Loc. cit. n.p 368, 371, 408) duvida desses docs, mas Her- 

culano os aceita e acresce outro mais antigo (abril de 1140), em que se diz: 
"Ego egregius Rex Alfonsus... dei vero providentia totius portugalensis pro- 
vincie princeps". Loc. cit. 

(212) "Placitum et convenientia quam fecit In[ans Portugalensis cum A. 
Ispanie Imperatore". V. doc. Gama Barros, Hist. Adm., I, 219 nt. 1. 

(213) Port. Mons. Hist., Leg. et Cons., I, pg. 430. 
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Quando passa cle a usar o titulo de rei? Pretendia J. P. 
Ribeiro que depois da batallia de Ouriqae. (214). Se admitis- 
semos o relato tradicional que exagera as proporcoes desse 
combate e a lenda da aclamacao de Afonso Henriques pelos 
guerreiros empolgados com a vitoria, seria logico. Mas. Her- 
culano reduziii essa batalha a suas justas proporcoes (215) e 
mostrou a inexistencia dessa aclamacao (216) a que se refe- 
rem as atas apocrifas das cortes de Lamego. Essa aclamacao 
a ser verdadeira, viria legalizar a realeza de Afonso Henri- 
ques porque seria a eleicao exigida pelo direito visigoti- 
co (217). Infelizmente, como so as cronicas tardias se refe- 
rem a esse fato, nao ha provas de sua veracidade, mas pre- 
suncoes em contrario. 

Herculano julgava que o primeiro documento em que 
Afonso Henriques figura como rei fosse o de 10 de abril de 
1110 que aparece no liber Fidei (218). Recentemente porem, 
o prof. P. Merea (219) chamou atencao para uma doacao re- 
gia de raarco de 1139, cerca de 4 meses antes de Ourique em 
que por duas vezes Afonso Henriques se intitula rex portu- 
galensium. Desfaz-se pois a ideia de que esse titulo the fora 
dado por aclamacao no campo de batalha; ele o tomou ex- 
pontaneamente entre 1137 (acordo de Tui) e 1139, talvez mes- 
mo como um desafio as estipulacoes impostas nor Afon- 
so VII. (220). 

(214) J. P. Ribeiro, Od. cit. I, pa, 62-63 e II, 203. E' interessante que a 
trad. port, da Cron. Geral (Cod. Bibl. Publ. de Evora) diga a mestna cousa: 
"rrixCrua (D. Henrique) se chamou Rcy nem seu f.' dom A." ataa o tpo que ouve 
batalha em ourique co os slquo Reys mouros e chamava^se principe coande se 
as terras comesaram de povoar em as partes de galliza . O codice da Acad. 
de Ciencias e ainda mais explicito; "£ ataa este tempo sse chamava seno duq 
6 outros dizem q principe mas quando foy e aquella batalha ally p algaron por 
rrey os Portugueses & os gallegos daquella parte que era sua. . . Publ. em 
apend. Cron. de Cinco Reis por M. Basto, pg. 340-341 e nts. O Nobiliario de 
D. Pedro afirma o mesmo. Tit. VII. 

(215) Hercul., Hist, Port., II, 172-174 e nt. XVI, pg. 279 segs. V. Bol. 
II.' Classe, IV, 35. 

(216) Ibdem, pg. 286. 
(217) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres- vol. II, cap. II, pg. 30. 
(218) Hist. Port, II, 293. Liber Fidei, fol. 139 v. 
(219) Merea, M. P. Quando comegou D. Afonso Henriques a intitular-se 

rei? in Rev. Estudos historicos, vol. I. 
(220) Convem todavia observar que em documentos posteriores intitula-se 

ainda "Portugalensium Princeps" — em abril (doagao no Cartorio de Pendorada, 
mc 1 dc Doa'goes n.' 18) em julho (C.de couto do Mosteiro de S. Martinho — 
Nova Malta, p. 1, § 15) — Amaral, Mem. V. pg. 11, nt. (ed. Almeida-Pegado). 
E' de se notar que neste chama Portugal de provincia e nao de reino; "... totius 
Port. Provincie Princeps." 

— 49 — 



Pretendeu-se que a aclamagao de Ourique tivesse sido 
confirmada por elei^ao regular nas cortes de Lamego, (1143) 
quando entao se teriam elaborado os primeiros preceitos cons- 
titucionais, civis e judiciarios da monarquia portuguesa. Se- 
ria deveras interessante para o historiador que os fatos tives- 
sem ooorrido assim, porque entao nao so ele encontraria uma 
solucao legal para a realeza de Afonso Henriques, mas ainda 
os fundamentos em que essa realeza teria repousado entao. 
A falsidade das atas das pretensas cortes de Lamego, apesar 
do papel que desempenharam na vida politica de Portugal 
depois do seculo XVII, esta hoje provada inexoravelmente. 
Sao apocrifas, engendradas provavelmente no sec. XVI, (221) 
embora tenham chegado no sec. XVIII a serem consideradas 
constituicao do reino. 

Na verdade a consagragao do poder real na pessoa de 
Afonso Henriques veio do exterior: do reconhecimento pelo 
imperador das Espanhas, e mais tarde pelo Papado. Em face 
dos Portugueses, a separacao de Portugal foi um ato politico 
de Afonso Henriques, sem que os siibditos tenham sido cha- 
mados a confirmar as resolucoes, a nao ser pelejando unidos 
em torno de seu principe nos campos de batalha. Alias essa 
uniao dos Portugueses durante as guerras civis, em contraste 
com o espetaculo das guerras privadas em outras provincias 
e impressionante nessa epoca (222). 

Perante seus vassalos Afonso-Henriques passa a ser ref 
desde o instante em que se diz rei, pois que as classes nao 
foram chamadas a sancionar o estado de fato oue ele criara. 
Se as cortes de Lamego sao uma ficcao, nao ha supor-se que 
os bracos do reino tenham interferido na defirhcao juridica 
da realeza portuguesa. 

No piano da politica peninsular nao seria facil a Afonso- 
-Henriques obter de Afonso VII de Leao-e-Castela o reconhe- 
cimento de uma situacao de fato; o suzerano pretendia sub- 
meter o vassalo rebelde, apoiando-se na docilidade de D. Te- 

(221) HercuL, Op. cit, nota XVJ, pg. 286; Coelho da Rocha, Ensaio, § 59, 
pg. 45. Duvidam de sua legitimidade Brandao o 1.° a publica-las (Mon. Lus., 
liv. X, p. 3.', cap. XIII) e A. Figueiredo na Sinopsis Cronol. J. P. Ribeiro e 
Sta. Rosa Viterbo tiveram escnipulos em combate-las, embora sejam laconicos ao 
se referirem a elas, porque eram importantes para os destines de Portugal. Cae- 
tano do Amaral se abstem de discutir a questao alegando que "e improprio e 
inutil a todo o portugues entrar na averigua?ao da veracidade de um monumento, 
cujo conteudo esta autenticamente recebido como a nossa Lei Fundamental'^ 
(Mem. V, cap. II, pg. 32). 

(222) Hercul., Op. cit., pg. 72-73. 
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reza, tanto mais quando vinha de sujeitar a vassalagem os 
reis de Navarra e Aragao (223) e o conde de Barcelona, ex- 
tendendo sua influencia, alem da Espanha crista, ate o R6- 
dano (224) e de ser em 1135, nas cortes de Leao aclamado 
imperador (225), embora sem a presenca, entre os vassalos, 
do conde de Portugal (226). Costuma-se alegar que o fato 
de Afonso YII, ao ser aclamado imperador nao citar entre 
os dominios vassalos Portugal prova que ja era independente 
nessa epoca (1135), alegando-se o mesmo em relacao a al- 
gumas doacoes. (227). Ora, e exatamente o contrario que 
isso prova. Se Portugal estivesse independente perante o leo- 
nes seria considerado como vassalo, ainda que de fato nao 
o fosse, e nesse caso seria citado. Era um condado como 
outros. Asturias, Astorga, Saldanha entre outros eram con- 
dados tambem e nao sao citados: infere-se dai que eram in- 
dependentes? Supor que em 1135 Afonso VII por omissao 
reconhecia a independencia e insurgir-se contra os fatos pos- 
teriores como a paz de Tui ou as reclamacoes junto ao Papa 
reivindicando o vassalo. 

A questao teria que ser resolvida em campo de batalha. 
Afonso-Henriques mais uma vez invade a Galiza e consegue 
veneer a batalha de Cerneja (1137). Poderia ter resolvido 
entao a independencia, nao fosse a irrupcao moura ao sul. 
E' forcado a aceitar apressadamente a paz de Tui (228) na 
qual se compromete a leal amizade ao imperador, respeito 
aos territorios do Imperio e sens baroes e ajuda contra mu- 
culmanos ou cristaos; promete ainda que as honras que o 
imperador Ihe dava restitui-las-ia a qualquer tempo em que 
fossem pedidas (229). 

£sse tratado era, sem duvida, uma recaida na depen- 
dencia feudal com a promessa de fidelidade e servico mili- 

(223) Hercul., Hist. Port., 11, 148 e 156. Deu a regiao do Ebro "al rey 
de Aragon en tierra que la touiesse del, et se tornara su vassalo, yl fiziera pleycto 
et omenage de guardagelo lealmiente". Prirneira Cron. General, I, cap. 974, 
pg. 654. 

(224) Chron. Adef. Imper., Liv. I, cap. 26, apud Herculano. H, pg. 146. 
(225) Hercul., Hist. Port., II, Loc. cit.. Prirneira Cron. General, I, cap. 974, 

pg. 653-4. 
(226) Altamira, R., Hist, de Espana y de la civil, espan., I, § 236, pg. 377. 
(227) Amaral, Mem. V, pg. 11, nt. a. 
(228) Doc. in Escalona. Hist. Mosteiro de Sahagum, ap. 3.', pg. 527, 

apud Hercul., Hist. Port., II, pg. 158; Gama Barros, Hist. Adm., I, 219 nt. 1. 
(229) Hercul., Loc. cit. Talvez por isso diga a Cron. General, cap. 978: 

"todos los reyes et todos los poderosos de Espanna fueron a su mandado, tanbien 
moros como cristianos", pg. 658. 

— 51 — 



tar, a par de um reconhecimento expresso de vassalagem na 
promessa de restituicao das terras imunes. Anulavam-se as 
veleidades de independencia (230) embora temporariamen- 
te. Vassalo e imperador voltam-se entao contra os inu^ulma- 
nos ate fins de 1139 quando a luta entre eles recomeca, (231) 
com nova invasao da Galiza. Opondo-se a ela Afonso VII 
invade Portugal onde, em Valdevez, (232) um torneio de es- 
tilo feudal decide a vitoria, suspendendo-se as armas, me- 
diante troca de rcfens a espera da paz, (233) despedindo-se 
os primes, Afonso-Henriques para conter os muculmanos, 
Afonso VII para investir a Navarra. (234). 

Em 1143 (235) travar-se-ao as conversacocs de Zamora. 
Essa conferencia entre Afonso VII e Afonso-Henriques e de 
importancia essencial. O caracter provisorio de suas reso- 
lucoes (236) mostra que se tratava de um compromisso ape- 
nas. fisse pacto porem elucida a transicao do feudo para 
reino, apesar das reservas mentals que se advinham em am- 
bos os principes. Essa conferencia consagrou a independen- 
cia de Portugal: eram treguas que adiavam a solucao de- 
finitiva (237), mas suas estipulacoes prolongadas indefinida- 
mente, permitiram uma situacao de fato, que o ulterior reco- 
nhecimento pontifical veio consagrar como juridica. 

(230) Ramos — Hist. Port., Peres, cap. I, pg. 15, e Hercul., Op. cit, pg. 
159. Interpreta^ao contraria oferecem Erdman ao alegar que a fidelitas prome- 
tida nao e vassalagem, e que deve ter existido uma seguranga do imperador ao 
infante que se teria extraviado, e Sousa Scares que do fato de Afonso-Henriques 
nao ser ao depois citado entre os vassalos infere que nesse tratado consolidou-sc 
a autonomia, pretendendo que a promessa de restituigao diga respeito nao a 
Portugal, mas a tenencia de Tui ou Toronho e Limia. Erdman, C., De como 
D. Afonso-Henriques assumiu o titulo de rei. Coimbra, 1940 e Sousa Soares, T., 
O significado politico do tratado de Tui de 1137 in Rev. Port, de Hist. II, Coim- 
bra, 1942, apud nota xxx de Sousa Soares in G. Barros, Hist. Adm., I, 393-395. 
A leitura do pacto nos convence porem de tratar-se de uma submissao de ca- 
racter feudal em que aparece promessa de ajuda militar. Estamos diante de um 
ato feudal de garantia (securitas). V. Luchaire, A., Manuel, pg. 193. 

(231) Hercul., Op. cit., pg. 175. 
(232) Data incerta, mas antes de abril de 1140 — Hercul., Op. cit., pg. 294. 
(233) Chron. Goth., in Mon. Lus. Ill, ap. I, 372 e Mon. Lus., P. 3, L. 10, 

cap. 8. 
(234) Chron. Adef. Imp., I, 34, 35, 36 apud Hercul., Op. cit, pg. 185. 
(235) Sobre a data V. Hercul., Op. cit., nt. XIX, pg. 297 e Sousa Soa- 

res, nt. XXXI no vol. I da Hist. Adm. Publ., pg. 394. 
(236) "Facta est pax inter illos per multos annos" diz a Chron. Adef. 

Imp., apud Hercul., Op. cit., pg. 298. 
(237) Ramos, M., Hist. Port., Peres, vol. Ill, cap. I, pg. 10. 
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Comentando documentos contemporaneos, (238) pois nao 
se conhece.o teor da concordia, Herculano conclue que, em 
consequencia desse coloquio, o imperador reconheceu o titulo 
de rei (239) que ja era usado por Afonso-Henriques em Por- 
tugal, e concedeu-lhe o senhorio de Astorga, por cuja lenen- 
cia permaneceria vassalo. Tambcm para obter a vassalagem 
do rei de Aragao, Afonso VII deu-lhe terras no Ebro (240). 

Herculano nao o diz mas e provavel que Afonso VII r.es- 
sa ocasiao esperasse que mesmo pela condicao de monarca, 
o primo continuasse vassalo (241) como sempre pretendera. 
Desde 1135 ele fora proclamado imperador de toda a Espa- 
nha, obtendo a vassalagem expressa ou tacita dos demais reis 
ibericos, excepto do condado portucalense (242) que se man- 
tinha em altivo isolamento. Isso teria influido em seu espi- 
rito, predispondo-o a uma solucao de compromisso que, sem 
elidir sua suzerania sobre Portugal, Ihe permitisse conten- 
tar o inquieto vassalo, afrouxando temporariamente as resis- 
tencias. Copiando o modelo imperial, ele poderia ser suze- 
rano de reis, e um reino a mais nao Ihe desfalcaria sensi- 
velmente o patrimonio, tanto mais que essa trabalhosa pro- 
vincia ocidental, por certo, ja escapara a sua autoridade 
direta. 

O reinado ou o condado, para o imperador seria quase 
a mesma oousa; o que importava era a manutencao de uma 
suzerania que assegurasse a estabilidade imperial e a uni- 
dade em face do mouro. De outra forma nao se compreen- 
deria a aquiescencia de Afonso VII, cuja forca politica e mi- 
litar era entao enorme. A benevolencia do legado pontifi- 
cal testemunha do ajuste nao e suficiente para explicar uma 
concessao tao extensa e comprometedora. A tenencia de As- 
torga entao outorgada para garantir a vassalagem seria uma 
especie de penhor de fidelidade, tanto mais que ela foi pos- 
teriormente tomada desde que o vassalo quebrou a promessa 

(238) Doc. em Florez, Espana Sagrada, T. 16, pg. 206, apud Hercul., 
Op. cit., pg. 188 e Nota XIX, pg. 297. Gama Barros, Hist. Adm., I, 219. 

(239) Historiae Hispanicae, P. I, cp. XI; "... com o consentimento do 
rei de Castela tomou o titulo de Rei", trad. port, in Apend. Cron. Cinco Reis, 
pg. 377. 

(240) Cron. Gen., cap. 974, pg. 654 (ed. Menendez Pidal). 
(241) Ramos, M., Op. cit., pg. 14, e Hercul., Hist. Port. 11, 137, nt. 1. 

Gama Barros, Op. cit., I, 220. Em contrario, Sousa Scares, nt. XXXII, Loc. cit. 
(242) Ramos, M., Op. ctt., pg. 15. 
(243) Hercul., Hist. Port., II, pg. 199. 
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de lealdade que fizera (243). E Afonso-Henriques por sua 
vez teria transigido com essa vassalagem teorica, que Ihe per- 
mitia ser rei, (244) talvez ja com o pensamento preconce- 
bido de despedaca-la, como os fatos posteriores o demons- 
traram. Essa transacao tinha para solenisa-la e dar-lhe um 
cunho de seguranca moral, a presenca do nuncio pontificio 
Guido que assim antecipava o reconhecimento da Curia Ro- 
mana as estipulacoes (245). 

O Imperador provavelmente teria ainda obtido do novo 
rei, o que Ihe seria particularmente estimavel, a tranquili- 
dade da Galiza, a qual possivelmente Afonso-Henriques te- 
ria renunciado. Leva-nos a essa presuncao o fato de o rei 
portugues que sistematicamente invadia essa provincia ter 
renunciado a reiniciar esses ataques periodicos (246), pelo 
menos durante o reinado de Afonso VII, so voltando a ata- 
car em 1165-1166, voltando-se inteiramente para a dilatacao 
territorial a custa do Andaluz sarraceno. Porventura esse 
compromisso ele teria cumprido. A.o imperador essa tran- 
sacao tinha ainda o merito de permitir-lhe empregar-se a 
fundo contra o relutante Garcia de Navarra, o qua! alias, 
temeroso reconheceu-lhe a suzerania (247). 

As estipulacoes de Zamora entretanto haviam sido pro- 
visorias e de mero compromisso. Afonso-Henriques, vai sa- 
cudir essa dependencia incomoda que o tornava rei e vassalo 
ao mesmo tempo. 

O alheiamento em que vivia Portugal Ihe permitira mais 
facilmente realizar quase sem atrito essa transicao. recusan- 
do-se aos deveres de vassalo. Inobservados estes, entao. es- 
taria Portugal inteiramente livre. 

Ora, alem da fidelidade, os deveres feudais eram: (248) 
o conselho pela frequencia a curia regia, a ajuda financeira, 
por tributes solicitados, e a ajuda militar, no caso, contra os 
mouros principalmente. 

(244) Em documento pouco posterior 1140 (IV idus aprilis era 
MCLXXVIII) vangloria-se Afonso Henriques de sua ligagao com os imperado- 
res: "Ego eqrigius rex Alfonsus gloriosissimt yspanie imperatoris nepos et con- 
sulis domni henrici et tarasie regine filius, dei vero providentia totius portuga- 
lensis provincie princeps" — cit. por Hercul., Op. cit., pa. 294. 

(245) Hercul., Op. cit. et doc. cit., pg. 188. 
(246) Hercul., Op. cit., pg. 183-184. 
(247) Chron. Adef. Imp., I, 35 e 36, apud Hercul., doc. cit., pg. 185. 
(248) Luchaire, A., Manuel, 2.' p., liv. I, cap. Ill, pg. 184 segs. 
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A curia regia Afonso-Henriques nao frequentava nun- 
ca, (249) nem oomparecia as assembleias politicas, preso co- 
mo estava aos problemas de seus proprios dominios que re- 
povoava, restaurando ou fundando cidades. Da importancia 
do comparecimento ante a corte como manifestacao de vas- 
salagem e da pouca disposicao que tinha Afonso-Henriques 
de se submeter da ideia o seguinte episodic. For ocasiao do 
cerco de Guimaraes por Afonso VII em 1127, devido ao com- 
promisso imprudente e abnegado em seu nome assumido por 
Egas Munis para salva-lo de situa^ao desesperada (250), 
D. Henrique esteve na iminencia de reconhecer-se vassalo pe- 
la obrigacao de frequencia a curia imperial. Ao conhecer 
o ajuste feito a sua revelia o principe indignou-se, recusan- 
do-se a cumpri-lo. (251). A ideia de independencia ja Ihe 
fervia no cerebro e nao iria sujeitar-se a figurar entre os 
subditos do primo imperador. (252). 

As provincias portuguesas nao pagavam tributes muni- 
cipais ao leones. Nao ha noticia de qualquer contribui^ao de 
Portugal a Afonso VII. 

Restava a ajuda militar. Das lutas entre cristaos podia 
Afonso I eximir-se, mas mais dificil seria em relacao as lu- 
tas contra os muculmanos. Efetivamente Afonso VII, quando 
preparou, com ajuda dos genoveses, o ataque a Almeria, co- 
vil de piratas do Mediterraneo, alem da ajuda de seus vas- 
salos, rei de Aragao, conde de Barcelona (253) e conde de 
MontpelHer exigiu tambem a participacao do rei de Portugal. 
Afonso I recusou, alegando segundo Herculano, sua vassala- 
gem a Sta. Se, (254) o que teria levado o imperador a recla- 
mar inutilmente junto ao Papa. 

Uma razao mais forte entx-etanto poderia excusar perma- 
nentemente Afonso I do auxilio feudal ao imperador, com o 
beneplacito pontifical; o fato de viver em continua guerra 
contra os mouros do Gharb. Esta recusa de 1147 era plena- 
mente justificavel se confrontarmos datas. Ao mesmo tempo 
em que Afonso VII atacava a Almeria, Afonso I, atacava Lis- 

(249) Hercul., Op. cit, pg. 182. 
(250) Cron. Ger. da Esp, em port., cap. 413, pg. 263 (ed. M. Basto). 
(251) Ibdem, cap. 414, pg. 264-5 e 415, pg. 266. 
(252) Port. Mon. Hist., Script. 316-317 e 312; Mon. Lus., Ill, liv. NUT, 

cap. 21. 
(253) Cron. General, I, cap. 981, pg. 661. 
(254) Hercul., Op. cit., pg. 195 e 198, c nt. XX, pg. 308-9. 
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boa: ambas foram conquistadas em outubro desse ano. (255). 
Essa recusa formal deve ter sido o coroamentd de negativas 
sistematicas a que os embates contra os s^rracenos davara 
pretexto. Ela teria determinado a perda de Astorga para 
Afonso I, e com ela a ruptura final do ultimo laco que o pren- 
dia ax) reino de Leao. De fato, em 1156, (256) Afonso VII 
ao enumerar sens vassalos nao coloca o rei de Portugal ao 
lado dos reis de Navarra, Aragao e Murcia, Conde de Barce- 
lona como seria de se esperar depois de Zamora. Em do- 
cumento de 1154 ja dizia: "ex Dn. Aldefonsi Regis Portuga- 
liae", sem restricoes (257). Todavia, ainda em 1169, o reino 
foi ameacado de voltar a condicao de vassalo, quando Afon- 
so I foi ferido e derrotado em Badajoz frente aos mouros e 
aos cristaos de Fernando II. Prisioneiro do rei de Leao, sen 
genro, para haver a liberdade, teria oferecido homenagem e 
prometido devolver terras conquistadas na Galiza. Fernan- 
do II entretanto, por razoes que desconhecemos, nao aceitou 
a homenagem, contentando-se com a devolucao de seus domi- 
nios galegos (258). Pouco depois salvava Afonso I, descer- 
cando-o em Santarem onde estava ilhado pelos muculma- 
nos. (259). 

Assim o feudo se transformara em reino, aos olhos dos 
principes ibericos. A partilha do reino de Afonso VII sem 
a transmissao a qualquer dos herdeiros do titulo imperial e 
as lutas da regencia em Castela irao facilitar a separacao 
de Portugal. Por um momento os filhos de Afonso VII — 
Sancho III de Castela e Fernando de Leao pactuam em Sa- 
hagun a partilha de Portugal em 1158, (260) mas a morte 
do primeiro e as lutas entre os Laras e os Castros em torno 
do pequenino sucessor evitaram a ameaca. Os reis ibericos 

(255) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, vol. Ill, cap. VI, pg. 86. 
(256) Doc. in Ribeiro, Dissert., Ill, p. II, n.v 442, pg. 141. 
(257) Ibd., pg. 87. 
(258) Lucas de Tui, Chron. Mundi, in Hisp. Illustr., IV, pg. 106; De 

Rebus Hisp., liv. VII, cp. XXIII, in loc. cit., II, pg. 123; Cron. Gen. d'Espana, 
cp. 996 (ed. Menendez Pidal), apud Cron. de Cinco Reis, pgs. 363-4, 373 e 392.. 

(259) ilbdem, Chron. Mundi, pg. 107; Mon. Lus., liv. XI, cp. XIII e XIV. 
(260) Portugal coube a D. Fernando: "Dio all inffant don Fernando... 

Portogal lo quel y perteneciediolo todo a don Fernando, que era el fijo menor".. 
Primeira Cron. General, I, cap. 976, pg. 555. V. texto do Trat. de Sahagun 
in G. Barros, Hist. Adm., I, pg. 338 nt. 1. 
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passaram a tratar Afonso I como um igual (2fil)i»e a legiti- 
midade da realeza portuguesa nao mais seria discutida prin- 
cipalmente depois de suas vitorias consagradoras contra os 
mouros. Assim a separacao se processara, nao por direito 
hereditario ou por algnm titulo legal, nem por aclamacao po- 
pular, mas por uma habil manipulacao politica de D. Hen- 
rique e seu filho que souberam inteligentemente aproveitar 
circunstancias favoraveis explorando-as com a conivencia dos 
baroes e prelados portucalenses (262). 

* * * 

No piano europeu, o reconhecimento da existencia juri- 
dica de Portugal, dependia essencialmente do consentimento 
pontifical, numa epoca em que as relacoes internacionais da 
Peninsula eram muito restritas, cingindo-se a contactos es- 
poradicos ditados pelos movimentos de cruzada, uma vez que 
a exigiiidade das relacoes comerciais nao reclamava ainda, 
pela conjugacao de interesses economocos. a convivencia di- 
plomatica. Desenvolvia-se no seculo XII a reconquista cris- 
ta peninsular quase a margem do mundo europeu introver- 
tido em suas querelas feudais, introversao essa da qual ele 
so sera despertado pela eclosao do imperialismo religioso da 
luta contra o muculmano no front oriental. Se as nacoes eu- 
ropeias apenas se absorviam em sens problemas domesticos, 
uma vez que uma certa autosuficiencia economica nao con- 
sentira ainda o estabelecimento dessa rede de dependencias 
reciprocas entre os paises, compelindo-os a se preocuparem 
uns com outros. claro esta que a sucessao portuguesa nao 
iria depender da aquiescencia de outros organismos noliticos 
que tudo ignoravam sobre os acontecimentos e aos quais a 
existencia ou nao existencia de mais um reino iberico era 
quase indiferente. Apenas o Papado era uma potencia de 
interesses internacionais, pois que o problema da recupera- 

(251) O conde de Barcelona procurou em 1160, casar seu herdeiro, o fu- 
ture Afonso II de Aragao com Mafalda, filha de Af. I, o que nao se consumou 
por morte da Infanta — Ribeiro, Hist. Port., pg. 89. Ma escritura de casamento 
celebrada em Tui entre os dois principes Afonso I e chamado rei. (Doc. Provas, 
T. VI, n." 8, pg. 195). Em 1165, Fernando II de Castela casou-se com outra 
filha de Afonso I, D. Urraca (De Rebus, Hisp., liv. VII, cp. XIX), "para dele 
poder haver auxilio contra os ataques dos inimigos" diz Lucas de Tui. (Chron. 
Mundi, in Hisp. Illustr., IV, pg. 106, apud Apend. Cron. de Cinco Reis, pg. 263). 

(262) Coelho da Rocha, Ensaio, p. 1.', § 54, pg. 52. 
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gao crista era o problema do momento, e somente em torno 
dele poderia haver um debate geral. Na Peninsula, os cuida- 
dos do Papado eram muito vivos: ai se desenrolava o dra- 
ma da Reconquista, jogando-se o destine de populacoes cris- 
tas. Fortalecer ou enfraquecer a resistencia e a ofensiva 
contra os mouros era alguma coisa que afetava direta e in- 
diretamente a Corte Romana. Eis por que o reconheeimento 
da independencia pelo Papado equivalia a consagracao juri- 
dica de Portugal como nacao; se o Papa tratasse o novo reino 
como tal, os demais o imitariam. 

Duas for^as dirigiam entao a Igreja; o Papado e a Or- 
dem de Cluni, cuja abadia era sem duvida uraa sucursal de 
Roma. Essas duas instituicoes alias, confundiam-se, desde 
que o sopro renovador da nova ordem varrendo todo mun- 
do catolico, prestigiando seus membros, os elevara inexora- 
velmente ao solio pontifical. (263). 

A influencia cluniacense estava em toda parte. Nos bas- 
tidores da trama da inconfidencia separatista, ponteavam os 
monges brancos de Cluni. Nao era uma simples coinciden- 
cia sem conexao o serem borguinhoes os principes franceses 
e o Mosteiro de Cluni. Eram os clunisianos naquela epoca 
os inspiradores das cruzadas do Oriente, e nao iriam esque- 
cer as cruzadas ocidentais porventura mais graves para a 
Igreja que aquelas. Foram eles que, servindo a amizade de 
Afonso VI por D. Hugo o grande abade, estimularam a expe- 
dicao francesa que transpos os Pirineus apos o desastre de 
Zalaca. Foram ainda eles os promotores do casamento das 
filhas do rei leones com os principes da Borgonha aparen- 
tados ao Abade dos abades, como ja haviam promovido o 
consorcio da rainha D. Constanca por interferencia do monge 
Roberto, o future abade de Sahagun (264) substituido depois 
por Rernardo que viera dirimir agudo conflito entre o Papa 
e o rei (265), e que depois como arcebispo de Toledo, foi pri- 
maz das Espanhas, e promoveu a vinda de outros monges de 
Cluni (266). 

(263) Rocquain, P., La cour de Rome et I'esprit de Reforme avant Luther, 
Therin et fils. Paris. 1893. T. I. 

(264) Castro, A., Form, de Port., cap. Ill, 40. 
(265) Hercul, Hist. Port., II. 236; Castro, Op. cit, 42; Oliveira, Pde. M.. 

Hist. Eclesiast., pg. 82-83. 
(266) Gama Barros, I, pg- 112 e nt. 3. 
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Foram ainda eles, por intermedio do Frei Dalmacio, que 
seria o efemero Bispo de Compostela (267), os autores espi- 
rituais do pacto successorio entre os primes borgonheses ce- 
lebrado por ordem de S. Hugo (268). E' sintomatico que o 
texto do acordo estivesse guardado nos arquivos de Clu- 
m (269). E' cluniacense o santo arcebispo de Braga, S. Ge- 
raldo que iniciou, sob a egide de D. Henrique, a politica de 
seccao da Igreja portuguesa, enfrentando a malevolencia do 
primaz de Toledo e as desmesuradas ambicoes de Diogo Gel- 
mires, bispo de Compostela. Cluniacenses tambem serao seus 
primeiros successores que acompanharao na esfera eclesias- 
tica, paralelamente, a accao politica de Afonso Henriques e 
seus baroes (270). 

A autonomia do condado portucalense vai ser em gran- 
de parte devida a habilidade politica dos monges cluniacen- 
ses (271) que continuavam a influencia francesa iniciada dois 
seculos antes do conde D. Henrique (272). 

Essa marcante influencia cluniacense, aliada a accao de 
D. Henrique, leva-nos a dizer como P. de Azevedo que "nao 
pode deixar de ser considerada como um galicismo a ele- 
vacao de Portugal a pais independente, visto que presidiram 
ao sen berco ideias feudais" (273). A influencia francesa, 
decisiva nos acontecimentos, foi "um momento logico na con- 
tinuidade com que desde ba muito, a influencia francesa vi- 
nha a penetrar na Peninsula". (274). 

fisse galicismo da formacao de Portugal tern explica^ao 
e tern consequencias. A presenca de principes e monges fran- 
ceses na Peninsula e um episodic de cruzada. alentada nao 
so pela aura de renovacao que atingia toda a Igreja sob o 
influxo renovador de Cluni, mas tambem pelas ideias for- 
gas que eram as cancoes de gesta do ciclo carolingio (275). 

(267) Ribeiro, Dissert. Cronol, V, 208; Hercul., Op. cit., 239; Almeida, 
P., Hist. Igr., I, 177 e 198. 

(268) Menendez Pidal, Espana del Cid, II. 536. 
(269) Ribeiro, Op. cit., Ill, p. I, 39; Castro, Op. cit., 57. 

1(270) Ferreira, J. A. — Fastos episcopais da Igreja de Braga, I, 310, apud 
Castro, Op. cit., 45. 

(271) Sardinha — Da Hera nas colunas, pg. 131. 
(272) Azevedo, P., A Influencia francesa em Port, ate 1100, in Bol. II.', 

Classe da Acad., vol. VII. 
(273) Op. cit.. pg. 20. 
(274) Castro, L. V. — A form, de Port., cap. I, pg. 22. 
1275) Boissonade — Du nouvaux sur la Chanson de Roland. Paris. 1923. 
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Ha um movimento de verdadeiro imperialismo feudal 
na Franca, distribuindo cavaleiros pelos dois bragos da te- 
naz que deveria fazer recuar o Islam — as cruzadas do orien- 
te e as cruzadas do ocidente. 

fisses senhores feudais, que partiam para a cruzada in- 
cendidos pelas pregacoes de Cluni, eram sem duvida aven- 
tureiros em busca de feitos de cavalaria, mas eram ambicio- 
sos. Sonbavam feudos. No Oriente repartiram enire eles 
em feudos o reino latino de Jerusalem. Na Peninsula igual- 
mente procuraram talhar feudos a moda capetingea. Na Pa- 
lestina, enlretanto, a hostilidade das populacoes locais, a di- 
versidade dos costumes, o amolentamento proveniente da 
adocao do luxo oriental e a duplicidade dos imperadores bi- 
santinos prepararam a restauracao muculmana com os seld- 
jucidas e portanto o insucesso do rush imperialista. Na Pe- 
ninsula Iberica as condicoes foram outras: Portugal foi um 
fruto. Os reinos cristaos do norte serviram de seguras ca- 
becas de ponte para as investidas de dilatacao territorial con- 
tra a mourama sempre renascente com os fluxos marroqui- 
nos; as populacoes locais libertadas, escassas embora, apoia- 
vam os libertadores, enquanto os mouros ou emigravam ou 
se submetiam. A pobreza da terra semi-ermada pela guerra 
assegurava a conservacao das energias militares, enquanto 
a rude ingenuidade dos reis ibericos nao tinha maiicia bas- 
tante para frustar as ambicoes dos aventureiros cristaos. 

Vindos da Franca capetingea, D. Henrique, seus cavalei- 
ros e seus monges inspiraram uma organizacao senhorial de 
importacao, "gatee" pelo espirito de autonomia feudal. (276), 

Encontraram ainda predispostos a esses assomos auto- 
nomistas os baroes e prelados Portugueses e galegos que Ihes 
reforcaram as ambicoes. Os natives porem estavam afeicoa- 
dos ao regime leones, romano-visigotico, que assegurava a 
obediencia aos reis e a lealdade que as necessidades da Re- 
conquista acentuavam. fisse regime preexistente levava-os a 
modificar a pura concepgao feudal temperando-a de submis- 
sao. fisse curto-circiiito entre o feudalismo gaules e a estru- 
turacao romano-visigotica renascida com a Reconquista res- 
ponde pela diluicao do regime feudal em Portugal, porque 

(276) Os monges cluniacenses intentaram constituir seus senhorios com 
tendencias feudais na Espanha. Munoz y Romero, Refutacion del opusculo: 
Fueros Francos. Madrid. 1867, pg. 28 segs., apud Gama Barros, Hist. Adm.,. 
I, 366-367. 
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tornou inexequivel o puro transplante das instituigoes euro- 
peias, numa epoca alias, em que os lacos feudais se tinham 
enfraquecido (277). 

0 mosteiro de Cluni constituia nessa epoca uma agencia 
de ligacao entre o Papado e a Peninsula, (278) nao so devido 
ao prestigio proprio, mas tambem por causa de suas boas re- 
lacoes com Afonso VI. 

Ora Afonso-Henriques, embora sens vassalos o reconhe- 
cessem rei, nao poderia ser considerado como tal, sem a 
anuencia dos soberanos ibericos. fisse consentimento, e obvio, 
ele nao o teria facilmente sem guerras. 

Essa relutancia havia de compelir o novel rei a voltar-se 
para o Papado cuja autoridade universal poderia definir a 
realeza, mormente num tempo em que as ideias de Grego- 
rio VII preparavam a supremacia do Pontificado sobre o Im- 
perio. (279). 

O Papado exerceu sobre os acontecimentos dos quais re- 
sultou o nascimento do reino uma influencia decisiva, mais 
em resultado da habilidade de Afonso I do que devido a uma 
politica deliberada da Curia Romana. Roma permanecia fiel 
a tatica da consagracao do fato consumado: servia a Igreja 
sem entrar em conflito com os principes. 

O direito visigotico vedava a partilha do reino e como o 
direito publico vigente so poderia ser o leones e portanto, 
de raizes visigoticas, Portugal nao poderia por ele separar-se 
inteiramente de Leao (280), apesar de abusos anteriores, diz 
Herculano. (281). O exemplo dos reinos irmaos avassala- 
dos pelo imperialismo leones era uma advertencia da preca- 
nedade da independencia portuguesa. 

Alem disso, pelo mesmo direito visigotico, embora a nor- 
ma viesse sendo obliterada, a rigor o poder politico dos reis 
dependia de eleicao nacional (282). Afonso I, conquanto ti- 
vesse de seus subditos o tratamento de rei, nao fora especial- 
mente eleito. A aclama^ao, de sabor germanico de Ourique 

(277) Fliche, Le regne de Philippe I, pg. 248. 
(278) Castro, L. V., Op. cit, cap. Ill, pg. 37; Hercul., Cartas, 3.', in 

Opusc. V, pg. 88-90, (ed. 1881). 
(279) V. as ideias de Gregorio VII no Concilio de Roma in Villemain, M., 

Gregoire VII. Paris. Didier e Cie. 1873, II, pg. 59 segs. 
(280) Marina, M., Ensayo hist, crit., § 66. 
(281) Hercul., Hist. Port., II, pg. 189. 
(282) Ibdem. 
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deve ter sido uma lenda engendrada para realgar o esplen- 
dor da vitoria que tanto impressionou os contemporaneos. 

Assim, a legiiimidade da inveslidura real do conde por- 
tucalense era discutlvel. Essa anomalia juridica, a qualquer 
momento poderia ser arguida pela dinastia leonesa. Era por- 
tanto necessario ao novo rei sobrepor um direito mais forte 
ao direito visigotico, sob a egide de uma autoridade superior 
ao imperador leones (283). So assim poderia conseguir que 
a soberania incerta surgida em Zamora se tornasse definitiva. 

fisse direito so poderia ser o direito da Igreja, essa auto- 
ridade seria o Papa. 

A epoca era propicia e a atmosfera favoreceria seus pia- 
nos. Paralelamente a autoridade pontifical, o abade de Cluni, 
cujas relacoes com a casa de Borgonha eram intimas, influia 
na direcao dos negocios da Curia Romana. A ordem de Cluni 
aliada do conde D. Henrique nao iria desamparar-lhe o fi- 
Iho no momento de concretizar-se-lhe o sonho. 

Alem disso, em que pesem opinioes contrarias, a teoria 
da teocracia pontifical continuava bem viva, conservada pe- 
los monges cluniacenses que a transmitiriam de Gregorio VII 
o genial criador, a Inocencio III, que a havia de projetar no 
piano da realidade. Era pois do interesse do Papado forta- 
lecer o principio, pelo reconhecimento de novas dinastias que 
o aceitassem. Os prlncipes da Europa, num instante em que 
a Cristandade feudal se abalava para o Oriente a voz do pas- 
tor de Roma, nao ousavam discutir esse primado politico de 
Roma. Embora ainda sem o prestigio imenso que teria Ino- 
cencio III, era, o Papa uma especie de suzerano espiritual, 
cuja protecao garantia a intangibilidade e legitimidade das 
dinastias. 

A par dessa atmosfera favoravel as aspiragoes de Afon- 
so I, ha a considerar-se a atitude dos prelados Portugueses, 
muito dos quais provinham de familias fidalgas, cujos baroes 
estavam pelejando a favor da independencia. 

Enquanto os baroes, tendo a frente Afonso-Henriques, 
batiam-se pela independencia politica, o clero, tendo a fren- 
te o arcebispo de Braga, pugnava pela separagao eclesiastica 
da provincia ocidental. Essa longa porfia tinha suas origens 
na epoca do conde D. Henrique. 

Quando Toledo foi reconquistada em 1085, o Papado res- 
taurou o primado eclesiastico das Espanhas, designando pri- 

(283) Hercul., Op. cit., pg. 190. 
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maz a Bernardo, (284) monge cluniacense da simpatia do 
abade de Cluni, que fora enviado para substituir o famoso 
Roberto junto a Afonso VL 

Entende Carl Erdman (285) que a Igreja pretendia con- 
centrar sob uma autoridade comum todas as forcas para a luta 
contra os infieis. Entretanto, como bem observa Yieira de 
Castro o caracter vago dessa autoridade desmente essa inten- 
gao, (286), e na verdade a politica de Cluni, que predomina- 
va coincidindo com a dos franceses, prejudicava a unidade 
politica (287). Se a politica nomana fosse a de promover a 
concentracao imperial, sem duvida esse mesmo primaz de To- 
ledo nao teria condenado, como o fez, o casamento de D. Ur- 
raca, a herdeira de Afonso VI com Afonso I de Aragao, ati- 
rando o alto clero na luta que cindia castelhanos e arago- 
neses. (288). 

Desde que a contra ofensiva de Almancor destruira os 
estabelecimentos cristaos, todos aqueles bispados que ficavam 
dentro dos territorios que ele talara tinham sido desmante- 
lados. Com a nova reconquista foram outra vez restaurados, 
a comecar por Braga, em 1071 cujo primeiro bispo foi Pe- 
dro (289) de resto pouco simpatico a Ordem de Cluni, (290) 
tanto assim que Gregorio VII dirigiu-se ao bispo de Coimbra 
e nao ao bracarense como seria natural, quando quiz pro- 
mover as reformas cluniacenses (291). fisse bispo ainda veio 
a ser preso por ordem de Afonso VI, provavelmente por in- 
fluencia dos monges de Cluni (292). 

Com D. Henrique, (293) pupilo de Cluni, foi elevado a 
mitra episcopal de Braga em 1096 (294) S. Geraldo trazido 
do mosteiro de Moissac pelo proprio primaz de Toledo, que 
assim assegurava a hegemonia de sua Ordem na Peninsula. 

(284) Castro, A forma^So, pg. 45. 
(285) C. Erdman — O papado e Portugal no primeiro seculo da Hist6ria 

Portuguesa. Coimbra. 1935. 
(286) Castro, L. V., — A formagao, pg. 77. 
(287) Ibdem, pg. 82. 
(288) Altamira, R., Hist, de Espafia, I, § 231, pg. 371. 
(289) Feio, Alb., A catedral de Braga c a capela dos Coimbras, pg. 9; 

Erdman., Op. cit, pg. 7-13: J. A. Ferreira, Fastos da igreja de Braga I, 183-200. 
(290) Castro. Op. cit., pg. 48. 
(291) Peres, Como nasccu, cap. VI, pg. 56. 
(292) Ibdem. 
(293) Ferreira, J. A.. Fastos episcopais, T. I, pg. 210. 
(294) Lib. Fidei de Braga, In Mon. Lus., P. Ill, liv. 8, p. 24, vol. 2. 
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Logo em 1099, o Papa Pascoal II elevava Braga a metropo- 
lilana da Igreja Ocidenlal (295), embora de forma vaga, o 
que veio a ser definido apos a viagem de D. Henrique e sen 
bispo a Roma em 1103. 

Ora essa autonomia do arcebispado de Braga e da Igre- 
ja portuguesa desagradou ao primaz de Toledo e ao astucio- 
so bispo de Compostela, Diogo Gelmires que pretendia tute- 
lar os bispados da Galiza e de Portugal. A contenda desen- 
rolar-se-a principalmente em torno de Coimbra, cuja posicao 
em face das terras mouras a serem conquistadas dava-lhe uma 
importancia particular (296). Essa luta pela autonomia e 
primado de Braga acompanha o duelo da independencia. E" 
dificil reconstituir-se a atitude do clero portugues no decor- 
rer dos sucessos, mas e facil acompanbar a dos altos prela- 
dos e dos principes. 

Com o novo arcebispo Mauricio. na epoca de D. Tereza, 
ha um verdadeiro recuo no terreno ja conquistado, nao por- 
que ele nao tivesse as simpatias de Cluni (297), on porque nao 
houvesse lutado (298), mas porque a condessa, empenhada 
em suas ambicoes na Galiza, deixa-o a merce do primaz de 
Toledo que chega a suspende-lo (299), e de Diogo Gelmires 
cujo instrumento de intriga e D. Hugo, bispo do Porto. (300). 
Mauricio depois de obter a confirmacao dos privilegios (301) 
abandona a luta para ir a Alemanha sagrar Henrique V que 
o fara o cismatico Gregorio YIH (302). 

Alias os insucessos politicos de D. Tereza podem mesmo 
ser em parte explicados pela falta do apoio eclesiastico (303) 
porque suas ambicoes territorials na Galiza induziam-na a 
cortejar o voluvel bispo compostelano cujo pteco era o aban- 
dono dos destines da Se de Braga a merce de suas pretensoes 
sobre todos os episcopados ocidentais. Alienando a solidarie- 
dade da Igreja bracarense cheia de fermentos nacionalistas 
e separatistas, D. Tereza perdia tudo, porque a fidelidade de 

(295) Erdman, C., Op. cit., pg. 15. 
(296) Ramos, M., H. Port., Peres, vol. Ill, cap. I, pg. 10. 
(297) Castro, — A Form., pg. 72. 
(298) Ferreira. Fastos episcopais, I, pg. 231. 
(299) Peres, D., Op. cit., 76. 
(300) Erdman — O papado e Portugal, pg. 25. 
(301) Peres -— Como nasceu, pg. 76. Doc. in Mon. Lus., HI.' p., liv. 9, 

cap. 8 e escr. XIII. 
(302) Ibdem. 
(303) Ramos, M. — O Condado Portucalense in Hist. Port. Peres, I, 

pg. 499. 
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D. Gelmires flutuava ao sabor dos acontecimentos, abando- 
nando-a quando mais util poderia ser. Dessa politica e sin- 
toma a benevolencia da princesa para com D. Hugo, bispo 
do Porto ao qual doou o burgo da Se, e que era reconbeci- 
damente agente do bispo de Compostela em Portugal e por- 
tanto hostil ao prelado de Braga (304). 

Com Paio Mendes, novo arcebispo, da grande familia dos 
Mendes da Maia. a luta recomeca e provavelmente mais acen- 
tuada porque o prelado estava ligado a politica dos baroes 
autonomistas. Ora. D. Tereza se deixara novamente avassa- 
lar, e isso nao podia agradar ao arcebispo nem aos baroes. 
Dai o choque da condessa, que devido a influencia galega 
alienara o apoio dos fidalgos, com o prelado que, por sua 
vontade, chegou a ser preso (305) sendo posteriormente solto 
por ordem do Papa. 

Assira, ao ascender ao governo, Afonso-Henriques encon- 
trava em Braga decidida alianca que, de certo, era um pro- 
longamento da adesao da nobreza. A disputa sobre o Porto 
e Coimbra continuava a cindir Toledo. Compostela e Braga. 
Afonso T tomou decididamente a causa de Paio Mendes. "VW 
gando-se a Se de Coimbra. impos a ciiria Bernardo, arcebispo 
de Braga.(306) contra D. Telo, candidato da Rainha. Na es- 
colha de sens bispos Afonso-Henriqiies sempre agira com ex- 
cessivo desembaraco, pondo Roma diante dos fatos consuma- 
dos (307), como fez para designar o bispo de Lisboa, quando 
a tomou aos sarracenos, apenas pedindo confirmacao ao 
Papa. (308). O principe habilidosamente atraia as simpatias 
de Roma, favorecendo a formacao dos mosteiros da protecao 
de S. Pedro, de Cister (309), auxiliado pela atividade e dedi- 
cacao de D. Joao Peculiar pue era frances. Isso induzia o 
Papado a tolerar a submissao de Coimbra a Braga. apesar 

(304) Erdman, O Papado e Portugal, 25. V. fac-simile da doa^ao de 
D. Tereza in Hist. Port. Peres, I, 496-497. 

(305) Hist. Compostelana — Liv. 20, cap. 58, apud Peres, Como nasccu, 
pg. 81. Mon. Lus., p. 3.*, liv. 9, cap. 29. 

(306) Ramos, M., Hist. Port. Peres, cap. I, pg. 11. A. Brandao, Mon. 
Lus., 3.* p., liv. 9, cap. 18. 

(307) "... fez el rei D. A." emquato viveu bpos, e Arcebispos em sua 
terra quaes elle quis..." observa no seculo XVI o autor da Cronica de Cinco 
Reis, cap. 14, pg. 78 (ed. Magalhaes Basto). 

(308) Cron. cit, cap. 26, pg. 99-100. 
(309) Ibd., pg. 12. Afonso-Henriques prcferiu h Cluni a Ordem de Cister 

e do Conegos Regrantes. Viterbo, Elucid., vbo. Charidade III: Oliveira, P. M., 
Hist. Eclesi5st., pg. 84. 
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da oposi^ao do compostelano. 0 bispado do Porto foi con- 
quistado a obediencia de Braga quando pela morte de D. Hu- 
go, foi nele colocado o proprio Joao Peculiar (1136) fautor da 
politica eclesiastica de Afonso-Henriques, que dois anos de- 
pots foi transferido para a Se Metropolitana de Braga, colo 
cando urn sobrinho seu, D. Pedro no bispado do Porto. Du- 
rante seu episcopado Joao Peculiar lutou ainda contra To- 
ledo, mas a separa^ao da Igreja portuguesa consumou-se des- 
de que ele nao mais compareceu aos concilios hispanicos, (310) 
o que pode fazer impunemente gracas talvez a amizade tra- 
vada no Concilio de Latrao com S. Bernardo de Clara- 
val (311) que era entao o verdadeiro chefe espiritual da 
Igreja. 

Pode-se pois inferir desse breve relato que a Igreja por- 
tuguesa apoiava a Afonso-Henriques que tivera o cuidado de 
reduzir a dependencia de Braga todos os bispados de seus 
dominios, e de protege-la contra os rivais: Compostela que 
fundiria Portugal com a Galiza, ou Toledo que o sujeitaria 
a Leao. Essa unidade da Igreja portuguesa aumentava sera 
diivida o prestigio de Afonso-Henriques perante a Curia Bo- 
mana. 

Afonso I voltar-se-a pois para Roma, file tinha os exem- 
plos na propria Peninsula: o rei de Navarra para tornar seu 
trono solido e estavel colocara-o sob a protecao do solio pon- 
tificio (312), uma vez que a Se Romana tinha sobre a Espa- 
nha um dominio particular e imediato. Igualmente o conde 
de Barcelona oferecera seus dominios em feudo hereditario 
ao Papa (1091) obrigando-se a receber dele a investidura e 
a pagar censo; o reino de Aragao desde 1053 era censitario 
do Papa (313). 

Essa protecao sem diivida comprometedora era entretan- 
to uma seguranca. Em face do Papado tambem a posifao de 
Afonso I transitara da situacao do feudo para a realeza: Por- 
tugal primeiro e um dominio senhorial e so depois reino. 
Afonso-Henriques primeiro e dux portugalensis e so depois 
rex portugalensium. 

(310) Ibd., pg. 16. 
(311) Oliveira, P. M., Op. cit, 86. D. Joao Peculiar estudara na Franca. 

Braga, T., Hist. Lit., I, 66. 
(312) Hercul., Hist. Port., II, pg. 190. 
(313) Almeida, F., Hist, da Igr., T. I, pg. 171. 
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A vassalagem de Afonso-Henriques (314) foi produto da 
influencia do legado pontificio Guido, amigo de D, Joao Pe- 
culiar, que teria aconselhado ao prlncipe essa solu^ao. Nas 
maos do legado Afonso-Henriques prestou sua homenagem. 
Antes ou depois da entrevista de Zamora? Erdman (315) 
acredita que antes e nesse caso o objetivo seria obter um ar- 
gumento para forcar Afonso VII a acceder a suas pretensoes. 
desde que o principe se apresentava como vassalo do Papa. 
Herculano (316) acredita que depois, e nesse caso o objetivo 
seria obter a protecao segura que garantisse a validade das 
estipulacoes pactuadas em Zamora, que tSinham caracter pro- 
visorio, e ao mesmo tempo um principio de legitimacao do 
seu poder, uma vez que a investidura era contraria a lei visi- 
gotica. Erdnian procura fundamentar suas razoes no itine- 
rario do legado, e a menos que ainda surja algum documen- 
to novo, deve-se crer na anterioridade do preito de vassala- 
gem (317). O fato, perante o imperador da Espanha, nao 
seria particularmente grave, desde que o Papa apenas reco- 
nhecia a existencia do feudo, e nao do reino. 

Essa vassalagem esta expressa na carta de Afonso-Hen- 
riques — a Claves regni coelorum (318), na qual Afonso-Hen- 
riques declarava a homenagem que fizera, oferecia o seu rei- 
no e se obrigava ao censo de quatro oncas de ouro, como vas- 
salo, pedindo em troca auxilio e amparo da Santa Se, nao 
reconhecendo dominio algum eminente eclesiastico ou secular, 
que nao fosse de Roma por seu legado. (319). Essa carta diri- 
gida em 1143 a Inocencio H, (320) foi recebida por Celesti- 
no H e respondida por Lucio II (321) que prometeu ben^aos 
e assistencia moral e material, mas nao o reconheceu como 

(3H) V. Mon. Lus., p. Ill, liv. 10, cap. 4; Viterbo, v. Dinhelro de S. 
Pedro: J. P. Ribeiro, Dissert. Cronol., Dissert. II com docs. 

(315) O Papado e Portugal, apud Ramos, M., Hist. Port. Peres, cap. I, 
pg. 14. 

(316) Hercul., Hist. Port., II, pg. 192. 
(317) Ramos, M„ Op. et loc. cit. 
(318) Ex regeste Inoc. IX, pg. 364 (Arq. Nac.) Viterbo, Elucid., T. I, 

pg. 378. Brandao, Mon. Lusit., P. Ill, L. 10. cap. 10; J. P. Ribeiro duvida da 
legitimidade desse documento por ter sido publicado por Brito (Chron. de Cis- 
ter, liv. 3," cap. 4) aventando raz5es que Herculano destroe. Hist. Port., II, 
nota XIX, pg. 301 segs. 

(319) Hercul., Hist. Port., II. pg. 192 e nota XX, pg. 302. 
(320) Santarem, Quadro elem., T. IX. pg. 8. 
(321) Tambem a autenticidade desse documento foi discutida por J. P. 

Ribeiro (Dissert. Cronol., I, diss. II) e provada por Hercul., Op. cit., pg. 305 
e segs. 
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rei. O pedido de liberacao de qualquer suzerania secular, 
conquanto feito, nao foi desde lo0

ro ctendido. 
Desde entao passou Afonso-Henriques a ser tratado pelo 

Papa como dux portugallensis, designacao de quem o consi- 
derava apenas um grande senhor feudal de uma terra (e nao 
reino). Essa atitude da Curia Romana e evidentemente dis- 
creta, ditada pela prudencia a espera de que o tempo pro- 
vasse a viabilidade no novo reino. O Papado nao queria se 
comprometer, evitando susceptibilizar a suzerania caste- 
Ihana, sem se esquecer de ordenar ao arcebispo de Braga obe- 
diencia ao primaz de Toledo (322). Em todo o caso, a ati- 
tude do Papado em relacao a Portugal foi definitiva, pois rei- 
terou-a Eugenio III quando Afonso VII reclamou contra a 
aceitacao desse hominium (323). 

O Papado so passou a considerar Afonso I rei, certo de- 
vido a desaparicao do imperio com a morte de Afonso VII e 
as vitorias do monarca portugues sobre os mouros, em 1179, 
com Alexandre III, (324) reconhecimento esse que vinha con- 
firmar uma situacao de fato, consagrada pela experiencia dos 
embates politicos e militares na Peninsula. Tambem peran- 
te o Papa, Portugal passava de feudo a reino, desfazendo-se 
as ultimas duvidas porventura existentes ainda sobre a legi- 
timidade da realeza da novel dinastia de Borgonha. Desse 
compromisso porem resultou que desde entao e por muitos 
anos os Papas ingeriram-se na vida politica de Portugal, e 
os novos reis impetravam sempre na Curia Romana a con- 
firmacao da coroa como se o reino fora um feudo (325). Na 
Bula Serenitatem Regiam dirigida em 1198 a Sancho I diz o 

(322) Ramos, M., Op. cit, I, pg. 16. 
(323) Ibdem. 
(324) Hercul., Hist. Port., nota XIX, in fine, pg. 308. Doc. in Mons. Lus., 

III.' p., escr. 24. Sousa, Provas, I, pg. 7, e cit. de J. P. Ribeiro, Diss. Cronol., 
T. Ill, p. I, n." 533, pg. 167. Original no Arq. Nac. mg. 16 de Bulas, n." 20. 
V. observagoes de A. Pimenta: Quando foi dado a D. Afonso-Henriques o 
titulo de rei, in Subsidies, 47 segs., onde se publica o verdadeiro texto. Repro- 
dugao zincografica in Hist. Port. Peres, II, pg. 103. 

(325) Coelho da Rocha, Ensaio, p. 1.', § 58, pg. 44. Ate D. Joao I obteve 
do Papa Bonifacio IX confirmagao de sua eleigao em cortes. Santarem, Quadro 
elementar, T. IX, pg. 393-394. 

— 68 — 



Papa que Afonso-Henriques era conde, e o pontifice Alexan- 
dre III Ihe dera o titulo de rei para si e sens sucessores. Por- 
tugal fora entao feito Censual da Santa Se pelo pagamento 
de quatro oncas (326), afirmativa que Inocencio III reitera na 
Bula In eminenti sedis. (327). Gustou muito o Papado a se 
esquecer desse compromisso. 

(326) Santarem, Op. cit, pg. 29-30. Sobre o censo V. debate entre o 
P. Domingos Mauricio (Broteria, XX, fasc. 1.*) e A. Pimenta (Subsidies, cap. 4. 
pg. 63 segs.). 

(327) Ibdem, pg. 31. 
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CAPiTULO II 

A CONCEPgAO DO PODER REAL EM PORTUGAL 

1. Evolucao Geral 

As doutrinas que definiram o poder real na Idade Media 
e os caracteres de que ele se revestiu nao resultaram de uma 
elaboracao academica necessariamente harmoniosa e coeren- 
te. Foram antes fruto de concep^oes teoricas preexistentes 
que se refrataram no prisma contraditorio das realidades po- 
litico-sociais e dos acidentes historicos, sofrendo todas as de- 
formacoes necessarias ao consorcio pacifico de praticas de 
origem paga e Mrbara com normas de impregnacao teold- 
gico-juridica do mundo romano-cristao. Essas concepcoes re- 
sultaram sObretudo das injuncoes da epoca, e por vezes e di- 
ficil encontrar-se a sistematica do regime, sem tropecar em 
verdadeiras contradicoes de principios. A especulacao poll- 
tica era alheia aquelas rudes consciencias que aceitavam, com 
certa ingenuidade, as instituicoes, sem perquiricao de suas 
diretivas doutrinarias, desde que o teste da experiencia com- 
provasse sua eficacia. 

A concepcao da realeza em Portugal, como de resto em 
outras nacoes europeias ocidentais de formacao analoga, re- 
sultou da conjugacao de certos ingredientes ideologicos que 
se fundiram num determinado climax cultural e politico a 
funcionar como atmosfera catalisadora dessa combinacao de 
elementos heterogenos, favorecendo-lhes a miscibilidade. A 
luta contra a mourama visinha e o imperialismo leones-caste- 
Ihano geraram o ambiente de inquietacao e inseguranca que 
fez surgir a realeza armada de caracter militar e senhorial. 
Nas maos desses reis-cavaleiros, entre os sObressaltos das al- 
garas, conciliar-se-ao as herancas doutrinarias que vinham 
do reino de Leao. Essas tradicoes, porem, terao que ser 

— 70 — 



reajustadas para conviverem numa instituigao unica, sem se 
entredevorarem. 

Da tradicao germano-gotica mais pura, vinha a electivi- 
dade dos reis (1), pela escolha, entre os guerreiros, do mais 
capaz. 

Os reis visigoticos dos priraeiros tempos haviam sido elei- 
tos, erabora freqiientemente dentro da mesma familia, como 
por exemplo Ataulfo para suceder a Alarico. Quando fei- 
tas na Espanha, essas eleujoes nao designavam mais, sim- 
plesmente, um chefe militar, mas ja um chefe de estado. Os 
visigodos nao haviam atravessado impunemente o Imperio 
Romano. Escolhidos pela assembleia dos homens livres que 
eram militares e que seriam magnates quando o territorio se 
partilhasse, os reis nao se libertavam de seus eleitores. Pe- 
rante as assembleias tinham que jurar guardar as leis funda- 
mentals e as constituicoes do reino. (2). E' conhecido o em- 
baraco do rei Egica em 687 quando subiu ao trono; tinha ju- 
rado resguardar a familia de Ervigio, mas jurara tambem 
fazer justica a todos os subditos, razao pela qual devia punir 
aqueles que prometera proteger. 0 concilio de Toledo desli- 
gou-o do juramento privado: a justa defesa dos vassalos era 
seu dever precipuo (3). fisses concilios em que os magnates 
e o clero (4) se reuniam a chamado do rei para debater as- 
suntos civis e religiosos, e que tiveram forca legislativa, cons- 
tituiram desde logo como um elemento de controle dos mo- 
narcas eleitos. 

Contudo, se a principio a electividade era uma norma in- 
controversa entre os visigodos, ela foi sendo a pouco e pouco 
abandonada, na medida em que favorecia as rebelioes e usur- 
pacoes dos ambiciosos, que abreviavam muitas vezes a vida 
aos principes eleitos. Foi precise que, em 681 e 683, os con- 
cilios de Toledo tomassem o rei sob sua protecao e o decla- 
rassem inviolavel com sua familia, para assegurar a estabi- 
lidade do trono. (5). Possivelmente, por isso, cada vez mais 
a escolha passou a ser feita na propria familia real. Era um 
esforgo de adaptatjao que o simples mimetismo politico das 

(!) Cod. Leg. Goth., Lib. I, Tit. II, 1; Ol. Martins, Hist. Civil. Ib^rica, 
pg. 165; Marina, Ensayo, 73; Teoria das Cortes II, 5: Barran, Revue hispa- 
nique LII, 1921, pg. 215: Hercul., Carta III, in Opusc., V, pg. 87 (ed. 1881). 

(2) Martinez Marina Teoria de las Cortes I, pg. 46-49. 
(3) Macedo, F. N., O Dominio Germanico, in Hist. Port., Peres, I, 4.f, 

p., 331. 
(4) Marina, M., Op. Cit., I, pg. 8. 
(5) Cod. Leg. Goth., lib. I, Tit. I, X e XII. 
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instituicoes germanicas dentro do mundo romano nao pode 
explicar. (6). 

Os mesmos imperatives de vida irao determinar novas 
alteratjoes na mecanica da realeza visigotica, modifica^oes es- 
sas que nao podem ser necessariamente creditadas a influen- 
cia romana. Com a fixacao dos visigodos no territorio por 
causa da partilha definitiva do solo, afrouxou-se a aglutina- 
cao em que eles viviam como guerreiros conquistadores, des- 
de que, para senhoriar a terra precisaram dispersar-se pelo 
pais. Em conseqiiencia o controle dos eleitores, horaens li- 
vres, sobre o rei foi sendo relaxado e a propria pratica da 
eleicao formal teve que ser progressivamente desprezada. 

Paulatinamente desembaracado das malhas da vigilan- 
cia. o poder real vai se libertar tambem da electividade origi- 
nal que constituia um incomodo penhor da ingerencia dos 
grandes no Governo. Os reis visigoticos aumentarao consi- 
deravelmente sen poder: como chefes, defendiam o pais con- 
tra inimigos externos, dispondo do povo em armas; como 
juizes, eram os supremos representantes da justica por si ou 
por prepostos seus; como administradores, designavam li- 
vremente seus funcionarios e dispunham dos tributes arre- 
cadados. Nao eram porem absolutes e arbitrarios, vigiavam- 
-nos os concilios. Assim e que o VIII concilio de Toledo, pre- 
venindo a confusao dos tesouros publico e particular do rei^ 
decretou a separacao dos dois patrimonios. Nao conseguiu a 
realeza evoluir ate o absolutismo, porque a nobreza e o clero 
jamais quizeram renunciar a sua interferencia, e procuraram 
mesmo preservar a praxe da eleicao (7). Todavia, passado 
algum tempo, enquanto os muculmanos dominavara ainda a 
maiof parte da Peninsula, as duas transformacoes que ten- 
taram evitar ocorreram: a transicao para a patrimonialida- 
de e a hereditariedade do poder. No periodo anterior pura- 
mente gotico, o poder nunca fora nem absolute nem patrimo- 
nial (8). Ate o seculo XII a hereditariedade nao era ainda 
nem costume, nem lei, pois a lei determinava a eleicao e o 
uso sancionava a transmissao de pai a filho. (9). 

A patrimonialidade sobreveio por ocasiao da Reconquis- 
ta provavelmente. Os territorios recuperados passaram a ser 

(6) Macedo N., Op. cit., 343. 
(7) Macedo, N., Op. Cit, 345. 
(8) Menendez Pidal, Hist, de Espana II, pg. 210. 
(9) Altamira, R., Hist, de Espana, I, § 284, pg. 429 e Hercul.. Carta III- 

in Opusc., pg. 83 e 87 (ed. 1881). 
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considerados proprios do rei que entao os podia destinar, sob 
forma de prestamos — concessoes de usufruto vitalicio em 
pagamen'o da obrigacao de defesa, ou de jur e hcrdade — 
concessao em caracter hereditario de territorio e de certas 
funcoes juridicas e administrativas, o que todavia nao impli- 
cava em renuncia de soberania. A ideia da patrimonialidade 
territorial nao tardou a se associar a ideia da patrimoniali- 
dade da autoridade. Territorio e governo passaram a per- 
tencer ao rei, quica mais do que, a aristocracia rural e mi- 
litar, pertenciam os territories que ganhava. O poder tor- 
nava-se patrimonio regio. As limitacoes ao seu exercicio ti- 
nham que ser agora mais modestas: a nobreza, que precisava 
de chefe para enfrentar o mouro, renunciava a intervencao 
estrita sobre a gestao real, subordinando-se-lhe a mais e mais. 

Para defender essa patrimonialidade e que os reis engen- 
draram o principio da inalienabilidade da soberania. (10). 
Ideia visivelmente anti-feudal, ela preservava a realeza da 
pulverizacao de seu poder, a semelhanca do que veio a acon- 
tecer em outros paises atraves do sistema de delegacao e re- 
nuncia da autoridade. Na monarquia neogotica, o rei dele- 
gava, mas nao abdicava funcoes, — de margem raros casos. 
Assim acautelavam-se, em teoria, o caracter patrimonial da 
realeza iberica e, na pratica, o patrimonio territorial e de 
jurisdigao. 

A emersao da concepcao patrimonial acarretou o pere- 
cimento quase total da electividade germanica. Ela foi subs- 
tituida pelo principio da hereditariedade como criterio de 
sucessao, com o consentimento tacito do povo. Houve sem 
diivida influencia romano-crista, pois foi sob a egide dos con- 
cilios, nos quais predominava o elemento eclesiastico, que se 
processou essa modificacao (11). Essa influencia todavia nao 
deve ser exagerada; o direito public© romano foi pouco de- 
senvolvido, e o Imperio jamais conseguiu adotar uma norma 
segura de sucessao que pudesse ter servido de modelo aos 
neogodos. Ao criar o Imperio, August© silenciara sobre a 
questao sucessorial; seus herdeiros foram incapazes de es- 
tabelecer com seguranca o principio da sucessao heredita- 
ria, pelo temor da reagao senatorial, atirando em conseqiien- 

(10) Partidas II, tit. 15, ley 15. Marina, Ensayo, § 71. 
Eora da Peninsula dira Britton mais tarde: "Rois aussi ne pour- 

ront rien aliener les dreitz de lour couronne ne de lour reaute, qc ne soit repel- 
lable par lour successours", I. 221, apud Figgis, El derecho divino, cap. II, 37. 
V. Cod. Leg. Goth. Lib. I, Tit. I, II. 

(11) Macedo, N., Op. cit., 349. 
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£ia o Imperio na anarquia militar; no Baixo-Imperio, em- 
bora Constantino tenha adotado o sistema da partilha entre 
os membros da familia imperial, nao teve o problema me- 
Ihor solu^ao. A hereditariedade do poder sempre foi repe- 
lida pelo direito positive romano. (12). Nao poderia pois a 
iradi^ao romana veicular o sistema de hereditariedade que 
nao fora siquer incorporado ao sen patrimonio juridico. 

Figgia, (13) referindo-se a adocao da successao heredita- 
ria na Inglaterra apos a Conquista normanda, explica que o 
desenvolvimento da concepcao da soberania territorial acom- 
panhou-a pela assimilacao da lei hereditaria dos feudos: os 
reis normandos, como grandes proprietaries, extenderam a 
coroa as regras que se aplicavam aos dominios senhoriais. 

ftsse contagio feudal entretanto nao poderiamos aplicar 
a monarquia neogotica, nem ao caso particular de Portugal, 
porque na Peninsula as condicoes foram diferentes, dado o 
pouco desenvolvimento de um direito caracteristicamente feu- 
dal. (14). 

A verdade e que os reis neogoticos passaram a disnor do 
reino, pela partilha testamentaria do patrimonio territorial e 
da autoridade, entre os filhos (15). Parece que a explicacao 
esta na influencia romano-canonica, nao porque esse direito 
trouxesse a formula, mas exatamente porque nao a trazia. 
Uma das caracteristicas desse direito medieval e a sistematica 
confusao entre o direito publico e o privado. Ora, o direito 
privado estatuia a partilha dos bens entre os herdeiros: des- 
de o instante em que o reino passou a ser patrimonio real, 
os reis passaram tambem a partilha-lo como se se tratasse de 
bem proprio, aplicando os preceitos da legislacao civil. Isso 
e tanto mais aceitavel se consideramos que essas reparticoes 
se faziam por testamento que e instituto inegavelmente de 
direito privado. 

A adocao do principio da herediariedade do poder acele- 
rou a liquidacao da electividade: a transmissao passou a ser 

(12) Homo, L. — Les institutions politiques romaines, pps. 283, 326, 
353 segs. 

(13) Figgis, J. N., El derecho divino de los reyes, cap. II, 28-29. 
(14) As disposi?6es das Partidas (Liv. IV, tit. 26) decalcadas do Livro 

dos Feudos, estranhas portanto as tradi^oes peninsulares, embora sejam minucio- 
eas, foram fruto de erudi?ao, sem conexao com a realidade politica e social do 
tempo. V. Gama Barros, Hist. Adm., I, 322 segs. 

(15) Pretende Mayer que a associagao dos filhos ao trono preparou a 
transi^ao. Hist, de las Inst., II, 4. V. Amaral, Mem. Acad. VII, 364. Para 
Castela: Colmeiro, De la constitucion y del Gobierno de Le6n y Castilla, I, 
252-253. 
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feita por escolha do rei, depositario alias de uma delegacao 
do povo, desde que fora eleito em algum tempo no passado. 
A partir dai, claro esta que as aclamacoes passavam a ter um 
caracter meramente simbolico — os reis o eram, nao por co- 
missao expressa dos subditos, mas por eleicao testamentaria. 
Se pensamos na invesddura de Afonso-Henriques, desde logo 
entendemos por que a duvidosa aclamacao de Ou^lque nao 
teria sido requisite necessario da legitimagao do seu poder. 
Os reis de Leao nao eram mais eleitos — recebiam o reino por 
heranca, sem nenhuma intervencao resolutiva do povo. Se 
Afonso Henriques teve que lutar nao foi contra seus magna- 
tes para impor-lhes a jurisdicidade de seu poder, mas con- 
tra o suzerano leones para haver independencia. 

Todavia o sistema da partilha hereditaria, haurido no di- 
reito canonico-romano, era perigoso e mal desejado pelas po- 
pulacoes, as quais interessava a unidade em face do inimigo 
da fe cujas terras deviam ser retomadas. Prova disso e que 
todos os retaliamentos eram frustados ao fim de algum tem- 
po pela recomposicao do reino por algum dos herdeiros. Ain- 
da a proposito da adocao da primogenitura na Inglaterra 
Figgis (16) explica-a como adaptacao a realeza de um sis- 
tema sucessoral crue naquela epoca se generalizava para os 
feudos. Na Peninsula essa transformacao para a heredita- 
riedade foi sem duvida muito anterior a da Inglaterra onde 
so ocorreu segundo o mesmo Figgis no seculo XIV (17). A ex- 
clusao dos caculas da heranpa do reino foi um imperative das 
lutas de Reconquista. Certo, o ideal unitario da Igreja, her- 
deira do pensamento romano, desempenhou o seu papel; es- 
sas doutrinas nasciam no recesso dos meios eclesiasticos, pois 
o clero nao so tinha o quase monopolio da cultura, mas ainda 
presidia aos atos solenes da vida publica. Embora o Papado 
nem sempre tenha mantido a coerencia dessa politica, e a 
propria intervencao que fez a favor de Afonso-Henriques em 
Portugal por influencia de Cluni e uma prova, em geral ele 
havia de favorecer a manutencao de uma frente unica, impe- 
rial se possivel, deante dos muculmanos. Nessas condigoes, a 
Igreja so poderia favorecer k primogenitura e encontrar ar- 
gumentos canonicos para justifica-la. Se constatamos ainda 

(16) Op. cit, 29-30. 
(17) Op. clt., 39. As Partidas, II, 15, 2, estipulavam que herdasse o filho 

maior, e o herdeiro de Fernando I reclamou contra a partilha feita pelo pai. 
Cron. General, cap. 817. Admitia-se a eleicao na falta de parentes: Partidas 
VII, 2. 1. Fuero Real I. 21. 
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que ela se impunha por via de testamentos regies, e sabemos, 
nao so que a execucao deles era colocada sob a egide do Pa- 
pa, mas tambem que eram redigidos por clerigos em presemja 
de bispos, verificamos a aquiescencia da doutrina crista a fa- 
vor do sistema. E' verdade que, durante algum tempo, o cri- 
terio parece ser duvidoso, porque ainda nao integrado na 
tradicao; nao raro, irmaos mais novos intentarara disputar 
o trono ao primogenito, e mesmo irmaos ilegitimos. Essas 
rebelides porem foram mais fruto de ambicoes particulares e 
de conjuras feudais, do que propriaraente desafios ao prin- 
cipio. Mesmo o Papa Inocencio IV, quando, em 1245, quiz 
afastar Sancho II do trono de Portugal, foi procurar o her- 
deiro legitimo — o conde de Bolonha, irmao mais velho do 
rei. (18). 

E 6ste por sua vez, temendo o nascimento de um sobri- 
nho que viesse a ter direito a coroa, tratou de raptar a rai- 
nha D. Mecia, antes que fosse tarde, (19). 

O cristianismo associado as tradicoes da romanidade nao 
so estimulou essas modificacoes dos usos goticos, mas trouxe 
ainda a realeza crista, desde os primeiros tempos, uma nova 
base ideologica para a legitimacao do poder — o principio 
de sua origem divina. Nao tera sido dificil introduzir esse 
sistema de legitimagao do poder no mundo neogotico, em que 
o ascendente do clero era decisive, e os reis temiam exaspe- 
ra-lo. Sendo cruzados natos, lutavam pela Igreja, ao lutar 
pela terra e pela fe. Alias, nao era apenas o poder real que 
tinha origem divina — todo o poder vinha de Deus. Na epoca 
da formacao de Portugal porem, a doutrina sofrera um des- 
vio pela interposigao das ideias clunisianas de hegemonia 
pontifical, ideias essas que iam sendo sistematizadas pela ne- 
cessidade de serem usadas como arma de combate contra o 
Sacro Imperio que teimava em resistir ao primado do espi- 
ritual. Todo o poder vinha de Deus, mas, na qualidade de 
seu vigario na terra, era o Papa o arbitro da legitimidade dos 
que o detinham, como alguem que o recebia em primeira mao 
e diretamente, servindo pois de intermediario necessario en- 

(18) Saraiva, Obr. Completas, III, 93; Santarem, Quadro elem., I, 103- 
-104. Diz a Bula Grand! non immerito ao se referir ao conde de Bolonha: "qui 
cidem Regi, si absque legitimo deceret filio, jure Regni succederet", in Mon. 
Lus., IV, escript. n.9 23. 

(19) V. Hercul., Hist. Port., V, 60-62. 
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tre Deus e os soberanos. (20). Fur^dado na concessao divina 
a Sao Pedro, reclamava o Papado uma autoridade univer- 
sal. (21). Essa doutrina que conduzia a teocracia pontifical 
proposta claramente por Gregorio VII, foi mais tarde reto- 
mada por Bonifacio YIII na Bula Unam Sanctara. Aparece 
ainda na epoca do renascimento do direito romano, com a 
mesma vivacidade: vemo-la defendida pelo famoso legista 
bolonhes Bartolo (22), e foi grande o ascendente que sua obra 
teve nao so na Europa em geral, mas em Portugal em par- 
ticular. No seculo XII essa ideia de ser o Papa o dispensador 
das coroas estava no apogeu, e os reis, principalmente os das 
dinastias novas, procuravam achegar-se ao solio pontifi- 
cal, (23) para melbor firmarem nas cabccas as coroas. Para 
os principes da Peninsula essa submissao havia de ser essen- 
cial: desde os fins do seculo XI, Gregorio VII proclamara 
que a Espanha era propriedade de S. Pedro, e sua ocupacao 
pelos infieis nao elidira o direito da Igreja, pois que esses di- 
reitos eram imprescritiveis. (24). 

Muitos principes no seculo XII avassalaram-se a Sta. Se: 
o conde de Barcelona ofereceu o senhorio de seus dominios a 
Urbano II em 1091. Os reis de Aragao pagavam censo e re- 
cebiam investidura pelo Papa. Em 1204 Pedro II foi a Roma 
jurar fidelidade a Inocencio III prestando sua homenagem 
em termos inequivocos: "Confesso do coracao e da boca que 
o Pontifice Romano, sucessor de Sao Pedro, ocupa o lugar 
de aquele que e soberano de as cousas terrestres e pode con- 
feri-los a quem for de seu agrado" (25). O proprio Joao-sem- 

(20) "Non solum pontificalem sed regalem constituit principatum beato 
Petro ejusque successoribus terreni simul ac coelestis imperil commissis habenis, 
quod in pluralitati claviutn compefenter innuitur". Inocencio IV, Cod. epist. 
Vatic, n.' 4959, 49, apud Hercul., op. cit., 40, nt. 1. 

(21) Figgis, Op. cit, pg. 45, 48, 49. 
(22) Idem, pg. 269. 
(23) Hercul.. Hist. Port., II, 191-192. 
(24) Gama Barros, H., Hist. Adm., II, tit. I, cap. II, pg. 21 (ed. Sousa 

Scares). 
(25) Luchairc, A. — Innocent III — Les royautes vassales du Saint Siege. 

Paris — 1908, 55-56. Sobre a influencia do Papado na Espanha que Grego- 
rio VII dizia pertencer a Sao Pedro, V. Menendez Pidal, La Espana del Cid, 
p. II, cap. VI, 156-161. Escrevia entao Gregorio VII: "Non lactere vobis cre- 
dimus regnum Hispaniae ab antique jure S. Petri fuisset et adhuc... nulli morta- 
lium sed soli apostolicae sedi ex aequo pertinere". "Regnum Hispaniae ex an- 
tiquis constitutionibus beato Petro et S. Rom. Ecclesiae in jus et proprietatem 
ess? traditum" (Epist. I e VLI), in Aguirre, Collect. Max. Concilior. Hisp. IV, 
438 e 432, apud Hercul., Hist. Port. II, 190, nt. 2; Gama Barros, Loc. cit. 
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-Terra, rei da Inglaterra, nao escapou a essa submissao do 
poder temporal ao espiritual. Nao admira pois que Portugal 
tendo nascido na epoca do esplendor da doutrina teocrati- 
ca (26) tenha por sua vez oferecido vassalagem tambem. 

Essa concepcao medieval da origem divina do poder nao 
se identifica porem com a do direito divino dos reis que exclue 
a mediacao do Papa, alegando que os principes recebem po- 
der diretamente de Deus. Tambem esta nasceu na Idade Me- 
dia. para vir a ter sua expressao mais completa ja na moder- 
nidade e acobertar o absolutismo. Resultou da luta entre o 
Papado e o Imperio Germanico-Romano, quando 03 impera- 
dores a engendraram como uma verdadeira contra doutrina, 
e ja aparece exposta por Dante (27) que afirmava que os elei- 
tores nao elegiam o imperador, mas apenas proclamavam a 
escolha feita por Deus. E' esta nova concepcao que ira ins- 
pirar a doutrina do absolutismo real, que responsabilizava, 
no seculo XVIII, a Deus, pela tirania dos principes. 

Na Idade Media porem a doutrina da origem divina do 
poder foi temperada nao so pela suzerania teorica do Papa, 
mas tambem pelas limitacoes impostas pelos usos e costumes, 
privilegios e imunidades defendidos pela ancianidade de suas 
concessoes e pela propria vigilancia das classes privilegiadas 
que neutralizavam as tentativas absolutistas da realeza. Essa 
concepgao, embora possa ter resquicios de orientalismo, e 
tipicamente medieval e teologica. Responde em grande par- 
te pela associacao que ocorreu naquele tempo entre a poli- 
tica e a teologia. 

Assim evolutivamente formou-se a doutrina da realeza 
medieval: a electividade primitiva pelos homens livres (ger- 
manica) teve que ceder a hereditariedade em favor do pri- 
mogenito (direito privado romano), tomando a forma de de- 
legacao tacita do povo ao rei para a escolha por testamento 
do sucessor. Quando o criterio da hereditariedade nao era 
suficiente para a designacao do herdeiro, podia reemergir o 
da electividade como aconteceu por ocasiao da elei^ao de 
D. Joao I em cortes. Essa electividade prhnitiva pelos ho- 
mens livres vinha alias coincidir com a ideia romana (direi- 
to publico) da origem popular do poder imperial, fazendo 
derivar a autoridade politica do consentimento da comuni- 

(26) Gatna Barros, Hist. Adm., II. tit. I, cap. II, pp. 21. 
(27) De Monarchia, III, cap. XVI; Figgis, Op. cit., 56-58. 
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dade. (28). O povo zelava pela observancia da lei e consen- 
tia no governo que a respeitasse, limitando uma autoridade 
que era augusta mas nao absoluta (29). A necessidade desse 
controle fara surgirem-as assembleias, e as cortes na Espa- 
nha serao anteriores ao parlamento ingles. Ora essa ideia 
de que o poder dos reis derivava do consentimento popular 
ia colidir com o principio da origem divina do poder. Afi- 
nal: o poder provinha de Deus ou da comunidade? Qual 
das duas legitimacoes era verdadeira: pelo povo, atraves da 
eleicao, ou pela sabedoria divina, em razao do nascimento? 
O conflito desses dois principios que metiam os reis sob a du- 
pla vigilancia das cortes (pelo povo) e do Papa (por Deus) 
[era sido o grande drama ideologico da realeza na Idade Me- 
dia (30). Todavia, nao so coexistiam as duas ideias, mas 
compenetravam-se e geravam consequencias profundas ao 
conterem os reis em suas veleidades de independencia abso- 
luta. Sempre foi possivel uma conciliagao, embora artificial. 
A vontade de Deus podia manifestar-se de varia maneira. 
Se o povo escolhia o rei, fazia-o inspirado por Deus. Seria o 
caso de lembrar que voz populis vox Dei est. Se a escolha 
se fazia por via hereditaria, pelo imperativo da primogeni- 
tura, claro estava que so Deus podia escolher quern nasceria 
primeiro e portanto quern seria rei. A prioridade do nasci- 
mento ja equivalia a uma preferencia divina. (31). 

A doutrina da origem divina, por sua adaptabilidade, con- 
ciliava-se com a da origem popular do poder e com a heredi- 
tariedade da sucessao; o povo e Devis nao eram incompati- 
veis. Mas, por que devia seu poder ao povo, o rei tinha 
para com ele deveres morais imprescritiveis (3^); por isso 
que o rei era um delegado de Deus, o povo devia-Ihe a mais 
estrita obediencia (33) podendo todavia, em teoria, resistir 

(28) "Ut pote cum legc regia, quae de imperio eius lata est, populus, ei, 
et in eo omne suum Imperium et potestatcm conferat", Ulpiano, Digesto I, 4, 1. 

(29) Carlyle, A. ]. — La liberdad politica, cap. II, 31. 
(30) No seculo XVI Covarubias nas Opera conciliava dizendo que. em 

ultima analise, o poder vem de Deus, mas imediatamentc deriva da comunidade. 
Cit. Carlyle, Op. cit., cap. IV, 113. 

(31) Bracton, De Legibus, 626, apud Figgis, op. cit., 38. 
(32) "Sicut enim sacerdos a sanctificando ita et rex a moderamine, pie 

rcgendo vocatur. Non autem pic rcgit qui misericorditer corrigit: recte igitur 
faciendo regis nomen benigne tenetur, peccando vero miseriter amititur; und et 
apud veteres tale erat proverbium; Rex ejus eris si recte [acis; si autem non 
facis non eris". Cod. Leg. Goth., Lib. I, tit. 1. 

(33) Figgis, Op. cit., cap. Ill, 51. 
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se ele abusava do poder contra as leis de Deus. (34). Dessa 
bilateralidade das obriga^oes resultou o pacto feudal. 

O rei estava sujeito a dois supcfiores: Deus e o direi- 
to (35). For file era escolhido e por sua vontade se manti- 
nha no trono. Como vigario e servidor de Deus (36) devia 
exercer uma autoridade justa, pois que a justica era a pedra 
de toque de sua piedade (37). A observancia dos preceitos 
morals era imperativa desde a legislacao visi-gotica que, alias, 
coincidia impressionantemente com o principio exposto no 
seculo XII pelo compilador das Assisses do Tribunal de Je- 
rusalem (38) que o senhor o e unicamente para proceder re- 
tamente. mas nao e senhor para obrar mal. fisses deveres 
morais decorriam da delegacao divina que se manifestava na 
selecao pela primogenitura, conciliada com a doutrina da ori- 
gem divina pelos legistas do seculo XIII ao afirmarem como 
Bracton (39), que unicamente Deus podia fazer um herdeiro. 
A transmissao da Coroa deixava de se verificar pelo recurso 
humano da eleicao em que a sabedoria de Deus se manifes- 
tava pela voz do povo, e passava a se processar de uma forma 
misteriosa na qual nao era dado aos mortais interferir. 

Dessas ideias decorriam compromissos com o Papado, 
que proclamava sua mediacao entre o rei e Deus, e que po- 
dia, por isso, fiscalizar o comportamento dos reis e mesmo 
depo-los, a pretexto de desvios dos preceitos cristaos, (40) 

O criterio para julgamento da conduta do rei pela nacao 
era a lei. For meio dela o povo delimitava-lhe o poder: o so- 
berano nao sobrepairava ao direito, mas a ele estava adstrito. 
Essa doutrina, que aparece em Bracton (41), ja figurava no 

(34) Essa era a doutrina de S. Tomas no De regimine principum I, 6, 
mas foi praticamente substituida pelo apelo ao Papa, ou pela resignacao crist§. 

(35) Bracton, De Legibus I, 8, 5. apud Carlyle, La Liberdad, cap. II, 27. 
(36) "Famulus Dei", dizem-se os reis de Portugal nas leis que fazem. 
(37) "Regiae egitur virtutes precipuae duae sunt; justitia et veritas; plus 

aurem in regibus laudatur pietas nam justitia per se vera est", Cod. Leg. Goth., 
Lib. I, 1. 

(38) Assisses, 26, apud Carlyle, Op. Cit, loc. cit., V. ncta 2. 
(39) Bracton, De Legibus, 3-4-5b, apud Figgis, op. cit., 38. 
(40) Dizia Gregorio VII no Sinodo Romano dirigindo-se a S. Pedro e 

S. Paulo (o Papado): "... si potestes in coelo ligare et solvere, potestis in 
terra imperia, regna principatus, ducatus, marchias, comitatus et omnium homi- 
num possessiones promeritis tollere unicuiquc et concedere" (Constitutiones et 
Acta, I, 538). 

(41) Bracton, De Legibus, III, 9, 3, apud Carlyle, op. cit., 28. 
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Codigo Visigotico. (42). A autoridade restringia-se pelo di- 
reito que freiava o arbilrio regio. Tal limitacao porem, tor- 
nar-se-ia ficticia se a lei estivesse a merce da vontade dos reis, 
que entao seriam os juizes da extensao de seus poderes, e, fa- 
zendo on desfazendo-a, como acontece nas ditaduras contem- 
poraneas, simularia uma seguranca que de fato nao existiria. 
O direito nao se plasmava nas maos do principe: a lei era 
a cristalizacao dos usos e costumes elaborados pela propria 
comunidade com o correr dos tempos, e ao rei nao era licito 
prosterga-los a sen sabor. 

O direito positive nao era algo inventado pelo monarca, 
mas expressao das praxes consuetudinarias que eram a unica 
fonte legitima de legislacao (43). As leis nao eram mais que 
as ordenacoes, e estas apenas enunciavam por escrito os cos- 
tumes. Nao significavam traducao da vontade do principe; 
pelo contrario, nelas, ele apenas redigia as praticas corren- 
tes na comunidade. A sociedade determinava afinal, o que 
era e o que nao era direito (44). — O rei tambem obedecia, 
e respeitando a lei, fazia-se obedecer, uma vez que a nin- 
guem, nem mesmo a ele era permitido desatender aos costu- 
mes consagrados pela tradicjao. Postulando a supremacia do 
direito que era a concretizacao dos habitos e velhas praticas 
sociais, e nao a expressao da vontade ou do capricho do mo- 
narca, as populacoes medievais enquadravam o poder real, 
e tinham nesse principio a mais importante das garantias de 
suas liberdades em face da realeza. (45). 

Quando o monarca sente a necessidade de sistematizar a 
legislacao, tornada anarquica e complicada pela multiplici- 
dade das disposicoes particulares, ele em geral nao inova por- 
que nao deve, mas apenas consolida os textos legais vigentes. 
As Partidas ou as Ordenacoes Afonsinas, nao foram mais do 
que consolidacoe" copi -in^'u V-Nas rcmrmrrr'o •• No' "r-^iso 
que os legistas se apresentassem com as leis romanas de Jus- 
tiniano nas maos para conseguirem rasgar, ainda em nome 

(42) Cod. Leg. Goth. Lib. ]ud. Lib. 11, Tit. I, I in Port. Mon. Hist. 
Leges et Cons. 

(43) Graciano, Decrctum I, D. I, apud Carlyle, La Liberdad, cap. II, 25. 
(44) "Nos autem dicamus secundum veritatem atque consilium Aristotelis 

legislatorem sen causam legis effectivam, primam et propriam esse populus seu 
civium universitatem, aut ejus valentiorem partem, per suam electionem seu 
voluntatem, in generali civium congregatione per sermonem expressam". Mar- 
silio de Padua, Defensor Pacis, I, 12, apud Calmette, J., Textes et documents, 
cap. IV. 44. 

(45) Carlyle, La liberdad, cap. II, 27. 
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da tradicao, brechas nas muralhas da legislagao costumeira, 
por onde se infiltrariam as resolucoes pessoais e inovadoras 
do principe, licruidando as peias do direito consuetudinario 
para abrir caminho ao absolutismo, cuja justificacao legal o 
mesmo direito romano oferecia, gracas as manipulacoes in- 
terpretativas dos clerigos do rei. So entao ele podera apre- 
senlar-se como uma fonte de direito — uma autoridade su- 
perior a das leis. 

O reinante era pois um delegado do povo para declarar 
o direito que existia, e ao qual nao podia sobrepor sua von- 
tade, declaracao essa feita com o consenso dos vassalos ou de 
quern os representasse. Era escravo dos antepassados pois 
que deles provinha a tirania dos costumes. Nas queixas que 
interpoem os deputados das classes em cortes, o refrain e 
sempre o mesmo: deixava-se de observar o que se fazia an- 
tigamente, inovava-se o costume e o rei deyia restabelece-lo* 
o que alias ele mesmo o confessava (46). Nas suas ordena- 
coes os reis dizem terem-nas feito com o consenso de seus 
vassalos. (47) certo, na medida em que eles eram represen- 
tatives de toda a nacao. A ideia Justinianeia de ser o impe- 
rador o unico legislador (48) nao poderia pois ser aceita na 
Idade Media, e quando os legistas a trouxerem, ela sera o 
veiculo do absolutismo. A Inglaterra por que refugou o 
direito romano. permanecendo fiel as normas consuetudina- 
rias, nao conheceu o absolutismo moderno e sua realeza per- 
maneceu medieval pelas limitac.oes impostas nelo direito da 
nacao. 

A submissao do rei a sabedoria da comunidade (49), o 
que era o sen compromisso, equilibrava-se pela submissao de 
todos as ordenacoes do rei, o que era o compromisso da nacao. 

Ao povo competia honrar e obedecer o soberano, o eleito 
de Deus, pois nao podia discutir a procedencia de sua Inves- 
tidura desde que a legitimiclade de sen nascimeiito era incon- 
troversa. Se alguem, mesmo o rei, desobedecia a lei que era 
valida para todos, cabia aos Jesados o direito de queixa. Nao 
era legitima em principio a resistencia as ordcnacoes regias, 

(46) V. Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.', pg. 21 — Cortes de E}vas. 
1361. V. Gama Barros, Hist. Adm., I, 60 segs. 

(47) Amaral, Mem. V, pg. 35-36, nt. c. 
(48) Codex, I, 14, 12. 
(49) "Reges enim a regendo vocati sunt, nam regnum a regibus dictum 

est; et sicut reges a regendo vocati sunt, ita quoque est a regibus nuncupatum". 
Cod. Leg. Goth. I, T. 1. 
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pois oomo dizia Sao Paulo, opor-se a podestade era opor-se 
a Deus. Se o rei se desviava dos mandamentos divines, sem- 
pre havia recorrer-se ao Papa que, como interprete da von- 
tade de Deus, podia depor os reis, desligando os vassalos dos 
deveres de fidelidade. 

fisse cicio de deveres: do rei para com Deus e para com 
o povo pela observancia das estipula^oes dos canones da Igre- 
ja e do direito consuetudinario; do povo para com Deus em 
seu vigario, e para com o rei atraves de uma obediencia fi- 
lial, ira fazer da realeza a protetora dos siibditos contra os 
perigos externos e contra a injustica interna, gerando a pa- 
triarcalidade da realeza que era antes de mais nada o agente 
da harmonia social. (50) Nao era o rei tirano que impunha 
a sua vontade, porque esta se esbarrava no prestigio da lei, 
que brotava das tradicoes sociais; mas nao era tambem o 
puro mandatario da vontade coletiva porque seu poder pro- 
vinha de Deus, embora mediante o pressuposto do consenti- 
mento tacito de todos, nao devendo portanto satisfacoes senae 
ao seu alto mandante. Era antes uma especie de patriarca 
ao qual todos confiantemente desvendavam suas queixas e 
necessidades. Essa patriarcalidade coloria o pacto feudal 
entre o rei e a nacao. 

No dia em que coincidirem o recuo do elemento feudal 
tradicionalista, o fortalecimento das classes populares novas 
de comerciantes e marinheiros, artezaos e jornaleiros livres, 
mais afeicoados ao rei protetor que as leis costumeiras que 
Ihes entravavam o desenvolvimento politico e economico, e a 
reivindicacao pelo rei do direito de fazer as leis inovadoras 
que os elementos sociais mais ativos reclamavam, o pacto feu- 
dal desfar-se-a. Entao duas alternativas se ofereceriam como 
solucao: — ou o exagero do principio da obediencia do T-ei a 
vontade popular das classes, ou o exagero da obediencia do 
povo ao delegado de Deus. A primeira levava a monarquia 
temperada de constitucionalismo por um parlamento que re- 
clamava o direito de ordenar as leis novas. A segunda con- 
duzia a monarquia absolutista em que o rei se dizia fonte de 
todo o direito positive. 

(50) "... Porque a nos pertence defender com justifa aos pobres de 
nosso senhorio contra os poderos"... diz Afonso III numa Ordena^ao. Port. 
Mon. Histor. Leges et Cons. LII, 255. "... deseiando q com servigo de deus 
e nosso o boom rregimento deses rregnos e povoo seia melhorado e acregentado 
e cada huum viva seguro. . ." diz D. Fernando no PreSmbulo das Cortes de 1372. 
Amaral, Mem. V, pg. 41 e nt. 5 da pag. 218. 
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A primeira sera a solucao dos paises em que o direito 
consuetudinario conseguiu perdurar; a segunda, a diretriz 
daqueles em que o direito romano por intermedio dos legis- 
tas, logrou equiparar-se a tradicao para acabar sobrepon- 
do-se a ela. A primeira solucao sera a da Inglaterra, e a 
segunda a de Portugal. 

2. O poder real na Idade Media portuguesa 

A realeza portuguesa resultou pois da evasao de uma 
autoridade feudal para a soberania atraves de arduas lutas 
contra os visinhos ibericos e muculmanos, assegurado seu re- 
conhecimento juridico por uma homenagem a Sta. Se. (51). 
Surgindo assim, nascera com certos compromissos que Ihe 
infundiram os caracteres tipicos, numa epoca em que a tra- 
dicao e o costume constituiam o direito e regulavam a exis- 
tencia das instituicoes. 

0 poder real repousava sobre uma base militar-senhorial 
que os sobressaltos das guerras continuas justificavam. Exer- 
cia-se gracas ao consentimento express© ou tacito da comu- 
nidade, pelo pressuposto da existencia de um verdadeiro 
pacto entre a nacao e o soberano cujos deveres de garantia 
da ordem social revestiam sua funcao de uma tonalidade pa- 
triarcal. Aos olhos da nacao, o poder se legitimava por seu 
caracter patrimonial o que juslificava outrosskn a sucessao 
por via hereditaria, patrimonialidade e hereditariedade essas 
que decorriam da concessao do condado outrora feita por 
Afonso VI, e do direito de conquista que tinham os cruzados 
em relacao as terras tomadas aos infieis. O exerclcio da au- 
toridade se legitimava entao, em todo o orbe cristao pela ori- 
gem divina do poder delegado por Deus aos reis cuja autori- 
dade o Papa reconhecia. 

* * * 

A Idade Media foi uma epoca de grande inseguranca co- 
letiva. As guerras assolavara os povos que mal se podiam de- 
fender, dada a precariedade da organizacao militar do tem- 
po, a brutalidade dos costumes, a inanidade ou inexistencia 

(51) V. Hercul., Hist. Port., II, 294 segs. nt. XIX: Erdmann, C, O Pa- 
pado em Portugal no l.' seculo da Historia Portuguesa, Coimbra. 1935: G. Bar- 
ros. Hist. Adm.t I, 150. 
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das leis gerais, as dificuldades de comunicacoes que assegu- 
rassem socorro pronto. A propria diluicao das autoridades 
centrais contribuia para o desamparo em que viviam as po- 
pulagoes mal armadas, fisse fenomeno era europeu, e a Pe- 
ninsula Iberica nao foi excepcao. 

Tambem aqui os povos, ameacados constantemente pe- 
las algaras sarracenas e movidos pelo ardor das cruzadas de 
reconquista, uniram-se em torno de chefes capazes de pro- 
tege-los e conduzi-los contra os muculmanos. Os pequenos 
reis da Reconquista haviam nascido assim. A necessidade de 
protecao contra o inimigo externo, o que nao quer dizer ne- 
cessariamente estrangeiro, esta na raiz de quase todo o po- 
der na Idade-Media. Quando, na Peninsula, os dominios se 
dilatam como fruto das pelejas de Reconquista, e a assisten- 
cia as populacoes cristas se torna precaria pelo distanciamen- 
to dos principals centros administrativos, ou a realeza se mul- 
tiplica em pequenos reinos que parecem feudos, ou os reis 
delegam essa funcao a magnates que sao vassalos sens aos 
quais as populacoes prestam obediencia. 

Portugal surgiu assim. Quando a perda de Lisboa reve- 
lou a dificuldade em que estava o conde da Galiza de preser- 
var a fronteira do Tejo, Afonso YI criou um novo distrito 
administrativo (52) e entregou-o ao conde D. Henrique (53). 
As populacoes gruparam-se ao redor de quern as deveria pro- 
teger contra as incursoes sarracenas, ou mesmo conduzi-las 
a recuperacao de territorios que cobi^avam. Essa protecao 
todavia nao era gratuita. Compensava-se nao so pela obri- 
gacao de tributes pagos por certas camadas sociais, mas tam- 
bem pelo dever de ajuda militar, compromissos esses que de- 
rivavam de um unperativo moral — a fidelidade. Assim, 
desde logo, a ameaca muculmana, de um lado, estreitava a 
solidariedade das populacoes junto ao sen conde, e de outro, 
militarizava-se continuamente. Explorando essa fidelidade 
que o inimigo proximo xivificava, aliada aos particularismos 
regionais que o relative isolamento geografico condicionava, 
foi que o conde frances iniciou suas ambiciosas tramas sec- 
cionistas. As contendas das guerras civis que se seguiram 

'52) Sobre a area dessa nova circunscrigao V. Saraiva, Obr. Completas, 
II, 119-133. 

(531 Hcrcul., Hist. Port., II, 19 e 20. Cron. General, t r-'u-vor" port, 
publ. a-K'-d. Cron dos Cinco reis, pgs, 256 e 340. 

— 85 — 



engendraram mais um inimigo, o inimigo cristao que, com- 
pletando o cerco de hoslilidade, e aumentando, em consequen- 
cia, a inseguranca, resserrou a solidariedade dos Portugueses 
em torno de sen principe. 

Foi essa a atmosfera que herdou Afonso-Henriques. As 
campanhas que fez contra os galegos que apoiavam D. Te- 
reza, contra Afonso VII e contra os mouros do Gharb apon- 
taram-no como um protetor contra to dos os inimigos. file 
se fez rei. Sen poder nascia de uma delegacao desmesurada 
pelas necessidades da guerra, embora se consolidasse pela 
diplomacia. Essa origem marcial do poder, que, de resto, 
nada tern de excepcional na Idade-Media, marcou a natureza 
dele. A necessidade de lutar, contra os visinhos cristaos para 
garantia da integridade territorial e da auto-determinacao 
politica, e contra os mouros para cobrir defensivamente o ter- 
ritorio e amplia-lo, armou a nacao permanentemente. Seu 
chefe tornou-se tarabem um permanente chcfe de guerra. 
Para realiza-Ia, ele precisa se apoiar naquelas classes que 
faziam dela uma profissao: o alto clero militarizado e os 
ricos-homens que yiviam das empresas militares. Todavia, 
o estado de alerta incessante em que vivia Portugal, ilhado 
por inimigos, um verdadeiro bolsao constantemente compri- 
mido contra o mar, obrigava a maioria da populacao d cons- 
tante mobilizacdo. Praticamente toda a sociedade era ar- 
mada, e sera a propria organizacao militar que acabara es- 
truturando a comunidade, estratificando as classes sociais pelo 
molde das funcoes militares: os infancoes, os cavaleiros- 
-fidalgos, os escudeiros, os cavaleiros-viloes, os peoes. Assim 
a realeza portuguesa era congenitamente de base militar e 
senhorial e o rei era, antes de mais nada um dux, um condu- 
tor de exercitos. (54). 

A fatalidade da luta contra o inimigo externo todavia, 
embora atenuasse os dissidios domesticos, nao os eliminava. 
A harmonia da vida coletiva era sem duvida, outrora como 
hoje, condicao indispensavel da sobrevivencia da comunida- 
de. Manter a ordem social, assegurar os direitos dos mais 
fracos contra os mais fortes, dos oprimidos contra os pode- 
rosos, era como que a finalidade canonica do poder real. Ora, 
a ordem social numa sociedade sem leis gerais, era definida 
pelas tradicoes, pelos usos e pelos privilegios. Garantir a 

(54) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, 462. 
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continuidade desses elementos era pois preservar a propria 
existencia social — e isso tambem era funcao dos soberanos. 

A experiencia do passado, corporificada nas tradicoes, 
usos e costumes era uma garantia contra as inovacoes abu- 
sivas — dela era depositario o rei. Quando se inovava alguma 
pratica ou se tornava necessario prevenir as inovacoes, num 
e noutro caso, para aparar excessos, os reis concediam pri- 
vilegios, a unica formula de legislacao para uma sociedade 
nitidamente estratificada em classes de interesses divergen- 
tes e a qual faltava o panorama do bem coletivo nacional. 
Os privilegios delimitavam-se uns aos outros — cada privi- 
legio cessava onde comecava o privilegio de outrem. A dis- 
ciplina dos usos e costumes e dos privilegios evitava os con- 
flitos de direitos. Ao rei competia zelar por ela, e por isso 
era, da mesma forma que o antigo tenens do monarca leones, 
quica com maior forca de coercao desde que suas decisoes 
eram agora inapelaveis, a propria expressao do direito. Nao 
porque o poder moral da realeza residisse na vontade pro- 
pria e pessoal do reinante, pois que ninguem proclamaria en- 
tao a onipotencia de seu arbitrio, mas porque suas manifes- 
tacoes repousavam em solidos fundamentos morais. Era a 
soberania do direito que essa vontade justa e imparcial, alheia 
e superior as vontades individuals, encarnava, que constituia 
a base do poder moral dos reis. (55). 

No sistema dualista dos estados medievais a nacao em- 
bora tivesse uma participacao indefinida no poder, nao se 
identificava com rei que Ihe era superior e distinto como se- 
nhor acima do subdito, que apenas podia resguardar sua au- 
tonomia, escudando-se na garantia dos foros e costumes de 
cuja observancia nao podia se eximir. (56). Na ausencia 
de homogeneidade social, dada a coexistencia de classes cujos 
interesses nao coincidiam, os agravamentos nao atingiam a 
sociedade como um todo, mas eram em geral conflitos entre 
el as que os reis deviam dirimir. (57). Num quadro amplo, 
duas forcas consfantemente antagonicas disputavam junto ao 
monarca os beneficios e imunidades, os privilegiados e as pe- 
quenas e incipientes democracias municipals. (58). 

(55) Sarmento, D. Pedro, Liv. II, cap. I, 80. 
(56) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, 463. 
(57) Ibdem. 
(58) Sardinha, Teoria, cap. V, pg. XCI-XCIT. 
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Essa situacao derivava dos compromissos da epoca da 
formacao do reino quando os reis para defende-lo e valori- 
za-lo tinham sido obrigados a uma verdadeira inflagao de 
privilegios para atrair os ricos-homens e o clero militar por 
meio de favores excepcionais e a estimular o repovoamento 
das terras quase ermadas pela guerra, pela concessao aos mo- 
radores de franquias e liberdades municipais. Entre os dois 
elementos igualmente ciumentos de suas isencoes e regalias 
tinham que emergir conflitos, dos quais os reis eram arbi- 
tros. (59). A realeza medieval, pelo titulo originario do seu 
oficio devia pois intervir para restabelecer a ordem e a jus- 
tica, protegendo os que dela precisavam, resultando sua for- 
ca, nao de qualquer fato anterior, mas de sua equacao com 
as necessidades coletivas. (60). Tinha pois uma nitida justi- 
ficacao pragmatica: todos sentiam que se se eclipsasse, a 
anarquia, a brutalidade e a violencia, brotadas do antago- 
nismo das classes liquidariam o bem estar da comunidade. 

Assim, "o poder real foi na Idade Media o promotor da 
harmonia social: foi elejjue fundiu em uma nacionalidade o 
Portugal primitivo, composto de pequenas republicas que 
eram os concelhos, de uma jerarquia teocratica que era o cle- 
ro, e de uma jerarquia militar-parcialidades que visinhavam 
por todo o reino em perpetua discordia". (61). Quando a 
desenfreiada busca de privilegios pelas classes divergentes 
gerava conflitos entre elas, para restabelecer a ordem pertur- 
bada, apelavam para o rei que, reduzindo essas rivalidades, 
ia, com a aquiescencia dessas mesmas classes que por depen- 
derem de sua justica nao se Ihe antepunham, ampliando suas 
prerroeativas a custa das liberdades politicas e civis de to- 
dos. (62). 

Entretanto a necessidade de fidelidade e servico (63) 
obrigando o rei a conceder dominios aos servidores, ampu- 
tando parcialmente sua autoridade, para assegurar uma as- 
sistencia imprescindivel, e, com os dominios, os prdprios po- 

(59); Vise, de Ouguela — A luta social, pg. 76-77, apud Sardinha, Loc. cit.. 
(60) Guizct, Hist, la civilisation en France, lime, le^on, T. I. 
(61) Costa Lobo — O rei, in An. Bibl. e Arq., n.' 7. 
(62) Ibdem. 
(63) Diz Sancho I na doa?ao de Vila-Franca a Raulino e scus flamengos; 

"Fazerao-lo assim para que nos aceiteis como reis e senhores e nos sirvais com 
devo<;ao e fidelidade e nos ajudeis contra nossos inimigos com todas as vossas 
for^as". M. For. Ant. n." 3, foi. 32, apud Hercul., Hist. Port,, VIII, 266-7... 
Cf. Gama Barros, Hist. Adm., I, 358. 



deres administrativos, projetou, a margem de seu poder, a 
sombra do regime senhorial. ftsse regime de partilha da ju- 
risdicao todavia. como veremos mais de espa^o, nao evoluiu 
ate suas ultimas conseqiiencias, e a soberania regia, indispu- 
tada continuou a se fazer sentir, atenuada as vezes, mas sem- 
pre poderosa, (64) uma vez que a forca de uma classe em re- 
lacao as demais nunca se desequilibrou de tal forma que che- 
gasse a ameacar seriamente o poder real. 

A classe que melhor se desenvolveu foi a aristocracia, 
que entretanto, apesar das influencias francesas, nunca des- 
mesurou sua forca porque o estado de guerra permanente 
mantinha intacta a autoridade regia e, sobretudo com a cons- 
tituicao dos micleos municipais, uma consideravel massa de 
homens livres, pequenos proprietarios, que o erario real per- 
mitia armar, comedia-lhe os arroubos de autonomia. (65). 
A propria situa^ao da nobreza subordinava-se ao poder real, 
arbitro do destino das terras, mesmo as recentemente recon- 
quistadas, desde que era o autor das doacoes cuja estabili- 
dade e duracao dependiam de sua vontade. Por isso, apesar 
das discordias intestinas, como as que ocorreram por ocasiao 
da investidura de Afonso III, nao se deparam absorcoes de 
direitos majestaticos pelos grandes senhores; as usurpacoes 
que ocasionalmente ocorriam, eram vistas como rebelioes e 
quase sempre punidas. A realeza por sua propria soberania 
imperava por toda a parte (66). Nao se antepunha por isso 
mesmo concorrencia a autoridade real, orue em outras terras 
quase se confundiu com a dos grandes vassalos. Entre o mo- 
narca e os subditos havia distincao: ele sobrepairava a 
nacao. 

Isso, decerto ira facilitar no future a tarefa dos reis, quan- 
do eles empreenderem a politica da recuperacao das funcoes 
publicas alienadas. 

Mesmo o clero, apesar de tutelado por um poder exterior 
e superior ao do rei, dele dependia. Durante os primeiros 
reinados, muitas vezes exorbitava, e quando o rei intervinha 
para restaurar a justi^a social, apelava para Roma que Ihe 
dava razao e compelia o soberano a retrata^oes ou a concor- 

(64) Merea, M. P., H. Port., Peres, vol. II, 462. 
(65) Ibdem. 
(66) G. Barros, Hist. Adm., T. I, 288-289. 
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datas mais ou menos humilhantes, (67). Essas interven^oes 
pontificals, culminaram quando Inocencio IV depoz o rei San- 
cho II, indicando em sen lugar Afonso III mais docil as pre- 
tensoes dos poderosos, pelo menos ate conquistar o trono. Ce- 
do porem se desiludiram os prelados, porque Afonso III, 
conscio da superioridade de suas funcoes de agente da har- 
monia social, procurou coibir os abuses (68). Foi porem 
D. Diniz quern por fim demarcou os limites da accao do clero, 
relevando o prestigio do trono. (69). Ainda se farao concor- 
datas, ante os impacientes reclamos do clero, cada vez mais 
coartado em suas veleidades; esses acordos porem serao ca- 
da vez mais favoraveis ao poder real, e D. Pedro I ousara 
mesmo impor a lei do Beneplacito a publicacao dos rescritos 
da Santa Se, para sobrestar abusos, contra a jurisdicao regia 
que bulas falsas acobertavam. (70). 

0 povo, esse que dependia mais da solicitude regia, nun- 
ca chegou a ter elementos e forca para disputar autoridade 
ao rei, e por isso mesmo, sera desde cedo urn aliado contra os 
magnates. Essa alianca precoce e que permitira no futuro a 
centralizacao de todo o poder nas maos dos soberanos. 

O rei, perante a na^ao, tinha obrigapoes, entre as quais 
sobrelevava a de manutencao de ordem social pela distribui- 
cao da justica, tendo em compensacao a fidelidade e a obe- 
diencia dos subditos. Existia pois, implicita, a ideia de que 
as relacoes entre o rei e a nacao se regulavam por uma espe- 
cie de pacto a moda feudal de protecao e fidelidade, condicio- 
nando a soberania ao service do bem da comunidade. 

Essa "entente" se mantinha por meio de acordos parciais 
que eram as concessoes regias de foros, privilegios, e imuni- 
dades. (71). fisse pacto implicitamente se renovava em cor- 

(67) Almeida, F. de, Hist, da Igr., T. I. 370, 378, 392, 472, 457, 463, 731... 
(68) Brandao, Mon. Lus., Liv. XV, cap. XXXIX, Hercul., Hist. Port. V, 

197 segs.: Almeida, F. de, Hist. Igr., I, 427, segs. 
(69) Sarmento, D. Pedro, Liv. II, cap. I, 83: Ord. Af. II, tit. 3 e 7 e 

tit. 14 e 15: Coelho da Rocha, Ensaio, § 75. 
(70) Almeida, F. de, Hist. Igr., II, 253 segs.; Ord. Af. II, tit. 5: Santa- 

rem, Mem. das Cortes, 2.' p., 43. 
(71) Merea, H. Port., Peres, col. II, cap. II, 463 e Sardinha, Teoria, 

•ap. V. pg. CVIII. 
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tes pelo juramento do monarca e pela menagem das clas- 
ses, (72) por ocasiao da ascencao de um novo rei, o que, de 
resto, nao era condicao para a legitimidade do soberano, que 
podia entrar em exercicio de suas funcoes automaticamente 
desde que fosse o herdeiro designado pelo testamento do rei 
extinto. E' que o pacloiera um pressuposto, independendo de 
formulacao expressa, mesmo porque, as cortes nao eram de- 
positarias de soberania nacional, uma ve^' que representavam 
as classes antagonicas e nao a nacao como um todo. Elas nao 
comunicavam pois uma soberania que nao tinham, pois que 
a fonte do poder real era outra. Apenas a reconheciam para 
seguranca das liberdades, pondo expressamente em eviden- 
cia uma legitimidade que era anterior, ao manifestarem sua 
sujeicao ao novo soberano. (73). Em oonsequencia, como o 
poder do rei em sua origem nao dependia da assembleia das 
classes, todas as tentativas feitas por ela para delimita-lo, 
frustraram-se, e quando elas quizeram reagir para definir seus 
direitos e estatuir o ambito da autoridade regia, esta resis- 
tiu a absorcao, e elidindo-Ihe as forcas de apoio, emergiu da 
refrega engrandecida. As cortes podiam entretanto ser fon- 
te de poder, por uma presuncao de representatividade nacio- 
nal, quando porventura faltasse outro principio de legitima- 
gao, isto e, quando na falta de herdeiros legitimos e indigita- 
dos por testamento, o trono era considerado vago. Foi o que 
aconteceu em 1383 por ocasiao da aclamacao de D. Joao I 
que inaugurou uma nova dinastia. Toda a argumentacao de 
Joao das Regras (74) gira em torno desse pressuposto. 

fisse pacto fazia com que a soberania real nao fosse um 
direito absolute exercido pelo rei em seu proprio favor, mas 
um oficio criado e mantido no interesse do bem estar coletivo. 

(72) "Na entronisagao do novo monarca praticava-se o ato da aclama- 
cao, no qual os estados do reino prestavam o juramento de preito e homena- 
getn, e o rei o de observar e mantef os foros da nacao; vestigios talvez das an- 
tigas formas eletivas dos godos e Reis de Leao", Coelho da Rocha, Ensaio, 
§ 60, pg. 49. 

(73) Sardinha, Op. cit., loc. cit.. 
(74) V. essa argumentacao em Soares da Sylva, Memorias para Hist., 

D. J. I, liv. I, cap. 39 segs., no 1." vol. das Provas Hist. Genealog., doc. n." 2 
e em F. Lopes, Chron., D. Joao I, caps. 183-191. A Joao das Regras atribue 
o cronista estas palavras: "... estes reinos sao de todo vagos e postos em 
nossa disposicao pera elegermos quem os defenda e governe...", Chron. cit.. 
cap. 191. 

— 91 — 



0 rei era visto como uma especie de pai ou tutor da na- 
cao e sens poderes deviam ser usados para o prol comum, 
no que se diferencava dos tiranos que governavam em seu 
proprio beneficio e a custa dos subditos. (75). 

fisse paclo pressuposto nao e porem a fonte mesma do 
poder real, e um coadjuvante de sua legitimacao — suas rai- 
zes iam embeber-se na estrutura da familia e da proprieda- 
de (76). "A nossa realeza tradicional e a realeza medievica 
chegando a funcao organica da soberania pela posse da terra 
e por intermedio da familia," diz Sardinha (77), sendo o rei 
sentido como um chefe de familia (78) representando a ima- 
gem do pai como dizia Hugo de Fleuri no sec. XI. 

A feicao familiar, continua A, Sardinha citando Funck 
Brentano (79) reflete-se nos grandes cargos da corte que sao 
os oficios domesticos: o condestavel, o tesoureiro-mor, o in- 
tendente, os primeiros criados do principe, os primeiros fun- 
cionarios do estado. 

O caracter agrario da monarnua. a in. aistencia de uma 
corte organizada e estavel, a deslocacao constante do monarca 
pelo pais, a preocupacao de atender as queixas a ponto de dis- 
tribuir justica com suas proprias maos (80), a hospedagem em 
casa dos humildes, as comesinhas preocupacoes com as her- 
dades e casais, com os moinhos e relegos, tudo emfim, dava 
aos reis um ar de patriarca a frente de um povo guerreiro. 
fisse cardciev pairiar<:al (81) da monarquia medieval era alias 
uma das suas forcas, pois apresentando-se aos olhos da na- 
(jao como um protetor, o rei assegurava uma fidelidade que 
se firmava na afeicao dos governados. (82) Esse primado 
do rei nada tinha de absolutismo; sua vontade nao era lei, 
nem seus caprichos tinham de ser necessariamente atendidos. 
O rei nao tolerava outras leis que nao as suas, mas estas jus- 

(75) Prestage, E., The Royal, pg. 10-11. 
(76) Sardinha, A., Teoria, cap. II, pg. XXXIV. 
(77) Ibd., pg. XII. 
(78) Flach, Les origines de 1'ancienne France, III, pg. 59 segs. 
(79) Le roi. Paris. Libr. Hachette. 1913, pg. 63. 
(80) F. Lopes, Chron., D. Pedro, cap. VII. 
(81) "Paternal rule", diz Prestage, The Royal, pg. 30. 
(82) ".. .asi he ne^esario que elle (o rei) a todos deva defensom graciosa 

bem feitoria e amor patemall. E pois a fremosura e fortalleza do Rey he ho 
seu pouvo muito ho deve piedosamente trautar e verdadeiramente amar e defen- 
der com Justiga pella qual cousa se Ihe seguira grande mcrecimento ante deus 
e lovor amtrc os hommees..." Cortes de Evora, 1481-82. Santarem, Mem. das 
Cortes, 2.*, 60. 
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tificava-as pelos usos e costumes, pelos foros e privilegios. 
Na carta em que repreende Sueiro Gomes por ter feito leis 
cri(ninais a sua revelia (83), o rei se refere nao a sua vontade, 
mas aos foros de sua corte e sens sucessores, fidalgos e pes- 
soas do reino, vilaos, seculares e eclesiasticos. (84). 

Foi essa patriarcaiidade que a partir do seculo XIII foi 
se sublimando numa progressiva prolificidade legiferante dan_ 
do a realeza esse sentido etico que se re^este nas Partidas de 
um verdadeiro aparato de doutrinas e direcoes morals, (85). 
Por causa do crescimento do reino, a accao direta do soberano 
sobre seu povo pela distribuicao da justica foi se tornando 
mais dificil e as relacoes sociais foram se tornando mais com- 
plexas de forma que os usos e costumes foram se multipli- 
cando. Essa sedimentacao de disposicoes consuetudinarias 
particularistas poderia acabar por ser contraproducente e es- 
magar liberdades, em vez de protege-las. Para garantia da 
conservacao deles e da observancia por todos dos preceitos 
protetores ditados pela experiencia coletiva foi que os reis 
empreenderam a legislacao gerai. A monarquia foi entao se 
tornando legisladora assegurando bases mais consistentes para 
seu poder numa legislacao de caracter nacional. 

Nao era so pelo pacto feudal que o rei legitimava o seu 
poder, como oulrora a monarquia gotica. A legitimidade do 
poder reforcava-se pela adicao de novos principios. Por que 
os monarcas haviam de ser apenas certos individuos e de de- 
terminadas familias? Claro que numa epoca em que a incul- 
tura generalizada era a regra, esse problema da genuinidade 
do poder nao seria uma preocupacao consciente para toda a 
comunidade. Todavia para os clerigos e para os grandes ba- 
roes cujas linhagens poderiam sugerir cobigas, algum princi- 
pio deveria existir para aquietar seus pruridos emancipacio- 
nistas. Se aceitavam por vezes o governo de uma crian- 
9a (86) e nao tramavam usurpacoes, certo e porque algum 
direito muito forte defendia o herdeiro fraco. Quais seriam 
pois os fundamentos em que se alicercava o poder? Vimos 
que na monarquia yisigotica primitiva os reis haviam sido 

(83) Hercul., Hist. Port., IV, 137 e 313, nt. VI, Doc. in Port., Mon. 
Hist., Leg. et Cons., I, pg. 180. 

(84) Coelho da Rocha, M., Ensaio, § 63, nota. 
(85) Adrian, Hist. der. espan., pg. 83-84. 
(86) Varies reis leoneses reinaram menores. Sancho II subiu ao trono 

aos 14 anos (Hercul., Hist. Port., IV, 319, nt. VII) e apesar das tremendas 
lutas entre os validos ninguem intentou usurpar a Coroa. (Op. cit., 323, nt. IX). 

— 93 — 



eleitos e o consentimento expresso da maioria consagrava a 
legalidade da investidura, Na epoca da monarquia neogd- 
tica da Reconquista a eletividade ja era um sistema obliterado. 

Os reis de Leao nao mais se elegiam — mas sucediam-se 
dentro da mesma familia, embora ainda nao estivesse firma- 
do o principio da primogenitura. Abandonadas as eleicoes, 
novo principio de justificacao devia acobertar a realeza. A 
hereditariedade do poder se consolida entao harmonisando-se 
com a ideia da designacao por vontade de Deus, pelo nasci- 
mento. Essa mudanca explicava-se pela dispersao das popu- 
lacoes pelo lerritorio tornando impraticaveis as eleicoes, e pe- 
la necessidade de disciplinar a cupidez dos guerreiros em tor- 
no do trono. 

Em Portugal, rompida a vassalagem com Afonso-Henri- 
ques, deveria emergir a soberania plena. Essa autoridade sem 
as peias dos compromissos feudais veio associar-se ao senho- 
rio que persistia em consequencia da propria doacao de Afon- 
so VI. Nao havia disputar-se a familia de Borgonha a legiti- 
midade de sen Governo': o ato que o criara era legal, pois 
o rei de Leao-e-Castela podia delegar funcoes a homens de 
sua confianca. Nao o fizera provavelmente em caracter he- 
reditario — e a hereditariedade fora sem duvida um golpe 
feudal de Afonso-Henriques devido a influencia dos modelos 
franceses na corte de seu pai. O mesmo poder outorgante, 
porem, reconhecera com Afonso VII a liberacao da obedien- 
cia estrita na entrevista de Zamora, embora, como imperador 
nao dispensasse as obrigacoes de soberano-vassalo devidas por 
Afonso-Henriques, e isso porque era inalienavel o patrimonio 
da Coroa, (87) e uma seccao pura e simples seria inadmissi- 
vel. O desuso da vassalagem fe-la cair em olvido. Se consi- 
deramos a tradicao gotica da monarquia leonesa, era ilegal 
o desmembramento dos dominios reais. Essa anomalia toda- 
via atenuava-se se lembramos tambem que o criterio de suces- 
sao a favor dos primogenitos era ainda inconsistente e se per- 
mitia a partilha testamentaria dos dominios como haviam fei- 
to Sancho de Navarra e Fernando Magno e como ainda fara 
o proprio Afonso VII. Pena e que se tenha perdido o testa- 
mento de Afonso VI, se e que existiu (88). Se o rei de Leao 

(87) Marina, Ensayo hist, crit, § 66 segs., apud Hercul, Op. cit., II., 
189-190. 

(88) Merea, Novos estudos, 47. 
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podia repartir seus dominios por ato de ultima vontade, por 
que nao poderia fazer em vida, mormente conservando a vas- 
salagem do herdeiro contemplado? 

E tanto podia:, que consentiu em Zamora que Afonso- 
-Henriques tomasse o titulo de rei. (89). Mesmo que assim 
nao fosse, quern poderia discutir a jurisdicidade da doacao a 
nao serem os herdeiros da monarquia leonesa? fisses chega- 
ram a tramar a recuperacao dos dominios, mas acidentes su- 
pervenientes obstaram-lhes a realizacao dos intentos. Assim, 
o debate entre Herculano e o Cardeal Saraiva sobre se teria 
sido insurreicional ou legal (90) a separacao do condado, sim- 
plifica-se: era legal a formacao do reino vassalo, revolucio- 
narios a hereditariedade e a recusa de homenagem. Em ge- 
ral na Idade-Media, o monarca ao delegar, a uma pessoa ou 
coletividade o direito de uso de um territorio, delegava com 
ele tambem a autoridade; desprendia-se entao esse territorio 
do patrimonio direto do rei que renunciava a autoridade, em- 
bora permanecessem certos vinculos que sujeitavam o novo 
governante ao soberano. 6sse novo senbor, por sua vez, po- 
dia, usando o dominio e a autoridade como coisa sua, trans- 
miti-los parcialmente a outrem (91) criando nova categoria 
de vassalagem. 

As formas de governo dependem do sistema juridico a que 
esta sujeito o regime de propriedade. fisse regime, na Idade 
Media, era diverso do atual, de tal forma que o estatuto da 
propriedade privada e o da propriedade publica se confun- 
diam. O rei como senbor do territorio nacional e o rei como 
senhor de dominios particulares nao eram pessoas distintas. 
O direito civil e o direito public© se interpenetravam. Sem 
essa verdade elementar nao se podem entender as instituicoes 
medievais. A terra era considerada propriedade coletiva, vin- 
culada ao senhor ou rei que era o unico dono do solo — todos 
os demais a possuiam por concessao sua, quando entao ele 
conservava um direito eminente. No direito de propriedade 
ha dois elementos: o uso, isto e, o direito de trabalhar na 
terra e colher os frutos, e o dominio, isto e, o direito de dispor 
da terra e dos frutos do trabalho. Da varia disposicao des- 

(89) Hercul., Hist. Port., II, 188, 297, e 301. 
(90) Hercul., Cartas sobre a Hist, de Port., 3.', in Opusc., V, pg. 71 

(ed. 1881). Cf. Ramos, M., O Condado Portucalense, Hist. Port., Peres, I, 
487-8. 

(91) Soler — La Edad-Media, p. II, pg. 253. 
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ses elementos resulta a gama das modalidades do regime de 
propriedade que influi nas instiluicoes politicas e na eslru- 
tux-a social. (92). 

A terra se multipartia como hoje, mas com ela se frac- 
cionava tambem a autoridade, atenuando-se a forca do esta- 
do, que persistia gracas aos liames de obediencia que pren- 
diani os novos senbores e sens subditos, ao senhor eminente. 
Se esses novos senbores tambem delegavam por sua vez ter- 
ras e autoridade, facil e verificar-se quao precarios eram, em 
relacao aos suzeranos, os lacos de nacionalidade, progressi- 
vamente desgastados atraves de uma verdadeira escala de se- 
nbores, ate o apice onde estava o rei. O estado era um agre- 
gado de pequenas patrias com muitos chefes ao redor de um 
senhor comum e superior que encarnava e assegurava a uni- 
dade desses elementos frouxamente reunidos. Convem entre- 
tanto deixar dito que em Portugal a solidariedade das peque- 
nas patrias que eram as behetrias, os senhorios, os munici- 
pios, sempre foi sensivelmente pronunciada, mais que em ge- 
ral nos outros reinos ocidentais. 

Por forca da doacao do territorio e governo feita por 
Afonso VI em favor de D. Henrique, e pela evolucao natural 
de seu estatuto juridico, Portugal Ihe pertencia — converte- 
ra-se em patrimonio seu e de sua familia. Dentro do senho- 
rio expontaneamente processou-se entao uma multiplicacao 
fatal de dominios e de autoridade entre os servidores que Ihe 
deviam obediencia. Essa obediencia porem de inicio o ultra- 
passava e ia prender-se afinal ao suzerano leones. Com a 
recusa de cumprimento dos deveres de vassalagem elimi- 
nou-se este ultimo degrau da hierarquia, e, sem ninguem aci- 
ma dele, o conde portugalense feito rei passou a ser senhor 
eminente, uma vez que a homenagem a Sta. Se permaneceu 
sempre uma especie de ficcao de direito. 

Ass'm Portugal tornou-se propriedade da ca'-'a de Bor- 
gonba, (93) a justo titulo. Seu rei senhoriava as terras e a 
autoridade. A funcao regia, como anllganiente a de Icneuc, 
era coisa sua. Como senhor podia delegar terras e autorida- 
de, ressalvando seu direito eminente. Foi o que fez. Ao dele- 

(92) Soler, Loc. cit.. 
(93) Diz A. Henriques na carta de censo ao Papa: "... omnes qui ter- 

rain meam post decessum meum tenuerint" ... "in terra mea" "dignita- 
tem et honorem meae terrae"... "in terra mea recipiam". V. doc. in Ribeiro, 
J. P., Dissert. Cronol., I, 73-74. 
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gar autoridade fe-lo de forma tal, que evitou que os direitos 
de intervengao direta nos dommios que precariamente alie- 
nava se ihe escapassem intelramente. 

Embora geralmente, dominio e autoridade apareeessem 
combinados, o rei, ao entregar terras, dissociava delas a auto- 
ridade a qual so parcialmente delegava, e assegurava a tem- 
porariedade da tenencia cuja perpetuidade numa mesma fa- 
milia podia ocorrer, mas na dependencia de confirmacao re- 
gia, que se tornou obrigatoria desde Afonso II, consagrando 
em priucipio a reversao a Coroa. (94). As terras podiam se 
transmitir hereditariamente de pai a filho dentro das normas 
do direito privado, mas a administracao politica nao podia, 
sem exprcsso consentimento do soberano. Ao recompensar 
sens servidores, o rei nao alienava terras com soberania; ape- 
nas concedia tenencias amoviveis, — prestamos — isto e, usu- 
fruto temporario ou vitalicio de reditos ou de terras. (95). 
Essas rendas juntavam-se as que os fidalgos tinham de seus 
dominios patrimoniais — isto e, de jur e herdade, transmis- 
siveis comb propriedade particular por via hereditaria, mas 
sem autoridade publica. Em verdade como mostra Garaa 
Barros (96) a autoridade do rei eslendia-se a todo o reino, e 
os privilegios, embora aparentemente amplos, nao eximiam 
os beneficiarios do poder da Coroa. Alem disso o exercicio 
das funcoes publicas por delega^ao do rei nunca se tornou 
como na Franca direito prbprio dos condes, promovendo a 
fusao da propriedade com a soberania. (97). Essa dissocia- 
cao habil que a pequenez territorial do pais e a necessidade 
de unidade de comando frente aos inimigos externos favo- 
reciam foi o quid que suslou o desenvolvimento pleno do feu- 
dalismo em Portugal. (98). O rei reservava para si a deli- 
mita^ao dos lineamentos da autoridade a que renunciava pro- 
visoriamente enquanto Ihe conviesse (99). 

(94) Hercul., Opusc., T. VI, 228 segs.. 
(95) Ibdem. Cf. Viterbo, Elucid. II, vbo. Aprestamo. 
(96) Gama Barros, Hist. Adm., T. I, 207-8, 240, 288, 360-1. 
(97) Almeida, F. de, Hist. Port., T. I, 338-339. 
(98) V. resumo do essencial sobre o assunto in Merea, M. P., Introdugao 

ao Problema do feudalismo, Herculano, Da existencia ou nao existencia do feu- 
dalismo, in Opusc., T. V, 193 segs.; Gama Barros, Op. cit., I, liv. II, tit. I, 
cap. I, 165-371, particularmente pg. 360-2. 

(99) Tanto assim, que podia retomar as doagoes: |D. Joao I ao conceder 
a jurisdigSo de Alverca e Barcarena a Lisboa o faz "posto que taaes jurdigoees 
fossem doutrem de direito sejam deuudas, porque nos de nossa '-pfta ciencia e 
poder ausoluto (sic), e por bem e prollcomunall de todos, as tiramos da nos e 
dclles e puzemos em a dita cidadc". Freire Oliveira. Elem. Hist. Mun., Lisboa, 
i. 257. 

— 97 — 



Por vezes como que impensadamente, concedia um mo- 
narca privilegios ou jurisdi^oes amplissimas (100); as cir- 
cunstancias porem sempre permitiram recuperar esses qui- 
nhoes de autoridade perdidos momentaneamente. Evitando 
a hereditariedade dos oficios (101) os reis Portugueses pre- 
veniram o esfacelamento de seu poder. Oficio hereditario, 
era o seu e para esse mesmo pleiteava as vezes a confirma- 
cao formal do Papa. 

Dessa forma, originariamente o reino pertencia ao mo- 
narca em consonancia com a acepcao da reaieza nos estados 
neogoticos, nos quais a concepcdo patrimonial do poder se 
desenvolveu, permitindo ao rei alienar livremente a jurisdicao 
e outros atributos dele, como cousa sua, respeitada a integri- 
dade da soberania. A ideia da patrimonialidade, que em ou- 
tros paises levou a partilha do reino entre os filhos por tes- 
tamento, em Portugal nunca chegou a esse extremo, devido 
a exigiiidade do territorio, a forte coesao nacional com que 
nasceu, (102) e a defesa imposta pelas tradicoes neogoticas. 
A pratica de se nomearem successores por testamento, as pro- 
prias concessoes de imunidades ate em caracter peqjetuo, a 
existencia da autoridade extendida a todos os subditos, ao 
lado da existencia de fidelis, vassalli, milites, homines regis... 
revelam a vigencia da concepcao do estado patrimonial. (103), 

Essa ideia do estado como patrimonio da familia trae-se 
na pratica de se exigir a confirmacao pelos demais membros 
da familia para as doacoes, forais, ou atos que afetem esse 
patrimonio. Imimeros sao os documentos em que essas con- 
firmacoes aparecem, figurando aquiescencias mesmo de sim- 
ples esposas de principes ou de infantes menores. (104). Sem 

(100) A concessSo de Afonso III a Afonso-Sanches por sua amplitude 
chegou a ter carater de apanagio, com tra^os acentuadamente feudais. Foi ex- 
cep?ao sem maiores conseqiiencias: nao chegou a feudo mas apenas senhorio. 
Merea, Hist. Port., Peres, II, pg. 469. Tem tambem caracteres acentuadamente 
feudais, embora igualmente sem maiores influencias: a doa?ao em 1372, par 
D. Fernando, a D. Maria Giron e Martim Vasques da Cunha de lugares de Ta- 
rouca hereditariamente e com obriga?6es militares. Mon. Lus., VIII, 160, apud 
Gama Barros, Op. cit, I, 359-360. 

(101) Por excepgao o oficio de almirante concedido por D. Dinis ao ge- 
noves Micer Manuel Pegagno o foi em carater hereditario, mas veio a ser 
recupewdo. V. doc. Sousa, Provas, T. I, 95 segs.; Saraiva, Obr. Compl. V, 
307 segs. Cf. G. Barros, Op. cit., I, 358-9. 

(102) Merea, Hist. Port., Peres, 11, 461-2. 
(103) Merea, O poder real e as corteS, pg. 2 e Prestage, The royal, pg. 7^ 
(104) Como exs. V. Ribeiro, ]. P., Dissert. Cronol., Ill, n.' 463, 473, 

513, 525. 569. etc. 
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diivida esse costume provinha da monarquia leonesa: na doa- 
^ao feita a Sueiro Mendes figura toda a familia de Afon- 
so VI. (105). 

A propriedade da nagao pelo rei nao significava que eLe 
de tqdo pudesse dispor a seu bel prazer. O poder de governo 
so se concebia em conexao intima com os interesses do reino 
e bem da comunidade. O rei tinha deveres, e os abuses que 
porventura cometesse n3o eram justificaveis nem alteravam 
as ideias correntes sobre suas obrigagoes. (106). 

A ideia da patrimonialidade nao cbegou na Idade Media 
a se desenvolver ate suas ultimas conseqUencias, isto e, ate 
estatuir a livre disposigao dos dominios. A incomunicabili- 
dade dos bens da Coroa Vmlia, como vimos, da legisla^ao go- 
tica, pois, segundo as resolucoes dos Goncilios de Toledo, o pa- 
trimonio passava integralmente ao sucessor, excepcao feita 
dos bens havidos antes da accessao ao trono. (107). Tambem 
as disposi^oes de inspira^ao romana que aparecem nas Par- 
tidas levam necessariamente ao princlpio da inalienabilida- 
de da soberania. (108). Por ocasiao da discordia com as ir- 
mas a propdsito da heranca que elas reclamavam para cum- 
primento do testamento de Sancho I, Afonso II, para negar- 
-Ihes o que exigiam, invocou essa inalienabilidade. (109). 
Chegou mesmo a impetrar do Papa Inocencio III uma bula 
em 1212 contra D. Mafalda em que se reconhecia expressa- 
mente a doutrina da proibigao ao re* de "minuere reg- 
num". (110). 

Dessa acentuada conceptjao patrimonial do poder real re- 
sultaram consequencias de ordem social e de ordem juri- 
dica. Desde logo ela permitira a implanta^ao de um esta- 
tuto senhorial que elidindo a possibilidade da transferencia 
da soberania, ira assegurar uma fidelidade maior por parte 

(105) V. Doc. in Ribeiro, Op. cit., n.9 104, pg. 35 e tambem doc. n.9 115, 
pg. 39. 

(106) Merea, Hist. Port., Peres, 11, 462. 
(107) Cod. Leg. Goth., Fuero-Juzgo, L. 2 e 4 in Port., Mon. Hist., Leges 

et Cons.. 
(108) Partidas, Ley 5, tit. 15, apud Adriam, Hist. Der. Espafiol, 83-84. 
(109) Hercul., Hist. Port., IV, 19 e nt. 2. 
(110) "...per felici memoriae Alexandrl papae... privilegium captum 

esse ne alicui regi Portugaliae in successoris prejudlcium liceat minuere regnum 
ipsum". Bui. Inoc. Ill, apud Hercul., Hist. Port., IV, 19 nt. 2. V. doc. in Bran- 
dao, Mon, Lus., IV, fol. 264. 
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dos beneficltuios das concessoes regias: o rei podia delegar 
fungoes principalmente jurisdicionais, mas nao podia renun- 
ciar ao mais alto senhorio porque o sumo imperio era intrans- 
ferivel. 

Na ordem juridica, a radicacao definitiva do sistema da 
sucessao hereditaria foi o corolario logico, eliminando-se a 
possibilidade do reaascimento da electividade gotica, uma vez 
que o reino nao podia ser desviado, por decisao de quem quer 
que fosse, do herdeiro legitimo que por seu nascimento era 
designado de Deus, e o apontado em testamento para reco- 
Iher a totalidade dos bens da Coroa. Mesmo as raras alie- 
nagoes intentadas por testamento foram anuladas como in- 
compativeis com os principios tradicionais. 

Sendo o rei dono do reino, podia fazer as doacoes que en- 
tendesse, com as limitacoes que Ihe conviessem, dissociando 
a autoridade da posse das terras, ou concedendo-a sem inter- 
dependencia necessaria, resguardando sempre seu direito de 
intervir. O poder dos tenentes sempre foi precario pois eram 
amoviveis, dependiam da confianca regia e nao podiam por 
direito proprio transmitir a funcao aos descendentes. Nao 
ocorreu, como na Franca, a absorcao das funcoes piiblicas pe- 
los condes, nem se fundiram soberania e propriedade o que 
permitiria aos ricos-bomens usurparem a autoridade regia e 
furtarem-se a obediencia. Os privilegios nao acobertavam 
independencia face ao rei cuja jurisdicao em principio exten- 
dia-se ate os senhorios particulares a menos que, por ato pro- 
prio, renunciasse a interferir, como quando honrava ou cou- 
tava terras, proibindo funcionarios seus de nelas entrarem. 
Sua autoridade entretanto teoricamente subsistia pois se re- 
novava com os reinados por meio das confirmacoes, (111) o 
que nao ocorreria se se tivesse interrompido o exercicio da 
autoridade real. 

Como a prdpria condigao de rico-homem ligava-se a pos- 
se de dominios ou direitos regies, era estreita a dependencia 
da nobreza perante o rei que foi quase o unico a outorgar 
prestamos, uma vez que so excepcionalmente foram concedi- 
dos por outrem. Mantinha por meio deles, a docilidade dos 
baroes, com a perspectiva de merces, ou depois de concedi- 
dos, gracas a dependencia das confirmacoes em que os con- 
servava. Elas ocorriam na erecao de novos reinantes, ou 

(111) Gama Barros, Hist. Adm., I, 253. 
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em conseqiiencia das inquiricoes que podia ordenar. (112). 
E' que os prestamos equivaliam aos beneficios da primeira 
fase do feudalismo europeu (113) : erara em caracter vitali- 
cio, ou melhor, em duplo caracter vitalicio uma vez que dura- 
vam pela vida do beneficiario, com possibilidade de transmis- 
sao aos descendentes a criterio do rei, e pela vida do mo- 
narca uma vez que pendiam de confirmacao dos novos reis. 
Na Franca entregaram-se terras a donatarios que exploran- 
do a necessidade de protecao dos subditos, criaram fidelida- 
des tais que Ihes permitiram a independencia em face do po- 
der real, tornando-se feudais contra o poder real e por defi- 
ciencia dele. Em Portugal o rei concedeu senhorios para ter 
fidalgos satisfeitos e poderosos para ajuda-lo contra os ini- 
migos externos; os ricos-homens o eram por consentimento 
do rei e por delegacao dele; nao havia vassalos contra o req 
mas gracas ao rei. Essa constante dependencia obrigava-os 
a se aconchegarem ao trono. 

O povo esse nunca foi particularmente fiel a nobreza cujo 
poder era relativamente precario. Existia uma tradigao de 
fideiidade face ao chefe da campanha contra o mouro, que o 
impelia ao lealismo. Durante a luta, ele obedecia aos fidal- 
gos que o conduziam, mas cessada ela, os guerreiros quase na- 
da tinham de poder por si mesmos — do rei decorria a forca 
que ostentavam. Porisso, nao havia subditos ou vassalos con- 
tra o rei, dissemos; pelo contrario, todos procuravam ser- 
vi-k* diretamente e nao aos magnates — nao queriam ser da- 
dos a ninguem, pois era o soberano quern dispunha dos pres- 
tamos e das imunidades. 

A patrimonialidade do poder contribuia nao so para que 
ele nao fosse disputado ao seu detentor, mas ainda, pelas 
condigoes politicas que dela decorriam, para atalhar os asso- 
mos de insubordinapao dos subditos: a dependencia em que 
todos viviam da liberalidade do senhor desaconselhava as re- 
belioes. 

Dela decorreu ainda, a hereditariedade da sucessao, co- 
mo principio lidimo de justificacao da investidura real. O ca- 
racter hereditario associou-se ao caracter patrimonial da rea- 

(112) Sobre confirmagoes, V. Ribeiro, J. P., Mem. para a historia das 
confirmagoes regias, com documentos. 

(113) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, pg. 469. 
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leza neogotica. (114). As tradicdes electivas da monarquia 
asturiana esquecidas, nao puderam se incorporar ao direito 
politico de Portugal que era apenas o desenvolvimento de um 
condado. Nao tendo havido nenhuma aclama^ao originaria 
em cortes, pois que a ideia da investidura de Afonso-Henri- 
ques em cortes de Lamego nao pode mais ser aceita, o cos- 
tume de origem germanica da elei<jao por aclamacao siquer 
tera sido lembrado. 

Se o senhorio erigido em reino, pertencia hereditariamen- 
te a familia de Borgonha, esta evidente que ninguem poderia 
contestar aos herdeiros o direito de suceder na heranga. 
Alias, o principio, dentro do criterio da legitimidade, nunca 
foi discutido. Sancho I sucedeu pacificamente ao pai, e dai 
por diante, os primogenitos sucederam sem estorvos aos pais. 
Mesmo nos casos de pluralidade de filhos nao houve pertur- 
bagoes, porque os reis tiveram a sabedoria de nao partilhar 
nunca o reino ao morrerem. Por testamento designavam os 
sucessores na ordem de precedencia, dispondo do reino que 
era seu. A luta de D. Dinis com o irmao que alegava sua ile- 
gitimidade nao teve consequencias. A validade dessas dispo- 
sicoes sucessorias nunca foi contestada ate D. Fernando; 
quando este quiz assegurar o trono para d. Beatriz, rainha de 
Castela, so entao a legitimidade da princesa foi posta em du- 
vida, e seu direito de recolher a heranca discutido, nao sim- 
plesmente por ser mulher, mas por ser casada com um rei 
estrangeiro que poderia destruir a independencia portuguesa> 
uma vez one desrespeitara os tratos, e sobretudo por ser de 
filiacao duvidosa. Foi ainda por suspeita de ilegitimidade 
que os filbos de Tnes de Castro foram afastados da sucessao 
do Bei Formoso (115). 

A hereditariedade era pois o principio inconteste de su- 
cessao, assegurado pela aclamacao previa do herdeiro em 
cortes. e dennis. r»ela entronizacao do novo rei, mediante troca 
de compromissos com a nacao. (116). Ela foi devida aos cos- 
tumes one se estabeleceram, e expressa nos testamentos 
reais (117). A desiffnacao explicita em testamento devia ser 
uma medida preventiva, pois o criterio da primogenitura nao 

(114) Ibdem, pg. 466. 
(115) V. arqumentos de J. das Regras in Sousa, Provas, I, 347 segs. 
(116) Sobre aclamacao V. Mello Freire, Inst. Jur. Civ. Lusit., liv. 2, 

tit. 3, 5 36, nota. 
(117) Oooibo fln Poeha, Knsaio. § 60, pg. 49. 

)Test. de Sancho I, Af. II, Sancho II e Af. Ill, in Mon. Lus., p, 4, 
app., e T. I, das Provas, da Hist. Geneal., de Caetano de Sousa. 
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-estava ainda no patrimonio dos costumes consagrados e po- 
deria ser posto em duvida. 

* * * 

A procedencia do principio dinastico vai se amalgamar 
com a doutrina da origem divina da autoridade cuja sobrevi- 
vencia entretanto dependia do consentimento expresso da na- 
^ao (118), qae como criacao de Deus podia ser arbitro da le- 
gitimidade do herdeiro como o foi nas cortes de Coimbra 
de 1383. 

Desde os primeiros tempos da monarquia visigotica o rei 
era considerado um representante de Deus. (119). Ja nas 
Partidas essa ideia aparece consagrada, fundada nos textos 
biblicos, (120) proclamada como fora nos concilios de Toledo 
em beneficio da autoridade politica da realeza. Nem podia 
ser outra a concepcao do tempo, dada a clareza das disposi- 
coes em que se fundavam. (121.) Assim o rei era visto como 
o vigario e ministro de Deus na terra (122), concepcao que 
assegurava desde logo uma certa intangibilidade a suas prer- 
rogativas, desde que a todos podia julgar, mas ninguem a ele, 
a nao ser Deus, ou por fele, conforme a epoca, o Papa. 

Essa doutrina que e de quase todas as nagoes medievais, 
entrou em Portugal com a independencia, ou mesmo antes. 
Ja em 1108, em carta de Couto ao Presbitero Telo, dizia o 
conde D. Henrique: "Ego comes Henricus ... gratia Dei in 
sublimitatis culmine electus, etc".; em 1139 escrevia Afonso 
Henriques; "Ego egregius Infans Alfonsus ... Dei Providen- 
tia totius Portugalensis Provintie Princeps, etc." (123). Diz 
ainda mais explicitamente: "Ego Alfonsi ... Divina Dispen- 
satione, Portugalensium Princeps". Ou ainda em 1128; "... 

(118) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, pg. 466. 
(119) Almeida, F. de, Hist. Port., T. I, liv. Ill, cap. II, 330. Cod. Leg. 

Visig., Tit. I. n.» III e IV. 
(120) Prestage, The Royal, pg. 10 e Fort. Almeida, loc. cit.. Partida II, pr.. 
(121) "Per me reges regnant, et legum conditores junta decernunt: Per 

me principes imperant, et potentes decernunt justitiam". Prov. VIII, 15 e 16, 
Essa expressSo aparece no Especulo, liv. II, tit. I. 

(122) Blackstone; "Rex est vicarius et minister Dei in terra; omnis quid 
sub in eo est; et ipse sub nullo, nisi tantum sub Deo". 

(123) Amaral, Mem. V, pg. 23 e nt. c.; Hercul., Hist. Port., II, pg. 294, 
Liber Fidei, f. 139 v.. 
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Dei vere providencia totius Portugalensis Provincie Prin- 
ceps". (124). 

A expressao gratia Dei e duvidosa como indicio da cren- 
qa na origem divina do poder real, porque ela e usada em 
outras circunstancias em que se quer manifestar submissao a 
Deus. Todo o poder vinha de Deus. Assira em 1094, Sesnan- 
do dizia-se consul pela graca de Deus. (125). Tambem 
D. Henrique e conde e senhor de Portugal pela graca de 
Deus. (126). A expressao Gratia Dei aparece ainda como 
simples manifestacao de gratidao: e pela graca de Deus que 
D. Urraca e filha de D. Afonso, imperador. (127). 

Conludo se a expressao gratia Dei pode parecer duvidosa 
outras ha que nao deixam diivida quanto a crenca na origem 
divina do poder ja sob Afonso-Henriques: "Dei vero pro- 
videntia, totius Portugalensis Provincie Princeps" (128); 
"Deo auxiliante, Portugalensium Princeps" (129), "Divina 
concedente dementia, Rex Portugalensium," (130) "Misera- 
tione Divina, Portugalensium rex" (131), "Dei misericordia, 
Portugal. Rex" (132), "Divino rutu, Portugalie rex" (133). 
Posteriormente expressoes equivalentes, quica mais explici- 
tas, indicam essa ideia: "Ego Sancius, per voluntatem Dei 
Portugal. Rex", diz D. Sancho (134). D. Afonso II diz cla- 
ramente numa doacao a Ordem de Avis; "Facta Carta... 
tribus jam mensibus elapsis, postquam divina potencia Reg- 
num nobis gubernandum commisit" (135). 

E assim desde os primeiros tempos a expressao Gratia 
Dei foi usada pelos monarcas, atribuindo, de acordo com o 
pensamento politico do tempo, a Providencia Divina a origem 
do poder. 

(124) Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, p. I, n." 193, pg. 67 e n. 273, pg. 94. 
(125) Doagao no Liv. Preto da Se de Coimbra, fl. lie v., in Mon. Lus., 

P. Ill, apend. escrit. 2, 376. 
(126) Doagao a Lorvao, no Liv. Preto da Se de Coimbra, fls. 53, apud 

Ribeiro, Dissert., Ill, p. I, n.9 152, pg. 53. 
(127) Doagao no Liv. I, dos Testam. da Sta. Cruz de Coimbra, p. Ill, 

f. 57 v., apud Ribeiro, Dissert. T. Ill, p. I, pg. 31. 
(128) V. docs, in Ribeiro, Dissert., Ill, p. 1. n.9 301, 316, 323, 341. 348, 355., 
(129) Ibd. n.9 282, pg. 97. 
(130) Ibd. n.9 363, pg. 119. 
(131) Ibd. n.9 377, pg. 124. 
(132) Ibd. n.9 426, pg. 136. 
(133) Ibd. n.9 531, pg. 167. 
(134) Ibd. n.9 566, pg. 176 e n.9 568, 2.9, pg. 177. 
(135) Sousa, Provas, I, pg. 12. Cf. Figueiredo, J. A., Sinopsis chronol., 

T. I, pg. 3. 
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Nao era outra a doutrina do Papado. J. P. Ribeiro, que- 
renao mar o valor da carta de Lucio II a Afonso-Hen- 
nques (136), pretendeu que essa doutrina era posterior. Her- 
culano contraditou-o com razao citando textos da Curia Ro- 
mana nesse tempo (137). Realmente, podemos ligar a dou- 
trina, de resto haurida na Biblia, a ideologia de Cluni, que 
com ela poderia legitimar a teocracia pontifical. Grego- 
rio VII escrevia ao rei da Dinamarca: "Monemus ...ut tibi 
commissi a Deo Regni bonorem... custodia"; Eugenio III a 
Afonso VII: ..." justitiam regni tibi a Domino commis- 
si ...", e Inocencio III a Henrique da Inglaterra: ..." expedit 
ut regno sive ducatu, a divina dispositione tibi commis- 
so..." (138). Certo, a inspiracao dessas expressoes havia de 
ser: "Non est enim potestas nisi a Deo", da qual, o Papa, 
como vigario de Deus, poderia inferir que nao poderia haver 
poder legitimo sem a sua aquiescencia. A doutrina nao so 
era defendida pelo Clero, mas pacificamente aceita pelos reis. 
Henrique IV em pleno conflito das investiduras em 1076 es- 
crevia na famosa carta a Gregorio VH: "Henricus non usur- 
pative, sed pia Dei ordinatione rex", e mais adiante: "... in 
ipsam regiam protestatem nobis a Deo concessam exurgere 
non timuiste..." (139). 

Expressao semelhante e a que usa Lucio II ao se dirigir 
ao seu novo vassalo, dux portugallensis: "... terram tibi a 
Deo comissam", incutindo "a ideia de que Deus era quem 
dava as coroas da terra, e que sendo o papa o seu vigario, 
a ele pertencia o ser executor da vontade suprema". (140)! 
Assim veiculada pela propria bula de aceita^ao da vassalagem 
de Afonso-Henriques, o Papado reiterava em Portugal a dou- 
trina da origem divina do poder. 

Essa ideia excluia qualquer submissao do rei que nao 
fosse a Deus ou ao seu lugar-tenente na terra, o Papa. 

Quan do em 1309. um ministro do Imperio da Alemanha 
pretendeu proceder a certas diligencias em Portugal, proibiu-o 
terminantemente D. Dinis porque nao devia ao Imperador 
reconhecimento algum. (141). Afirmava o rei em 1326. em 

(136) J. P. Ribeiro, Dissert. Cronol., III. 
(137) Hercul., Hist. Port., II, nota XIX, pg. 305-6. 
('38) Mansi, T. 20, pg. 244, T. 21, 672 e T. 21, 424. apud Hercul., 

nota XIX, pg. 306. 
(139) Carta de Henrique IV a Gregopo VII, Constitutiones et acta, I, 

apud Calmette, Textes et documents: Moyen ige, pg. 66. 
(140) Hercul., Loc. cit.; V. Bui. Lucio II in Viterbo, Elucid I 37!? 
(141) Mon. Lus., T. VI. liv. XVIII. cap. 34. 
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sentenca contra D. Joao Afonso: "Pero pelo logo de Deus que 
teemos"; e em 1340, na lei contra o jogo; "reconhecendo 
que o regimento dos ditos Regnos per Deos nos he outor- 
gado". (142). 

Afonso IV reconhecia que o regimento dos reinos Ihes 
fora por Deus outorgado (143) e ja sob d. Fernando essa dou- 
trina da filiacao divina do poder real est?4 claramente defi- 
nida. O poder dimana de Deus, e os reis sao postos na terra 
em sen lugar. Na lei sobre a jurisdicao dos fidalgos diz ele; 
"... e bem assy os revs que em logo de Deos em terra sam 
postos" (144), e no preambulo das cortes de Lisboa-Porto 
de 1371-72, diz claramente ainda; ..." considerando como 
o estado real que lemos por Deos nos e dado pera reger os 
ditos reinos" (145), e no art. 4.°: "a nossa pessoa foi por Deos 
escolheita pera em seu nome fazermos justica na terra" (146), 

Essa constatacao da existencia da doutrina da origem di- 
vina do poder real em Portugal na Idade-Media poderia le- 
var a dois enganos: primeiro, que ela seja a mesma que vai 
reaparecer no seculo XVII; segundo, que o poder real era 
absoluto e ilimitado pois que so a Deus os reis deviam satis- 
facoes. 

Entre a doutrina clunisiana e a de Luiz XIV ha uma dis- 
tincao essencial. A funcao de reinar era uma funcao divina, 
pois que se destinava a manutencao de uma ordem social 
criada por Deus, e que pelos pecados dos homens podia ser 
perturbada. E' o que encontramos no nobiliario de D. Pe- 
dro (147) : "Esto diz Aristotilles, que sse os homuns ouves- 
sem entre si amisade verdadeira, nom haveriam mester rreys 
nem justicas, ca amisade os faria viver seguramente". As- 
sim, os reis eram agentes necessaries da sabedoria de Deus, 
mas nao se inferia dai que eram criaturas predestinadas, di- 
ferentes das demais. Eram investidos de urn oficio de ins- 
pirapao superior, apenas. Isso porem nao implicava numa 
oscolha direta por Deus da pessoa do monarca, nos termos em 

(142) Liv. de Leis e P.osturas, II, fol. 64 v.; Tbd. fol. 143, apud Gama 
Barros, Hist. Adm., I, 151 (ed. S. Scares). 

(143) Orden. Af., liv. V, tit. 41, § 1. 
(144) Orden. Af., liv. II, tit. 63, § 1.'. 
(145) Col. Cortes, mg I, fl. 167; VI, fol. 3., apud. Gama Barros, Hist. 

Adm.. I. 151. 
(146) Col. Cortes, mg VI, fol. 116 v., apud Gama Barros, Loc. dt.. 
(147) Port. Mon. Hist., Scriptores, I, 230. 
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que se compreendeu mais tarde o absolutismo, a ponto de 
quase diviniza-lo. (14«) 

Os que reinavam o faziam por vontade divina que impu- 
zera essa ordem monarquica aos povos, mas nao eram seres 
diferentes dos demais — eram superiores em virtude de sua 
fungao. 0 rei nao era pessoalmente escolhido por Deus, mas 
designado pela sucessao hereditarla que o uso consagrara, e 
reconhecido pela aclamacao em cortes. "O direito divino 
consagrava a autoridade que nao predestinava ninguem para 
sen exercicio. A funcao regia humanizava-se assim ... " (149), 

0 poder dos reis, outorgado peio assentimento divino nao 
era ilimitado. O que era sagrado era a funcao porque criada 
por Deus, e nao a criatura que a exercia. Deus estatuira que 
houvesse reis, e determinava quem seria o rei, pelo nascimen- 
to. A aqueie que o fosse Ele concedia a terra para governar, 
como delegado seu, para assegurar a justi^a entre os povos. 
Ora, esse rei que governava porque tinha por direito heredi- 
tario o senhorio da terra e consolidava sua autoridade por 
um pacto com a nacao, no exercicio de suas funcoes, nao era 
livre de agir arbitrariamente. Se usasse indevidamente o po- 
der que tinha em nome de Deus, podia ser deposto, e ate 
morto. Nos Romanceiros aparece a ideia do tiranicidio co- 
mo um direito do povo que pode rebelar-se conforme a con- 
duta do rei. (150). A possibilidade de apelo ao Papa entre- 
tanto eximia os povos de chegarem a esse extreme, pois, em 
nome de Deus ele podia punir os culpados com a pena eterna 
de excomunhao e o castigo muito terreno da perda do trono. 
Era arbitrario o rei que deixava de observar como devia, os 
foros, imunidades, privilegios, usos e costumes reconhecidos. 
Nao podia sobrepor sua vontade caprichosamente a esse pa- 
trimonio das classes da nacao. Nem podia desatender as 
advertencias pontificals, desde que o Papa era o maior inter- 
prete da vontade divina na terra. Essa ideia do direito de 
interven§ao do Papado, larga e abusivamente aplicada em 

(148) "Le tr6ne royal nest pas le trone d'un homme, mais le trone de Dieu 
mSm^. Les princes agissent done comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur 
la terre", Bossuet, Politique tiree des propres paroles de I'Escriture Sainte, liv. Ill, 
art. II in Oeuvres Completes, T. VII, pg. 619. Cf. Biblia, Par. XXVIII, 5 e 
XXIX. 23. 

(149) Sardinha, Teoria, cap. II, pg. LX. 
(150) Prestage — The Royal, pg. 2. Todavia preceitos biblicos condc- 

navam a resistencia: "Itaque qui resistit potestate Dei ordinationi resistit", 
(S. Paulo. Ad. Rom. XIII, 2). 
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Portugal, nao decorria somente do fato do rcino ser vassalo 
da Sta. Se; era doutrina corrente da Curia Romana sob in- 
fluencia clunisiana, e foi aplicada alhures com maior ou me- 
nor sucesso, mas independentemente da condicao de submis- 
sao feudal como justificativa. 

De fato, o Papado teve sobre Portugal um grande ascen- 
dente que culminou com a deposicao de Sancho II, mas que 
dai por diante comecou a declinar, como ja declinava em 
face de toda a Europa. Alias, essa ideia de que o Papa era 
o intermediario entre Deus e os reis era a doutrina do tempo, 
e contribuia para enleiar os reis obstando o absolutismo de 
se desenvolver. A realeza portuguesa se era feudataria da 
Sta. Se, o era em condicoes de ampla liberdade de accao: a 
linica obrigacao seria, pelo menos aquela que foi objeto de 
reclamacdes, era o censo anual. Por causa da carta escrita 
por Afonso Henriques (151) na qual por fidelidade, imode- 
radamente se comprometeu, os reis passaram a solicitar do 
Papa, confirmacao ao ascenderem ao trono. (152). Desapa- 
recida a genuina carta do censo apenas sabemos de sua exis- 
tencia por referencias de bulas posteriores. (153). 

Quando os Papas pretenderam inferir do censo uma su- 
zerania exagerada, os reis comecaram a descurar dele. (154). 
Ate D. Dinis esse pagamento foi efetuado, mas ja este rei pa- 
rece te-lo abandonado e, Inocencio IV, escrevendo a D. Pe- 
dro I quando de sua ascencao ao trono, ja nao fala mais 
em feudo e confirmacao, nem Urbano V ao se dirigir a D. Fer- 
nando (155). Por certo a doutrina do primado politico do 
Papado entrara em decadencia desde a crise do cisma oci- 
dental, quando os Papas rivais tiveram que cortejar os reis 
para serem reconhecidos por eles. Todavia, ainda em 1338, 
Bento XII lembrava a Afonso IV seu debito, e ja no seculo XV, 
em 1483, Sixto IV o recordava a D. Joao II (156). 

(151) Mon. Lus., T. Ill, liv. X, cap. 10 e Dissert. Cron., dissert. 27. 
(152) Amaral, Mem. V, 24 segs. 
(153) De Alexandre III, a 23-5-1179 (Bui. Mg. 16, n.» 20 - T. I, das 

Provas, Hist. Greneal.); de Inocencio III a Af. II (Bui. mg. 3, n.' 1) e Hono- 
rio III, a 11-1-1218 (Bui. mg. 27, n." 3). V. Rebelo da Silva, Quadro elem.. 
IX. n.» 71, 72 e 91. 

(154) Amaral, Mem. V, pg. 25. 
(155) Mon. Lus., p. VIII, pg. 50. 
(156) Pimenta, A., Subsidies, cap. IV, pg. 67 e 67. Quadro elem., X, 

n.' 97. 
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Roma dirigindo a poderosa classe que era o clero — ver- 
dadeiro eslado dentro do estado, — embaragava a adminis- 
tragao, uma vez que os prelados podiam recorrer dos atos 
regios do Papa, todas as vezes que se sentiam agravados. E 
a principio, sentiam-se agravados com alarmante freqiiencia. 
For isso os monarcas tinham o cuidado de obter previo as- 
sentimento do Pontifice ao tomar qualquer medida que pu- 
desse susceptibilisar a classe eclesiastica. 

Para tributa-la para fins de guerra, sucessivamente D. Di- 
nis, em 1320, Afonso IV em 1355, e D. Fernando em 1376, obti- 
veram a autorizacao competente da Curia. (157). 

Costumavam os reis pedir ao Papa confirmacao de sua 
investidura mas nao era ele quem determinava a justa su- 
cessao; ao impetrarem a sancao pontificia, faziam-no como 
filhos da Igreja, "obedientes, por voto e voluntaria submis- 
sao, e nao como feudatarios dependentes, e devedores". (158). 
Como o Papado nao podia antepor sua autoridade as tradi- 
^oes do pais e a fidelidade das cortes ao principio da suces- 
sao hereditaria, o que alias nunca pretendeu por ocasiao da 
confirmacao, (159) esta se transformava assim, nao em uma 
renovacao de homenagem de vassalo, mas em uma simples 
formalidade, em atencao a sua alta jerarquia espiritual. fesse 
rrtesmo ascendente moral levava os reis a pedirem confir- 
macao de seus testamentos. e a colocarem-nos sob a protecao 
de lao veneravel poder, "tanquam patrem & dominum", na 
esperanca de assegurarem, sob tao augusta egide, mais fiel 
cumprimento de suas clausulas. "Ut ipse sanctissima auto- 
ritate sua facial omnia ista adimplere..." diz Sancho I em 
seu testamento (160). 

As vezes os reis, por razoes circunstanciais, solicitavam 
confirmacao de puros atos de soberania, como quando Afon- 
so Til pediu a Inocencio IY confirmacao para o levantamen- 
to da moeda, para silenciar os prelados e magnates que re- 
clamavam. (161). E' facil perceber-se aqui uma atitude ex- 
cepcional de Afonso III, dada a sua alianca com Roma: que- 
ria obviar uma reststencia interna. 

(157) Amaral — Op. cit, pg. 62, nt. a e nt. 10, pg. 221. 
(158) Mon. Lus., P. VIII, pg. 50. 
(159) Amaral, Op. cit.. pg. 28 e notas. 
(160) Brandao, Mon. Lus., apend., p. IV, escript. .3. .E veja-se ainda o 

testamento de Af. II, Loc. cit., escript. 13, e o de Sancho II, escript. 24. Ama- 
ral, Loc. cit.. 

il61) Sousa, Provas da Hist. Geneal., T. IV, 347-8. 
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Mas, se a Curia Romana abusava por vezes da boa von- 
la^e dos reis que preferiam, nao raro, acceder a arcar com 
os tropecos de um conflito perigoso, de vez em quando eles 
resistiam se julgavam a intervencao lesiva a seus interesses 
e autoridade. Assim por exemplo, Afonso IV opos-se a en- 
trega de Tomar dado pelo Papa ao cardeal Bertrando (162) 
e depois resistiu quando sem sua audiencia em 1327, foi dada 
a milra do Porto a D. Vasco Martins. (163). Ja antes, em 
1312, D. Dinis relutara contra a nomeacao de Frei Estevao pa- 
ra a Se de Lisboa ate lograr remove-lo e ao sobrinho do 
Porto para a Espanha (164). 

Quando em 1285, a Santa Se quiz impor a D. Dinis uma 
concordata ofensiva aos direitos da Coroa, apoiou-se o rei 
nas cortes reunidas em Lisboa para recusa-la firme e peremp- 
toriamente (165). 

De Afonso IV e famosa a resposta a Benedito XII, quan- 
do este por seu legado quiz impor a paz com Afonso XI de 
Castela. (166). 

0 Papado, nao simplesmente porque Portugal fosse um 
feudo do qual era suzerano, mas em harmonia com as dou- 
trinas correntes, no sec. XIII, vai interferir poderosamente na 
vida politica de Portugal. Induzido por intrigas de prelados 
e vassalos rebeldes em 1245, Inocencio IV, depois de amea- 
^as preventivas (167), depos Sancho II (168) e designou o 
irmao e herdeiro, Afonso III para tirar-lhe a coroa, apos ter 
este, em Paris, pois era conde de Bolonha, assumido compro- 
missos humilhantes para a dignidade regia. (169). Como ou- 

(162) Brandao, Op. cit. p. VI, liv. XVIII, cap. 63. Amaral, Op. cit., 
pg. 30. 

(163) Brandao, Op. cit., p. VII, liv. VII, cap. 9. V. Hercul., Hist. Port., V, 
273-4 sobre a atitude de Afonso III. 

(164) Brandao, Op. cit., p. VI, liv. XIX, caps. 18 e 32. Gama Barros, 
Hist. Adm., II, 67. 

(165) Gama Barros, Hist. Adm., II, 119; Santarem —- Rebelo da Silva, 
Quadro elem., IX, pg. 239-241. 

(166) ..." que o Papa com toda a sua santidade nao era Deos, mas era 
seu vigario; e, que se Deos por sua bondade e justi?a, nao raandaria cousa que 
nao fosse justa, e razoada, muito menos devia o Papa de fazer. E quando por 
sua vontade o mandasse, nem elle nem outro algum era obrigado a obedecer a 
seu mandado. E que nem por isso se poderia chamar desobediente a Santa Ma- 
dre Igreja", Duarte Nunes, Chron., T. II, pg. 139. 

(f67) Bula de 20-3-1245, 
(168) Bula de 24-6-1245 — Mon. Lus., p. IV, escript. 23. 
(169) O compromisso de Paris. Santarem, Quadro Elementar, I, 103-104,. 
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trora na Alemanha, agora em Portugal, o Papado explorava 
o descontentamento dos senhores para impor a hegemonia 
do poder pontifical sobre o poder politico. As circunstancias 
favoreceram os pianos da clerezia, mas tao cedo restaurou o 
abalado prestigio da realeza, Afonso III desobedeceu as pro- 
messas feitas, e incorreu em censuras rigorosas. (170). Em 
1275 era ameagado seriamente de perda do trono (171) se nao 
accedesse as exigencias, de resto descomedidas de Gregorio X 
a quem ele procurou iludir com a farsa das cortes de Santa- 
rem. (172). 

A desobediencia reiterada provocou a excomunhao do rel 
e o interdito do reino em 1277, o qual alias so foi levantado 
no reinado seguinte (173) e isso porque Afonso III quiz evi- 
tar 3anos maiores pela submissao aos desejos de Roma (174), 
feita alias em artigo de morte perante o bispo de Evora. No 
reinado seguinte todavia, as agitacoes em torno da tiara, per- 
mitirao a D. Diniz aliviar a pressao do Papado. As queixas 
do clero, a proposito das jurisdicoes e imunidades desrespei- 
tadas obrigaram o rei a sucessivas concordatas, (175) mas 
nao impediram que ele iniciasse a limitacao da propriedade 
eclesiastica pela legislagao contra as amortizacoes (176) sem 
quebra das boas relacoes com Roma, boas relacdes essas que 
se extenderam pelo reinado de Afonso IV (177), mas a som- 

(170) Bula de 28-5-1272 — Mon. Lus., Liv. XV, p. IV, cap. 39. 
(171) Bula de 4-9-1245 in Raynald, ad., an. 1275, n.' 21-27, apud Ama- 

ral, Mem. V, pg. Ill, nt. a: "Et si adhuc per tres alios menses in illorum adim- 
"pletione cessaverint, subditi, 6 vassalli eorumdem Regum ab observatione ja- 
"ramentorum fidellelitatis, & homagii, quibus, sibi obligati existunt, sint penitus 
"absoluti, sibi que respondere in aliquo minime teneantur, quamdiu in hujus modi 
"pertinatia permanebunt". 

(172) Bula. De regno Portugaliae: Baronibus et consiliariis suis, tune 
secum morantibus, correctioncm regni simulate comitteret, tamem quasi nihil per 
Ipsum aut eos actum extitit". 

(173) Amaral, Mem. V, pg. 112. 
(174) Brandao, Mon. Lus., liv. XV, cap. 39, segs.: Hercul., Hist. Port.,. 

V, liv. VI, pg. 274; Almeida, F. de, Hist. Igreja, I, pg. 427 segs. 
(175) Em 1289, Almeida, F. de. Hist. Igreja, T. I, pg. 457 segs.; Ordcn. 

Af., II, tit. 1; em 1292 (Orden. Af. II, Tit. 3), em 1309, G. Pereira, Trat. Manu. 
Regia, p. I, n." 117-139; Orden. Af., II, tit. 4; V. Gama Barros, Hist. Adm., II, 
116 segs.; Amaral, Mem. V, 113 segs. 

(176) V. Mem. das Amortizacoes, Mem. Acad., Lisboa, VII, Orden. Af.,. 
Uv. II. tit. 14 e 15. Gama Barros, Op. cit., pg. 270 segs. 

(177) Amaral, Op. cit., pg. 118. 
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bra das quais a realeza ia coagindo o clero a recuar em face 
do poder real em crescimento (178). D. Pedro I, procurou 
alargar a justica regia, embora prometesse guardar os pri- 
vilegios do clero. Para conseguir sen desideratum e reafir- 
mar a plenitude de seu poder em face do clero, como em face 
da na^ao, em materia de jurisdicao, impos o beneplacito re- 
gie para a publicacao das cartas pontificais em Portugal (179). 
Ante as repetidas reclamacoes do clero, na concordata de 
1361 reafirmou sua disposicao de ser o unico legislador em 
materia de justica no seu reino. (180). Fortunato de Almeida 
pretende que essa raedida nao visava agravar a Sta. Se, mas 
prevenir os abusos de jurisdicoes padroados e beneficios usur- 
pados gracas a bulas sobrepticias ou falsas que os acoberta- 
vam e que ofendiam a autoridade real, mas tambem ao pro- 
prio direito canonico. obrigando o Papa a intervir para res- 
tabelecer a normalidade, "mais por conservacao da jurisdi- 
cao e liberdade da Igreja do que em seu prejuizo", no dizer 
mais tarde de D. Joao I. (181). As Ordenacoes Afonsinas 
mantiveram as restricoes expressamente. (182). 

De qualquer forma impunha-se uma barreira a interven- 
cao do Papado na vida interna da nacao, durando esse regi- 
me ate o reinado de D. Joao II, quando o rei ja absolute nao 
temia mais a concorrencia de autoridade. Depois de "nten- 
sificar o rigor da aplicacao do Beneplacito, ante a pressao 
dos papas (183), o rei que pleiteava concessoes pontifi- 

(178) Diz D. Afonso IV, a proposito das cortes de Santarem — 1340, 
em carta contra os clerigos, dirigida aos bdspos, antes as queixas dos povos 
"...e sejam bem certos que nossa vontade he de usar contra eles de nossa 
juridiqom em os casos sobredictos..apud Amaral, Op. cit, pg. 121-122. 

(179) Art. 32 da Concordata de 1361. Amaral, Op. cit., pg. 119, nota e 
V. Concord. 1361 in Orden. Af., II, tit. 5. Art. 58 das Cortes de Elvas. San- 
tarem, Mem. das Cortes, p. 2.*, pg. 38-39. 

(180) Resp. ao art. 52 nas Cortes de Elvas: "...que nos mostrem esses 
escriptos, e letras, e veelas-e-mos e mandaremos que se pobliquem pola guisa 
que devem", apud Amaral, Op. cit., pg. 119, nt. e, in fine. 

(181) Almeida, I. de, Hist. Port., Liv. II, pg. 282 e Hist. Igreja, T. II, 
pg. 253. 

(182) Orden. Af., II, tit. 7 e 12 e tambem liv. I, tit. 2, § 3. 
(183) Em 1483, 1484 e 1486, breves pontificios nesse sentido. Santarem 

— Rebelo da Silva, Quadro elcm., IX, 95 e 102. 
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cias (184) acabou por renunciar em 1487 ao seu direito, (185) 
mas conservou o controle da execugao dos mandados apos- 
tolicos, ao estabelecer que sua executjao devia ser requerida 
a sua corte e Casa de Suplicacao onde exercia influencia di- 
reta. (186). 

3. A concepgao do poder real no seculo XV 

a) Caracteres gerais: No seculo XV as velhas con- 
cepcoes medievais sobre o poder real nao desapareceram; 
pelo contrario consolidaram-se. Nao se pode porem esque- 
cer que entre a Idade Media e o seculo XV houve uma revo- 
lucao que substituiu a dinasiia de Borgonha pela de Avis, e 
que essa revolucao foi verdadeiramente uma revolugao, e nao 
uma conspiracao de privilegiados em torno de um preten- 
dente. Por isso essa consolidacao, gracas a interferencia de 
novos elementos sociais, e a influencia da imprensa e de 
ideias alienigenas que as vias de comunicacao facilitadas per- 
mitiam importar, nao se processou sem modificacoes impor- 
tantes. 0 sistema politico permaneceu fundamentalmente o 
mesmo, mas contraiu os germes que, desenvolvendo-se num 
meio social propicio, acabaram por faze-lo aluir para ceder 
lugar a concepcao moderna da realeza. No conselho de 
D. Joao I figuravam tres letrados e quatro cidadaos que vei- 
culavam os clamores que subiam das ruas pedindo para se 
reformar o reino "em direito e justiga" (187). Essa insis- 
tencia pela reforma do pais traduzia um amadurecimento 
das novas classes que haviam suscitado a luta e que exigiam 
agora maior justica social. A decretacao das sisas gerais (188) 
sem isencoes para privilegiados era o primeiro sintoma das 
mudancas que se prenunciavam. A burguesia urbana teve 
nos letrados, que se instalaram com seu apoio nos flancos 
da realeza, interpretes esclarecidos e fieis que, brandindo o 

(184) Gama Barros, Hist. Adm., II, 285, nt. 2. Scares da Sylva, J., Ded. 
Crono!., p. 2.*, 83. 

(185) Rezende, G. de, Chron. D. Joao II, cap. 65 e Pina, Chron. D. Joao 11, 
cap. 26. 

(186) In^d. da Academia, III, pg. 574 e Soarcs da Silva, Ded. Cronol., 
2* p., pg. 84. 

(187) Freire Cliveira, Elementos, I, 109. 
(188) Fernao Lopes — Chron. D. Joao I, p. 2.*, cap. CCIII; Amaral, 

Mem. V, 165-6 e nota c. 
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tacape do direito romano, iriam arruinando a velha ordem 
social e juridica. 

Dessas transformacoes da ideologia politica, vamos en- 
contrar as raizes nas centurias anteriores, pois desde o se- 
culo XIII, nao so Portugal, mas quase toda a Europa, come- 
gavam a reavivar as amortecidas ideias de seu passado im- 
perial. Os juristas de d. Joao I foram liomens do seculo XIV, 
epoca em que essa elaboracao juridica comegou a cristali- 
zar-se nos escritos teoricos e nas leis, novas ideias de rege- 
neratjao do direito se agregaram aos velhos fundamentos con- 
sagrados pela tradicao. 

Certo foi o calor das novas condicoes historico-sociais que 
favoreceu a germinacao dessas sementes importadas. 

A ideia mestra que sustinha o poder real como condi^ao 
de vida e desenvolvimento para a coletividade — a necessi- 
dade de protecao —, essa vai atenuar-se. Completada ou qua- 
se a reconquista, distanciava-se a ameaca agarena. Nao se 
tratava mais de reaver territories aos sarracenos para que 
neles pudessem viver cristaos, mas de valorizar as conquis- 
tas feitas e garantir-lhes uma cobertura estrategica. De ou- 
tro lado, a independencia era fato consumado e a ameaca dos 
cristaos visinhos era menos constante. Verdade e que as am- 
bicoes dinasticas de Castela nao haviam desaparecido, mas 
contra elas se antepunha coeso o bloco nacional portugues, 
firmemente consolidado pelos embates anteriores aos quais 
resistira com galhardia. Essas lutas haviam tido o merito de 
promover maior solidariedade politica, e alimentar e desen- 
volver os sentimentos de patria que as lutas de caracter religio- 
so contra os mouros tinham sido insuficientes para alicercar. 
A consciencia de nacionalidade despertada, empreendeu-se 
uma politica ofensiva nao mais de recuperacao territorial, 
mas de cxmnsionismo militar, o que equivale a dizer. gnerra 
desnecessaria e em solo estrangeiro, que nao exigia do prin- 
cipe particular protecao para os povos. As funcoes mill tares 
da realeza tornaram-se por isso menos importantes como 
caracteristica do noder, e os reb's comecaram, ja com D. Joao I 
a delega-la aos fronteiros. D. Duarte no seu curto reinado 
nao se julgava no dever de dirigir exercitos, embora conhe- 
cesse as cousas que pertenciam a um bom capitao (189). 
Afonso V comandou-os por temperamento (190) e nao por 

(189) "Labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, cele- 
ritas in conficiendo, consilium in providendo", (apud Sousa, Provas, I. 555.). 

(190) Pina, Chron. Afonso V, cap. 213. 
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obrigacao, e D. Joao II evitara sistematicarnente as guerra?, 
porque nao .precisava delas para justificar sua autoridade. 
0 sentimento de seguranga que tinha a nacao dispensava os 
reis de sua fun^ao militar em caracter pessoal. 

Em compensacao o papel da realeza na manutencao da 
ordem intestina acentuar-se-a. (191). A epoca era sem duvi- 
da de crise social para o reajustamento dos antigos quadros 
as condicoes novas reveladas pela revolu^ao de 1383, um ver- 
dadeiro momento critico que favorecia a ocorrencia de atri- 
tos de resistencia causados pelas classes ameacadas, que se 
opunham ao deslisamento das classes populares para o alto 
da escala do prestigio social e politico. 

fesse ambiente eletrico, propicio as descargas das violen- 
cias, exagerava a ^nfase ao ideal de justi^a. A realeza se 
tornava principalmente fiadora da disciplina interna. A car- 
ta de conselho, escrita pelo bispo do Porto a D. Duarte (192) 
por ocasiao de sua ascencao ao trono, revela essa preocupacao 
do tempo. Os povos, constrangidos pela necessidade, renun- 
ciaram a liberdade e elegeram reis e principes, afim de os 
regerem em direito e justi^a, e a liberdade se sujeitou a jus- 
tica. (193). Esta e a rainha das virtudes, aquela "que mais 
reluze e resplandesse no Principe que outra nenhuma virtude 
porque ella he tao clara e tao resplandecente que nen huma 
outra claridade, nem resplandor, nem o da estrella da manha 
non se pode a ela igualar, nem comparar"; "he aquella que 
livra os homens do perigo e por quem Ihe da vida". E ainda 
"he, senhor, aquella sem a qual os Keys caem tao grandes 
quedas que nom se podem levantar das quaes quedas cheos 
sao os livros e vulgares so os exemplos...porque sem ela 
nao se pode governar. Reponta aqui bem consciente a ideia^ 
da realeza como penhor de harmonia entre as classes, quan- 
do diz que o principe deve governar regendo com iustica as 
Igrejas e seus minisfros e guardando-lhes liberdades e fran- 
quezas, os f'dalsos cue r ' arao gnzalhado e acrescenfamen- 
to. e cs povos, favores.. (vfe"a e criamento. (191), 

(191) "... rei..." que nos e com dictos Reynos ajam de manteer em 
direyto e em Justi^a, c nos deffenda, e faga tcdo aquello que corapre para nom 
cayrmos em sogeygam em maaos dos dictos scismaticos. . Razoes da eleva- 
gao de D. Joao I, em Cortes, in Scares da Sylva, Provas, doc. 8, 36 segs. 

(192) V. doc. in. Ol. Martins. Os Fillios, apend. III. pa. 409-411. 
(193) Ibd., 410. 
(194) Ibd., 411. 
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A defini^ao da sociedade nacional e a reestrutura^ao da 
estratigrafia das classes pela emersao dos direitos do povo, 
multiplicando as intervencoes regias, obrigavam o rei a lima 
progressiva complicacao da maquina judiciaria. fisse acumu- 
lo das solicitagoes a justica regia obrigara a realeza a dele- 
gagao reiterada desse encargo e a constituicao de todo um 
organismo para esse fim. A assiduidade das intervencoes da 
justica regia, ira justificar, para simplificacao de sen funcio- 
namento, a preocupacao legislativa dos reis do seculo XV. 
Antes, os soberanos preocupavam-se essencialmente em con- 
sagrar em forais e privilegios, os usos e costumes preexis- 
tentes, dando-lhes forma escrita; agora o rei se tornara, pela 
necessidade de unificacao e sistematizacao, a mais importan- 
te fonte de direito. Essa fonte comum de direito, homoge- 
neizando o patrimonio juridico de todos, contribuira para a 
acentuacao do sentimento nacional, sublinhando a conscien- 
cia de um destino comum. 

Quanto a legitimacao do poder real, o caracter patrimo- 
nial da realeza persistiu: — a dinastia de Avis era legitima 
sucessora da casa de Borgonha na posse do territorio e se- 
nhorio de Portugal. Todavia, paralelamente, comecavam a 
aflorar as concepcoes juridicas que as cortes de Coimbra ha- 
viam inspirado, e a que a fecundidade legislativa da epoca 
havia de dar forma. 0 principio da hereditariedade do po- 
der nao sofreu solucao de continuidade; os reis continuaram 
a designar sucessores seus filhos primog^nitos. (195). fesse 
principio recebe a consagracao do consentimento da nacao 
pela pratica do juramento do herdeiro em cortes. Afonso V 
faz as cortes jurarem herdeiro a D. Joao no mesmo ano de 
seu nascimento. (196). 

O principio da origem divina do poder tambem se con- 
servou (197) mas temperado, desde 1383 pela intervencao da 
nacao no levantamento do rei. O poder real continuou a ser 
dom divino, mas, na escolha do principe que o ia exercer 
a nacao passava a interferir, embora de maneira inocua. ape- 

(195) Por carta, Afonso V reconhece por herdeiro D. Afonso, filho de 
D. Joao, eliminando a concorrencia de possiveis filhos de D. Joana, ou de outra 
esposa que viesse a ter, e manda que seja jurado em cortes como verdadeiro 
e legitimo herdeiro e sucessor. V. doc. in Sylva. Provas da dedufao, Prova LV, 
I, pg. 279 segs. 

(196) Gois, D. — Chron. do Princ. D. Joam, Cap. III. 
(197) Afonso IV confessava: "... reconhecendo que o regimento destes 

rcinos por Deus nos e outorgado", (Orden. Af., Liv. V, tit. 1, § I). 
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nas para consagrar com sua fidelidade expressa a designa- 
<jao que o nascimento ja houvera feito e que os testamenlos 
regies haviam apontado. Em todo caso, o direito de inter- 
vencao das cortes na sucessao era proposto, conciliando-se 
entao, numa promessa democratica que no futuro se frus- 
trara, a origem divina e a representatividade da realeza. A 
conciliacao entre os dois principios sera um dos problemas 
da doutrina do poder real, como veremos a proposito do pen- 
samento de D. Pedro. Na aclamacao de D. Joao I, diziam 
os povos que escolhiam e tomavam por rei a D. Joao em 
nome de Deus. (198). Assim, a assembleia da nacao apare- 
cia como instrumento da vontade divina. Essa ideia da pro- 
cedencia divina do poder real persistira por todo o seculo, 
como embriao do absolutismo que vira. 

Em 1505 dizia Duarte Galvao oferecendo sua Cronica de 
Afonso Henriques a D. Manoel ..."que e serem reis postos 
por Deus para regedores principals na terra sobre os outros 
homens". (199). 

A evolucao do pensamento politico pode ser acompanha- 
da no decorrer do seculo: — elabora-se no seculo XV toda 
uma verdadeira doutrina politica de cujas transformacoes ira 
emergir o absolutismo do seculo seguinte. Pode-se rastrear 
essa evolucao, atraves do pensamento do rei D. Duarte, do 
principe D. Pedro e dos legistas. Com D. Duarte sao as pu- 
ras ideias medievais, com epidermicas influencias do tempo 
que aparecem; com D. Pedro, assiste-se a infiltracao de ideias 
modernas no sistema engendrado pela tradicao canonico- 
-romana, e, finalmente, com os legistas, uma verdadeira re- 
volucao doutrinaria se opera predispondo o organismo poli- 
tico a patogenese absolutista. 

b) Consolidacdo da concepcdo medieval — D. Duar- 
te (200): A obra de D. Duarte, revela espirito preso ao ambito 

(198) "Em nome de Deos, e da Sancta trenidade, Padre, e filhi, esspiritu 
Sancto, nomeamos, escolhemos, tomamos, e ouuemos, receberaos em aquella me- 
Ihor e mais comprida quisa que nos podemos o dicto dom Joham, mestre dauis 
em Rev. .doc. in Sylva, I, pg. 44. 

(199) Duarte Galvao, Chron. Afonso-Henriques, Dedlcat6rla. 
(200) A obra que seria fundamental para o conhecimento do pensamento 

politico desse principe seria o "Tratado do Bom Governo, da Justi?a e dos Oft- 
ciais dela", manuscrito em latim ainda nao publicado infelizmente e de que 
nos da noticia o Visconde de Santarem. 
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dc sua alinouci-a resirila e de sens livros que o amarram as 
tradicoes que Ihe chcqaiu do passado, sem coragem de con- 
sagrar as conquistas do tempo, embora Hies conhecam a exis- 
tencia. (201). 

A par disso, uma religiosidade sincera que o faz mais 
sanlo que o Infante Santo, impregna-o de um misticismo que 
Ihe restringe a acuidade. Ainda muito preso a letra das es- 
crituras, ele aceita a influencia dos legistas (202) e exige a 
par do conbecimento dos costumes, o conhecimento de leis 
oara melhor governarem os principes (203). 

A analise de sua obra e de sua biblioteca <204) revela 
influencias classicas, a par da de puros autores medievais; 
Cesar, Cicero, Seneca, Valerio-Maximo e Aristoteles ao lado 
de Sto. Agostinho, S. Joao Cassiano, S. Joao Climaco, Bartolo, 
o De regimine principum de Aegidius Romanus (205) e talvez 
o de S. Tomas, pois que dois livros com esse nome aparecem 
na relacao de sua livraria, e sabemos que D. Pedro o traduziu, 
a Virtuosa Bemfeitoria de D. Pedro, e Cronicas portuguesas e 
castelhanas. Alem dessas existem obras de caracter religioso 
como a Biblia, os Atos dos Apostolos, o Genesis, o Livro de 
Salomao. (206). 

Suas obras sao numerosas (207), das.quais algumas foram 
publicadas (208), mas outras, quica das mais interessantes 
para nos (209), ainda permanecem ineditas. Das editadas. 
e o Leal Conselheiro (210) a mais fecunda para a analLe 
de seu pensamento. 

(201) Ol. Martins, Os Filhos, pg. 165. 
(202) D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 27, pg. 91. 
(203) D. Duarte, op. cit., Cap. 52. pg. 183-4. 
(204) Sousa, Provas I, 544-5; Azurara, Chron., Guine, cap. 56: Viterbo, 

A livraria real, in Arq. hist, port., II e T. XI, da Mem. Lit., p. I, 19. 
(205) Doctor fundatissimus et theologarum princeps — frade agostiniano 

ou correado, o que levou P. Mariz a chama-lo Gil Correia — Cf. Inocencio 
- Dice. Bibl. Ill, 143. 

(206) Sousa, loc. dt.. 
(207) Catalogo de Santarem, in Leal Conselheiro, ed. P. Roquete, Paris. 

1842, e Ol. Martins, Os filhos, pg. 164, n.' I. 
(208) Sousa, Hist. Geneal., Provas I, 529, segs. 
(209) Tratado do bom governo, da justiga e dos oficiais dela (em la- 

tim). O que se toma dos parentes: patria, lei, e ordena?§o sobre as cousas 
domesticas, e a ordem que tinha no governo e despacho. 

— 118 — 



D. Duarte nao via ainda a sociedade baseada na ideia 
individualista do direito, mas fundada, conforme o cristianis- 
mo, em um fim transcendente da vida coletiva (211) — um 
povo destinado a uma missao religiosa. Essa sociedade es- 
tava dividida em classes (212) que para ele eram cinco: os r 
oradores, os defensores, os lavradores, e Pescadores, os ofi- 4 

ciais e os mesteirais. Os lavradores e Pescadores constituiam 
a base da cousa publica, uma vez que por seu trabalbo tma- 
vam os frutos da terra e do mar. A seguir estavam os ofi- 
ciais-conselheiros, juizes, regedores, vedores, escrivaes — e 
os mesteirais que "husam dalgfias artes aprouadas e meste- 
res". Acima estavam os defensores, prestes a defender a ter- 
ra dos contrarios, externos ou internes. 

Sera eles as terras e senhorios nao podiam sobreviver, 
pelo que, tinham grandes liberdades e privilegios, porque de- 
viam estar sempre nreparados com manhas, armas, e cava- 
los e gente corregida para arrostarem perigos, trabalhos e des- 
pesas, honrando assim o real estado, sua cdrte e senborio. 
Acima de todos, sobrepairando, os oradores — clerigos, fra- 
des e ennitaes — cuio principal oficio era rezar pelos ou- 
tros estados, bonrar a Deus e ensinar aos demais pela pala- 
vra e pelo exemplo. A sociedade existia para uma missao 
de salvacao eterna, para o que a dirigia o rei, numa verda- 
deira teocracia de virtudes. Essa ideia de desigualdade so- 
cial era corrente desde o seculo XIY. Encontramo-la expres- 
sa e repetida em leis. Numa ordenacao sobre as jurisdicdes 
da Rainha dos Infantes, feila por Afonso Y, repetindo outra 
de D. Fernando (213) escreve-se: "Quando Nosso Senhor 
Deos fez as Creaturas assy razoavees, como aquelles que ca- 
recem de razom, nom quiz de todos fossem iguaes, mas esta- 
belleceo, e hordenou cada huua em sua virtude e poderio 
departidas, segundo o graao em que as pos: ben assy os Reyx 
que em logo de Deos na Terra som postos para reger o Povoo 
nas obras, que ham de fazer assy de Justica, como de gracas 
ou mercees, devem seguir o enxemplo daquello, que elle fez 
e ordenou, dando, e distribuindo non a todos per huua g.dsa. 

(210) D. Duarte, Leal Conselheiro. Paris. Aillaud. 1842. Ha ediijoes 
mais recentes, ambas de 1942; a de Joseph M. Piel, da Liv. Bertrand, Lisboa, 
e outra de F. Costa Marques, na Col. de Classicos Portugueses. Sa Costa, Lisboa. 

(211) Ol. Martins, Op. cit., pg. 178. 
(212) D. Duarte, Op. cit., cap. IV, pgs. 15-19. 
(213) Orden. AL, Liv. II, Tit. 63. 
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mas a cada huu aparladamente, segundo o graao, e condigom,,. 
e estado de que for". (214). 

Os reis sao senhores e regedores naiurais dessa nobre 
comunidade, razao pela qual devem ser prudentes e de bom 
entender. 0 rei aparece no pensamento de D. Duarte como 
um protetor paternal das classes do reino, mantendo-se fiel 
aos usos e costumes que asseguram a ordem social. Estra- 
nhar-se-a que esse principe tao respeitoso dos foros das clas- 
ses tenha sido o autor de uma lei revolucionaria como a Lei 
Mental. Essa lei, todavia e de sen pai, e muito mais que dele 
e obra dos legistas. A concepcao patriarcal medievalista es- 
ta inteira nessa paternalidade do oficio real compreendida 
por D. Duarte. Dai a identificacao entre os interesses do povo 
e os interesses do principe que sao interdependentes. 

O principe deve ter prudencia, porque sem ela o povo 
nao sera bem governado, e em consequencia destruido, e des- 
truido o povo, destruido e o principado porque a salvacao do 
povo e a salvacao do principe. (215). Essa fusao de interes- 
ses, que nao implica todavia identificacao da nacao com o 
governo como no estado moderno (216), era indispensavel a 
sobrevivencia da coletividade. Isso mesmo sentia ainda Vas- 
concelos (217) no seculo XVII, ao mostrar que o principe jus- 
to e a republica fazem um so corpo a procura da utilidade 
comum, e se o principe abusar do poder surgira entre o prin- 
cipe que teme a potencia do povo e o povo que odeia as tira- 
nias do principe, conflito do qual resultara a dissolucao da 
republica. "Sem vassalos nao tern nenhum principe poder, 
e tendo-6s por inimigos, muito menos". (218). 

A religiosidade de D. Duarte, e obvio, havia de dar re- 
levo a concepcao da origem divina do poder. Rui de Pi- 
na (219) faz falar assim D. Duarte ao mestre Guedelha que 
o aconselhava a dilatar seu alevantamento como rei: "... 
este carguo que eu com sua graga (de Deus) espero tomar, 
seu he, e em seu nome e com speran^a de sua ajuda ho tomo, 

(214) Orden. Af., Liv. II, tit. 40. 
(215) "Edesto se segue destruygom do poboo, e destruydo opoboo des- 

fruydo he opryncipado." "...a saude do poboo he, he saude do pryncipe e o- 
pryncipe deue muyto de amar sua saude..." D. Duarte, Op. cit., pg. 182-3. 
Saiide aqui e sindnimo de salvacao como no Test, de Afonso III: "a saude de- 
minh'alma", 

(216) Merea, H. Port., Peres, pg. 463. 
(217) Vasconcelos, Do sitio, pg. 63-66. 
(218) Op. cit., pg. 66. 
(219) Pina, Chron. D. Duarte, cap. II, 77. Ined. da Acaderaia. 
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a elle soo me encomendo e sa Bemaventurada Virgem Maria 
Sua Madre Nossa Senhora, cujo dia oje he, e com muita de- 
vacam e devida humildade pe^o a Deus que me ensine, favo- 
reca e ajude a governar este seu povoo, que me ora quer en- 
comendar como sentir que seja mais seu servico". A funcao 
de reinar era de origem divina, como divinas eram todas as 
funcoes sociais, outorgadas como "carrego", por Deus aos 
homens. O estado dos senhores era de regedores e defenso- 
res: assim tambem o rei. Fidalgos e reis recebem de Deus 
essas funcoes e a fde devem contas. E' o que diz no Leal 
Conselheiro: "Euedo oque perteece aos que destes anbos 
deuem husar, veram oque nos couem defazer, se bem usar- 
mos do carrego que per ossenhor deos nos he dado, ou se por 
esta tiba uoontade queremos lograr as principaes perroga- 
tiuas que nos som outorgadas, nom husando dos muy gran- 
des carregos aque somos obrigados. E conssyrando esto, co- 
nheceremos quanto somos dinos derreprehessom ou per graca 
e mercee de nosso senhor deos deuerdadeiro louor" (220). As 
funcoes senhoriais, tanto de regedor como de defensor sao 
pois delegacoes divinas e de seu exercicio devem-se contas 
a Deus. 

Essa ideia era viva no espirito de D. Duarte ao escrever 
citando um texto biblico: "... Eporem diz dessy assabedo- 
ria, aos oito capitullos, dos prouerbios Permym reynam os 
Rex, e os pryncipes som senhores". Por isso, "... aos prin- 
cipes compre derreger e encamynhar seu poboo em ordenada 
e deuyda fym..." observando os deveres de prudencia, sem 
o que nao poderao reger nem ser principes. (221). 

* * * 

c) TRANSIQAO PARA AS C0NCEPQ6ES MODERN AS 
— D. PEDRO (222): D. Pedro, um "estadista do seculo XV", 
como o chama Oliveira Martins, e um espirito bem diverse 
do irmao e por isso sua obra, contemporanea da de D. Duar- 
te, e sensivelmente mais avan^ada do ponto de vista doutri- 
nario. D. Pedro, ainda que solicito em face das tradicSes 
medievais, foi mais permeavel as influencias do seu tempo e, 

(220) Op. cit., cap. IV, pg. 19. 
(221) D. Duarte, Leal, Cons., cap. 51, pg. 182. 
(222) Para a compreensao das ideias de d. Pedro: V. o art. de Merea,. 

M. P. — As teorias... in Rev. Historia, 1919, n.' 29. 
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ten do viajado longamente pelo exterior, colheu proveitosas 
experiencias que, depots, uma vida ativa e a participagao 
constante nos negocios de estado consolidaram. D. Pedro, 
embora as suas leituras tivessem sido quase as mesmas do 
irmao, foi mais extrovertido e soube melhor sintonisar suas 
ideias com as instituicoes portuguesas do tempo. 

Alem das licoes da experiencia e do convivio com outros 
povos, sofreu influencia de Arisloteles, Seneca, Cicero, cujos 
De officii traduziu, (223) de Aegidius Romanus cujo De Re- 
gimine Principum traduziu tambem (224) e igualmente o De 
Re Militar (225) de Vegecio, e tambem de Sto. Agoslinho, 
Meditacoes e Confissoes, de S. Tomas, De Regimine Princi- 
pum, e a do Communiloquium de Johannes Gallensis, francis- 
cano ingles do seculo XIII, (226). Pedro Lombardo, Ansel- 
mo, Alberto Magno, Hugo de Saint Victor, Roberto Grosse- 
teste. Suas ideias polilicas aparecem no Tratado da Virtuosa 
Bemfeitoria (227) e nas cartas que escrevcu ao irmao. (228). 
Parece que a influencia maior foi a do "De beneficiis" de 
Seneca. 

Para melhor exposicao do pensamento de D. Pedro ana- 
lisaremos as respostas que ele daria a estes tres problemas: 
por que ha reis? quern e rei? e para que ha reis? ou seja, 
sua concepcao da origem do poder real, o principio da legi- 
timacao e a fungao regia. 

A origem do poder. — A sociedade e um conjunto de 
classes em cuio apice esta o rei. Na sociedade mais reraota, 
em estado de inocencia, os homens governavam aos animais, 
mas nao aos outros homens, tendo apenas uns sobre os ou- 
tros poder diretivo, mas nao coercitivo. Ora, quando os ho- 
mens cairam em pecado, o poder coercitivo que nao existia 
foi concedido por Dens aos homens. Sendo a sociedade um 

(223) A tradugao estS anexa ao Cod. da Virtuosa Bemfeitoria, da Acad. 
de Hist, de Madrid. 

(224) Perdeu-se. Era livro de cabeceira de D. Joao I — Ol. Martins — 
Os Filhos, pg. 141. 

(225) Cf. Prestage, Letter, Intr., pg. 60; Pina, Chron. Afonso V, cap, 125, 
433, e Figueiredo, Elogio, 135. 

(226) Merea, As teorias, pg. 6-7 
(227) D. Pedro. Virtuosa Bemfeitoria, ed. de J. Pereira Sampaio (Bru- 

no), Porto. 1910. Nova ed. Joaguim Costa. Porto. 1940. As citagSes desta obra 
sao tiradas em geral do referido artigo de Merea. 

(228) Ribeiro, Dissert. Cronol., I, 398-413, Ol. Martins, Os Filhos, apend., 
D., pg. 391-399, e Sylva, Mem. D. Joao I, I, 374, 379. 
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fato natural e portanto divino, e carecendo direcao, "aliquod 
regitivum", Deus concedeu o poder necessario a sua sobre- 
vivencia. Segundo S. Tomas este e o dominium politicum 
que existe em qualquer sociedade e que se distingue do do- 
minium servile que nao existe no estado de inocencia. (229). 
Entre esses dois dominios — o diretivo e o servil — ha "hum 
senhorio que he meo antre os dous sobreditos, nem tras em 
sy tanta liberdade como o primeyro, nem tanto soiugamento 
como poem o segundo" — e o poder politico coercitivo que 
tern os principes e senhores na governanca ou "mayoria". 
Com o pecado, o homem que no Paraiso vivia seguro contra 
a mingua, amolentou-se, e uns intentaram por varios modos 
dominar os deraais, fazendo surgir com o tempo, para uns o 
direito de govexmar e para o povo o dever de obedecer. Aque- 
les passaixi a suceder segundo a linlxagem, desaparecendo do 
mundo a "ygualeza" e generalizando-se o senhorio. "E assy 
o senhorio que por aazo do pecado comecou em o mundo se 
hia tornado em natureza". (230). 

E assim conquanto "em stado naturall somos yguaaes" 
(231), o poder politico se tornou um fato natural e necessario 
a sobrevivencia da sodiedade. Portanto, da desarmonia so- 
cial conseqtiente do pecado dos homens, surgiu a necessidade 
do poder politico, com o consentimento de Deus. 

£sse poder e o senhorio, que alias nao e privilegio do rei, 
mas de todos os senhores sobre seus vassalos. O senhorio e 
a "propriedade excellente que poem mayoria em que o tern 
em respeytode algua soiieycom que outrem sonorta". E' me- 
ramente diretivo. 

* * ♦ 

0 poder real, apesar das influencias dos romanistas, e 
por ele considex-ado como um oficio, sendo o monai'ca um 
representante dos intex-esses coletivos, e e nao simplesmente 
um direito mas antes um dever, o seu exex-cicio. O principe 
e um "minister populi", "publicae utilitatis minister". Por 
ser justo e que tern poder — "mayoria" — sobre os outros, 

(229) D. Pedro, Virtuosa, II, 16. 
(230) D. Pedro, Virtuosa, II, 9. 
(231) D. Pedro, Op. cit. II, 16. e III, 2. 
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nao pelo gosto do mando, mas pelo oficio de aconselhar os 
demais. (232). Reinar e pois um oficio indispensavel ao bem 
comum. 

Mas esse oficio de onde provem? Quem fez os senhores? 
For que sao uns designados para governar, e outros para 
obedecer? 

A legitimacao: A monarquia, consagrada pela religao 
fundamenta-se nao no direiito do sangue, conforme as ideias 
aristocraticas, mas sim na utilidade social, conforme a dou- 
trin-a cesarista". (233), E' pela ufilidade que a existencia 
do senhorio se justifica... Perdido o primitivo estado de ino- 
cencia, "a policia do mundo perecera, se o stado cavalley- 
roso dos rrex, e dos principes, e dos outros senhores a nom 
governara" (234). 

D. Pedro conserva a ideia da origem divina do poder. 
"Nom est potestas nisi a Deo". (235); essa opiniao era una- 
nime no tempo e D. Pedro nao iria discuti-la. "Toda a alma 
seia sobjecta aos principes mais excellentes que n5m seia 
poderyo que nom proceda de deos"... Escrevia ele ao ir- 
mao: "... que sempre vos trabalheis de serdes obediente, 
e fiel servidor ao Senhor de cujas maaos sobretantos, tal 
Dignidade recebestes: e asy boo e proveitoso Yigario aos 
Regnos, e pessoas que yos encomendou" (236). 

Na carta de Rruges diz ainda a D. Duarte: "... por au- 
toridade do poderio que vos Deos deu tendes poder de dar- 
des... " (237) e ainda repete na Virtuosa Remfeitora "... por 
esto Ihe outorgou Deus o regimento. .." (238). Essa ideia e 
a mesma de S. Paulo, corrente na Idade-Media. Nao se refere 
porem exclusivamente ao poder real, mas a todo oficio de go- 
verno. file mesmo o diz: ..." todo o mundo confeca que 
todallas merces e galardoes nos vem de Deus, e nem hum 
senhor galardoa ao servidor por comprimento de sua propria 
vontade mas por fazer aquelo que a seu servico perten- 
ce" (239). Nos docnmentos que assinava como regente es- 

(232) "Os lustos nom com deseioso poderio de sse asenhorar; mas por 
officio de conselharem teem mayoria sobre os outros". D. Pedro, Op. cit. 

(233) Ol. Martins, Os filhos, pg. 148. 
(234) D. Pedro, Op. cit. III, 4. 
(235) S. Paulo, Epist. ad. Rom., XIII, 1. 
(236) Pina, Chron. D. Duarte, cap. II, 81 (Ined.). 
(237) Ol. Martins, Os Filhos, apend. D., pg. 393; Ribeiro, Dissert. 

Cronol., I, 401. 
(238) Op. cit., II. 9. 
(239) Ol. Martins, Op. cit., ap. D., 392; Rib. Dissert. Cronol., I. 399. 
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crevia: "per autoridade do Senhor If ante dom P.0 titor e 
curador do dito senhor rey regedor com a ayuda de deus de- 
fensor por el de sens regnos e senhorio". (240). A mesma 
expressao usou na carta que escreveu a sen irmao D. Afon- 
so (241). 

Coerente com as doutrinas do tempo, D. Pedro conside- 
rava todo o governo como merce divina, e service de Deus 
reger a sociedade e prover o bem comum. Como vimos, o 
senhorio foi outorgado porque a sociedade em pecado preci- 
sou nao so de direcao que sempre existiu, mas de coacao para 
premio dos bons e castigo dos maus. (242). Isso porem in 
abstrato. 

Em concreto, proviria o poder de Deus e so de Deus? 
D. Pedro vinha de uma revolucao popular na qual uma as- 
sembleia nacional dera o trono a seu pai. Certo ecoava ain- 
da a inteligente argumentacao de Joao das Regras, demons- 
trando a legitimidade da investidura outorgada em cor- 
tes. (243). D. Pedro ira conciliar a doutrina da origem di- 
vina com o principio da origem popular electiva da realeza, 
principio esse que provinha das tradicoes visigoticas. 

O Poder em abstrato vem de Deus como um remedio para 
o nosso estado de imperfeicao e pecado; em concreto tern 
sua origem em Deus, mas nao por designacao pessoal do 
principe. De varias formas pode ele ser indigitado, mas sem- 
pre mediante o consentimento da nacao. (244). Alias essa 
oscilacao entre a origem sobrenatural e a expressao vontade 
dos subditos e caracteristica do tempo, quando a propria Igre- 
ja hesitava entre as duas doutrinas (245), e o principio visi- 
gotico da eleicao democratica ainda agonisava em face da 
sucessao hereditaria ou testamentaria. A incldencia do di- 
reito romano, revivido pelos legistas descobria em Ulpiano a 
ideia da lex de imperio, querida de Cicero cuja influencia em 
D. Pedro e inegavel, de que a autoridade do imperante tem 
sua fonte numa concessao do populus. Encontrava-se ainda 

(240) Doc. in Ol. Martins, Os filhos, n.' XV e XVI, 427-8. 
(241) Sousa, Provas, T. Ill, 496. 
(242) "Sede pois submissos pelo amor de Deus a ordem que foi estabe- 

lecida entre os homens; sede submissos ao rei como aquele que tem o poder 
supremo; e aqueles a quem Ele dd sua autoridade, como sendo enviados dele 
para louvor das boas aegfies e puni<;ao das mas". Patr., II, 13, 14. 

(243) Sylva, Mem. D. Joao I, T. II, 114. 
(244) Merea, Hist. Port., Peres, vol. Ill, p. Ill, cap. II, pg. 467. 
(245) Merea, A teoria, pg. 11-13. 
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essa ideia da investidura democratica na contratualidade feu- 
dal entre suzerano e vassalos, sendo geral nessa epoca a ideia 
da sujeigao voluntaria, do reconhecimento popular como 
meio de legitimacao do poder. A sobrevivencia dessa dou- 
trina trai-se na pratica nao abandonada ainda de se legiti- 
mar a posse em cortes, atraves de reciproco juramento, do 
rei e da nacao. 

D. Pedro aceita ambas as doutrinas: Deus outorga o go- 
verno a sociedade e a investidura se faz pelo povo, como ins- 
trumento da Divindade. "Imperium a Deo per homines; po- 
pulo faciende et Deo inspirandi". (246). A sobrevivencia da 
electividade visigotica nas cortes de aclamacao e juramento, 
equivalia a uma promessa, por parte do rei, de bem reger 
observando os foros e costumes, por parte da nagao, de vas- 
salagem, prestando obediencia e conselho. Era o "pactum 
subjectionis". Em D. Pedro o rei tern poder de Deus, "mas 
nao per expressa comisson deujmal" como David; e a nacao 
que entrega a determinado individuo poderio, herancas e con- 
quistas. O consentimento do povo e condicao de legitimidade. 
Estabelece-se o pacto: os reis deverao prover o bem da na- 
cao, "porque por esto Ihe outorgou deos o Regimento e os 
homees conssentirom que sobrelles fossem Senhores" (247). 
e outorga-lhes "o poboo obediente sobieccom fazendo vassa- 
lagem perque he obligado a Ihe manteer lealdade" (248). 
Desse duplo compromisso, resultavam as obrigacoes do prin- 
cipe. Assim diz D. Pedro em carta a D. Duarte: e que 
sempre vos trabalheis de serdes obediente, e fiel servidor ao 
Senhor, de cujas maaos, sobre tantos, tal Dignidade recebes- 
tes: asy boo e proveitoso Vigario aos Regnos, e pessoas que 
vos eccomendou" (249). 

Dessa forma "sem a outorga dessas duas entidades nao 
se conceberia a legitimidade do senhorio. e por isso (embora 
ele nao o diiga expressamente) a vontade do povo e de su- 
por-se, ao menos tacitamente, ainda no caso de o rei obter 
o poder por heranqa ou por conquista". (250). 

Essa conciliacao que de alguma forma ja aparece expres- 
sa no auto de levantamento de D. Joao I, ao se considerar 

(246) Ibdem. 
(247) D. Pedro, Virtuosa, II, 9 e 22. 
(248) Ibd., II, 16. 
(249) Pina, Cbron. D. Duarte. cap. IV, 84. 
(2501 Merea, Op. cit., pg. 14. 
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vacante o trono por falta de herdeiro lidimo, ia buscar seus 
fundamentos na propria tradicao da monarquia. Nao era 
pois uma originalidade no pensamento de D. Pedro. Ressur- 
gia porem como um sinloma dos tempos, tempos que se se- 
guiam a revolucao de 1383, em que a doutrina defendida por 
Joao das Regras em cortes fizera frutificar a nova dinastia. 
Com duas ideias velhas — a origem divina do poder e o con- 
sentimento dos povos —, escaraoteando habilidosamente o 
gritante conflito entre a hereditariedade e o consentimento 
popular, o Infante compunha um sistema aceitavel para sua 
epoca. Nao tirava porem consequencias subversivas (251) 
que o lealismo visceral dos povos repelia, mas extraia um 
corolario perigoso que justificava o advento dos legistas no 
governo, pelo esteiro da representacao do braco popular. 
Afirmava o principe que o rei devia ouvir a voz de todas as 
classes, chamando para o seu conselho delegados dos tres 
estados do reino (252), uma vez que a outorga de todos de- 
via a Coroa. 

A ilacao era logica, mas era de fato a consagra^ao em 
principio do que se praticara durante a revolucao quando o 
Mestre de Avis assumiu o governo. (253). Quando o proprio 
regente revolucionariamente tambem passar a reger por acla- 
macao popular, a ideia renascera. 

Nao chegava todavia o Infante a preconizar a estrutu- 
racao democratica do poder. Como bom fidalgo exigia leal- 
dade e obediencia, inspirando-se no asserto de S. Paulo ao 
dizer que quem a podestade resiste, resiste a ordem de Deus. 
A ideia tomista que outrora prevalecera de que a tirania jus- 
tificava a deposicao dos reis injustos, e que fora praticada 
pelo Papado ao remover Sancho II do trono, (254) nao e 
defendida por D. Pedro. Como pensava entao toda a gente, 
para D. Pedro, eram as liberdades delimitadas pelos privile- 

(251) Merea, J. P. — As Teorias, 20. 
(252) D. Pedro, Virtuosa, II, 24. Na Carta de Bruges.- "... e asy Se- 

nhor com este Conselho como na vossa Relagao me parece que devieis ter ho- 
mens de todolos estados de vossa terra asy de Clerezia como de Fidalgos e 
do Povo por vos aconselharem que nao ordenasseis cousa contra seus proveitos 
nem em quebranto de seus bons privilegios..." Ol. Martins, Op. cit., apend. D., 
Ribeiro, op. cit., 409. 

(253) V. Auto de levantamento de D. Joao, in Sousa, Provas, I, n.' 2, 
pg. 347. 

(254) V. Bui. de Deposicao in Mon. Lus., T. IV, escr. XXV, 533: Pres- 
tage. The Royal, pg. 11. 
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gios (255) aos quais deviam os reis respeitar juntamente com 
as antigas liberdades. Na medida porem em que o soberano, 
pelo monopolio da legislacao e das jurisdicoes como fora pro- 
posto por D. Diniz e pelo povo nas cortes de Leiria de 
1372 (256), tornava-se o arbitro exclusive da extensao desses 
privilegios que pelas inquiricoes podia rever, essas fronteiras 
podiam ser impunemente violadas. Ao defender para a rea- 
leza, como o fara, a ampliaeao da funcao legislativa, prepa- 
rava uma cultura de germes do absolutismo. Quando o rei 
puder conceder e tomar, sem atentar ao uso e costume, pri- 
vilegios e jurisdicoes, tera implantado, com o capricho das 
conveniencias dinasticas assopradas pelos legistas, a ilimita- 
cao de seu poder. 

A funcao fegia: Quais ser'iam as finaliidades do po- 
der real? Para que Deus e os homens criaram os reis? Em 
geral, a finalidadc do poder e o bem comum "communem 
utilitatem" (S. Tomas) , uma vez que "regnum non est propter 
regem, sed rex propter regnum". (257). Devem os reis "tra- 
balhar polo proveyto dos que a elle ficam sobiectos" (258). 
Devia exercer a "virtuosa benfeitoria", procurando repetir 
na terra a ordem divina, dando, como Deus o faz, largamente 
a todos, protegendo-lhes os direitos e liberdades, e encami- 
nhando-os para o bem. A funcao regia era pesado encargo 
e tinha decidido cunho moral. 

As ideias da necessidade de protecao e da manutencao da 
ordem social pela justica e bom regimento dos povos, tao pre- 
ciosos para o pensamento politico medieval, aparecem em 
D. Pedro. Quando na carta de Bruges aponta as virtudes que 
devem ser cultivadas pelo principe, designa a fortaleza e a 
justica (259). A fortaleza, e claro, destinava-se a satisfacao 
da necessidade de defensao dos povos, razao pela qual de- 
mora-se a sugerir providencias uteis a esse fim: povoamen- 
to da terra para assegurar o recrutamento, annas e cava- 
los, reparo e guarnicao das vilas e cidades e boa guarda dos 
armazaes. 0 "estado cavalleyroso" exigia esse cuidado ele- 
mentar para garantia das gentes, "d'aquelles que pera sua de- 

(255) Carta de Coimbra sobre as sizas: "E porem coompre que uos 
avisees que non tomees mores liberdades das que vos soon outorgadas . 

(256) Prcstage, The Royal, 14. 
(257) De Regimine Principum, III, cap. 11. 
(258) D. Pedro, Virtuosa, II, 18. 
(259) C. de Bruges, Ol. Martins, Op. cit., 394 e 395 e Ribeiro, Op. cit, 

402 e 406. 
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fenssom Ihe derom a spada" (260). Essa ideia, na pratica, 
apesar de amainadas as tempestades da Reconquista, persis- 
tia como uraa das razoes do poder: no Regimento da Regen- 
cia Trina, a defesa do reino que era a principal atribuigao 
do Infante, aparece como preocupacao fundamental (261), 
embora se possa explicar pelo recrudescimento da ameaca 
castelhana e aragonesa. Essa ideia da constante obrigacao 
dos reis de defenderem a nacao estava na consciencia de to- 
dos: ainda nas cortes de Evora, nos fins do seculo, recla- 
mavam os povos que os reis e principes deviam ter sempre 
prontos para seus servicos homens de armas (262) — isso, 
numa epoca em que ainda nao se falava em exercitos per- 
manentes. 

Era a obrigacao da justi^a o que havia de mais impor- 
tante para o bem comum, e a relevancia dessa funcao acen- 
tuava-se no seculo XV devido ao agravamento, entre as clas- 
ses menos aquinhoadas ate entao, da consciencia de seus di- 
reitos, como tao bem retratam os artigos das cortes que nesse 
tempo foram reunidas. A distribuicao da justica era vista 
como dever indeclinavel. Era um reclamo que brotava a 
cada passo: nas tradicoes do cristianismo, nos romanistas 
ressurrectos, em toda a legislagao imperial, nas velhas esti- 
pulacoes goticas. "O justo fim do estado Ihe da caracter sa- 
grado", dizia S. Paulo. (263). 

"Onde o governo e injusto nao existe estado", afirmava 
Marco Tulio (264). "Recte eris si recte facies, si non facias 
non eris" ecoavam o Codigo Visigotico e as Partidas (265). 
Unanimemente os poucos autores do tempo punham em re- 
levo a mais nobre funcao do estado. E os reis aquiesciam em 
que a justica era um mandate irrecusavel de Deus, ao pro- 
clamarem como Afonso V na ordenagao do acrescentamento 
da moeda (1473), feita alias contra a vontade do povo: "... 

(260) D. Pedro, Virtuosa II, 22. 
(261) Sousa, Provas, I, 426. 
(262) "Os reis c principes sempre per seu servico e avlsamento devem 

ter prestes suas gentes darmas e cauallos e beesteiros e lanceiros que ao tempo 
de mester os achem prestes pera seus servicos." (Santarem, Mem. das cortes, II, 
doc. 137). 

(263) Epist. ad. Rom. XTII 1-7. Cf. Ill Reg., X, 9: "file (Deus) vos 
fez rei para fazerdes justiqa e julgamento." 

(264) Cicero, De Republ., I, 25-42. 
(265) Cod. Leg. Goth. I, 1; Partidas I, 1, 4; II, 1, 7; II, 1, 10. 
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somos por Deus obrigados a todos geralmente fazer justi- 
?a..." (266). Alias esse adverbio — geralmente — e sinto- 
ma de uma forma renovada de entender justica: — para 
todas as classes, respeitados os privilegios. 

A maior funcao dos reis era tambem para D. Pedro admi- 
nistrar justica, respeitando as liberdades do povo que por 
sua vez devia pagar-lhes tributes para dota-los de meios ne- 
cessaries ao exercicio de sua missao (267). Ao fazer justica, 
deviam os reis premiar o bem e castigar o mal. A justica 
tern duas partes (268) : "huma de dar a cada hum o que he 
seu, e a outra darlbo sem delonga", assegurando bons juizes, 
punindo os corruptos, procedendo a inquiricoes, desembar- 
gando rapidamente os agravos (269). A justica era um de- 
ver e um direito inalienavel (270) e ja D. Fernando estabe- 
lecera em cortes que ninguem podia legalmente se opor ao 
direito real de ouvir apelacoes (271). pois que a correicao de- 
cor ri a do maior e mais alto senhorio, e a ela todos estavam 
sujeitos, pois ligava-se ao principado e poderio do rei, que 
nao podia excusa-la, e devia exercer-se de preferencia so- 
bre os poderosos, pelo que vedava a quern quer que fosse no- 
mear corregedores. (272). 

Essa preocupacao com a justica, levou-o, de um lado, a 
conservar a concepcao patriarcal do poder real, tambem li- 
gada a ideia de protecao, e de outro lado, a preconizar a 
legislacao geral e a formacao de um funcionalismo especia- 
lizado, pela criacao de colegios, o que era por certo atribuir 
ao estado uma funcao social, sem duvida, uma inovacao em 
doutrina do que ja se praticava desde D. Dinis quando fun- 
dara a Universidade. (273). Essa funcao social se ampliara 
no decorrer do seculo pelo desenvolvimento das obras de as- 
sistencia social por iniciativa do poder real. 

(266) Lobo, Hist. Socied., I, cap. Ill, § 1, 336. 
(267) Prestage — The Royal, 10-11, e Merea, As teorias, 20-21. 
(268) C. Bruges — Ol. Martins, op. cit., 396 e Ribeiro, op. cit., 406-7, 

D. Pedro, Virtuosa, III, 4. 
(269) D. Pedro, Op. cit., II, 18 e 22. 
(270) "Estas quatro cosas son naturales al sefiorio del Rey que non las 

debe dar a ningundi omne, nin las partir de si, e a pertenecem a el por razon 
del sefiorio natural: Justicia, moneda, Fonsadera e sus yantares" (Fuero Viejo, 
1.* del tit. 10, lib. I, apud Adrian — Historia del derecho espafiol, pg. 86, do 
vol. I). 

(271) Prestage, Op. cit., pg. 15. 
(272) Orden. Af.. Liv. II, tit. 63, 11. 
(273) V. doc. Vasconcelos, A. de, Rev. Univ. de Colmbra, I, 363, apud,. 

Almeida, F. de, Hist, Port., I, 473. 
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Para D. Pedro, os principes sao pais de seus siibditos "os 
quaaes elles geeram assy como naturaaes marydos com a ter- 
ra que he sen senhoryo". (274). Como pais e que devem pro- 
ver o bem comum, proporcionando as benfeitorias; para isso, 
sao mais achegados a Deus. Devem dar com larguesa, mas 
cautelosamente para que nao comprometam o bem de to- 
dos (275). E' ainda a pura concepcao medieval da patriar- 
calidade do poder real. Dessa posicao moral decorriam pre- 
ceitos de bondade evangelica a cuja observancia se obriga- 
vam os reis, que deveriam ser um compendio de virtudes. 
0 principe nao reinava pois, como um administrador frio: 
embora rei e homem fossem pessoas distintas (276), a reti- 
dao deste era requisito da estabilidade daquele. O esplrito 
de justica distinguia o principe legitimo do tirano. 

Para melhor assegurar a justica em seus dominios devia 
o rei promover a sistematizacao das leis, (277) para que pre- 
ceitos corauns asseguram a coerencia dos julgados. Em D. Pe- 
dro se reafirma a ideia da codificacao das Ordenacoes, cuja 
execucao foi iniciada por D. Duarte, e por ele mesmo reali- 
zada. Ainda com o mesmo objetivo, ele aconselha a adocao 
das glossas de Bartolo (278) como um paradigma, para os 
julgamentos, como fora ordenado por D. Joao I. Em D. Pe- 
dro se consagra em doutrina a necessidade de leis gerais, 
cujas elaboracao tomara o seculo, e que sera o futuro supor- 
te da universalidade do poder real por todo o pais. Pensan- 
do assim, D. Pedro, 'prenunciava a monarquia legisladora, e 
com ela o imperio dos legistas que construirao o absolutismo. 

Para que o rei tenha ao pe de si funcionarios capa- 
zes, (279) por certo pensando na formacao de bons clerigos e 
de legistas e canonistas com aptidoes para bem orientar a 
justica regia, D. Pedro aconselhava a criacao de colegios ecle- 
siasticos (280), dada a dificuldade de forma-los no exterior. 
A criacao de um sistema educacional entre as atribui^oes re- 
gias abria caminho para a interven^ao do estado na for- 
macao mental do povo, ainda que atraves da Tgreja. 

(274) D. Pedro, Op. cit., II, 18. 
(275) Ibd., II, 9. 
(276) C. Bruges, 01. Martins, Op. cit., pgs. 391 e Ribeiro, op. cit., 398. 
(277) Ibd., Ol. Martins, pg. 396, e Ribeiro, Op. cit., 407. 
(278) Ibdem. 
(279) Ibdem, Ol. Martins, 392-3 e Ribeiro, 400. 
(280) C. Bruges - Ol. Martins, Op. cit., 392-3 e Ribeiro, Op. cit., 400. 

"He cousa necessarya de se tirar a Inorancia per studos continuados", Vir- 
tuosa, II, 22. 
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D. Pedro foi, como observa Merea, (281), um caracteris- 
tico escritor politico medieval que, embora sem sistema aca- 
bado, representa o pensamento de sen tempo, inspirando-se 
nas ideias do ambiente politico que o rodeava. Como um 
infante, nao revela tendencias democraticas, mas suas con- 
cepcoes, ainda que nao prenunciem o Renascimento, sao pon- 
to de partida para os legistas trabalharem as doutrinas do 
absolutismo, cuja arma sera a legislacao fundada na vontade 
regia. 

Descobrimos em D. Pedro elementos que sao tipicamen- 
te medievais: a tentativa de conciliacao da origem divina e 
da origem popular do poder, o pactum subjectionis, o dever 
moral de zelar pela harmonia social; e elementos que sao 
renovadores, como quando procura justificar a intromissao 
do elemento popular na investidura regia, o que sendo an- 
tigo, pois que e romano e gotico, e novo pois que e teoria re- 
nascida, on quando sugere o desenvolvimento da funcao le- 
gislativa da realeza ou quando ainda aventa funcoes sociais 
para o estado. E' evidente a concorrencia de influencias: os 
escritores medievais de inspiracao canonico-romana e legis- 
tas consociam-se no pensamento do Infante. Os primeiros 
garantem a continuidade da tradicao, e os ultimos preparam 
a hipertrofia do poder real. D. Pedro ja era um homem mo- 
derno que viajando pela Europa ate 1428, por la deixara seu 
arnes medieval e se afeicoara a outras concepcoes da vida 
economica e social (282). 

Pugnava entao, em contraste com os pianos de D. Hen- 
rique alucinado pelas perspectivas da expansao ultramarina, 
desangrando Portugal, pela politica do fomento da populacao, 
da lavoura, da pesca, do comercio maritimo (283), preconi- 
sando o abandono da politica de conquista, pelo trafico de 
escravos, de metais, de especiarias. Essas ideias o arrastavam 
necessarfamente a uma aproximacao com a burguesia, e a 
uma orientacao de franco intervencionismo da realeza na vi- 
da economica da nacao, o que equivalia, nao a uma ruptura 
com a tradicao, mas a novos rumos na administracao regia 
que, pelo abandono da fidalguia rural, iria desembocar no 
absolutismo. 

d) A instalacao ideologica dos legistas: A preocupacao 
com a justica, tao viva nas doutrinas politicas medievais 

(281) Merea, As teorias, pg. 21. 
(282) Veiga Simoes, Hist. Exp., P. I., cap. VIII, 355-356. 
(283) Ol. Martins, Port, nos mares, Introd., 7. 
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abriu o caminho aos legislas (284), e as empresas legisla- 
tivas dos reis asseguraram-lhes o acesso ao governo no qual 
puderam se insinuar na medida em que o direito escrito 
foi substituindo os usos e costumes, e a interferendia pro- 
gressiva da realeza na distribuicao da justica obrigou-a a 
compartilhar essa funcao. Alcandorando-se a altura do trono, 
esses homens sem passado e sem linhagem, promoveram 
uma verdadeira revolucao na concepcao do poder real e 
engendraram as bases ideologicas do absolutismo, pela in- 
tercepcao das ideias medievais extraidas da massa indigesta 
do direito consuetudinario e foraleiro, das tradicoes goticas 
e romano-canonicas e as doutrinas classicas do direito roma- 
no que deveriam ser usadas como cimento para dar consis- 
tencia aquelas, mas que acabaram por absorve-las. 

fisse remodelamento pela juxtaposicao de ideias velhas e 
ideias velhissimas, sem duvida, e paradoxal. Mas, ainda que 
menosprezemos a malicia dos juristas, escamoteadores exi- 
mios desde a antiguidade, e facil compreender-se essa reno- 
vacao por meio de ideias velhas. E' que, embora antigas, as 
doutrinas do direito romano vao incidir sobre situacoes no- 
vas: no mundo de estrutura feudal ou feudalizante, com tra- 
dicoes proprias nao se podia esperar que a aplica^ao delas 
provocasse o renascimento do principado de estilo romano. 
As concepcoes imperiais, refratando-se na camada feudal, se 
resolverao em um produto diverso — o absolutismo do se- 
culo XVI. Essa transformagao, que nao e obra exclusiva dos 
legistas que apenas contribuem com as formulas ideologicas, 
e provocada e nao expontanea. As concepcoes novas do po- 
der real sao importadas atraves de varios canais, e, encon- 
trando um ambiente predisposto na vida social e politica da 
epoca, florescem, nao sem modificar esse proprio meio para 
torna-lo ainda mais receptivo. 

A infiltracao dos leqis'or: A'"nterferencia dos legistas na 
administracao de Portugal e tao velha como o reino. 0 direito 
de Justiniano amanheceu com Portugal, e com ele os mestres 
e doutores que o veiculavam da Italia. 

Ja d. Afonso I tinha ao pe de si, acolitando-o em seus pia- 
nos politicos, o famoso mestre Alberto e D. Joao Peculiar (285), 

(284) "Dans la langue du moyen age, le mot legistes, legistae, designe 
precisement ceux qui sont livres a I'etude des lois: c'est a dire 4du droit ro- 
main", (Esmein, Cours elem. d'hist. du droit, 331-332). 

(285) "...eminente letrado em um e outro direito" — Cunha, Hist. Edes. 
de Braga, p. II, cap. 14. 
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um dos coaulores da Independencia (280), depois bispo do 
Porto, e arcebispo em Rraga, ambos letrados em direito. (287). 
Nessa epoca ja deviam existir estudantes Portugueses em Pa- 
dua. (288). Sancho I fez vir de Milao, o jurista Leonaldo que 
foi sen conselheiro juntamente com mestre Vicente. (289). 
Desde Afonso I, o direito vigente em Portugal, embora ca- 
nonico, era de influencia romana (290). Por algum tempo o 
direito romano-canonico inspirou a xida juridica do reino. 
Mas, ja o seculo XIII foi uma epoca de renovacao das doutri- 
nas juridicas. Em Botonha eram numerosos os estudantes 
da Peninsula (291) e um portugues Joao de Deus era jurista 
e notavel canonista. (292). Elaboravam-se em Castela as Se- 
te Partidas de Afonso X, o Sabio, de raizes canonico-romanas, 
mas que refugiam a craveira do direito consuetudinario, em 
contraste com o Fuero Real que ainda consubstanciava o di- 
reito domestico iberico. (293). Essa legislacao castelhana pe- 
netrou em Portugal. Tambem aqui, o seculo XIII foi de reno- 
vacao do direito. Sancho II enviou eclesiasticos a Italia para 
estudar jurisprudencia, enquanto outros foram a Paris es- 
tudar teologia e a Montpellier estudar medicina. (294). No 
seculo XII Mestre Juliao foi chanceler e verdadeiro guia de 
dois monarcas — Sancho I e Afonso II, em sens conflitos com 
os bispos (295). Foi ele um dos primeiros Portugueses a 

(286) D. Joao Peculiar, amis:o de Guido de Yico, que esteve presente a 
Conferencia de Zamora, foi portador da carta de enfeudamento entregue a Lu- 
cio II respondida na bula Devotionem tuam. Oliveira, P. de M., Hist. Ecles., 
pg. 86. 

(287) Ribas e outros, Hist. Dir. Port., 110; Braga, T., Hist. Univ. Coim- 
bra, I, pg. 67. D. Joao Peculiar era frances de origem e deve ter veiculado ideias 
do feudalismo frances tambem. Sobre sua vida eclesiastica V. Brandao, M., 
Mon. Lus., p. Ill, cap. 29. 

(288) Figueiredo, J. A., Mem. Dir. Justin., § 10, 270-1. 
(289) Figueiredo, Op. cit, 273. 
(290) Ibd., 
(291) Tiraboschi, Storia della Litteratura italiana, T. IV, pg. 47, apud. 

Bra^a, T.. Op. cit., T, pgr. 77. Entre os Portugueses (?) 6 particularmente im- 
portante Alvaro Pais no sec. XIV. Doutorou-se em ambos os direitos e esteve 
mais tarde bm Paris. Foi bispo de Silves e escreveu o "De Planctu ecclesiae" 
e o "Speculum Regum", obras importantes para o conhecimento do pensamento 
politico medieval e que nao pudemos ver. V. Barbosa Machado, Bibl. Lusit, 
I, 106 segs. 

(292) No seculo XIII. V. Barbosa Machado, Op. cit., II, 594 segs. 
(393) Figueiredo, Ibd., 107. 
(294) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, vol. II, cap. XI, pg. 156. 
(295) Hercul., Hist. Port., T. Ill, 247, 294-297; T. IV, 10-11. 
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frequentar a Universidade de Bolonha, e sofreu a influencia 
do direito justinianeu (296). Nessa ocasiao ura mestre Jacobe 
das Leis escreve em Portugal um livro de direito justinianeu 
para um principe da Espanha. (297). 

Sob Afonso III, graude influencia teve nos destinos do 
pais Diogo Gomes doutor em leis (298). Os documentos re- 
gies aparecem sempre com a assinatura desses doutores em 
leis cuja presenca nos conselhos da realeza e indiscutivel. 
Com D. Dinis a influencia dos glossadores ja e grande. (299). 

Assim acontece nos papeis saidos da chancelaria de Afon- 
so II (300) de cujas leis gerais foram os redatores e princi- 
pais inspiradores inaugurando o processo de homogenisacao 
juridica do pais. 

Nessa epoca delineou-se a concorrencia entre o direito 
canonico (301) e o justinianeu (302) crueirrompeu nvnssalador 
trazido da Italia, de Bolonha, de onde o renascido direito im- 
perial irradiava sua influencia pela Europa. E' verdade que 
essa influencra de Bolonha nao podia entao ser muito grande 
dadas as dificuldades de transporte e as despesas de manu- 
tencao (303). Em todo o caso, na disputa com o canoni- 
co, (304) o direito romano ia ganhando terreno, na tarefa co- 
mum de fazer recuar o direito visigotico (Lex Gothorum, Li- 
ber Judicialis, Forum Judicum) e a indisciplina do direito 
foraleiro indigena. Sob D. Dinis esse conflito e consciente, 
mas a vitoria do direito invasor delineia-se, distante ainda. 
Nos casos de conflito com as leis imperiais observe-se a lei 
do Beino "porque onde a Ley do Begno dispoem (sic) cessam 
todalas outras Leys e Dereitos"; se entre as imperiais e as 
canonicas, preferem-se estas. Na falta de leis do reino. ca- 

(2%) F. de Almeida, Hist. Port., I, 186-7. 
(297) Figueiredo, Op. cit, 275-6. 
(298) Mon. Lus., p. IV, liv. 15, cap. 29; Braga, T., Op. cit., pg. 70. 
(299) Rrpsra. T.. On. et loc. eft 
(300) Figueiredo, J. A. — Mem. cit., pag. 274-5. 
(301) As Decretais foram traduzidas entao. Na Universidade ensinavam-se 

as Decretais como se vem nos Estatutos de 1309. 
(302) Figueiredo, J. A. — Qual foi a epoca certa da introd. do direito de 

Justiniano em Portugal, in Mem. Literatura, I, 258 segs. 
(303) Diziam os padres ao pedir a Universidade a D. Dinis: "...Propter 

"expensarum defectum, viarum discrimina et pericula personarum non audeant, 
"timcant nec commode possint ad partes longinquas ratione studii se transferre 
Mon. Lus., T. V, 2, escr. XVI. 

(304) Y. gneixas do clero "contra as Partidas in Orden. Af., IT, tit. 5 e Y, 
tit. 27, e dos estudantes in Braga, T., Op. cit., pg. 83, e Figueiredo, J. A.', 
Mem. cit., 285. 
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nonicas e imperiais, usem-se as glossas de Acursio, e na falta 
destas atenda-se as opinioes de Bartolo. Mas nos conflitos 
entre as glossas que decorrem das imperiais e o direilo ca- 
nonico, venha o processo para a corte decidir. (305). E' evi- 
dente a brecha que este ultimo topico deixava a infiltracao 
dos legistas. As reformas judiciarias de Afonso III e L). Di- 
ms reveiam a adocao da pratica processual romana a par do 
processo canonico das Decretais, abandonando-se a publici- 
dade. a oralidade e o formalismo de origem germanica, pelo 
processo escrito mais discrete, e que requeria uma constela- 
cao de escrivaes e tabeliaes mais ou menos entendidos em 
Leis. (306). D. Dinis alias sempre considerou os legistas in- 
dispensaveis ao bom governo e prestigiou-os. (307). 

Alem da importacao direta das fontes sugerida pelos ita- 
lianos, o direito romano infiltrava-se coado atraves da influen- 
cia castelhana das Sete Partidas. (308). Do reinado de Afon- 
so III provavelmcnte data a versao portuguesa (309) das "Flo- 
res de las Leys" de mestre Jacome Ruiz, contemporaneo de 
Afonso, o Sabio, um manual de processo baseado no direito 
justinianeu. A difusao do novo direito e sensivel nesse se- 
culo: sob D. Dinis, ao criar-se a Universidade de Lisboa 
(1290), posteriormente transferida para Coimbra (1308), ja 
se incluia a cadeira de Direito Civil (310). Essa eclosao ro- 

(305) Orden. Af., Liv. II, tit. 9. 
(306) Merea, Hist. Port., Peres, I'l, p. 3.', cap. VII. Port. Mon. Hist., 

Leg, et Cons., I, 276 segs. 
(307) Ao transferir a Universidade em 1309 para Coimbra diz: "... para 

que o reino possa ser melhor governado, queremos que haja um professor em 
leis, para que os governantes e juizes do nosso reino possam com o conselho 
dos peritos decidir as questoes subtis e arduas". Mon. Lus., V, escr. XXV e 
Sousa, Provas, I, pg. 75, apud trad. Braga, T., Hist. Univ., I, 85 e G. Barros, 
Hist. Adm., I, 125, nt. 3. 

(308) Traduzidas em portugues cerca de 1341. Gama Barros, Hist. Adm., 
I, 126; Figueiredo, J. A., Mem. cit, § 20, 283: Amaral, A. C., Mem. V, 213. 
Os estudantes da Universidade chegaram a reclamar que os casos fossem resol- 
vidos pelas Partidas. Braga, T., Hist. Univ., I, pg. 83. 

(309) Merea, M. P., "A versao portuguesa das Flores de Las Leyes", de 
Jacome Ruiz, Coimbra, 1918, separata da Revista da Universidade. 

(310) Mon. Lus., p. V, L. XVI, ap. LVII e LXXII-LXXIV e escript. XXI, 
XXIV e XXV; T. Braga, Hist. Univ. de Coimbra, T. L, 80 segs. e 85; Gama 
Barros. Op. cit., 125. Bula de 9 de agosto de 1290 e C. R. de 15 de fevereiro 
de 1309; Ribeiro, ]. P., Dissert. Cronol., II, 234. A criagao se fez sob influencia 
das Partidas que mandavam que no Estudio General houvesse "maestros et 
senores de leys". Partidas, II, liv. V, tit. 31, apud Braga, T., Hist. Un., I, pg. 75. 
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manista do seculo XIII explica-se nao so pelo contagio de 
Castela, mas tambem da Franca onde irrompia vigorosamen- 
te, (311) e de onde vinham numerosos prelados e clerigos 
para Portugal. (312). Essa penetra^ao do direito romano 
fez-se lentamente e atingiu primeiro o direito privado e o pro- 
cessual, para so depois alcancar o publico. Isso parecera dis- 
crepar do que seria de se esperar, pois os institutos de direito 
privado sao normalmente mais resistentes as inovacoes. Ex- 
plica-se porem pela pouca distincao «ntao existente entre o 
publico e o privado, quando aquele, ate entao rudimentar, cal- 
cado a pen as em tradicoes, nao fora ainda sistematizado em 
doutrina. o que Ihe aumentava a vivacidade. 

No seculo XIV o direito romano vencera o pareo, e com 
ele triunfarao os legistas. Na Franca eles cercaram, e, por 
vezes dominaram os reis: normandos como Enguerran e Fe- 
lipe de Marigny e Pierre Dubois, ou meridionais como Pierre 
Flotte, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plasians, Pierre 
de Cugnieres, (313) "nourris des subtilites de la loi romai- 
ne" (314) invadiram a Curia Regia, de onde, instilando con- 
selhos, tutelaram a vida polltica do pais (315). Em Portu- 
gal tambem comecaram a ser a sombra dos reis. Ate essa epo- 
ca a preeminencia dos problemas militares, pelo imperativo 
da luta de Reconquista e de preservacao da independencia, 
relegara-os a um piano secundario, em beneficio das classes 
combatentes — a nobreza e o clero armado — entre os quais 
os reis recrutavam sens principais conselheiros. A atenuacao 
da tensao militar, e a consequente preferencia dos reis pela 
empreitada de instauracao da ordem interna, pela justica e 
pela legislacao, vao criar o climax util ao desenvolvimento de 
sea prestigio. O proprio ardor religiose que o cruzadismo 
fazia crepitar amorna-se, e em consequencia inicia-se nm ver- 
dadeiro processo de secularizacao do pensamento (316), em- 
bora sejam ainda clerigos os homens do direito, desde que 
passam pelas universidades — studia —, cuja vida estava 

(311) Essa eclosao dos estudos juridicos estimulados pela obra de Acur- 
eio, ira gerar a escola dos postglosadores de Tolosa Perrot, E., Precis elem. 
d'hist. du droit. 1932, 209 e 348. 

(312) F. Almeida, Hist, da Igreja em Port., T. I, pg. 492, 600 e 631. 
(313) Chenon, Hist. Droit public., § 304, pg. 816, sec. II, cp. I; Lu- 

chaire, A., Manuel des Inst. Frangaises, pg. 535. 
(314) Langlois, Ch. V., Philipe III, pg. 46, apud Luchaire, Loc. cit. 
(315) Esmein, Cours elem., 451. 
(316) Ol. Martins, Os Filhos, pg. 168. 
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adstricta ao foro e a administracao eclesiasticas. Dessa se- 
en la rizacao e sintoma, decerto possibilitado pela natural evo- 
lucao da lingua, a adocao do portugues cm livros onde se ver- 
savam temas de relevancia, o que seria incompreensivel um 
seculo antes. O puro eclesiastico, inteiramente apegado aos 
canones vai deixando de ser o homem do rei. (317). D. Duar- 
te, certo sob influencia dos legistas, traia no Leal Conselhei- 
ro (318) a sua prevencao contra as pretensoes do clero em 
relacao a suas liberdades e jurisdicoes. D. Pedro tambem em 
documento dirigido ao rei (319) se insurgia contra os prela- 
dos que ascendiam aos bispados por linhagem, servico tem- 
poral ou protecao, aconselhando que se escolhessem homens 
dignos do mister, e repetia as mesmas recomendacoes na Car- 
ta de Bruges (320) na qual dizia que so se deviam conceder 
ordens a quern efctivamente quizesse ser clerigo, ou que sou- 
besse ao mcnos o latim. Os prelados guerreiros estavam per- 
dendo o ascendente, em favor dos homens de cultura juridica. 

Nao ocorreu propriamente uma substit.uicao do eclesias- 
tico pelo leigo; apenas impos-se novo sistema de recrutaraen- 
to e uma nova formacao mental para os clerigos que conti- 
nuavam a ser a elite esclarecida. Nos seculos XIII e XIV a 
cada passo, encontramos clerigos no exercicio de funcoes no- 
tariais corao escrivaes, ou iud'iciarias, como sobreiulzes, ou- 
vidores ou administrativas como vedores ou cbanceleres 
reais. (321). 

Os Papas autorizavam os reis a terem certo numero de- 
les a seu servico (322). Lies tinham feito cursos universita- 
rios, e nessa epoca dava-se algum valor a isso. Por sua ilus- 
tragao tornavam-se imprescindiveis na corte. Clerigos eram 

(317) G. Barros, Hist. Adm., II, 25. 
(318) "... E por quanto alguus destes so scriptos por leterados, que 

sobrello screuero forom clerigos, e quyserom largamente fauorezar assua parte, 
posto que o fezesse com boa teengom..." (Leal Cons., Cap. 36, p. 122). 

(319) Doc. in Ol. Martins, Os Filhos, pg. 399. 
(320) Ibd. 392 e Ribeiro, Dissert., I, 399. 
(321) Amaral. Mem. V, pg. 122-124, nota a; G. Barros, Op. cit. 23-24: 

"O tftnlo dp cldriqo del rei nno denotflva Insmr de pesson e^lesiastica absolu- 
tamente, senao que queria siqnificar homem letrado, admitido ao conselho dos 
reis para com eles despachar". Fiaueiroa, Not. cronol. da Univ. de Coimbra 
In Institute, T. XIV, pg. 191, apud Braga, T., Hist. Univ., I, cap. I, pg. 66, nt. 1. 

(322) Bui. no T. II, das Provas, Hist. Geneal., 752; Amaral, Op. cit., 
124, nota a; Ribeiro, Dissert. Cronol., V, 344. 
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tambem os medicos e fisicos do rei (323). Ora, esses homens 
cujas aspiracoes eram, devido ao seu nascimento, limUadas, 
pareciam condenados a obscuridade. As rendosas prelatu- 
ras em geval se reservavam aos filhos dalgo. A concorren- 
cia dos poderosos relegava-os ao funcionalismo regio obscuro 
e socialmente inexpressivo. Com o tempo, quando as funcdes 
judiciarias e fiscais e a administracao do pals pela cbance- 
laria regia superavam em importancia as atividades milita- 
res, essa preponderancia nascente dos cargos civis projetou 
sobre sens ocupantes um colorido novo, de prestigio em con- 
traste com a penumbra em que, acompanhando o crepusculo 
das ordens militares, iam entrando os dignatarios fidalgos, 
cujos services em campanha nao eram mais tao solicilados, 
A propria cultura, porque se fez mais necessaria, passou a 
ser ponderada tambem, numa epoca em que o ruido dos fei- 
tos militares se ia amortecendo ,na medida em que o tropel 
dos mouros se ensurdecia cada vez mais longinquo. Os cle- 
rigos comecaram entao a substituir os prelados belico- 
sos. 324). Conquanto se formassem a sombra das univer- 
sidades de conformacao eclesiastica, aprendiam o novo di- 
reito a margem do canonismo ortodoxo e ensaiavam pen- 
sar mais livremente. Foram os legistas. 

Desde o seculo XIV. paralelamente a extensao do poder 
real, os legistas viram crescer sua influencia na vida politica 
da nacao. O seculo XV sera o seu seculo. Infiltrando-se 
pouco a pouco nos varios oficios da administracao publica, 
foram conquistando posicoes de onde torpedearam as classes 
concorrentes, o clero e a nobreza, e lancaram os alicerces do 
absolutismo do qual eram teoristas e beneficiarios. Paula- 
tinamente quase toda a estrutura administrativa foi resva- 
lando para suas maos (325). Fizeram-se juizes ordinarios, 
avocando a justica e a interpretacao dos foros municipais nos 
conselhos, onde nao tardarao a receber alcaidarias tambem. 
Instalaram-se nas escrivaninhas e tabelionatos, cargos mais 
modestos, mas que Ihes permitiam interporem-se em todas 
as questoes de direito, porventura suscitados no reino. 

(323) Amaral, Op. cit, 124, nota b. 
(324) Esteves Anes Bochardo, chanceler-mor de D. Dinis foi feito blspo 

de Coimbra, conservando a dignidade. Amaral, Op. cit., 123, nota. Uma Orde- 
nagSo de Afonso IV, em 1328, refere-se ao bispo eleito do Porto, clerigo do rei 
e vedor de sua chancelaria. Ribeiro, Op. cit., II, 253. 

(325) Sarmento, D. Pedro I, Liv. II, cap. I, 85. 
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No governo central foram progressivamente, gramas a eon- 
fianca do rei e a simpatia do povo, absorvendo toda a jastica 
regia, como sobrejuizes e ouvidores da 2.a instandia, mem- 
bros da curia e tribunal do rei, para atingirem afinal ao mo- 
nopolio dos meirinhados e corregedorias no interior do pais, 
funcionando como accessores do rei, por toda a parte julgan- 
do em sen nome, e substituindo as invocacoes anacrdnicas as 
tradigoes e usos locais de sabor germanico, pela sistematica 
das doutrinas do direito romano de cujo conhecimento pos- 
suiam eles a exclusividade. Derramando o oleo das novas 
doutrinas juridicas atraves da maquina judiciaria do pais, nu- 
ma epoca em que ela se ia tornando o sector mais importante 
da atividade administrativa dos reis, os legistas acabarao por 
se tornar os interpretes do pensamento regio, na verdade, por- 
que os proprios reis pensavam pela cabeca deles. Assim, ve- 
mo-los sucederem aos prelados nas cortes como "speakers" 
do trono. Ate o seculo XV era quase sempre um bispo quern 
interpretava junto aos bracos da nacao os desejos da realeza. 
Agora, nao mais. Os legistas falam pelo rei. Ja em 1385 as 
cortes de Coimbra que aclamavam d. Joao I foram dominadas 
pelo grande legista da revolucao — Joao das Regras. (326). 

Nas cortes de Leiria de 1434 ainda e o bispo de Evora 
quern se incumbe da fala de costume; (327) nas de Evora — 
1436 ja e um jurista, o dr. Rui Fernandes (328); nas de Lei- 
ria — 1438, e o Dr. Joao Dosem quern recebe o espinhoso en- 
cargo de expor a dolorosa tragedia de Tanger (329); nas de 
Torres-Novas 1438, onde se decidia o destino da regencia, fala 
o renomado dr. Vasco Fernandes Lucena (330); nas de Lis- 
boa 1439 — que confirmam a revolucao a favor de D. Pedro, 
e o dr. Diogo Mangaoncha, um dos revolucionarios, quern jus- 
tifica a aclamacao com argumentos juridicos (331); ainda 
ele abre as cortes de Lisboa — 1446 em que o Infante devolve 
o governo para retoma-lo a seguir, possivelmente a conselho 
do proprio dr. Mangaancha, tres dias depois (332). Nas cor- 
tes de d. Joao II serao ainda, e agora mais que nunca, os le- 

(326) F. Lopes, Chron. D. Joao I, cap. 183. 
(327) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 6. 
(328) Provas, T. Ill, cap. 14; Pina, Chron. D. Duarte, cap. 14. 
(329) Cam. Coimbra, Pergam., n.' 53; Pina, Chron. D. Duarte, cap. 39. 
(330) Pina, Chron. Afonso V, cap. 11. 
(331) Liao .— Chron, Afonso V, caps. 2, e 3; Faria, Europa Port., T. 11, 

p. Ill, cap. 3, n.p 18-19; Pina, Chron. Af. V, cap. 46 (Ined.). 
(332) Cart. Porto, L. Br., f. 292v-295; Pina, Chron. Af. V, cap. 86. 
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gistas os delegados da vontade regia: nas mais decisivas cor- 
tes do seculo, as de Evora — 1481, fala o dr. Vasco Fernandes 
Lucena (333), e nas de 1490, o corregedor Ayres D'Al- 
mada (334). 

Da mesma forma que falavam a nacao em nome do rei, 
os legistas passavam a representar sen pensamento no exte- 
rior, executando missoes ate entao reservadas aos grandes pre- 
lados e fidalgos. Em 1418 os doutores Martim Docem e Fer- 
nao Goncalves sao enviados por D. Joao I a Castela para ne- 
gociarem treguas (335). Em 1423, da nova embaixada des- 
tinada a obter a ratificacao dos tratos participa o doutor Fer- 
nando Afonso da Silveira (336). Em 1431 vai a Castela, ain- 
da em negociacoes de paz, o dr. Rui Fernandes (337). No 
concilio de Basileia, na embaixada portuguesa dirigida pelo 
conde de Ourem, figuravam dois "famosissimos doutores em 
leis" (338), Vasco Fernandes Lucena e Diogo Afonso Ma- 
gaancha, tendo este provocado a admiracao do augusto con- 
clave, ao se defrontar vantajosamente com Nicolau de Cusa 
no decorrer dos debates. Ao passar por Bolonha, ainda de- 
fendeu tese perante a congregacao plena com excepcional bri- 
Iho (339). Ja em 1371, entre os emissarios de D. Fernando a 
Henricme 11, de Trastamara estava o Dr. Gil Docem (340). 
Em 1382, para decidir se obedeceria ou nao ao Papa Clemen- 
te VII, ante a solicitacao do cardeal D. Pedro de Luna, o fu- 
ture Benedito XIII, o rei quiz consultar a opiniao dos letrados 
Gil Docem, Rui Fernandes e Joao das Regras (341). 

Alguns desses juristas participaram mesmo de numerosas 
embaixadas. Martim Docem esteve, em Castela, como nego- 
ciador de paz, varias vezes, em 1400, em 1411, em 1418 e em 
1419, e na Inglaterra duas vezes em 1404 e em 1405. Chegou 
a chanceler-mor de D. Duarte. (342). 

(333) Rezende, Chron. D. Joao II, cap. 26. 
(334) Ibdem, cap. 109. 
(335) Scares da Sylva, Mem., T. I, cap. 188. 
(336) F. Lopes, Chron. D. Joao, p. 2.', cap. 197; Sylva, Loc. cit. 
(337) Sylva, Op. cit., cap. 189; Leao, Chron. dos Reys, III, cap. 103. 
(338) Figueiredo, Elogio, pg. 133. 
(339) V. in Sousa, Provas, o relatrtrio do Conde d'Our&n, V, pg. 596. 
(340) Leao, Chron. dos Reis, T. II, pg. 230. Cf. Santarem, Quadro, T. I, 

sec. XV. 225. 
(341) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. CLVI. 
(342) Ol. Martins, A vida de Nun'Alvares, cap. IX, 359, nota 2. 

— 141 — 



Com D. Joao II, vemo-Ios em todas as embaixadas; o dr. 
Joao d'Elvas e Fernao de Pina vao a Inglatex-ra provar direi- 
tos sobre a Guine e desfazer as pretensoes castelhanas (343). 
A receber o principe herdeiro em Moura, vai o dr. Joao Tei- 
xeira, chanceler-mor juntamente com Pedro de Noronha e 
Frei Antonio (344). Vasco Fernandes Lucena, Pvui de Pina 
e Pedro de Noronha constituem a embaixada que solicitou a 
Inocencio VIII a Bula da Cruzada, Orthodoxae Fidei. (345). 

Tomavam os legistas os lugares a nobreza, cuja resisten- 
cia diminuia devido a moleza provocada pelo luxo, a falta 
de fibra militar e a perda progressiva do direito de jul- 
gar (346) que ia sen do acambarcado pelo rei em proveito dos 
juristas da corte. 

Igualmente na vida intelectual eram eles os inspiradores 
da renovacao do pensamento contemporaneo. Em Coimbra5 
ensinavam, ao lado das ideias de S. Tomas, novas doutrinas, 
e construiam o principio popular da soberania contra o feu- 
dalismo, ideias que iam repercutir entre os procuradores do 
povo, cujas reivindicacoes extraiam, nessas teorias vestidas 
de nobreza universitaria, a justificacao doutrinaria (347). 

Vemo-los desde o seculo XIV aconselhando os i^eis. As- 
sim, Afonso IV quando precisou resolver as questoes relativas 
as nomeacoes de tabeliaes "ouve sobre este sen conselbo com 
Doutores, e com Letrados, e com outros...", para ooncluir 
que so ele rei "os podia poer em seus Reinos" (348). No con- 
selbo de D. Joao I entraram ao lado de quatro cidadaos, tres 
letrados que levavam ate o trono o clamor dos povos de "se 
reformar em direito e justica" o reino abalado pelas guer- 
ras. (349). Seu chanceler-mor foi Joao das Regras (350), o 
de D. Duarte foi o Dr. Martins Docem (351), e o de Afonso V 
foi o Dr. Joao Fernandes da Silveira. (352). 

(343) Pina, Chron. D. Joao II, cap. 7. 
(344) Ribeiro, A.. Hist. Port., Peres, vol. HI. p. ].», XII, 182. 
(345) Pina, Chron. cit., Cap. 20, pg. 195. Resende, Chron. D. Joao II, 

cap. 58. 
(346) Mem. Dir. de Correi?ao, in Mem. Lit., T. II, cap. VI, § LII, 205. 
(347) T. Braga, Mem. dos Forais, 102. 
(348) Amaral, Mem. V., 171, nt. b. 
(349) Freire Oliveira, Elem. hist. Mun., I, 109. 
(350) Saraiva, Obras, III, 269. F. Lopes, Chron. D. JoSo I, p. 2*. cap. I. 
(351) V. inscritao de seu tiimulo in OI. Martins, Op. et loc. cit.. 
(352) Sousa, Provas, II. 
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Desses homens, dois entre muitos desempenharam junto 
aos soberanos um papel decisive, no sentido de aproxima-los 
do povo, certo, para Ihes proporcionar uma alianca fecunda, 
a qual haveriam de trair os seus sucessores, coerentes todavia 
com as doutrinas que defendiam. fisses dois iegistas foram 
Joao das Regras e Diogo Afonso Mangaancha. 

Joao das Regras (353) e do seculo XIV. Nas cortes de 
Coimbra, em 1385, com sua argumentacao capciosa, mas in- 
teligentissima (354), ira assegurar o trono ao escolhido pela 
yontade popular. Estudara em Rolonha (355) onde sofrera a 
influencia dos novos glossadores escolasticos, principalmen- 
te de Bartolo de Sassoferrato e seus discipulos. Rolonha con- 
tinuava atraindo numerosos discipulos Portugueses entre os 
quais ainda D. Lourenco Vicente, arcebispo de Braga que es- 
tudara tambem em Montpellier, Tolosa e Paris (355). De 
ascendencia possivelmente ilustre, mas desconhecida por nos, 
cedo firmou Joao das Regras sen prestigio; ja D. Fernando 
o consultava a proposito do cisma. (357). Era sobrinho do 
legista Lopo Afonso (358). 

Em 1385 por ocasiao da aclamacao de D. Joao, era chan- 
celer do reino, "um notavel barao, homem de perfeita aucto- 
ridade, mui grande letrado em leis" (359). Dai por diante e 
o jurista do reinado, em oposicao contra a nobreza e a favor 
do poder real, o que nao o impede de combater na conquista 
de Alemquer como bom vassalo, e no cerco de Melgaco e 
Tui. Um casamento foi o premio de seus servicos, assegu- 
rando-lhe uma posicao nobre e fortuna. (360). Foi o inspi- 
rador, ou um dos inspiradores, da Lei Mental a D. Joao, mas 
nao assistiu a sua publicacao por D. Duarte por ja ter mor- 
rido (1404) (361). Prestou ainda grande service a sua grei 
ao traduzir o Codigo de Justiniano (362), e ao dirigir a Uni- 
versidade de Lisboa como reitor (363). 

(353) V. Sylva, Mem., T. II, cap. 114; Sousa, Hist. Geneal., T. I, 783 
segs.. Barbosa Machado, Bibl. Lus., T. I, 731-33. 

(354) V. essa argumentacao in Sylva, Mem. D. Joao, F. Lopes — Chron. 
D. Joao I, caps. 183-191, Brandao, Mon. Lus., p. VIII.*. 

(355) ..." o Doutor Joham das Regras que pouco avia que vehera do' 
estudo de Bollonha..." F. Lopes, Chron. de D. Fern., cap. 156. 

(356) Saraiva, Obras, T. Ill, 189, nota 3. 
(357) F. Lopes, Chron. D. Fern., cap. 156. 
(358) OI. Martins, Vida de Nun'Alvares, cap. IX, 360 in fine. 
(359) F. Lopes, Chron. D. Joao I, III, cap. 183. 
(360) V. doc. Sousa, Provas, XIII, 6. 
(361) Saraiva, Loc. cit. 
(362) Saraiva, Op. cit., pg. 297-8. 
(363) Braga, T., Hist, da Universidadc, I, 132-4. 
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Diogo Mangaancha foi o jurista do reinado de D. Duar- 
te e da regencia de D. Pedro. Foi professor de Leis na Uni- 
versidade, membro do conselho e do desembargo do rei. Ten- 
do estudado na Italia, nao lardou a ascender no conceito dos 
reis sobretudo, apos a missao na Italia e em Basileia (364), 
quando, em 1437, de passagem por Bolonha, fizera ato de con- 
clusoes magnas em leis, decretos e outras artes liberais, ante 
Eneas Silvias. D. Duarte tinha-o em tao grande apreco que 
incorporou ao Leal Conselbeiro, uma dissertacao sua sobre 
a pradencia (365). Foi depois, ao lado do povo de Lisboa 
e do Infante D. Joao, am dos aatores da revolacao da regen- 
cia. Foi o Dr. Diogo Mangaancha, "em qae havia letras e ar- 
dideza com poaco repoaso", qaem indazia a Camara de Lis- 
boa a tratar do problema do regimento do reino antes das 
cortes, e com maitas e vivas razoes, argamentando com o di- 
reito canonioo e civil (romano), com o JsTovo e Velho Testa- 
mento e "com estoreas" antigas, demonstroa a improprie- 
dade de ama regencia feminina. (366). Ao morrer, deixoa 
am Chino (Cino de Pistoia, mestre de Bartolo, e amigo de 
Petrarca) qae recebera em penhor de 1.500 reaes do Dr. Joao 
Pereira, ao qaal mandoa restitair, livro esse qae seria o co- 
mentario dos 9 primeiros livros do Codigo (367). Legoa ao 
Colegio de IJisboa, qae fandoa, varias obras de Bartolo que 
andavam emprestadas. (368). 

Manejando as cortes, esses letrados abusavam de sua su- 
perioridade cultural, para induzi-las a transigencias que, rei- 
teradas, irao consolidar o primado da realeza em detrimento 
das proprias liberdades, abrindo caminho ao despotismo real, 
sobretudo mediante concessoes financeiras. Os proprios reis 
os temiam; Afonso V, ao reconhecer sea neto D. Afonso her- 
deiro da Coroa na falta eventual de D. Joao, sea filho, pre- 
venia que reprovava as opinioes em contrario porventura exis- 
tentes em doutores, legistas e canonistas. Certo antecipava 
objecdes teoricas que eles podiam aventar (369). Alem disso, 
desde o seculo XIV, numerosos eram os doutores em leis que, 

(354) V. Relat. do Conde de Ourem nas Provas, Hist. Geneal., T. V, 
pg. 596, reproduzido em Braga, T., Hist. Universidade, I, cap. Ill, pg. 141, nt. 1. 

(365) V. D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 58. 
(366) Pina, Chron. Afonso V, caps. 36 e 49. 
(367) Lobo, Hist. Socied., cap. V, 507. 
(368) V. Testamcnto in Ribeiro, T. P.. Dissert. Cronol., T. II, ap. doc. XVI, 

pg. 256. 
(369) V. Sylva, Provas da Ded. Cronol., I, pr. IV, pg. 279 segs. 
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opondo-se aos canonistas segundo a licao de Cino de Pistoia 
que tantadnfluencia exerceu sobre Mangoancha, ensinavam na 
Universidade, onde podiam renovar a cultura do pais (370) 
e de onde saiam para as embaixadas como Lourenco Anes ou 
Joao de Elvas ou para a revolucao como Joao das Regras ou 
Joao Afonso ou Mangoancha. 

As ideias dos legistas: Os legistas vao reformar as con- 
cepcoes medievais sobre o poder real, nao so em Portugal 
mas tambem em outros paises. A infiltracao do direRo 
justinianeu glossado pelos mestres da Italia, e depois pelos 
franceses de Tolosa e Montpellier ocorreu primeiro na Espa- 
nha. E' interessante constatar-se a marcha desse novo impe- 
rialismo ideologico. Como observam Laraona y Tabera (371) 
ele penetrou antes no Oriente da Peninsula e depois foi se 
esparramando para o ocidente. Em Leao ate o seculo XIII 
vigoravam o Fuero Juzgo e o Juicio del Libro. Foram as com- 
pilacoes de Afonso X, o Fuero Real e as Partidas saturadas 
do romanismo de origem bolonhesa que canalizaram essa in- 
fluencia. O Fuero Real, redigido em 1255 com concurso de 
doutores — "sabidores de derecho" e ainda influenciado pe- 
los fueros locals, mas as Partidas, o maior monumento legis- 
lative da Idade Media, sao em grande parte de direito justi- 
nianeu do Corpus Juris, marcando o "triunfo e a consagra- 
£ao do direito romano renovado pelos comentaristas e glos- 
sadores" (372). Nao chegaram a ter forca.de lei, e foram 
mesmo revogadas por ordem de Afonso XT, anos mais tarde, 
tornando-se fonte supletiva do direito indigena dos ordena- 
mentos de Alcala (373). Apesar da admissao dos doutores 
para ouvidores e alcaides do Conselho Real e das cidades, 
cedendo os juizes leigos lugar aos letrados, os novos recla- 
mavam contra esses juizes pedindo os seus (374). Mas os 
juristas rodeavam os reis desde os fins do seculo XIV, e, mes- 
mo em cortes, pedia-se, como em Portugal, que a justica fos- 
se entregue "a omes tales quales entendiese... que sean dis- 
cretes e letrados e tales que por mengua da ciencia, aunque 

(370) Braga, T., Hist. Univ. Coimbra, I, pg. 124 segs. 
(371) Laraona y Tabera, El derecho justinianeu em Espana, 1934, pg. 126. 
(372) Idem. 160. 
(373) Idem. 161. 
(374) Cortes de Leon y Castilla, vols. I e 11. 
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ayan buenas intenciones, non yerran" (375). No seculo XV 
pedem nada menos de 8 on 9 letrados no Concelho Regio con- 
tra um prelado e 3 cavaleiros (376). Todavia os letrados tu- 
multuavam a justica com suas "aluengas de malicia y sobti- 
lezas de derecho", provocando reclamacoes em cortes a ponto 
de os reis precisarem limitar as citacdes de doutores Juan 
Andres e Bartolo ou ainda Baldo e Abad, (377) tanto nas 
Ordenacoes de Montalvo como em lei dos Reis Catolicos em 
1499. 

Em Portugal a penetracao do direito de Justiniano e da 
epoca do nascimeuto com Afonso Henriques (378) Intensi- 
ficou-se quando D. Diniz fez traduzir as Partidas e depois 
que se verteu a obra de Justiniano que ja estava em caste- 
Ibano (379). 0 direito romano revelava-se aos legistas como 
um ideal, um compendio de equidade e igualdade. e sen ca- 
racter r.niversalista, facilitando sua aplicacao tornava-o ma- 
leavel bastante para resolver tddas as dificuldades. Imbuidos 
pelas teorias cesaristas do direito justinianeu, usavam eles os 
textos classicos para justificar uma subversao das teorias vi- 
gentes. Impressionados pelo contraste entre a desordem da. 
sociedade em que viviam com suas classes e privilegios em 
permanente conflito, com jurisdicoes e direitos consuetudina- 
rios em contradicao, com suas violencias, abusos e atenta- 
dos, e a paz e majestade da autoridade imperial e a disci- 
plina e harmonia do direito civil, nao podiam deixar de inve- 
jar esse mundo antigo e procurar revive-lo em novas insti- 
tuicoes (380). A principio reclamavam a aplicacao pura e 
simples do direito romano, mas posteriormente com Bartolo 
concediam a adaptacao ao meio e a epoca, como sangue novo 
que se injetava no organismo medieval, (381), edificando 
"ideias modernas e consuetudinarias sobre cimentos roma- 
nos". (382). 

(375) Idem, II, 381-473. Em Portugal nas cortes de Coimbra (1473) e 
Evora (1481). Santarem, Mem. das Cortes, 2." p., pg. 36, 74 e 118. 

(376) Conde de Torreanaz, Los consejos del Rey durante la Edad Me- 
dia, Madrid, 1884, I, 184, apud Laraona y Tabera. Op. cit, 168. 

(377) Laraona y Tabera, Op. cit., 168-170. 
(378) Figueiredo, Mem. da Introd. Dir. Justin., 270-1. 
(379) Ibdem, 267. 
(380) Costa Lobo, O Rei, in Anais Bibl. e Arq., apud Sardinha, Teoria, 

cap. VI, pg. CXXV. 
(381) Esmein, Cours elem., 433. 
(382) Meynial, Ed., Derecho Romano, in El Legado de la Edad Media 

(trad, espan.), 488. 
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files desprezavam o tosco direito foraleiro que era a base 
da tradicao municipalista; faltava-lhe a aureola da majes- 
tade imperial, fisses principes adstritos a questiunculas lo- 
cais, envolvendo-se em foros e arrendamentos haviam de pa- 
recer-Ihes sem essa superioridade olimpica dos cesares que 
impunham uma ordem geral e nunca desciam as perluxida- 
des da vida cotidiana, como os reis paternais que conheciam, 
cuja vontade esbarrava-se constantemente em franquias, pri- 
vilegios, imunidades, apequenando-se a cada passo. 

Passavam entao a defender a onipotencia da coroa retro- 
gradando a ideia de poder real as concepcoes da antigiiidade 
romana, sujeitando ao interesse do rei a organizacao social 
e politica, para garantia da ilimitacao da vontade do prin- 
cipe. (383). Como pela lei real, o povo transmitira ao prin- 
cipe todo o seu imperio e poder, escrevia um comentador das 
Pandectas, o principe passava a poder o que tinha podido o 
povo; se o povo pudera criar e derrogar leis, o mesmo di- 
reito passava aos imperadores (384). Em Portugal, dir-se-ia 
aos reis. Assim o monarca nao reconhecia nenhum poder hu- 
mane acima do seu e constituia-se fonte de todo o direito po- 
sitive. Quern quer que exercesse qualquer direito soberano 
o fazia por concessao do rei e sob sua suprema jurisdi- 
cao (385). Como eram os foros, costumes e privilegios que 
continham nos seus justos limites o arbitrio real, claro esta 
que a cadencia destes pela invasao do direito romano, e de 
seu fruto — a legislacao geral, havia de arrebentar essas 
amarras, e conduzir a onipotencia da vontade real. Para 
justifica-la nao faltavam textos. (386). O poder dos reis de- 
veria deixar de margem aquela ingenua paternalidade pri- 
mitiva, e, na medida em que passasse a se justificar por abs- 
tracoes juridicas perderia aquele caracter patrimonial com o 
qual nascera. Os legistas pretendiam a ressurreicao do im- 
perio de molde cesarista, numa monarquia robusta capaz de 
impor o imperio da lei, garantido pelos letrados, apoiada num 
poder militar e numa estrutura administrativa eficiente. fisse 
era o ideal que iria conquistar a opiniao. (387). 

(383) Costa Lobo, Ibdem; Sardinha, Introd., cap. II, pg. LXI. 
(384) Coquille, Les Legistes. Paris, 1863, pg. 186. 
(385) Merea, H. Port., Peres, vol. II, cap. II, 462-3. 
(386) "Quod principi placuit legis habet vigorem: utpote cum lege regia, 

quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium ct 
potestatem conferat". Ulp. Digesto, I, 4, fr. I. Cf. Justiniano, Instit., I, 2, § 6. 

(387) Sarmento, D. Pedro, liv. II, cap. I, 84. 
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Como se legitimava esse poder aos olhos dos legistas? 
Nao Ihes foi dificil acasalar a tradicao visigotica democratica 
da eleicao, que ia pelo uso sendo substituida pela heredita- 
riedade e designacao testamentaria do sucessor, com o direito 
romano. Os glossadores bateiando o Corpus Juris pescaram 
em Ulpiano a proposito da lex de imperio, a doutrina da afei- 
(jao de Cicero, de que a autoridade do principe dimanava de 
uma concessao do populus (388). 

A persistencia do cerimonial do levantamento do rei em 
cortes, acrescido pelo juramento do herdeiro que passou a 
se processar como uma cautela que em Portugal correspon- 
dia a erecao do rex designatus usado na Franca, equivalia 
sofrivelmente, dentro dos canones da contratualidade feudal, 
a ideia do reconhecimento popular como fonte do poder. Pe- 
la Lex Regia a nacao transferia sens direitos ao principe que 
estava isento de toda lei e era o arbitro do interesse publi- 
co (389). Os legistas porem nao pretendiam sugeitar o prin- 
cipe aos caprichos da massa — e a hereditariedade era o an- 
tidoto contra esse perigo. A nacao era chamada a legalizar 
uma investidura de fato, com a qual, de resto, ja se compro- 
metera previamente ao jurar o herdeiro (390). Alem disso 
nao se pode esquecer que esses clerigos legistas nao eram pa- 
gaos — as chancelarias que eles dirigiam continuavam a ex- 
pedir documentos nos quais se afirmava que o rei o era pela 
graca de Deus. (391). 

No Regimento da Casa de Suplicacao (392) elaborado por 
legistas afirmava-se claramente: ..." quicumque alius ha- 
bens justitiam, et imperium, habeat a Deo; et non exercet 
quod suum est, sed quod Dei est; ac tamen pro maiori affir- 
matione insemet Deus expressit, Per me Reges regnantes, et 
potentes scribunt justitiam. Rex ergo vicarius est Dei". 

(388) Merea, A teoria, 13; Meynial, Ed., Op. cit, 504-506. 
(389) Prestage, The Royal, pg. 13; Meynial, Ed., Loc. cit. 
(390) V. o juramento de d. Afonso, doc. in Rev. da Historia, vol. IX, 

1922, 137. 
(391) "... consyyrando nos como o estado rreal, que teemos per Deus 

nos he dado para reger os ditos rregnos, e manteer os nossos poboos em dereito, 
e em justiga, e boos costumes, o que a cada huum rrey cabe de fazer... " Preara- 
bulo das Cortes do Porto, 1372, apud Amaral, Mem. V, 41, nota b. 

(392) Liv. Vermelho de Afonso V, a." 4, 555-6 (Ined., T. I). 
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A ideia do poder vindo de Deus era usada para forla- 
lecer a autoridade que nascera pela delegacao popular. Nas 
Ordenacoes Afonsinas escreve-se: "0 rei tem seu poder das 
maos de Deus, e seu vigario tenente e livre de toda a lei hu- 
mana". (393). Assim casavam-se; o Digesto e as Institutas, 
o interesse publico e a tradicao crista. 

0 rei o era pois por vontade divina. O direito romano 
usado nessa epoca tambem recebia a chancela do cristianis- 
mo — era batisado nas universidades por onde passavam os 
legistas. Essa ideia era defendida na medida em que forta- 
lecia a autoridade monarquica e o primado do rei que pas- 
sava a pairar acima das leis humanas. (394). 

Assim, no que concernia a legitimacao do poder nao pa- 
rece que os legistas tenham trazido modificacoes substanciais. 
Apenas o principio da patrimonialidade fora abalado pela 
ideia de que se fazia indispensavel a intervencao das cortes 
para a juridicidade da investidura. 

Quanto a natureza da funcao real, claro esta, que a fun- 
cao de protecao contra o inimigo externo era menosprezada. 
o que as circunstancias poderiam justificar. A preocupacao 
com a ordem politica e social, caracteristicamente romana, vai 
absorver a atencao desses homens do direito, e pelas mes- 
mas razoes, dos proprios reis. Segundo a doutrina dos legis- 
tas a realeza era fonte de toda a justi^a, mas no seu exercicio 
delegava-a a magistrados. Ao delegar entretanto reserva- 
va-se a faculdade de intervir de pleno direito, porque reti- 
nha a propriedade da justica uma vez oue a jurisdicao nao 
era alienada — tinha a justica retida. (395). Essa justica es- 
sencial a asseguracao do bem estar coletivo, devia agora 
fundar-se, nao mais na tradicao, mas na lei — na lei escrita. 
Ate entao a norma juridica era a pratica usada no passado 
— era direito o que se observara nos reinados anteriores. Com 
o advento dos legistas, essas normas costumeiras, de mistura 
com os preceitos romanos, vao sendo cristalizadas na legis- 
lacao, e passa a ser direito o que esta escrito como tab O cri- 
t^rio da justica passa a ser a lei. A realeza comeca a legis- 
lar, nao mais simplesmente para consagrar usos e costumes 
locais, mas para estatuir preceitos gerais. Estabelecendo es- 
sas normas gerais, a realeza avocava a si o direito de modi- 
ficar o que ate entao era intangivel, porque consagrado pela 
sabedoria do passado — as tradicoes locais. Essas inovagoes 

(393) Apud Prestage, The Royal, pg. 14. Braga, T., Os Forais, pg. 103. 
(394) Cf. Eccl., 2, 3, 4, 6 e Reg. XIIl, 2. 
(395) Esmein, Cours elem., 421. 
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davam ao poder real uma funcao de arbitro da vida jurldica 
do pals, e, mesmo atendo-se aos interesses da comunidade, 
ele pode ir destruindo os particularismos e implantando prin- 
clpios de ordem geral. Com isso desamarrava-se do tabu da 
tradicao medieval que Ihe inibia a inidiativa. Gracas as leis 
gerais que os legistas inspiravam, o patrimonio juridico da 
nacao ia se uniformizando, e, o que era mais grave, essa equi- 
paracao dos direitos se processava em torno do rei. De fonte 
de justica que era, ele se tornava, cada vez mais, fonte do di- 
reito, porque autor da lei. 

Essa fecundidade legislativa, desordenada ate o seculo 
XV, teria que acabar assoberbando os povos (396). Para re- 
mediar essa dificuldade, os legistas, seduzidos pela harmonia 
da codifica^ao romana (397), ja imitada na Espanha, pugna- 
rao pela sistematiza^ao das dlsposicoes dispersas e engen- 
drarao, primeiro, o Livro de Leis e Posturas (398), e afinal, 
as Ordenacdes. Estas foram obra de legistas: Dr. Rui Fer- 
nandes, dr. Lopo Vasques corregedor de Lisboa, Luiz Martins 
e Fernao Rodrigues do desembargo d'el-rei. (399). Nelas nao 
so a jurisprudencia se fundava no direito romano segundo a 
inteligencia dos glossadores, mas as glossas de Acursio e Bar- 
tolo constituiam materia subsidiaria (400). A funcao legis- 
lativa dos reis se definia, por inspiracao dos juristas, acres- 
cendo a forca do poder real (401). Os reis comecam a se 
preocupar em conhecer as leis e os costumes de seu pais para 
melhor governarem seus povos (402). 

(396) Diz D. Pedro na Carta de Bruges: "... para abreviamento dos fei' 
tos aproveitara muito... de as Leys e Ordena?oes do Reyno serem providas c 
atituladas cadahuma daquelo a que pertence..." Ol. Martins, Os Filhos, pg. 
396-7. J. P. Ribeiro. Dissert. Cronol. I, 407. 

(397) Almeida, F., Hist. Port., vol. Ill, liv. 6.'. I, 19. 
(398) Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., pg. 149. 
(399) Coelho e Souza, Prel. Dir. Patrio, 5 segs. 
(400) Orden. Af., Liv. Ill, tit. 64. 
(401) Essa preocupagao com a legisla^ao esta expressa na Carta de Afon- 

so V para a Regencia ao principe, para... "crue pudesse laser quaesquer leys, 
e ordena^oens que para bem, e proveyto dos Reynos tivesse serem necessarias 
e despensar com ellas, e com as outras, one jd erao featas assini imperiaes. 
como suas, e dos Reys seus ancessores"... (in Goes Chron. do Principe, cp. 48). 
cp. 48). 

(402) Diz D. Duarte: O rei "deue ajnda desseer entendido, se sabedor, 
que saibha lex, e custumes e reglas de dereita razom, as quaaes Ihes sejam pryn- 
cipios e fundamentos deque, proceda em seus feitos. Eperteecelhe desseer ra- 
zoauel pera maginar quaes camynhos e modos pode tirar daquellas reglas pe- 
raauer oque deseja..." (Leal Cons., cap. Ill, 183-4 e tambem 185). 
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fisse afa legiferante da realeza so podia beneficiar a 
classe dos juristas, pois que tendo eles o monopolio da nova 
cultura juridica, dele haviam de depender todas as classes, 
pois que eram os legisladores em nome do rei. E eles tinham 
o cuidado de aproximar os reis das fontes romanas: a obra 
de Bartolo figurava (403) na Biblioteca de D. Duarte, em 
cadernos encadernados em pergaminho, bem como as Sete 
Partidas e o De Regimine Principum de Gilles de Roma (404). 

Comeqiiencias: Os legistas eram naturais aliados da rea- 
leza. Sendo em geral homens de origem humilde egressos 
da burguesia, nobilitados pelas letras e pela toga (405) toda 
a forca que poderiam ter era reflexo do poder do rei a 
que serviam. Aumentar a extensao do poder real era sem 
duvida aumentar seu proprio poder porque dos favores da 
realeza viviam eles. Durante o seculo XIV haviam se in- 
sinuado nas alias esferas administrativas ostensivamente. se- 
meando suas ideias que eram bem recebidas pelos monar- 
cas. Eram entao muitos os que iam para fora do pais estu- 
dar, em face da decadencia da Universidade, conforme se 
afirmou nas cortes de Leiria — 1372. (406). Em Portugal a 
vitoria do direito romano foi mais facil que na Franca por- 
que nao existia o temor da restauracao imperial a favor do 
imperador germanico que era para os capetingeos um ver- 
dadeiro espectro, tendo mesmo chegado Felipe-Augusto a 
obter do Papa, a bula Super Specula em 1219, proibindo o 
ensino do direito civil em Paris (407). Gracas a essas ideias 
que tem, no seculo XV, os legistas adquirem inegavel pres- 
tigio social, embora suas doutrinas so venham a frutificar 
plenamente, no seculo XVI. 

No seculo XV eles passaram a ser vistos como um ver- 
dadeiro estado do reino — um quarto estado. Ja no conce- 
Iho de D. Joao quando fora aclamado defensor do reino fi- 
guravam legistas — Joao das Regras como chanceler e dois 
desembargadores do Pa^o. As cortes de Coimbra — 1385 
propoem que haja no concelho representantes das quatro 
classes: prelados, fidalgos, letrados e cidadaos, o que equi- 
valia a equipara-los aos demais bra?os do reino e consagra-los 
como uma for^a social, fisses letrados propostos sao legistas 

(403) Sousa, Provas, I. 544. 
(404) Viterbo, A livraria real, in Mem. da Acad., T, IX, p. I, pg. 19. 
(405) T. Braga, Os Forais, 105. 
(406) G. Barros, Hist. Adm., T. I, Liv. II. cap. Ill (1.* ed.) 
(407) Ch^non, Hist. dr. public., I, § 199, 507-8. 
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que participam da revolucao: Gil Docem, Joao das Regras, 
Martini Afonso e Joao Afonso de Azambuja bachareis em 
leis. (408). A na^ao solicitava-os para sen servico. O novo 
rei accedera, tomando tres letrados, ao lado de um prelado, 
dois fidalgos e quatro cidadaos. E quando nas cortes de 
Coimbra — 1398 os magnates reclamaram, respondeu-lhes o 
rei que sempre os tivera e continuaria a te-los em seu con- 
celho (409). 

Dai por deante vemo-los sempre participando das deci- 
soes da curia regia, como se fossem realmente uma nova clas- 
se. De fato, eles eram um prolongamento do terceiro estado, 
e representavam no concelho o pensamento do proprio rei de 
cujas prerrogativas eram os mais decididos defensores. Por 
ocasiao da organizacao da Regencia na minoridade de Afon- 
so V, a formula de conciliacao a principio aprovada previa 
a constante presen^a deles nos conselhos rotativos que seriam 
criados (410). 

Todavia, o prestigio de que se cercavam os compelia a 
conquistarem posicoes nas classes poderosas como promocoes 
sociais. Serao escolhidos para as prelaturas as quais em- 
prestaram o brilho de sua cultura, em contraste com os anti- 
gos ocupantes que preferiam assegurar o prestigio de seus bis- 
pados pela fama de sua bravura. Yemos nesse seculo ocupa- 
rem o arcebispado de Braga e o de Lisboa, dois legistas, res- 
pectivamente dr. Martim Afonso e o dr. Joao Afonso de Azam- 
buja. (411). 

Tambem a nobreza eles ascendem. Joao das Regras, por 
seu casamento com d. Leonor da Cunha, filha de Martim Vas- 
ques da Cunha, fugido para Castela, recebendo os bens con- 
fiscados ao traidor, (412) desde logo tornou-se um dos gran- 
des de Portugal. 

Nobilita-se tambem o dr. Joao Fernandes da Silveira, o 
legista de Afonso V, do qual foi escrivao da puridade e chan- 
celer, embaixador de missoes delicadas, que veio a ser o ba- 
rao de Alvito, padrinho de princesas, e regedor da Casa de 
Suplicacao (413). 

(408) F. Lopes, Chron. d. JoSo, p. II, IV, I, 12: "... dos quatro estados 
do reino, que eram prelados, fidalgos, leftrados e cidadaos, fosse sua mercS de- 
escolher destes que Ihe nomearam..." 

(409) Gama Barros, Hist. Adm., T. I, 609 (1.* ed.). 
(410) V. doc. in Sousa, Provas, I, 427. 
(411) Almeida, F.. Hist. Port. Ill, liv. 6.". 11, 38. 
(412) Sousa, Hist. Geneal., XI, 788-9. Doc. in Provas, XIII, n.® 6. 
(413) C6pia das merc5s de Afonso V, in Sousa, Provas, II, 17 segs. 
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A promocao na escala social era assim justo premio para 
esses lidadores do direito que constituiam o verdadeiro cere- 
bro da realeza. Alias ao que parece eles sabiam se fazer pa- 
gar, pois ja nas cortes de Santarem em 1451 o povo reclamava 
contra as tencas dos deserabargadores (414). 

Alem da penetracao em outras classes que Ihes assegu- 
rava preeminencia social, eles passavam a ocupar todos os 
postos de administracao. Na maquina do estado, eles se uti- 
lizavam dela, para impor cada vez mais esse direito romano 
que so eles conheciam. Enquanto os fidalgos, ao apresenta- 
rem suas reivindica^oes perante os reis, alegavam os privile- 
gios que tinham de sens antecessores e os usos da terra, eles 
respondiam em nome do rei com um direito novo que prenun- 
ciava a onipotencia do principe. 

De fato, no seculo XV, o direito romano triunfava plena- 
mente no seu duelo com o direito canonico e com o direito 
costumeiro. 

Com D. Joao I, o Codigo Justiniano, com as glossas de 
Bartolo, passou a ser lei subsidiaria para o reino. Efetiva- 
mente, em 1426 d. Joao remetia esses livros a Camara de Lis- 
boa para que os tivesse presos por correntes longas, resguar- 
dados a curiosidade dos leigos, mas a disposicao daqueles que 
tivessem lides pendentes ou de seus procuradores, na presen- 
ca da Camara. Na carta que escreve ao corregedor, concelho 
e homens bons de Lisboa (415) D. Joao Justificava a adocao 
pela necessidade de os feitos "nom seerem desembargados se 
no per hua entencom e openyo", isto e, de maneira uniforme 
no reino; pelo que mandava "fazer hda decraracao em cadhua 
ley e na grossa e no bartallo que de sobrello he escripto", da- 
das as dificuldades de versao para o portugues, ordenando 
aos desembargadores sentenciarem dai por diante segundo 
esses livros. Essa resolucao de D. Joao, aplaudida mais tarde 
tambem por D. Pedro, (416) marcava a vitoria decis'iva do di- 
reito justinianeu, que iria impregnar toda a nova legislacao 

(414) Santargm, Mem. das cortes, I, 24. 
(415) V. Doc. in Gama Barros, Hist. Adm., T. I, 123, nota 4. publicada 

tambem pelos Anais do Municipio de Lisboa, 1857, n.# 31, pg. 250; F. Almeida, 
Hist. Port., vol. Ill, liv. 6.', cap. I, pg. 10, nota, e em resumo Freire de Oliveira, 
Elem. p.* Hist. Mun., Lisboa, T. I, pg. 312. Engana-se Ol. Martins, ao atrl- 
buir-lhe os Anais do Municipio de Lisboa, embora cite o vol. e a pAgina desta 
obra. (V. OI. Martins, Os Filhos, pg. 10, nota, e Vida de Nun'Alvares, pg. 
365, nt. 3. 

(416) Carta de Bruges, in Ol. Martins, apend. D., pg. 396 e Dissert.. 
Crono!., I, 407. 
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portuguesa. Ja nas cortes de 1481. os procuradores dos con- 
celhos argumentavam com Bartolo para justificar suas pre- 
tensoes, o que revela a difusao do direito romano (417), 

Essa implantacao do direito romano todavia nao se fez 
sem atritos de resistencia do clero que sentia sua forca aba- 
lada pelas novas doutrinas jurldicas. O Papado pressentiu 
a perigosa concorrencia, e, na Franca, chegou a proiibir aos 
monges e os clerigos com beneficios o estudo do direito ro- 
mano, que acabou sendo banido da Universidade de Pa- 
ris (418). 

Ate entao, sendo o direito canonico subsidiario, o clero 
usava, e nao raro abusava, das penas de censura e excomu- 
nhao, correspondendo a esta penas seculares de multa e pri- 
sao, ate a absolvicao eclesiastica. (419). Quando o Codigo das 
Sete Partidas foi traduzido sob D. Diniz e mandado adotar 
por sen neto d. Pedro, o clero se queixou nas cortes de Elvas 
de que nao se justificava a adocao de leis castelhanas em Por- 
tugal, em detrimento das leis canonicas. (420). Essa malevo- 
lencia do clero nao impediu a accao dos legistas. No fim do 
seculo seguinte ainda nao abandonara suas pretensoes: 
quando D. Joao II, em 1487, para conseguir a Bula da Cruza- 
da ou para obter a legitimacao de D. Jorge (421), renunciou 
ao Beneplacito, (422) os juizes eclesiasticos, em virtude de 
letras apostolicas, voltaram a praticar excesses com a assis- 
tencia do braco secular. Isso levou os legistas a reagirem a 
usurpacao, e em 1490 e 1945, D. Joao recuperou a autoridade 
ordenando que so aos seus desembargadores era licito requi- 

(417) V. Santarem, Alguns docum., I, 186, 188. Cf. Almeida, F. de, Hist. 
Port., Ill, 206. 

(418) Esmein, Cours elem., 333. Inocencio IV em bula de 1254 lamen- 
tava o abandono da teologia e da filosofia, pelas leis civis e restringia as pre- 
bendas eclesiasticas para os legistas. Braga, T., Hist. Univ. Coimbra, I, cap. II, 
pags. 64, 66-7 e 75. 

(419) Concordia de d. Pedro, in Orden. Af., Tit. V, art. 28. 
(420) "E he mais razom de o guardarem (o direito canonico) em todo o 

nosso senhorio ... que as sete Partidas, feitas por EIRey de Castella, ao qual 
o Regno de Portugal nom he sobgeito; mas bem livre, e izento de todo", apud 
Amaral, Mem. V, cap. V, 214, Ord. Af. II. tit. 5 e V, tit. 27. 

(421) Sylva, Dedugao Chronol., p. 2.^ 83; Gama Barros, Op. cit., II, 
285, nota 2. 

(422) Pina, Chron. D. JoSo II, cap. 26 (In^d. II): Rezende, Vida D. 
JoSo II. cap. 65. 
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sitar forca para a execucao de mandates pontificios. (423). 
Dessa forma o foro eclesiastico voltava a se subordinar ao 
civil, ou seja, a influencia dos juristas do rei. (424). 

Tambem a nobreza por vezes reagiu contra a infiitragao 
dos Ictrados que induziam os reis a Ihes reduzirem as juris- 
dicoes em favor da justica regia, o que equivale a dizer, em 
favor da justica dos legistas. Nas cortes de Coimbra de 1462 
reclamavam os fidalgos que o rei fizera "ordenacoes e novas 
Leys com seus Letrados e Conselheiros, que nom tem terras, 
nem jurisdicoes, nem outros respeitos pera guardar o que per- 
tence aos Fidalgos seus privilegios e doagoes delles tocantes 
muito a elles; e que o Direito e o Costume sjobredito quer que 
se non faca assi sem elles, que sao huma principal parte dos 
Tres Estados, e defensores da terra, e mais amigos e fieis i 
seu Rey, e a seu Estado". (425). Pedem que o rei revogue 
os capitulos das cortes anteriores em que nao foram ouvidos 
e emende as ordenacoes feitas sem sua audiencia, comprome- 
tendo-se a nao fazer novas sem os chamar previamente. 

A Afonso V. apesar de sua docilidade para com a nobreza, 
essas exigencias haviam de parecer excessivas. Por isso res- 
pondeu que so fez leis, capitulos e ordenacoes em proveito do 
reino e bem de todos, mas se os fidalgos achavam que tinha 
feito algo de danoso, que Ih'o apontassem e ele emendaria. 
E' evidente que os legistas haviam inspirado a resposta: o rei 
sentia-se bem amparado contra as investidas da fidalguia, 
escudando-se no conselho de seus letrados para fazer suas leis. 
Aos grandes pediria alvitre para fazer suas guerras. E' visi- 
vel que as cortes, tangidas pelos legistas, faziam o jogo da 
realeza contra os bracos privilegiados. 

A analise das queixas da fidalguia nas cortes de Coimbra 
em 1472 e das repetidas negativas de Afonso V em relacao a 
justica dos privilegiados que procuravam neutralizar a atua- 
qao dos corregedores regios, denuncia a persistente politica 
dos conselheiros do rei no sentido de ampliar a autoridade da 
Coroa. (426), 

(423) V. doc. Ineditos Acad., Ill, 574; Sylva, Dedu?ao Chronol., p. 2.*, 
84; Figueiredo, J. A., Sinopsis chronol., I, 127 e 134; Gama Barros, Hist. Adm., 
II. 285-287, (ed. S. Soares). 

(424) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, vol. Ill, p. I, cap. XIII, 197. 
(425) Sylva, Provas da dedu?3o, I, 256. 
(426) V. apreciagao dessas queixas in Gama Barros, Hist. Adm., II. 48S 

(ed. S. Soares). 
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Alias, a resistencia da nobreza nao foi energica. Amo- 
lentada pelo luxo, ela perdia suas virtudes militares pela 
inaccao, abandonando-se a explora^ao das rendas faceis que 
as doacoes regias proporcionavam. Sob esse aspecto as pro- 
digalidades de Afonso V, (427) que os povos alarmados pro- 
curavam coibir em corles (428) e que os proprios cronistas 
censuraram (429), embora na aparencia aumentassem o po- 
der dessa classe despojando a realeza de seus dominios, con- 
tribuiram paradoxalmente para fortalecer a autoridade dos 
reis: nao resistiam ostensivamente as injuncoes do monarca 
em relacao as jurisdicoes que os legistas inventavam, para 
melhor agrada-lo, e assim poderem mais facilmente assalta- 
rem-Ihe a bolsa. Os monarcas poderao aquietar os ardores 
dos fidalgos comprando-os com titulos e doacoes; mas no 
dia em que D. Joao II empreender a recuperacao dos domi- 
nios alienados, adicionara a uma autoridade ja fortalecida 
pelo cortezanismo, os territorios perdidos — fontes de renda 
—, e a nobreza restarao titulos, quase que apenas titulos, cujo 
brilho tera que ser mantido a custa de liberalidades regias, 
camufladas em empregos palacianos. 

* * * 

Os legistas tiveram pois nos destines da realeza portu- 
guesa um papel de importancia decisiva. 

As classes sociais e a Igreja haviam concedido aos reis a 
funcao de distribuir justica. Essa funcao era partilhada com 
as classes privilegiadas, embora os monarcas tivessem reser- 
vado o sumo imperio. Combinando engenhosamente as re- 
miniscencias romanas e as tradicdes medievais, os legistas en- 
gendraram o primado do poder real (430). Ate entao o so- 
berano apenas aplicava a lei, ou melhor os usos e costumes, 
porque as leis eram raras. Mas os legistas acodiam com o di- 
reito romano: a sociedade, em profundas transformacoes, pre- 
cisava de normas gerais e definidas que o direito consuetudi- 
nario, e, nem mesmo o canonico, podiam dar. O direito tra- 

(427) V. Copia das merces por Vasco de Ataide, in Sousa, Provas, 11, 
n.9 8, pg. 17 segs. Cf. Rebelo da Silva, D. Joao II e a Nobreza, 89 segs. 

(428) Cortes de Lisboa — 1460 e Cortes de Coimbra, 1473. V. San- 
tarem, Mem. das cortes, II, 27-28 e 34-35. Pina, Chron. Af„ V, cap. 143. 

(429) Pina, Chron. Af., V., cap. 213 e D. Goes, Chron. do Principe,. 
cap. 102. 

(430) Sardinha, Teoria, cap. VI, pg. CXXI-CXXII. 
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dicional, particularista e caprichoso, mas que todos conhe- 
ciam, embalde reagiu contra esse direito importado de que so 
os legistas tinham o segredo. 

A necessidade de paz social e o sentimento de coesao na- 
cional favoreceram as leis gerais, e estas veiculavam o direito 
justinianeu que acabou por se instalar. Surgiram as leis sis- 
tematizadas, as doutrinas geometricas e aprioristicas, impon- 
do uma ordem ideal que nem sempre se harmonizava com as 
pecul'iaridades locais, mas que bomogenizava o patrimonio 
juridico, fazendo-o nacional. A vida juridica perdeu aquela 
saborosa mutabilidade dos continues reajustamentos as in- 
juncoes locais e ocasionais que tao bem se entrozavam com 
as invocacoes do passado como justificativa. Ganhou porem 
em majestade e constancia, tornando-se o funcionamento da 
justi^a quase inaccessivel aos nao iniciados. O rei que criava 
essas leis em nome de preceitos superiores a banalidade da 
vida cotidiana, agindo em favor do interesse coletivo, mas de- 
finindo-o a sen gosto em harmonia com suas conveniencias 
de autoridade superior, comecard a se distanciar do povo por- 
que os legistas se interporao como intermediaries. Prepara- 
va-se o absolutismo e com ele urn certo divorcio entre as con- 
cepcoes abstratas de um direito ideal e a multiforme variabi- 
lidade da vida social. A Inglaterra, escapando a influencia 
do direito romano dos legistas e apegando-se ao direito feu- 
dal, (431) salvou-se tambem do absolutismo, enquanto a Fran- 
ca para ele foi sendo arrastada. Portugal teve o mesmo des- 
tino da Franca; os legistas deformando o direito consuetu- 
dinario pela inoculacao do direito antigo, sob as mais inofen- 
sivas aparencias, dissociaram o poder real e o povo em be- 
neficio daquele. Para isso interpuzeram-se nas chancelarias 
como medianeiros entre o rei os homens, como os capelaes 
o eram entre Deus o rei (432). 

"A monarquia habilitava-se, diz Herculano (433), pas- 
sando o poder judicial para as maos dos legistas, homens in- 
teiramente adictos ao trono, para a vitoria certa na grande 
empresa de subjugar a resistencia dos nobres". 

(431) Meynial, Bd., Derecho Romano, in El legado de la Edad Media, 
pg. 491 segs. 

(432) Orden. Af., Liv. I, tit. 50. Aragao Morato, Mem. sobre os Chan- 
celeres-mores, in Mem. Lit.. VTT, p. 2.9. 1839. ftsse texto 6 c6pia das Parti- 
das, II, tit. 9, Lei 3. Amaral, Mem. V, 194, nt. d. 

(433) Hercul., Opusc., T. VI, 276. 
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Os legistas vao desempenhar sob D. Joao II um papel 
decisive. Serao juridicos os argumentos do grande rei. Con- 
tra as resislencias da nobreza sobressaltada, ele opoe os le- 
gistas armados de leis e de jurisprudencia cesarista. Nas cor- 
tes de Evora em 1481 foi o discurso do Dr. Vasco Lucena que 
preparou a ruina da aristocracia latifundiaria sob inspira^ao 
do direito romano (434). A supremacia do poder real vai ser, 
em parte, obra politica ^o direito romano que atraves dos le- 
gistas se insinuava em todos os sectores da administracao, 
acenando o Corpus Juris como o modelo de monarquia gibe- 
lina de solenidade imperial. Contra a sociedade semi-feudal, 
opunham os letrados os textos categoricos da lei romana que 
projetavam o principe acima da lei. (435). 

Quando D. Joao II travou o duelo decisivo com a nobreza, 
duelo de vida ou de morte, teve por padrinhos os legistas. 
Surpreendido e preso o duque de Braganca, o rei mobilizou 
sens letrados da Casa de Suplicacao, a frente dos quais esta- 
vam o licenciado Luis da Graa e o procurador do rei Joao 
d'Elvas, para julgarem-no (436). Sentindo que seria senten- 
ciado a luz de um direito novo que impunha a todos a mais 
estrita fidelidade face ao imperante, o duque reclamou por 
juizes "paris curiae", isto e, principes e duques como ele 
o era. Nao accedeu o rei que tinha nos magistrados escolbi- 
dos aliados inflexiveis; apenas consentiu que alguns fidalgos 
e cavaleiros do conselho, insuspeitos, completassem os 21 jui- 
zes que sob sua presidencia constituiam o tribunal (437). 

O duque foi condenado a morte e perda total dos bens 
segundo as leis do reino e imperials (438), e a senten^a era 
assinada por legistas (439). 

(434) fisse discurso, ainda nao publicado, encontra-se num codice ms. da 
col. Pombalina da Biblioteca Nacional, informa R. Lapa, Hist. Lit., 312. 

(435) Prestage, The Royal, 12-13. 
(436) Pina, Chron. Afonso, V, Cap. 14. 
(437) Ibdem. Rezende, Chron., cap. 46. Sobre a morte do duque de Bra- 

ganca V. docs, in Sousa, Provas, III, n.' 84, pg. 635-6. 
(438) "Que vistos os merecimentos do processo, conformandose no caso 

com as Leues do Regno, e Imperiaes, e com a pura e muy antiga lealdade que 
os Reys deste Regno de Portugal se devia sobre todos..." (Pina, Loc. cit.). 

(439) O duque foi condenado "per treigom e deslealdade contra o dito 
Senhor Rey em damno, e prejuizo de seus Regnos". Sousa, Loc. cit.. E' inte- 
ressante constatar-se que uma das testemunhas Lopo da Gama era cunhado do 
legista Joao Teixeira. Idem, pg. 640. 
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Entre os juizes estavam dois doutores em leis cujas assi- 
naturas aparecem na sentenca, Diogo de Lucena e Joao Tei- 
xeira. (440). 

Um letrado, o doutor Diogo Pinheiro, foi o defensor do 
duque e, em razdes que depois escreveu contra a sentenca que 
Ihe pareceu iniqua, recheia sen arrazoado de citacoes de Bal- 
do, Bartolo, outros legistas e canonistas e das proprias leis 
romanas. (441). E' interessante a observacao que faz dizen- 
do que Fernao de Figueiredo, que se achava em Paris, tomou 
a iniciativa de consultar os legistas franceses sobre a sen- 
tenca. Um dos elogios que alinha a favor do duque e o man- 
ter ele era seus dominios boa justica entregando-a a bons 
letrados (442). 

O direito romano servia pois de instrumento aos obje- 
tivos da realeza. "Alguns boos letrados" ofereciam-lhe a ar- 
gumentacao. Ainda quando D. Joao soube que o marques 
de Montemor exilado em Castela conspirava contra ele depois 
da morte do duque, mesmo em Abrantes onde passava o ve- 
rao de 1483, reuniu seus letrados e fe-lo condenar a ser de- 
golado em efigie (443). Quando matou o duque de Viseu 
em Setubal, D. Joao teve a cautela de ordenar a redacao do 
auto correspondente a esse justicamento sumario por um le- 
gista o dr. Nuno Goncalves (444), certo, para travestir essa 
execugao irregular de roupagens juridicas. 

O povo por sua vez, sentia que os legistas eram seus de- 
fensores naturais contra os excessos dos privilegiadOs, (445) 
mesmo porque era do elemento plebeu que em geral eles 
saiam. Alias, foi apoiando-se nos movimentos de origem po- 
pular que os juristas lograram ascender aos conselhos regies, 
e tornarem-se elementos essenciais da administracao. Por 
ocasiao das sedicoes de massa apareciam: enfileiram-se na 
aventura revolucionaria do Mestre de Avis, e depois na suble- 

(440) Sousa, Provas, III, n.' 84, 635-636. 
(441) V. doc., Op. cit, n.' 85, 636 segs. 
(442) Loc. cit., pg. 653. 
(443) Ribeiro, A., Hist. Port,, Peres, III, 106. 
(444) Pina, Chron. Afonso V, cap. 18. 
(445) Num pleito contra o CondestSvel em 1391, a proposito de tins re- 

guengos nos suburbios, a Camara de Lisboa da procura^ao a Joao das Regras- 
para defender seus direitos em juizo. V. doc. in Freire de Oliveira, Anais, I, 290. 

— 159 — 



Tacao democratica que forcou a entrega da regencia ao Infan- 
te D. Pedro. O povo animava essa alianca e, adivinhando o 
desejo dos reis, pedia que a justica fosse tirada aos fidalgos 
e totalmente entregue aos letrados. Nos capitulos gerais das 
cortes de Santarem de 1434, pedia a D. Duarte que desse o 
oficio de corregedor a homens letrados, discretos, conhece- 
dores de direito, pois parecia "contra rrazora e natureza" 
que fosse entregue a quem nunca aprendera leis. 

Alem disso havia um outro motivo ponderavel: se se fi- 
zessem corregedores fidalgos ou cavaleiros ainda que enten- 
dessem de direito, eles sempre teriam grandes relacoes com 
os oficiais, por casamentos, e seriam parciais, alem de preten- 
derem percorrer o pais em grande estado como se fossem con- 
des, causando grandes estragos a terra, tomando muitas rou- 
pas e mantimentos, pelo direito que tinham as aposentadorias. 
0 rei julgou procedente a solicitacao e prometeu ordenar e 
executar em regimento nesse sentido (446). Nas cortes de 
Coimbra de 1473 voltavam -os povos a reclamar legistas nara 
a justica, exigindo que os donatarios nao tivessem ouvidores 
leigos mas letrados como estatuiam as Ordenacoes (447). 
Nas cortes de Evora em 1481 foram os procuradores do povo 
mais positives. "Huuma das princepaaes virtudes per que 
todo o vniverso e milhor rregido e governado asi he a virtude 
da justica quamdo he posta a emxucucam della em taees pe- 
soas que temem a Deos e amem o hem e proveito comuum 
e sabem dar a cada huum aquello que seu he..." Pedem 
portanto que os corregedores oficiais de justica sejam "hem 
letrados, se se poderem haver". (448). O rei vai acceder pron- 
tamente, pois que os procuradores Ihe ofereciam a formula 
desejada para esbulhar os nobres das jurisdicoes, despojan- 
do-os de um dos elementos mais positives de ascendencia da 
aristocracia junto as populacoes. 

Os legistas porem, seduzidos pelo panorama que ante suas 
ambighes se rasgava, da grandeza e onipotencia do poder real 
das quais eram os arquitetos, vao atraicoar a causa popular. 
Para acompanhar o rei, abandonarao o povo. As liberdades 
populares fundamentavam-se principalmente nas tradicoes 
municipalistas has quais a propria realeza se havia apoiado 
para contraminar as expansoes dos privilegiados. Os juristas, 

(446) V. doc. Brito, Pergatn. de Ponte de Lima, Arch. XIII, jan.-jun. 1908, 
49. A lei de 2 de maio de 1434 restringindo as jurisdi?5es de fidalgos (Ord. 
Af., II, tit. 39, §§ 2 e 3) foi o resultado. Gama Barros, Hist. Adm., II, 477-478. 

(447) Santarem, Mem. das c6rtes, II, 36. 
(448) Idem, Alguns doc., II, 203-204. Cf. Ribeiro, Hist. Port., Peres, 

III, 172. 
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introduzindo o direito romano, sufocaram as reminiscencias 
desse passado cheio de reivindicagoes concelhias (449). O di- 
reito subsidiario deixara de ser a letra dos forais com seu 
colorido ingenuo de cousa da terra, para ceder lugar ao ve- 
Ihissimo codigo de Justiniano. Uma fonte de tradicao tera 
sido substituida por outra. O povo teve consciencia dessa trai- 
cao e contra ela reclamava. Teofilo Braga lembra Fernao de 
Pina que, a partir do fim do seculo XV, esgotou-se na revisao 
dos forais por ordem de D. Manuel, mas que, tendo sido agen- 
te da absorcao das liberdades municipals com essa obra, foi 
estigmatizado por Darriiao de Goes (450). 

Favorecendo a hipertrofia do poder real, os legistas frus- 
traram o desenvolvimento das cortes que nao conseguiram 
nem permanencia, nem periodicidade. "Atrofiadas pelos pro- 
gresses avassaladores do Direito Romano, nao sobreviveram 
na sua forma rudimentar, a constituicao medievica do pais, 
amarfanhada pelo centralism© da renascenca..." (451). 

Perdidos os lideres que se bandearam para o campo da 
realeza acambarcadora, vencidos os privilegiados, o povo 
tambem teve que se abandonar nas maos dos principes que 
nao experimentaram mais sobressaltos com reipersecucoes 
populares. Traido e desamparado, sem chefes e sem argu- 
mentos, o povo se curvara a espera de dias melhores. Lutan- 
do contra os senhores e contra os costumes populares, os le- 
gistas ofereceram aos reis os instrumentos do absolutismo: as 
leis gerais, a lei mental e a revisao dos forais. As leis gerais 
foram esmagando os particularismos: as imunidades locais 
das vilas e cidades, e os privilegios dos poderosos. A lei Men- 
tal inspirada por Joao das Regras, elaborada por D. Duarte 
e sob D. Manoel incorporadas as Ordena^oes (452), vai ser um 
desenvolvimento do direito real de derrogacao de doacoes, ja 
praticado por D. Dinis no seculo XIII (453) e por D. Fernan- 
do em 1413 (454). fisse principio de revogabilidade das doa- 

(449) Sardinha, Introd., Mem. das Cortes, cap. II, pg. LIV. 
(450) T. Braga, Os Forais, 106. 
(451) Sardinha, Op. cit., cap. V, pg. CXIV. 
(452) Orden. Manoel., Liv. II, tit. 17. 
(453) Saraiva, Obr. Completas, I, 278. 
(454) Braga, Os Forais, 108. 
(455) Ao duque de Bragan?a que reclamava contra a politica de recupe- 

ra?§o de jurisdi?6es de D. JoSo, teria respondido o rei que direito ou nSo essa 
era sua vontade. (Sousa, Provas, III, 774). 
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foes, proposto sob D. Joao I, pronunciado por D. Duarte e vio- 
lentamente reivindicado por D. Joao II (455), associado a 
pratlca antiga das confirmacoes, e que desencadeara a recupe- 
racao da autoridade alienada pelos reis a favor dos grandes 
senhores. A revisao dos forais empreendida sob D. Manoel 
sera o coroamento da obra dos legistas a favor da realeza, 
pela reducao das liberdades municipais ate entao encastela- 
das tras a barreira da tradicao (456). 

O papel dos legistas foi sobretudo relevante nas Ordena- 
foes cujos compiladores instilaram as leis romanas interpre- 
tadas por glossadores antigos em muitos titulos, para dar ao 
codigo homogeneidade (457). Foram eles que prestigiaram 
o imperio do direito —- arma do absolutismo. Proclamaram 
que: "Todo o poderio e conservafao da Republica procede 
principalmente da raiz e virtude de duas cousas a saber, ar- 
mas e LEYX" (458). E toda lei era para eles "Huma inven- 
com, e don de Deos", razao pela qual "... se o Key justo es- 
tiver assentado em seu alto trono pera fazer justica, nom Ihe 
podera empeceer cousa contraira". 

Dessa posicao dos legistas havia de nascer a doutrina 
absolutista, em sua plenitude ja proclamada nas Ordenacoes: 
"E pero que o Rey tenha principalmente o regimento da Maao 
de Deos, e assli como seu Vigairo, e Logoteente, seja absolto 
da observancia de toda ley umana", submete-se voluntaria- 
mente as leis que ele mesmo estipula (459). Semeando a ti- 
rania da lei sobre o trono, colherao a ditadura dos reis sobre 
a nacao inteira. 

(•456) Braga, Loc. cit. 
(457) Orden. Af., Prefa^ao, cd. 1792. 
(458) Orden. Af., Liv. I. 
(459) Orden. Af., Loc. cit., e tambem Liv. Ill, tit. 128. 
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CAPlTULO III 

AS ATRIBUigOES DA REALEZA 

Vimos como se idealizava o governo real na Idade Me- 
dia e no seculo XV. Examinemos agora como se praticavam 
essas ideias, e qual era a extensao da autoridade regia na epo- 
ca. (1). No exercicio do poder, os reis ja desenvolviam du- 
pla accao, de resto de importancia entao desigual: accao ju- 
ridica — defesa e justica, e accao social — assistencia e edu- 
ca^ao, atividades estas as quais pouca aten^ao se dava. Ha- 
via ainda a bem dessas atividades, a accao administrativa de 
natureza fiscal para assegurar a percep^ao dos reditos da 
Coroa. 

Conta D. Duarte (2) que sen pai, sentindo as grandes res- 
ponsabilidades de sens encargos de rei, fez bordar em uma 
roupa um camelo, "por seer besta de mayor carrega" com 
quatro sacos, pondo em cada um deles, uma divisa: temor 
de mal reger, justica com amor e temperanca, contentar co- 
ra^oes desvairados, e acabar grandes feitos com pouca des- 
pesa. Em que pese a ma comparacao, porque afinal vemos 
que ser camelo nao e coisa tao pouco airosa, ai encontramos 
simbolizados os encargos reais: a justica, a administra§ao e 
a funcao militar. 

Na analise da autoridade regia discerniam os contem- 
poraneos: as fun^oes militares, as de justica e a administra- 
ijao central. Isso esta definido no Regimento da Casa da Su- 
plica^ao (3): "Statui autem regis necessaria sunt cultus jus- 

11) Para uma visSo das atribui?5es r^gias em geral V. Lorleux — Traits 
de la prerogative royale, 2 vols., Paris. 1840. 

(2) D. Duarte, Leal Cons., cap. 50, pg. 177. 
(3) Livro Vermelho de Afonso V, n.® 44, pg. 555 in Ined. da Acad., I, 1. 
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titiae, regimen popuiis, et defensio patriae". Ja D. Henrique, 
por ocasiao do litigio em torno da regencia, ao propor a par- 
tilha do governo do reino entre a Rainha, o Infante D. Pedro 
e o conde de Arraiolos, distinguia seis ramos na administra- 
gao (4), a educacao do rei e sens irmaos, a gerencia da fa- 
zenda regia, o conselho do rei, a justica, a defesa do reino e 
regime militar e a conservacao de Ceuta. Excluidos os pro- 
biemas temporarios, do momento, yerifica-se que eram, para 
o infante, tres os encargos permanentes: a defesa militar, 
a justica e a administracao (financas e conselho), Discrirae 
identico faz D. Duarte, (5) ao dizer que D. Joao, para se de- 
dicar inteiramente aos preparatives da expedicao contra Ceu- 
ta, entregou-lhe os encargos do conselho, da justica e da fa- 
zenda. Portanto as atribuicoes dos reis seriam: a defesa, o 
conselho, a justica e a fazenda. Se considerarmos que o con- 
selho opinava sobre questoes de defesa, justica ou fazenda, 
concluimos que essas tres resumiam as funcoes regias naquela 
epoca. 

Rsses encargos nao eram arbitrarios. Os reis deviam con- 
sidera-los seriamente, pois que "os reynos nom som outor- 
gados pera folganca e deleitacom, mas pera trabalhar, des- 
pritu, e corpo, mais que todos, pois que tal oficio, que osse- 
nhor nos outorgou, he mayor e de muy nerecimento aos queo 
hem fezerem na uyda presente..." (6). Era o que sentia 
D. Duarte, o bom rei que arriscava a saude para hem cum- 
prir sens deveres (7). Alias, o proprio novo se incumbia de 
lembrar aos reis sens compromissos. Os procuradores do 
Porto, nas cortes de Santarem — 1430, advertiam ousadamen- 
te a D. Joao: "Senhor, assim como nos somos obrigados a 
socorrer a vossos servicos e necessidades. assim sois vos obri- 
gado a auxiliar-nos e a defender-nos a nos e nossos bens, con- 
servando a nossa terra em direito e justica" (8). As prerro- 
gativas da realeza correspondiam pois encargos dos quais o 
rei nao se podia eximir, mesmo porque, bem cumprir os de- 

(4) V. doc. in Provas Hist. Geneal., Ill, n.' 17, pg. 422. 
(5) ... "despoendosse pera filhar acidade de Cepta mandoume que tevesse 

carrego do consselho justiga, e da fazenda, que em sa corte se trataua, por que 
tanto aueria de trabalhar nos feitos que perteeciam pera sua hida que doutros 
sem grande necessidade scnom entendia curar". Leal Cons., cap. 19, pg. 59. 

(6) D. Duarte, Leal Cons., cap. 50. pg. 177. 
(7) Op. cit., cap. 19. 
(8) Apud. Macedo, N., Hist. Port., Peres, vol. Ill, p. 1.', XIV, 228-9. 
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veres funcionais constituia, se o poder era por Deus conce- 
dido, o unico modo de bem servir a Deus. 

Na introducao aos capitulos das famosas cortes de fivo- 
ra, em 1481-82, essas ideias estao expostas claramente, prova- 
velmente pela pena de algum legista: "Asi como toda a co- 
munidade dos sobjeitos e simgolarmente cada huum do pou- 
vo deve obedecer e servir com amor e temor Reueremciall (9) 
ao principe segundo doutrina do apostollo (10) que nos en- 
comenda obediencia aos Reis polla sua grande excelemcia: 
asi he necesario que elle a todos deva defenson graciosa bem- 
feitoria e amor paternall. E pois a fremosura e fortalleza 
do Rey be ho seu pouoo muito o deue piedosamente trautar e 
verdadeiramente amar e defemder com Justiga pella qual 
cousa se Ihe seguira grande merecimento ante deus e louor 
amtre os homens podendo dizer coobemnauenturado euange- 
lista em pesoa de noso saluador Jehu christo Senhor deus eu 
non perdi alguum daquelies que me emcomemdaste" (11). 

fiste trecho traduz bem as concepcbes do tempo: o pacto 
feudal impondo ao povo obediencia, service e respeito, e ao 
reii, defesa, assistencia paternal na administracao e justica, 
para que possa prestar contas a Deus. Dele decorre ainda que 
as tarefas do rei eram: a defensao do reino, a administracao 
e a justica. 

1. Defensio Patriae 

Sem duvida continuavam os reis a ser os supremos che- 
fes dos exercitos. Da paz ou da guerra eram eles os arbi- 
tros (12), e disso se aproveitavam, nao simplesmente para en- 
frentar os mouros que no seu progressive recuo haviam aban- 
donado o Algarve, mas tambcm para arrastar a, nacao a em- 

(9) Esta ortografia e de impressionante aulicismo. Deus com minusculas 
e rei com maiusculas e outro sintoma. 

(10) S. Paulo: "Itaque qui resistit potestati, Dei ordinatione resistit". 
Ad. Rom., Ill, 2. 

(11) Santarem, Mem. para cortes, II, 2.', 60. 
(12) As cortes desejavam inutilmente controlar a guerra e paz. Nas cor- 

tes de Lisboa de 1371, reclamavam os povos que nao se fizesse guerra sem que 
eles fossem consultados (Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.', 8). Certo, deses- 
peravam-se com as aventuras militares de D. Fernando, contra quem voltam a 
reclamar a esse proposito nas cortes do Porto e de Leiria em 1372. Essa pre- 
tensao se renova nas cortes de Coimbra de 1385. Almeida. F., Hist. Port., I, 
352; Amaral, Mem. V, 46; F. Lopes, Chron. D. Joao I, 2.* p., cap. I. 
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presas de expansao na Africa ou a guerras estereis na Penin- 
sula para contentamento de ambi^oes dinasticas. Na segun- 
da metade do seculo XIV D. Fernando exauriu Portugal em 
lutas infelizes e impopulares contra Castela. A substituicao 
da dinastia custara muito sangue a Portugal ate a apoteose 
de Aljubarrota. Na Idade Media esta sempre o rei a frente 
das mesnadas. D. Fernando criou o cargo de condestavel a 
quem competia a direcao dos exercitos (13). Mas D. Joao, 
embora tivesse a seu lado o maior dos condestaveis — Nuno 
Alvares, comandou pessoalmente a guerra contra Castela, 
afrontando os perigos com seus vassalos. Ouando se resol- 
veu o cometimento de Ceuta, apesar da idade, foi ainda ele 
quem dirigiu o ataque e armou cavaleiros aos intrepidos fi- 
Ihos. D. Duarte nao teve oportunidade de conduzir exercitos 
nos curtos cinco anos em que esteve no trono; a unica em- 
presa militar do reinado foi comandada pelo fogoso D. Hen- 
rique, e acabou no tristissimo desastre de Tanger. 6sse rei 
pensador teria talvez chefiado sua gente se experimentasse 
mais entusiasmo pelo feito, para cu.ja realizacao redigiu ins- 
trucoes, onde confessa que D. Henrique vai em seu lugar (14). 
O reaente D. Pedro, antes de englobar em suas maos todo o 
governo, fora aclamado defensor do reino e, como tal, apres- 
tava exercitos para enfrentar os infantes de Aragao, irmaos 
da rainha, ou o proprio rei de Castela, que ameacavam Por- 
tugal com a perspectiva de uma invasao. Conhecemos do- 
cumentos em que, na qualidade de defensor, em lugar do rei, 
da ordens as milicias concelhias para se apresentarem para 
a guerra que parecia eminente (15). Afonso V renova as lu- 
tas medievais contra o mouro, apaixonado pelas glorias mi- 
litares e pelos campos de batalha. Esta semnre a frente de 
cavaleiros na Africa a acometer pracas, e o declinio melan- 
colico de seu reinado vem ainda encontra-lo a frente de suas 
hostes disputando para a sobrinha desposada o trono de Cas- 
tela. Ja o filbo, D. Joao II, embora fosse heroi de muitas re- 
fregas, de Arzila e de Toro, uma vez no trono, desama as 
guerras e prefere a diplomacia aos feitos de armas: nunca se 

(13) "... o maior officio, e de maior estado e honra que ha na hoste, 
tirando a fora aquel, que he senhor della..." Orden. Af., Liv. I, Tit. LIT; F. Lo- 
pes, Chron. D. Joao I, p. I, cap. 193. Chron. D. Fernando, cap. ,150. 

(14) V. doc. in Sousa, Provas, I, doc. 41, pg. 544. 
(15) Doc. in Ol. Martins, Os Filhos, Apend., F, VII, pg. 419, VIII, 

pg. 420, X, pg. 421, XVI, pg. 427. 
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precipila a movimentar exercitos quando pode instruir em- 
baixadores. E' que a funcao militai dos reis vai declinando 
no decorrer do seculo XV; D. Manoel nao mais comanda tro- 
pas, as tropas coloniais que saiam a conquista da India, a 
conquista do mundo, nem sen filho d. Joao III sente inclina- 
cao pelas correrias de cavalaria, renunciando as posicoes afri- 
canas para nao ter que defende-las (16). E, quando o afoito 
D. Sebastiao intentou em 1580 ressuscitar as glorias militares 
apagadas dos Avis, esbarrou, em Alcacer Quibir, numa jor- 
nada fatal que custou a Portugal o sangue de sua melhor gen- 
te e a liberdade da nacao. Pela ruptura da tradicao militar 
entre os reis, evaporara-se-lhes a inspiracao guerreira e sua 
inexperiencia e ardideza so poderiam agravar a sua inabi- 
lidade. 

Alem do comando direto que era privativo do rei quando 
estava presente, a ele competia prover as mesnadas e orga- 
niza-las, recrutando os cavaleiros fidalgos pela distribucao 
de tenencias, prestamos e contias, os cavaleiros-vilaos, pela 
concessao de imunidades on promogao a cavaleiros nobres, e 
os peoes, designando-lhes os comandantes; o alferes-mor, o 
marechal, o coudel-mor, os coudeis que comandavam cava- 
leiros e os anadeis que comandavam infantes, estes sob a di- 
recao geral de um anadel-mor, (17) e promover periodica- 
mente os alardos para inspeccao dos recursos militares dis- 
poniveis. 

A organ'izacao do pais e sua extensao territorial e demo- 
grafica aumentavam naturalmente esse exercito e davam-lhe 
maior unidade e consistencia. Nao havia mais oportunidade 
para azarias, fossados e cavalgatas em terras sarracenas. nem 
as cidades oorriam mais risco de serem atiacadas, coagindo 
sens cavaleiros-viloes e peoes ao apelido e a atalaia. Os pe- 
quenos reencontros das mesnadas urbanas ou dos bandos de 
fidalgos ou de mestres e comendadores de ordens, isolada- 
mente e por iniciativa particular, nao ocorriam mais. Essas 
tropas, improvisadas quase, que combatiam ate entao por con- 
ta propria, vao ser enquadradas na estruturacao de um exer- 
cito real, e de forma semi-permanente. (18). Por isso a pro- 

(16) Pimenta, A., D. Joao III. Tavares Martins. Porto. 1936, pg. 50-54. 
(17) Cesar, J. V., Organisa?ao Militar, in Hist. Port., Peres, II, 525 segs. 
(18) "Os Reis e principes sempre por seu servigo e a avisamento devem 

ter prestes suas gerates darmas e cavallos e beesteiros e langeiros que em tempo 
de mester os achem prestes pera seus servi<;os". Cortes de Evora. Santarem, 
Mem. das Cortes, II, pg. 137. 
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pria autoridade militar do rei engrandecia-se no seculo XIV. 
Crescera sen exercito com o crescimento do reino. Aumentara 
ainda com o enriquecimento de sens moradores, uma vez que 
o recrutamento se fazia segundo a fortuna. Com a reestru- 
turacao de sens quadros, os cavaleiros vilaos passavam a se 
demorar a disposicao do rei para guerras distantes, e os peoes 
que ate entao eram obrigados apenas a defesa do lerritorio 
de seu alfoz, passaram a ser regularmente recrutados como 
besteiros do conto. proporcionalmente a popula^ao do con- 
celbo. Seu mimero cresceu a partir de Afonso IV, convoca- 
dos em geral entre os mesteirais. As Ordenacoes obrigaram 
o povo a servir ao rei pessoalmente em tempo de guerra, pois 
era direito real esse service. (19). 

0 aumento do exercito, a maior regularidade do recru- 
tamento e a consequente complicacao de sua estrutura leva- 
ram os reis a delegar tarefas, inclusive o comando. D. Fer- 
nando criou o cargo de condestavel, confiando-lhe a direcao 
das manobras na ausencia do rei, a. organizacao dos servicos, 
e a suprema justica, auxiliado pelo marechal, o apousenta- 
dor-mor, coudeis de sua nomeacao, e um ouvidor letrado com 
cficiais de justica. O antigo alferes-mor passou a simples 
porta-estandarte. Alem disso, as necessidades estrategicas de- 
correntes da dilatacao territorial do reino obrigaram o rei a 
por adeantados on fronteiros-mores nas comarcas. fistes por 
sua vez comandavam bostes e, alem da jurisdigao militar, ti- 
nham tambem a civil e penal em nome do rei. Nos castelos 
continuavam os alcaides-mores a prover a defesa, invesfidos 
como outrora de funcoes jurisdicionais, interfcrindo na vida 
concelhia como agentes reais. (20). 

Com o advento da era das conquistas ultramarinas, a che- 
fia dos exercitos vai escapar das maos dos reis, porque as 
pracas africanas ocupadas foram confiadas a fronteiros que 
tiveram toda a autoridade e jurisdicao, empregando seu tem- 
po em algaras como outrora na Peninsula, na epoca heroica 
da Reconquista. Claro que, dada a distancia para aonde re- 
cuava a linha de atrito, com o mar de permeio, e dado o acres- 
cimo das demais funcoes reais, so excepcionalmente o rei po- 
deria sair do pais a comandar, pois isso implicaria numa in- 
terrupcao de governo e no estabelecimento de regencias. 

(19) Orden. Af., II, tit. 24, § 20. 
(20) Orden. Af., I, tit. 51 e segs. F. Lopes, Chron. D. Joao I, 1.* p.,, 

cap. 183. Amaral, Mem. V, 190-191 e notas. 
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Mas, se a direcao efetiva foi sendo abandonada a vassa- 
los, nem por isso eximiu-se ele da funcao de protegao de seus 
povos. Nao so competia ao rei prover com fidalgos de con- 
fianca os postos de comando, mas continuava a controlar a 
vida militar, agora por meio das leis escritas que davam ao 
exercilo organiza^ao mais regular. Desde o seculo XIII ela- 
boram-se ordenacoes militares. D. Dinis, D. Fernando e 
D. Joao redigem os primeiros regimentos e instrucoes sobre a 
defesa do pais. fisses regimentos revistos, asseguraram, sob 
D. Duarte e Afonso V, a regularidade da estruturacao militar 
do reino e foram incorporados as Ordenacoes. (21). 

Quanto a marinha de guerra, embora desde os primor- 
dios da monarquia tenha merecido desvelada atencao dos reis, 
tern menor importancia quando se trata de caracterizar as 
atribuicoes reais, porque os reis nunca a comandaram dire- 
tamente. Sempre delegaram ao almirante-mor o comando 
que foi um dos raros cargos cuja ocupacao foi hereditaria em 
Portugal, desde que foi dado por D. Diniz a Manoel Pecanha, 
um genoves, (22) e esteve com a familia ate D. Fernando, 
quando foi retomado. Data desse reinado a criacao do cargo 
de capitao-mor e do de D. Joao I o regimento do Almirante 
que depois figurou nas Ordenacoes. (23). Atraves da legis- 
lacao, os monarcas geriam a frota, cujas operacoes, afinal, 
dependiam de sua vontade. Alias, as solenidades com que se 
empossavam os almirantes revelam a preocupacao da inves- 
tidura feudal que assegurasse a fidelidade. (24). 

O comando militar direto on, ja no seculo XV a delega- 
c;ao do comando e a legislacao militar asseguravam ao rei a 
subordinacao dos grandes senhores. fistes, de fato, podiam 
levantar exercitos seus, sob seu comando e de vassalos que 
Ihes eram dedicados. Ainda no seculo XV. vemos o duque de 
Coimbra a frente do seu exercito travar com o rei e o conde 
de Barcelos a dolorosa batalha de Alfarrobeira. Todavia a 
manutencao desses contingentes dependia das tenencias, pres- 
tamos e contias concedidas pelo rei (25) que podia, se qui- 

(21) Orden. Af., Loc. cit. 
(22) V. doc. Provas, Hist. Geneal., I, pg. 95. 
(23) V. Regimento do Almirante in Orden. Af., L. I, Tit. 54. O almi- 

rante ".. .aja tan grande poder en a frota como elRey hi de presente fose". Sou- 
sa, Provas, IV, pg. 319. 

(24) Almeida, F., Hist. Port., I, 430-431. Cf. Gama Barros, Hist. Adm.^ 
I, 359. 

(25) Gama Barros, Hist. Adm., I, 349 segs. 
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zesse, restringindo-as reduzir a forca militar de sens vassalos. 
Alem disso, as lan^as que porventura armassem os grandes 
fidalgos combatiam sempre sob o comando do rei on de de- 
legado seu. Os fidalgos que espreitavam recompensas pelo 
esforco esmeravam-se em bem servir e obedientemente. Ra- 
ros sao os casos de rebeliao dos senhores contra o rei, de cuja 
autoridade militar ninguem cogitava de se furtar, como ra- 
ras tornam-se as guerras privadas a partir do seculo XIII. 

Na verdade, a obrigacao militar de caracter contratual de- 
vida pelo vassalo ao suzerano, e que, de resto, nunca foi bem 
caracterizado em Portugal, transforma-se em servico piiblico 
devido ao rei, sem prazo e sem restrdcoes. 

2. Cultos justitiate 

A justica era, sem duvida, a mais relevante tarefa da 
realeza, desde o instante em que os ultimos sarracenos foram 
desalojados do Algarves. Realmente, a partir do momento 
em que o territorio do reino foi demarcado, as questoes mili- 
tares resvalaram para piano secundario, e os reis puderam se 
entregar ao afa de organiza-lo. Como os problemas de jus- 
tica e administracao estavam confundidos, organizar a justica 
e organizar o pais era a mesma coisa. 

A partir do seculo XIII, os reis passaram a considerar a 
justica seu dever precipuo. Essa importancia alias vinha da 
propria tradicao da monarquia leonesa. O Forum Judicum 
usava uma expressao da epoca para definir o proprio rei: 
"Rex ejus eris, si recta facis; si recte non facis, non eris". 
Porque governa com retidao (recte) chama-se rei o soberano; 
enquanto obrar com justica merecera o titulo, podendo per- 
de-lo miseravelmente se procedesse injustamente (26). E' to- 
davia o afrouxamento do elan da Reconquista que permite 
aos principes dedicarem-se mais afincadamente a ela. No se- 
culo XIV torna-se uma verdadeira obcessao em D. Pedro. A 
proposito, diz Fernao Lopes (27) : "Assi que o Reino onde 
todo o poboo he maao nom se pode soportar muito tempo, 
porque, como a alma soporta o corpo e partindo-se delle o 

(26) Cod. Leg. Goth., Lib. I, I, 1. Uma das razoes da deposi?ao de San- 
cho II foi a falta de justiga. V. Breve de Inocencio IV dirigido ao Infante D. Pe- 
dro. Sousa, Provas, I, n.' 13, pg. 27. 

(27) F. Lopes, Chron. D. Pedro, Prol.. 
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corpo se perde, assi a justica soporta os Reinos, e pardindo-se 
delles, perecem de todo. Hora, se a virtude da justica he ne- 
^essarya ao poboo, muito mais o he ao Rei, porque se a lei he 
regra do que se ha de fazer muito mais o deve de seer ao Rei, 
que a poem, e ao juiz, que a ha dencaminhar, porque a lei he 
principe sem alma, como dissemos, e o principe he lei e regra 
da justica com alma; pois quanto a cousa com alma tern me- 
Ihoria sobre outra sem alma tanto o Rei deve ter excellencia 
sohre as leis, ca o Rei deve ser de tanta justica e dereito que 
compridamente de as leis. a execucom, doutra guisa mostrar 
se hia seu Regno cheo de boas leis e maaos costumes que era 
torpe cousa de veer; pois duvidar se o Rei ha de ser justi- 
<joso nom he outra cousa senam duvidar se a regra ha de seer 
dereita; a qual, se em dereitura desfalece, wenhuma cousa 
dereita se poder per ella fazer". fisse rei D. Pedro, "araador 
de trigosa justica", praticando-a por suas prourias maos, to- 
mou uma serie de medidas a respeito da distribuicao da jus- 
tica, no sentido de faze-la mais rapida e mais segiira, pnnindo 
os que fossem negligentes na aplicacao das leis. (28). 

O cronista faz falar D. Fernando, no instante da morte, 
desesperado pela lembranca de sens desacertos; Dens nie deu 
estes reinos para os manter com direito e justica! (29). 

No seculo XV o bispo do Porto Jembrava a D. Duarte, o 
conselho do conde D. Henrique ao filho: "... que ouvessem 
todos sens Direitos assim grandes como pecruenos. e ciue por 
rogos nem por cobica nunca sua justica [ perecesse], que 
se hum dia deixando de a fazer a afastasse de sv hum palmo, 
em outro dia se afastaria de sy e de seu coracao huma bra- 
cada, e que porem tivesse sempre justica e amasse em seu co- 
racao que o amaria Deos e as gentes ..." (30) Embora sai- 
bamos que esse conselho nao possa ter sido ministrado. dada 
a pouquidade de Afonso-Henrlques por ocasiao da morte do 
pai, a simples existencia dessa tradicao trai a relevancia que 

(28) Chron. cit., cap. V. 
(29) Chron. D. Fernando, cap. 172. 
(30) Carta do Bispo do Porto a D. Duarte — doc. in Ol. Martins, Os Fi- 

Ihos, Apend. E, ITT. par. 411. Cf. Sardinha. Teoria, cap. TT p^c. T,V-T,VT. — fts- 
se doc. foi extraido do Liv. da Cartuxa de Evora, ms. da Bibl. Nacional. ".. .faze 
que todos aiao dr.4' asi os grades como os pequenos e por Rogno ne por cobica 
na5 leixes de fazer justiga e pore meu filho sempre com teu coracao ama justiga 
ca o dia que a lleixares de fazer hu palmo loguo outro se afastara de ti hua hra^a 
se amares Justiga averas a bengao de des c a graga e a bemquerenga das gentes..." 
Cron. Geral de Espanha, trad, port., cap. 413. Cf. Chron. Cinco Reis. cap. 3. 
Sobre a veracidade V. Brandao, Mon. Lus., Ill, liv. 8.', cap. 29. 
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se atribma a justica. Essa justica se faz a todas as classes do 
reino, impregnada de uma certa paternalidade que agrada a 
Deus e a Igreja. E' o que diz o bispo ao seu rei, porque fazen- 
do justica, . .em esto Snr. honrrareis as Igrejas, Ps.as e mi- 
nistros dellas e Ibes goardareis suas liberdades e franquezas, 
e os fidalgos acharon em vos merces, gazalbado e acrescen- 
tamento, e os povos favores, defensom e criamento". 

A justica nao era uma benevolencia do principe que nao 
poderia faze-la ou deixar de faze-la a seu gosto. Era sim um 
imperative moral que obrigava o reinante como delegado de 
Deus (31). A ideia da justica como dever etico e da injus- 
tica como pecado, infundia, na consciencia dos reis cristaos, 
a imprescritibilidade de sua observancia, pois que punha em 
jogo a sua propria salvacao eterna, e naquele tempo o temor 
da colera divina era freio tambem para os governantes. (32). 
fesse fato esclarece o ascendente do clero que dispunha da in- 
teligencia do direito canonico nos conselhos, ate que os legis- 
tas passassem a tempera-lo com os preceitos leigos do direito 
romano. 

Mais para os fins do seculo XV os legistas conseguiram 
consagrar, utilizando-se da tradicao romana e dos preceitos 
religiosos, o primado da justica entre as atribuicoes reais. 
Le-se no Regimento da Casa de Suplicacao : "Dicit Dominus 
Deus, Justitiae meae sunt, et imperium meum est (Isai 45). 
Ex quo dicto recte concluditur, quod quicumque alius habens 
justitiam, et imperium, habet a Deo; et ron exercet quod 
suum est, sed quod Dei est; ac tamen pro maiori affirmatione 
ipsemet Deus expressit, Per me reges regnantes, et potentes 
scribunt justitiam. Rex ergo vicarius est Dei et cum 
sit vicarius Dei in temporalibus, totis viribus et totis connati- 
bus cestare debet, qnatenus se et fama sibi et atus sit jus- 
tus..." (33). A seguir citando S. Cipriano passa-se a louvar 

(31) Sardinha, Teoria, Cap. I, pg. XXVII. Diz D. Fernando nas Cortes 
de Leiria em 1372; "... o estado rreal, que teemos por Deus nos he dado para 
reger os ditos rregnos, e manteer os nossos poboos em dereito e em justica..." 
Amaral, Mem. V, pg. 41, nota b. 

(32) Diz D. Fernando; "...ao poder que per Deus nos he dado em este 
Regno, e como somos theudos de fazer justiga aos Povoos nossos sobgeitos, e 
defende-los daquelles que Ihes mal, ou dapno fazerem, e como de obra, que em 
esta razon fezermos, avemos de responder ante aquelle, que he ley, e Principe 
de todolos Reyx que nos pos em seu logo pera cumprir direito, e justiga em 
este Reyno "Lei das Malfeitorias". Orden. Af., II, tit. 60. 

(33) V. doc. in Livro Vermelho, Afonso V, n.9 44, pg. 555-556, T. I. dos 
Ined. da Academia. 
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a justica regia como pax populorum, gaudium hominum, se- 
renitas seris, terrae fecunditas, etc. para concluir que aquele 
rei que e justo "prius Deum timet, et amet, ut ametur ab eo". 

A justica regia era pois um dos fundamentos do proprio 
poder. Embora fosse partilhada, inspirava mais confianca que 
qualquer outra. O povo a preferia. Sintoma disso e o con- 
seiho dos procuradores do 3.° estado nas cortes de Santarem 
para que o rei a tomasse inteiramente para si furtando-a aos 
nobres e prelados, embora nao tivesse sido atendido. (34). 

0 rei distribuia sua justica de varia forma e com varia 
amplitude. Nos dominios cuja jurisdicao Ihe pertencia em 
toda a extensao, ministrava-a por intermedio de delegados 
sens. Nesse caso detinha-a em todos os graus. Nos dominios 
cuja jurisdicao concedera, exercia a justica de apelacao e o 
direito de correicao. 

Essa justica fundava-se em um direito e esse direito a 
principio consuetudinario, foi sendo escrito nos forais, defi- 
nido com a penetracao do direito canonico e consolidado sob 
influencia do direito romano na legislacao geral. O codigo vi- 
sigotico embora tenha tido autoridade em Portugal (35) teve 
influencia de curta duracao. Numa epoca em que os textos 
escritos eram excassos e em latim, haviam que prevalecer os 
usos e costumes locais que a mais e mais se conservavam cris- 
talizados na letra das cartas foraleiras que capturavam e fi- 
xavam o direito costumeiro continuamente aproveitado em 
novos forais. Generalizando disposicoes particulares, eles 
entesouraram normas gerais para a futura legislacao nacio- 
nal. A justica fundada em costumes, nao raro deformados 
pelos caprichos dos senhores e prelados, tinha que ser arbi- 
traria por vezes, dada a confusao das jurisdicoes militar, ci- 
vil e criminal, a ignorancia dos povos, a indisciplina dos jul- 
gadores. O direito canonico veio temperar os excesses, e logo 
com o direito romano impuzeram-se preceitos mais amplos. 
Com as leis gerais, a nova legislacao dificultava os abusos, 
na medida em que a intensificacao das comunicacoes entre 
os povos estimulada pelo progresso economico, a distincao 

(34) Brito, Pergaminhos, Archeol. XIII, 7-12, jan.-jun. 1908, 48. 
(35) Carvalho, Mem., pg. 16; Amaral, Mem. Lit., VII, 66 segs. e 350 c 

Gama Barros, Hist. Adm., I, pg. 6 segs.. V. Cod. Visigotico in Port. Mon. Hist., 
Leges et Cons., I. 
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imposta por D. Dinis entre a justiga civil e a militar, (36) e 
a adocao da lingua portuguesa nos textos de lei prepararam 
o espirito popular para a aceita^ao das ordenacoes escritas 
estipuladas pelos reis em beneficio de todos. Nao so a dis- 
tribuicao da justica era dever do principe, mas a propria de- 
fiuicao por lei do que era e do que nao era justo ficava na 
dependencia dele. Modelando a justica pela traducao escrita 
das prescricoes sociais, ao legislar, os reis reforcavam sen as- 
cendente sobre tbdas as classes da nacao. 

* * ♦ 

O pais, quanto a jurisdicao dividia-se: em territorios ime- 
diatamente sujeitos a autoridade real e territorios privilegia- 
dos, nobres, eclesiasticos on municipais. Os reais estavam re- 
partidos em terras que eram distritos administrativos, milita- 
res e judiciais que o rei confiava a um rico-homem ou tenens, 
mais tarde chamado adiantado, retaliando-o em prestamos, 
casais e aldeias concedidos a prestameiros aos quais queria 
premiar services (37). Nos territorios privilegiados a juris- 
dicao pertencia ao donatario, nobre ou prelado, ou a um con- 
celho. Esta distincao e todavia artificial se consideramos que, 
em principio, toda a justica pertencia ao rei, e os que a apli- 
cavam faziam-no por delegacao. Embora formal, dela de- 
pendia o funcionamento da engrenagem judiciaria. 

A tintervencao da realeza no accionamento da justica, ope- 
ra-se atraves da legislacao, da judicatura, da estruturacao ju- 
diciaria do pais. A funcao legislativa dos reis era ampla e 
praticamente nao sofria concorrencia; (38) se e verdade que, 
nos primeiros tempos, forais foram concedidos por prelados 
e fidalgos (39), na dependencia de confirmacoes regias, (40) 

(36) Ex. no foral de Panoias, in Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., pg. 352: 
"E se EIRci quizer fazer alcacer, deve hy metter-se Alcaide, que o guarde, e 
fique a justica nos juizes, c nom haver o Alcaide hy parte, salvo em guardar 
»eu castello". Em outros documentos aparccem como pessoas distintas o senhor 
da terra e o alcaide-mor, a justiga e a defesa militar. Amaral, Mem. V, Aditam., 
pg. 202. 

(37) Herculano, Hist. Port., V — 190-191. 
(38) Partidas, II, tit. 1, lei 2: Cortes Leon y Castilla, I, pg. 542, apud 

Gama Barros, Hist. Adm., I. pg. 157. 
(39) Amaral, Men. V, pg. 205, nota a): Gama Barros, Hist. Adm., I, 

pg. 89 segs. 
(40) Gama Barros, Op. cit., pg. 96 segs. 
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tambem e verdade que, ao fim de algum tempo, so o rei pas- 
sou a concede-los. Ora, os forais foram a letra do primeiro 
direito escrito portugues. Com a aquiescencia dos reis obser- 
vavam-se as normas juridicas do direito canonico e do direito 
romano. Por fim, a partir de Afonso II, (41) passaram a ser 
elaboradas as leis gerais que visavam sobretudo generalizar 
uma justica para todos. Desde o seculo XII os reis eram cio- 
sos desse monopolio legislative. Quando Frei Sueiro Gomes, 
um dominicano rigorista, pretendeu abusar de poderes espe- 
ciais concedidos pelo Papa, (42) e de sua funcao de agente 
pontifical, para impor normas juridicas ao reino, a realeza 
reagiu vigorosamente lembrando suas prerrogativas e desau- 
torando o prelado que exorbitava (43). 

No seculo XV, ninguem mais ousaria contestar essa ex- 
clusividade dos reais que se consagrara afinal, com a coni- 
vencia dos legistas, na elaboracao das Ordenacoes. Ao en- 
tregar em 1475 a regencia a D. Joao, Afonso V alude expres- 
samente a faculdade de legislar, adotar leis romanas ou re- 
vogar ordenacoes (44). Muitas dessas leis tiveram a partici- 
pacao das classes da nacao, pois foram desenvolvimenlo das 
respostas dadas aos capitulos de cortes gerais ou especiais qu? 
passaram a ser considerados leis gerais ou privilegios (45). 

Os fidalgos sempre procuravam bloquear essa accao le- 
gislativa. Ainda em 1473 pediam, sentindo que a atividade 
das cortes beneficiava a realeza, que as resolucoes — leis ou 
;apitulos — nao valessem contra os privilegios (46). 

O rei detinha funcoes judiciarias, funcoes essas que re- 
montavam as origens do reino. Delegados seus, em nome da 
mletividade, como hoje os agentes do ministerio publico. pro- 
tnoviam a acusacao dos culpados. Em principio so o sobera- 
no podia nomear juizes (47). file podia condenar ou per- 
loar, ou ainda reabilita-los. A justica administrativa era- 
Ihe afeta. Ainda constituia capitulo da justica regia a con- 
:essao de premios e recompensas por bons servigos, aqueles 

(41) Hcrculano, Port. Mon. Hist., Leges et Const., I, 145 segs.. Bran- 
iSo, A., Mon. Lus., p. IV, liv. 13, cap. 31. 

(42) "Et Adhuc concedimus ei (Suerio Goraetio) licenciam et potestatem 
ompellendi et corrigendi omnes excessus". Sousa, Provas, I, liv. I, c. 16. 

(43) V. doc. in Hercul., Hist. Port., IV, 313, nt. VI, 313-319, Port. Mon. 
list., Leg. et Cons., I, pg. 180 e Mon. Lus., p. IV, escr. XIII. 

(44) Gois, D. de., Chron. do Principe, cap. 47. 
(45) Santarem, Mem. das C6rtes, I, 5 1, pg. 7. Cf. p. 2.^ pg. 104-105 e 108, 
(46) Op. cit., pg. 33. 
(47) Orden. Af., II, 24, 25 c 37. 
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que a eles faziam jus. Como qualidade dos principes, a li- 
beralidade no dar vinha empos a justica. Costumavam co- 
der, apesar das nao raras queixas, e nem sempre dentro dos 
justos limites, jurisdicoes e outros atributos da soberania, 
alem de rendas e bens patrimoniais, mesmo a titulo perpe- 
tuo (48). Essas cessoes, embora parciais, do direito de exer- 
cer justica faziam com que essa funcao fosse partilhada pelos 
eclesiasticos e pelos baroes, mas em principio, como mandata- 
rios do rei que, como vigario de Deus, era depositario de toda 
a jurisdicao. Ja no seculo XIV dizia 9 rei: "Ca de rasom e 
de Direito Natural, e Civel parece sem duvida, que a jurdicom 
perque raais comhecidos sao, e demonstrados o poderio e a 
alteza de nosso Principado, que per Deos e per Lei Divina, e 
humanal be commetida aos Reyx em sinal de maior, e mais 
alto senhorio, nom deve seer dado a outro, nem outro deve 
usar della no nosso Senhorio, nem nos nossos Regnos senom 
nos, 011 aquelles, a que nos mandamos, por nos, e em nosso 
nome, on a quern nos dermos lugar, e poder por honrado es- 
tado, que tern de condicom mais nobre, e mais alta a sob 
nos..." (49). 

Os povos sempre preferiram a justica regia mais impar- 
cial a justica interessada dos donatarios. Nao havia privile- 
gio mais desejado pelas cidades que o de nao serem nunca 
alienadas da Coroa. (50). Nas cortes pediam ao rei que de- 
fendesse suas jurisdicoes, impedindo os fidalgos e o clero de 
sujeitarem o povo aos sens caprichos. Nas Cortes de Evora 
pedem que os corregedores entrem nas comarcas (51). 

A primeira lei nesse sentido declarava a jurisdicao ine- 
rente a realeza e os juizes delegados sens; (52) e de Afon- 
so II nas cortes de Coimbra. 

Assim distinguiam-se as terras em que a justica era inte- 
gralmente regia daquelas em que seu exercicio era comparti- 
Ihado com os senhores. Numas e outras ainda, antepondo-se 
ao rei e aos senhores, havia a justica municipal cuja compe- 
tencia e foro eram determinados por forais. — fisse privilegio 

(48) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, 468. 
(49) Amaral, Mem. V. 178-179. 
(50) Hercul., Hist. Port., VII, pg. 208 segs.. Cortes de Evora, 1481-82, 

Santarem, Mem. das Cortes, 1. 2.', 62. V. por ex. Foral de Aguiar da Beira 
em 1258. Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., pg. 688. 

(51) Nas cortes de Coimbra de 1473 — V. Santarem, Mem. cit, I, p. 2.*, 
35 e 63. Cf. Gama Barros, Hist. Adm., II, 423. 

(52) Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., pg. 163. 
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de jurisdicao era rendoso para os poderosos, alem de ser ins- 
trumento de dominio, razao pela qual era requestado e ava- 
rentamente defendido. (53). E' em lorno dele que se travara 
no seculo XV o duelo entre a Realeza e os Privilegiados, aquela 
pretendendo impor sua autoridade plena sobre todo o pals 
e estes procurando salvar a mais preciosa arma de sua forca 
social. 

Os reis ao darem jurisdicao tinham o cuidado de preser- 
var a justica maior que estava ligada ao supremo senhorio. 
Era essa justica incomunicavel e intransferivel, porque se li- 
gava as prerrogativas reais. Traduzia-se no direito que ti- 
nham os reis de julgar os agravos (54) e de proceder as cor- 
reicoes. As apelacoes eram mais raras porque os ouvidores- 
juizes prepostos dos grandes senhores em sens dominios ti- 
nham o cuidado de dificulta-las, tolhendo ao povo esse recur- 
so, negando legitima ou ilegitimamente seguimento a 
elas (55). Todavia os reis tinham direito a correicao (56), is- 
to e, podiam ordenar revisao das decisoes dos ouvidores se- 
nhoriais, procurando coibir abuses de magistrados quanto a 
rapidez dos julgamentos, as custas e a venalidade dos jui- 
zes (57). Asseguravam assim a protecao da justica regia, 
mesmo aos que estavam fora de sua jurisdicao imediata. O 
direito de correicao garantia a incidencia da justica regia so- 
bre todo o pais, preservando os pequenos, pelo menos teorica- 
mente, dos abusos dos grandes, e mesmo dirimindo conflitos 
dos magnates entre eles. fisse direito era privativo da Coroa. 
Decidia a proposito D. Fernando: (58) "E porque a correi- 
com he sobre a jurdicom como cousa, que esguarda o maior, 
e mais alto senhorio, a que todos som sobjetos, assy he apresa, 
e ajuntada ao Principado, e poderio do Rei, que per nenhua 
guisa nom na node de si quitar ... mandamos, e defendemos 

(53) Gama Barros, Hist. Adm., II, pg. 417 segs. e 424 segs. 
(54) Mem., Dir. Correicao, pg. 188-9. 
(55) Contra esse abuso em 1317 legislava D. Dinis: "E vos devedes a 

saber, que he dereito e huso e costume geral dos meus Regnos que em todalas 
doa?6es, que os Reys fazem a alqumos, scmpre fica aguardado para os Reys 
as apelagSes, e a justica mayor, e outras cousas muitas, que ficam aos Reys 
em sinal, e em conhecimento de maior senhorio. E estas cousas sempre se assy 
fezeram e trouveram em tempo dos Reys que ante mim foram e no meu." .— Ri- 
beiro, J. P., Mem. para hist, das Inquir., doc. n." 34, pg. 105. Cf. Gama Bar- 
ros. II. 427. 

(56) V. Mem. do Dir. de Correicao, in Mem. Lit., T. II, 2.' ed., 1869. 
(57) Doc. cit., cap. V, pg. 195. 
(58) Amaral, Mem. V, pg. 172, nota a. Orden. Af., II, tit. 63, §§ 11 e 12. 

— 177 — 



que nenhun de qualquer estado, ou condigom que seja, nom 
aja, nem use per sy, nem per outrem de correicom, nem po- 
nha corregedor para correger por sy em nenhuu lugar ... 
nom embargando qualquer privilegio, ou doacom, ou compo- 
sigom, per que Ihe fosse, ou seja oulorgado, nem uso qual- 
quer novo nem anligo, que della usasse; ca nenhuu oulro 
nos nossos Regnos nom a pode aver, nem usar della senom 
nos, e os nossos Corregedores, e Meirinhos, a que per nos, e 
em nosso nome mandamos fazer..." 

A correicao era pois incomunicavel e as leis nao podiam 
concede-la aos vassalos, nem estes poderiam usa-la sob pena 
de perda da jurisdicao ou do proprio prestamo que tivessem 
do rei (59). Visava conhecer as causas dos vassalos, para nn- 
pedir as maldades dos poderosos (60) ou mesmo as incurias 
dos juizes dos Concelhos (61). Exercia-se nas terras reals e 
nas terras de jurisdicao particular. Os que se opuzessem a 
ela poderiam tambem perder a jurisdicao ou qualquer merce 
que tivessem do rei (62). Os fidalgos tinham pois que su- 
portar os corregedores, mas o faziam de ma vontade; em 
1473, em cortes, pediam que eles nao se demorassem em suas 
terras. (63). Mas nessas mesmas cortes o povo reiterava o 
pedido para que os corregedores entrassem nas terras dos fi- 
dalgos e ainda nas cortes de Evora em 1475, renovavam o 
pedido (64). Era nos primeiros tempos praticada diretamen- 
te pelo soberano que saia pelo reino, apousentando-se aqui e 
acola, a ouvir as queixas contra os abusos de justipa. Essa 
funcao podia ainda ser desempenhada por meirinhos e adian- 
tados prepostos pelo rei nas comarcas. Como eram pessoas 
fidalgas esses adiantados entenderam de por em sen lugar 
ouvidores que exerciam funpoes equivalentes as dos correge- 
dores reais. f:sse abuso foi afastado por D. Joao II que, nas 
cortes de 6vora, extinguiu os adiantados que, com essa inva- 
sao na esfera da justica, e pela delegapao, pareciam ameacar 
o rei com uma recaida feudal, considerando a funcao nao um 
encargo mas um patrimonio. Extinguindo os adiantados, (65) 

(59) Amaral, Op. cit, pg. 179 e 180. Orden. Af., II, tit. 63, § 13. 
(60) Mem. do Dir. Corn, pg. 176. 
(61) Os corregedores chegavam mesmo a usurpar atribuigoes dos juizes 

da terra, a ponto de os povos redamarem em cortes. V. Santarem, Mem. das 
Cortes, I, 2.', pg. 21. 

(62) Amaral, Op. cit., loc. cit.. 
(63) Santarem, Op. cit., pg. 33. 
(64) Ibdem, pg. 36. 
(65) Pina, Chron. D. JoSo II, cap. V. 
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D. Joao centralizou as apela^oes nas maos dos corregedores 
que discorriam pelo reino como agentes da Coroa ou se fixa- 
vam em certos distritos, como meirinhos-mores (66). Claro, 
a ausencia de leis escritas nos primeiros tempos favorecera 
os excesses, mas ainda posteriormente, a legislacao vacilante 
continuou a estimular o arbitrio dos magistrados que preci- 
savam de continua vigilancia do poder real. Dai a necessi- 
dade que, a partir do seculo XIV, sentiram os reis de cercear 
a jurisdicao dos donatarios, como fizeram Afonso IV (67) e 
depois D. Fernando em Atouguia (68). A consolidacao des- 
sas disposicoes nas Ordenacoes garantiu definitivamente ao 
Trono a suprema justica, que, discutida sob D. Joao II nos 
fins do seculo XV, sera o preludio das tragedias que ensan- 
guentaram o reino, das quais o poder real saiu engrandecido. 

Contra as seatencas civeis, criminals e administrativas 
podiam os subditos recorrer a justica regia. fisse monopolio 
da justica superior nao foi conseguido pelos reis sem luta, 
pois os abusos de jurisdicao da nobreza e prelazia em suas 
terras opr'imia o povo e entregava a accao do poder real. Des- 
de as cortes de 1211, o direito absolute de apelacao ao rei e 
seus tribunals fora reconbecido. (69). Todavia para intercep- 
tar a justica regia, os fidalgos passaram a julgar tambera em 
grau de apelacao. e D. Dinis teve que atacar a exorbitacao 
ordenando, em 1282, que as partes apelassem diretamente ao 
rei, sem intermediaries. O mal continuou e em 1317 ainda 
aparecem disposicoes nesse sentido (70). Ainda Afonso IV 
promulgou leis para obrigar os nobres a darem seguimento 
as apelacoes, ameacando devassar as honras dos que nao obe- 
decessem. So com D. Fernando a jurisdicao dos nobres ficou 
definitivamente delimitada (1375), principalmente der-ols que 
a lei que resultou das decisoes do rei foi incorporada as Orde- 
nacoes Afonsinas (71). Todavia os desmandos ainda conti- 
nuavam ate os fins do seculo XV como se infere de uma sen- 

(66) Amaral, op. cit., 173, nota. Orden. Af., tit. I e Liv. I, tit. 48, § 3. 
(67) Ribeiro, Mem. das Inquir., pg. 122; Gama Barros, Hist. Adm., II, 

430 e 467. 
(68) Ribeiro, Mem. cit., doc. 48 e pg. 135 e Dissert. Chronol., V, pg. 120; 

Mon. Lus., VIII, liv. 22, cap. 30. Orden. Af. II, tit. 63. Gama Barros, Hist. 
Adm., II, 468 segs. 

(69) Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., I, 163 segs.; Herculano, Hist. Port., 
IV, 155. 

(70) Almeida, F. de, Hist. Port., I, 386; Gama Barros, Loc. cit.. 
(71) Ribeiro, J. P., Memor. sobre as Fontes do Cod. Filipino, Mem. Lit., 

II, 2.* ed., 60; Gama Barros, Hist. Adm., Publ., II, 475. 
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lenga de Afonso V em 1475 contra a Ordem de Cristo; "Pro- 
nunciamos, declaramos e julgamos a dita superloridade da 
jusdigom civell seer nossa, e nos pertencer, e nao a podermos 
de nos tyrar, dar nem transmudar em Hordem, nem em pes- 
soa alguua... " (72). 

Os recursos da justica ordinaria em principio eram diri- 
gidos ao prdprio rei, como nos tempos em que acompanhado 
pelos magistrados da sua corte percorria o reino em correi- 
?ao. Na realidade dirigiam-se aos sobrejuizes adiantados, 
maiorinos e corregedores. (73). Posteriormente, com a ex- 
tincao dos adiantados, o que se fez a pedido dos povos que 
reclamavam corregedores lidos e letrados, (74) passaram as 
apetacoes a ser encaminhadas aos corregedores e ao tri- 
bunal da corte. fiste tribunal, cujas origens sao duvidosas, 
mas que se devem prender aos antigos privados do rei, era 
constituido pelos sobrejuizes do rei que resolviam em pri- 
meira instancia lides que ratione personae so podiam ser 
julgadas pela corte, e as questoes em grau de recurso. (75). 
Com o desenvolvimento da legislacao regia e a centraliza- 
cao judiciaria, acumularam-se de tal forma suas obrigacoes 
que ja Afonso IV teve que desdobra-lo na Casa do Civel para 
as apelacoes civeis e na Corte de Suplicacao para os agravos. 
Ainda assim houve necessidade de enviar periodicamente so- 
brejuizes pelas comarcas a julgar, sem apelacao nem agravo, 
feitos civeis e criminais. Eram as alcadas verdadeiros tri- 
bunais ambulantes com jurisdicao sobre uma provincia ou 
mesmo sobre todo o reino (76). Claro esta que esses tribu- 
nals todos eram apenas prolongamento do proprio poder real, 
e em principio neles quem julgava era o proprio rei, respon- 
savel pela ordem juridica da nacao. 

O desenvolvimento da justica regia vai refletir-se no de- 
senvolvimento do proprio poder real. A justica medieval dos 
homens bons nos concelhos e dos ouvidores senhoriais nas 
terras honradas fazia-se segundo os forais, os costumes e o 
bom senso. Na medida em que os reis passavam a recrutar 
escolares de direito para que aplicassem sua justica, mais 
solida e estavel pelo desenvolvimento das leis escritas, apa- 

(72) V. doc. Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., IV, 234. 
(73) Coelho da Rocha, Ensaio, § 64, pg. 54. 
(74) Nas cortes de Evora, 1481-82. Santarem, Mem. das Cortes, 74. 
(75) Desdc Afonso III. V. Port. Mon. Hist., Leg. et Cons., I, pg. 312-321, 
(76) Almeida, F. de, Hist. Port., I, 407-408. 
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xeceram as formulas e solenidades da jurisprudencia roma- 
na (77), e a judicatura foi se tornando inaccessivel aos lei- 
gos. (78). Tendia entao a se tornar privativa de uma classe 
cujo destino estava ligado ao da realeza — os legistas. fistes 
foram bombardeando o arbitrio senhorial e corrigindo os 
abuses, tornando-se desejados pelos povos. Gracas a isso vao 
reabsorvendo, em beneficio da realeza, as jurisdicoes pulve- 
rizadas, tornando-se agentes de centralizagao monarquica. 

* * * 

Alem da justica regia, havia na Idade-Media tres justicas 
diferentes embora em todas elas interviesse o rei: a justica 
senhorial, a justica municipal e a justica eclesiastica. 

A justica senhorial era exercida pelos nobres ou prepos- 
tos seus, naqueles dominios que Ihes haviam sido doados com 
jurisdicao. Geralmente os donatarios delegavam a fungao 
a servicais de confianca, os ouvidores. Desde o seculo XIII, 
da justica senhorial cabia agravo a justica regia, (79) embora 
so no seculo seguinte esse preceito, gracas as correicoes mais 
frequentes, tenha passado a ser mais seriamente observa- 
do. (80). A justica senhorial comegou a decair em conse- 
quencia. Essa decadencia, que se foi acentuando em benefi- 
cio dos tribunais regies pela pratica das inquiricoes e con- 
firmacoes que coartavam as jurisdicoes particulares (81), e 
na medida em que a legislacao nacional foi superando b di- 
reito consuetudinario, preparou a hegemonia da justica regia 
que pode ampliar sua organizacao, sem grandes embara^os. 
Gracas a esse imperialismo judiciario puderam os reis tolher 
aos fidalgos a tutela sobre as populacoes. 

(77) Coelho da Rocha, Op. cit., § 65-66, 54-55. 
(78) Ao pedir, nas Cortes de Evora, que os corregedores e oficiais de 

justica fossem letrados, justificavam os procuradores: "... huma das pringepaees 
virtudes per que todo o universe he milhor rregido e governado asi he a virtude 
da justica quamdo he posta a enxueugam della em taees pesoas que temem a 
Deos c amom o hem e proveito comuum e sabem dar a cada huum aquelo que 
seu he..." Santarem, Mem. das C6rtes, II, 203. 

(79) Liv. de Leis e Posturas, I, foi. 60 e 131, apud Gama Barros, II, 426. 
Lei de 1282. 

(80) Leis: de 1317 (Orden. Af., Ill, tit.,74), de 1324, (Mem. das Inquir., 
n.' 39), C. R. de 1372 (Ibdem, n.» 48), de 1375, (Orden. Af., II, tit. 63). de 
D. Pedro, regente (Orden. Af., II, tit. 40). 

(81) Gama Barros, Hist. Adm., II, 440 segs. 
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A jusLica municipal era exercida pelos juizes ordinarios, 
eleitos entre os visinhos dos concelhos para julgamentos em 
primeira instancia. Eram geralmente dois os juizes eleitos 
anualmente com a camara, e por vezes julgavam em tribu- 
nal com os vereadores. Para as aldeias, o conselho designa- 
va para exercicio da funcao uns homens bons que funciona- 
vam como verdadeiros juizes rurais. 

Os juizes da terra, alvazis, alcaides ou simplesmente jui- 
zes, resolviam as pendencias em primeira instancia, cabendo 
de suas decisoes recurso ao rei, tribunais regies ou ricos- 
-homens. 

Essa justica domestica era grandemente e cada vez mais, 
dependente da justica regia. Dela cabia apelacao ao rei, di- 
retamente, quando ele percorria o reino, nos primeiros tem- 
pos, e a seus delegados — os meirinbos-mores e corregedores, 
ou a curia regia, mais tarde. A partir de Afonso IY foram 
sendo instituidos os juizes de fora de nomeacao do rei que 
iam tomando as atribuicoes dos juizes eleitos. No seculo XIV, 
em cortes, 1352 e 1361, os povos se queixavam, (82) mas ape- 
sar disso a instituicao foi se radicando como sintoma da in- 
tervencao regia na justica municipal. Ante queixas reitera- 
das, os reis podiam ainda mandar juizes extraordinarios aos 
concelhos. Nao se confundiam com os juizes de fora partes, 
pois com estes cessava a jurisdicao dos juizes ordinarios; nao 
assim com aqueles. D. Joao I, tendo conhecimento de abu- 
sos nas correicoes da Beira, contra os quais era inoperante 
a accao dos corregedores, ordenou juizes seus em Lamego, Yi- 
zeu, Guarda, Trancoso, Pinhel, Coimbra e Castelo Branco 
para conter a onda de agravos e extorsoes que sofriam os 
lavradores por parte dos poderosos, desde que as vitimas agra- 
vassem contra os fidalgos, e so neste caso, deixando os demais 
a competencia dos magistrados locais (83). E' interessante 
notar-se que esses juizes sao enviados precisamente para co- 
medir os excessos da nobreza rural, respeitando-se escrupulo- 
samente a jurisdicao local; por certo eram agentes do poder 
real para, assistindo ao povo, conquista-lo a causa da realeza 
contra a jurisdicao senhorial que era atacada diretamente. 
Parece ter, de inicio, havido confusoes em torno da jurisdi- 
cao dos juizes nomeados pelo rei. Aparecidos no reinado de 
Afonso IV, embora haja juizes postos pelo rei desde o rei- 

(82) Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., Crit., T. V, pg. 137. 
(83) Orden. Af., Liv. I, tit. 25. Cf. Figueiredo, J. A., Mem. sdbre a 

origem dos juizes de fora, in Mem. Lit., I, 35. 
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nado de Afonso II, como se depreende das cortes de Coim- 
bra de 1249 (84), ja no reinado de D. Fernando nao ha men- 
£ao de juizes de fora, e no de D. Joao I se constatem apenas 
esses juizes enviados, pois em 1400 em cortes de Coimbra, 
os procuradores de Evora reclamam a restituicao da jurisdi- 
cao a sens juizes ordinarios o que revela a presenca de juiz 
estranho com suspensao da jurisdicao dos demais. Ja seria 
o juiz de fora. E' com Afonso Y que se generaliza a nomea- 
cao dos juizes de fora — 32 cidades e vilas tinham juizes de 
nomeacao regia, por prazo indeterminado, cargos ainda ocupa- 
dos por cavaleiros e escudeiros, conquanto aparecam tam- 
bem escolares de direito. D. Joao II e D. Manoel nomearam- 
-nos por toda a parte: nao so para cidades e vilas regias 
como Coimbra e Porto, mas tambem para lugares privilegia- 
dos como Montemor-o-Novo e Vila Vicosa que eram do du- 
que de Braganca ou Avis e Tomar (85) que eram das Ordens. 

Os concelhos reclamaram, mas nao por se desgostarem 
com a nova justica, ou por sentimento de autonomia ferido. 
Queixaram-se de ter que sustentar esses juizes que nao ti- 
nbam pedido (86). O rei atendeu as queixas, dispensando os 
concelhos de mante-los, salvo se os pedissem, ou se houves- 
sem sido enviados para dirimir algum alvoroco. Sob Afon- 
so V eram geralmente custeados pelo concelho, ou pagos par- 
cialmente pelo rei (87).s Os fidalgos intentavam tambem im- 
pingir juizes de fora sens para reduzir a justica concelhia, 
mas os povos protestavam impedindo que se consumasse a 
usurpacao. (88). 

Desde os primeiros tempos, a justica regia estava pre- 
sente nas ddades e vilas pelos alcaides — fidalgos de nomeacao 
regia, cuja funcao precipua era a defesa do lugar, mas que 
tinham atribuicoes jurisdicionais, alem de funcoes militares 
e administrativas. fisses alcaides, sendo as vezes grandes fi- 
dalgos, punham em seu lugar alcaides menores, nao raro re- 
crutados entre os proprios homens bons do concelho. Em 
concelhos de outra categoria, certo naqueles em que as ques- 

(84) Ribeiro, J. P., Op. cit., V, pg. 130. 
(85) Almeida, F. de, Hist. Port., Ill, 332 segs. 
(86) Ribeiro, Dissert. Chronol., V, 130. Cortes de Santarem em 1434. 

JA antes essas queixas aparecem em Cortes de Lisboa (1332), Elvas (13611 
Coelho da Rocha, Ensaio, § 56, pg. 55. 

(87) Figueiredo, J. A. — Mem. cit., 39. V. doc. in Brito, Perg. Arqueol 
Port., XIII, 7-12, jan.-Junho, 1908, 51. 

(88) Santarem, Mem. das Cortes, I, 2.* p., 35. 

— 183 — 



toes militares eram menos relevantes, o rei colocava um judex 
ou um senior com funcdes jurisdicionais. Essas autoridades 
eram a um tempo reais e municipals. Se a cidade ou vila 
pertencia a fidalgo, o alcaide era posto por ele, se a Ordem, 
era substituido por um comendador. Em alguns concelhos 
porem eram os alcaides eleitos pelos homens bons. (89). 

As vezes a justica municipal, dada a multiplicacao das ju- 
risdicoes, se tornava complexa, como por exemplo no Porto. 
Ai havia juizes ordinaries eleitos e escolhidos pelo bispo, jui- 
zes de nomeacao regia e juizes de nomeacao do proprio bispo, 
alem da justica senhorial-eclesiastica do prelado. Os juizes 
regies ora aparecem, ora desaparecem conforme a epoca, e 
os juizes ordinaries muitas vezes em vez de terem confirma- 
cao do bispo, tinham-na dos corregedores (90). 

fisse "enchevetrement" de justicas, como acontecia tarn- 
bem em Coimbra, embora embaracasse o funcionamento da 
justica da Coroa, gerava tais dificuldades que elas se neu- 
tralizavam umas as outras, e, como a justica real era sem- 
pre a ultima instancia, claro esta que aqueles entraves, de- 
tendo as justicas contraditorias, favoreciam a do rei. 

A justica eclesiastica era concorrente da justica real, e 
muitas vezes escapava totalmente a interferencia do rei. E 
chegava a abusos tais, que a propria fidalguia ainda em 1473 
reclamava em cortes que o rei tratqsse de delimitar a juris- 
dicao regia e a jurisdicao eclesiastca (91). Aos povos que se 
queixavam de abusos os reis desatendiam, como fizeram Afon- 
so V e o proprio D. Joao II. (92). 

Nela nos podemos distinguir: a justica eclesiastica, ra- 
tione loci dos prelados e mestres de ordem que detinham se- 
nhorios, caso em que se exercia no civel e no crime como a 
justica senhorial, cabendo em principio recurso ao rei como 
das decisoes de qualquer senbor; a justica de foro eclesias- 
tico ratione personnae ou ratione materiae, da qual nao ca- 
bia recurso ao rei mas a hierarquia da Igreja ate a Curia 
Romana. Constantemente essas duas categorias se confun- 
diam gerando tremendos oonflitos de jurisdicao, a que o Papa 
era chamado a dirimir quase sistematicamente em favor do 

(89) Hercul., Hist. Port., VII, 189 segs. 
(90) Ribeiro, Op. cit., 131 segs. 
(91) Santarem, Mem. das Cortes, I, 2.*, p. 32. 
(92) Gama Barros, Hist. Adm., II, pg. 218-219; Santarem, Mem. cit.,,. 

doc., pg. 225. 
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clero, Os reis procuravam repetidamente comedir esse im- 
perialismo de jurisdigao: Sancho I (93), Afonso II (94), Afon- 
so III (95). So D. Diniz (96) teve algum sucesso, provavel- 
mente por se encontrar o Papado em crise e disposto a tran- 
sigir. No seculo XV, apesar das fraquezas de Afonso V (97), 
com o desenvolvimento da maquina judiciaria real, com a 
Sistematizacao do direito substantive e adjetivo, e com a de- 
cadencia do poder pontifical, os reis lograram delimitar essa 
concorrencia a justas medidas, (98) obrigando o direito ca- 
nonico que constantemente exautorava a legislacao reglia, a 
um recuo em face do poder e prestigio crescente do direito 
nacional que despontava, surgindo da poeira dos forais. 

3. Regimen populis 

Ate o seculo XIV a realeza portuguesa e essencialmente 
rural, vivendo da exploracao das terras que constituiam seu 
patrimonio. Isso era normal na Idade Media. O comercio 
atenuara-se desde as invasoes arabes que haviam, pela con- 
quista do Mediterraneo, desmantelado a estrutura economica 
do Imperio Romano ocidental, alguns seculos antes. Em con- 
sequencia, a vida urbana que repousava sobre a atividade in- 
dustrial e comercial fora morrendo, e as populacoes citadi- 
nas imigraram para o campo que pouco a pouco foi se tor- 
nando a unica fonte de subsistencia dos povos, tornando-se 
assim a civilizacao medieval caracteristicamente campone- 
sa (99). O homem na Idade Media viveu pois em geral das 
atividades agricolas, e sua riqueza foi essencialmente terri- 
torial. As terras foram tudo o ao que ele deu valor, parti- 
cularmente durante os primeiros seculos. 

A Peninsula Iberica nao foi uma excepcao. Pelo contra- 
rio, aqui as terras custavam o preco do sangue da Reconquis- 
ta, e o homem que gastava a existencia procurando reave-la 

(93) Rort. Mon. Hist., Leges et Cons., T. I, 162. 
(94) Ibdem, pg. 170-171. 
(95) Ibdem, pg. 275. 
(96) Ribeiro, Dissert. Chronol., HI, p. II, 165; Gama Barros, Hist. Adm.^- 

Publ., II, 192; Herculano, Hist. Port., Ill, pg. 128, nt. 1. 
(97) Gama Barros, Op. cit., pg. 197 segs. 
(98) Orden. Af., Ill, tit. 15. 
(99) Pirenne, H., Mahomet et Charlemagne. Alcan. 
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aos mouros bem sabia o que valiam, numa epoca em que a 
economia urbana ainda nao renascera. Portugal surgiu des- 
sa dramatica epopeia de recuperacao territorial, e sens reis 
conquistadores de terras serao antes de mais nada grandes 
proprietaries rurais, e com eles aqueles que tinham colabo- 
rado na empresa. Os primeiros reis sao como pioneiros em 
terras coloniais: o premio sao os latifundios tornados aos 
vencidos. Colecionando glebas transfiguravam-se em fazen- 
deiros os rudes lidadores. 

Foi pelo proprio processo de formacao geografica do rei- 
no que os primeiros reis se fizeram magnatas de terras. Por 
onde passavam com sens exercitos todas as paragens iam sen- 
do incorporadas ao patrimonio da Coroa; uma parte era dis- 
tribuida em presurias, em outra, conserva-se a situacao dos 
ocupantes mediante certo censo, mas eram reservados para 
o rei os reguengos. (100). Nos primeiros tempos, as terras 
erara umas particulares e outras do rei. Eram particulares 
embora devessem foros, os campos pertencentes a mocarabes 
on a godos ate entao suieitos aos muculmanos, a netos de co- 
lonos africanos ou asiaticos e a sucessores de vassalos de Ovie- 
do e Leao que as tivessem obtido por qualquer titulo legiti- 
mo, com dominio pleno, sem caracter de beneficio. As de- 
mais eram da Coroa: as que os mouros haviam abandonado, 
fossem particulares ou publicas, as que se perdiam para o 
fisco ou confiscadas e as que transitavam para a realeza por 
direito de maninhadego, isto e, pela heranca dos viloes que 
morriam sem filhos (101). Essas terras podiam ser da Co- 
roa e nesse caso inalienaveis por natureza, ou serem bens 
patrimoniais ou alodiais dos reis, sendo entao em principio 
alienaveis (102). Desde os primeiros tempos todavia, essa 
distincao era praticamente insubsistente (103), uma vez que 
as rendas de umas e outras tinham o mesmo destino. As 
rendas dos reguengos, isto e, dos bens patrimoniais dos reis 
dados mediante pesados foros, destinavam-se a raanutencao 
da casa regia, e acudiam as despesas pessoais dos principes, 
aliviando as obrigacoes do erario. No seculo XIV essa dis- 
tincao dos bens particulares e publicos de procedencia neo- 
gotica se desvaneceu de todo. 

(100) Sardinha, Teoria, pg. LXXX. Gama Barros, Hist. Adm., II, 345. 
(101) Hercul., Hist, dos bens... in Opusc., T. VI. 193-4. 
(102) Almeida, F. de, Hist. Port., vol. I, cap. VIII, 413, nota 1. 
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A imagem do rei, quase todos eram agricultores. As ter- 
ras cujas rendas nao eram da Coroa, em geral, estavam con- 
centradas nas maos das classes privilegiadas que exploravam 
as porcoes mais ferteis, largando ao abandono o restante, sem 
se disoorem a cede-las a pequenos lavradores (104). 

Essas glebas que detinbam os privilegiados tambem po- 
diam ser patrimoniais, ou da Coroa (105) sob forma de pres- 
tamos. As primeiras podiam ser livremente negociadas. en- 
quanto que as ultimas, pertencendo ao estado, que delas trans- 
feria apenas as rendas a servidores, dependiam do rei e nao 
podiam siquer ser transmitidas de pai a filho sem confirma- 
qao regia. As primeiras eram propriedades particulares; es- 
tas porem resultavam de doacoes feitas pelos monarcas a 
catedrais, a mosteiros, a homens da corte. fistes por sua vez 
distribniam-nas a colonos, mediante aforamento ou contrato 
de partilha de colheita (106). Como esses dominios eram no 
mais das vezes enormes, neles viviam milhares de individuos 
em vilas e aldeias e. nao raro, em cidades, algumas das quais 
bem grandes. 

0 reino imitava assim uma vasta associacao de agricul- 
tores (107). Da exploracao do solo viviam o rei e sua fa- 
milia, os fidalgos, o clero, os viloes, os malados. A grande 
maioria da populacao labutava na faina das ei^-as. A indiis- 
Iria, apenas domestica, era o aproveitamento de produtos do 
campo e os mercadores quase que so traficavam com fazen- 
das da terra. Os forais, na ingenuidade de suas disposicoes, 
consaprando velhos usos e costumes, traem esse viver agrario. 

Senhor de terras de cujas rendas vivia e com as quais 
alimentava a maquina do estado, era o rei, o maior dos agri- 
cultores e o mais rico. Suas propriedades espalbavam-se por 
todas as regioes do pais, intercaladas entre as terras fidalgas 
e eclesiasticas e as glebas dos vilaos. Os testamentos desses 
reis sao testamentos de fazendeiros que dispoem de seus re- 
banhos e pastagens, de seus celeiros e campos cultivados (108). 
Suas financas dependiam da abundancia das colheitas, agora 
que, terminada a fase heroica da Reconquista, nao havia mais 

(103) Hercul., Op. cit, 267 e 268. 
(104) Correa, Hist. Econ., cap. I, pg. 17. 
(105) Gama Barros, Hist, Adm., I, 240 (ed. Sousa Scares). 
(106) Gama Barros, Hist. Adm., T. Ill, 614-647. (1.* ed.). 
(107) Azevedo, L., Epocas, pg. 31. 
(108) V. Test. Sancho I, in Men. Lus., T. IV, escr. IV, 511 e o de Afon- 

, so II, in Op. cit., escr., XV, 523. 
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tesouros mouriscos a pilhar. As chancelarias reais, parti- 
cularmente a de Afonso IV, revelam a importancia da gestao 
dos dominios rurais para o tesouro do principe: estao cheias 
de aforamentos, de compras e vendas, de escambos de pro- 
priedades agricolas (109). A administracao dessas terras 
constituia uma das principals preocupacoes dos reis a quem 
competia promover o sen aproveitamento. Faziam-no por 
meio de aforamentos coletivos, pelos quais as entregavam a 
certo numero de individuos que as exploravam, mediante o 
pagamento de um foro on pensao estipulados, quer se tratas- 
se de dominios da Coroa on de reguengos. Eram esses con- 
tratos verdadeiras cartas de enfiteuse on emprazamen- 
to (110). Os colonos para explorar as possessoes regias obri- 
gavam-se a numerosos tributos in natnra — as jugadas nos 
predios da Coroa que eram terras de pao, vinhas e linhares. 
Se o rei alienava a exploracao da terra a foreiros, reservando 
apenas o dominio direto representado por uma pensao per- 
petua, os colonos passavam a enfiteutas que possuiam a ter- 
ra e podiam por sua vez dispor dela. Alem do pagamento do 
foro perpetuo, impunha-se ainda a prestacao de servicos. 
Eram compelidos a tarefas militares (o fossado), ao trabalho 
em fortifica^oes (a anuduva), alem de servicos pessoais os 
mais diversos. Ocorriam ainda varies outros tributos mais 
on menos arbitrarios, mas consagrados pela tradicao como o 
condado, o montado, a colheita, alguns dos quais eram pri- 
vativos de certas regioes. Se o rei conservava o dominio di- 
reto e o dominio util de suas terras, entregava-as a rendeiros 
chamados regnengueiros, exigindo entao o pagamento em ge- 
neros de uma porcentagem das rendas — o terradigo, a por 
^ao on racao, alem de outras contribuicoes relativamente in- 
certas, como as direituras e miuncas — que oneravam terri- 
velmente os trabalhadores (111). 

Foreiros e rendeiros, por intermedio dos quais os reis ex- 
ploravam suas terras, estavam pois, sujeitos a prestacoes em 
generos on moedas, e a servicos, inclusive o militar. Por 
toda a parte havia celeiros e adegas reais onde os mordomos 
acumulavam os tributos. Agentes da Coroa zelavam pela 
prestacao dos trabalhos exigiveis e pela observancia dos pri- 

(109) Azevedo, L.. Organiz. Econ., in Hist. Port., Peres, cap. Ill, p. 
vol. I, pg. 47. 

(110) Herculano, Hist, dos bens ..., loc. cit., pg. 202-3. 
(111) Azevedo, L., Op. cit., cap. II, 408 segs.; Amaral, Mem. V, 161- 

-164, nota b. V. Viterbo, Elucid.. 
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vilegios fiscais. Nao era simples gerir tudo isso, prevenir os 
abuses dos proprios funcionarios regies, preservar os domi- 
nies de usurpa^oes, punir os faltosos. As deficiencias de co- 
municacoes, a inexistencia de um sistema contabil, as varia- 
nces locais de lancamentos, a imprecisao da nomenclatura, 
as variantes de uses e costumes, tudo eram dificuldades para 
a administracao real. 

Tendo suas dispensas espalhadas por todo o pais, talvez 
mais por isso e para auferir os jantares e colheitas a que ti- 
nham direito quando viajavam, do que para distribuir jus- 
ti^a aos povos, e que os principes jornadeavam pelo reino. 
Andavam com sua corte consumindo os rendimentos de seus 
dominios, pagos em generos, e de passagem sugavam tam- 
bem as rendas de seus pobres subditos obrigados as pousen- 
tadorias. Assim em tempo de paz os soberanos viajavam 
constanteraente, pois ate o seculo XIII nao tiveram siquer 
nma capital de fato. Yisitavam suas terras para prover suas 
conveniencias, e para consumir os mantimentos que foreiros 
e rendeiros Ihes pagavam, vivendo de dominio em dominio 
com sua famulagem a devorar tributos. Sao interessantes 
por exemplo, as contas da ucharia de Afonso III, de 1257 a 
1270, pelas quais se ve a corte comendo bois, carneiros, por- 
cos, peixes, recebidos como prestacoes devidas ao rei, para 
solucao de encargos fiscais (112). 

Empenhados pessoalmente no desenvolvimento da agri- 
cultura procuravam os monarcas favorece-la. Nao e sem ra- 
zao que D. Dinis foi apelidado, o Lavrador. O regimento 
dos precos de Afonso III (113), como bem mostra L. Azeve- 
do (114), e inteiramente favoravel aos agricultores. D. Fer- 
nando faz elaborar a famosa Lei das Sesmarias (115) em 1375, 
para, reorguendo a agricultura, restaurar as financas reais 
profundamente abaladas no seu reinado. 

fisses reis agricultores eram ricos (116), porventura, pro- 
porcionalmente mais ricos que quando se tornaram comer- 

(112) V. doc. Ribeiro, Dissert. Cronol., Ill, p. 2.*, 86. 
(113) V, doc. Ribeiro, Op. cit., pg. 59. 
(1H) Azevedo, L., fipocas, cap. I, pg. 21 segs. 
(115) V. texto in Orden. Af., Liv. IV, tit. 81 e F. Lopes, Chron. D. Fern., 

cap. 89. V. Aragao Morato, Mem. Leis das Sesmarias, in Mem. Acad., T. VIII, 
p. I, 223. 

(116) "Ca os reis damtelle (d. Fernando) tiinham tal geito com o poboo, 
sintindoo por seu servigo e proveito, que era per fonja seerem todos ricos, e os 
reis haverem grandes e grossas rendas..." (F. Lopes, Chron. D. Fernando, 
Prologo.). 
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ciantes. Ao morrerem, deixavam por testamento, alem de 
sens rebandos e celeiros, acumulados nas torres fortes dos 
conventos e mosieiros e nos castelos das Ordens, confiados a 
boa guarda dos monges e cavaleiros do Hospital ou do Tem- 
plo, enormes tesouros a serem partilhados entre herdeiros e 
legatarios (117). 

Depois do encerramento do ciclo da Reconquista porem, 
os reis da Idade Media vao assistir a uma verdadeira crise 
de suas finan^as rurais. Tinham eles que remunerar sens 
funcionarios e a fidalguia parasitaria que os acompanhqva 
na guerra. Recebendo os tributos em generos, em generos sa- 
tisfaziam sens encargos financeiros. Certo, para simplificar 
o processo de pagamento, abandonavam as rendas de certos 
bens da Coroa nas maos dos servidores, sob forma de presta- 
mos, para que estes se pagassem com esse usufruto, por prazo 
indeterminado, reduzindo as fontes de receita do erario real. 
A necessidade de exibir piedosa liberalidade para com o clero 
e de assegurar a fidelidade dos poderosos coagia os reis a re- 
partirem suas propriedades continuamente (118). As guer- 
ras incessantes contra o mouro ou contra os visinhos cristaos 
obrigavam-nos a pagar contias aos fidalgos para que partici- 
passem da hoste. (119). Os dominios tinham que ser admi- 
nistrados e o povo reclamava a justica regia. Para isso era 
preciso manter um funcionalismo avido, cada vez mais nume- 
roso na medida em que os encargos da realeza aumentavam. 
Para atender a esses imperatives, os reis tinham que se des- 
pojar de suas rendas, entregando prestamos em usofruto. 
Era direito e dever dos reis distribuir merces para recompen- 
sar serVidores, e a liberalidade era vista como uma das maio- 
res virtudes dos reinantes que por isso aquiesciam em ceder 
suas terras nem serapre dentro dos justos limites. Apesar de 
a doutrina de que nao era licito ao rei "minuere regnum" 
ter surgido com Afonso II, so com D. Joao I e por obra dos 
legistas ela sera invocada (120). Os reis viam-se obrigados 
a se despojarem das rendas de sen patrimonio territorial, de- 
ferindo prestagoes reguengueiras, tributos foraleiros e costu- 

(117) V. Test, de Sancho I, in Sousa, Provas, I, e Mon. Lus., IV, 
escr. IV, 511. 

(118) Hercul., Hist, dos bens..., op. cit., pg. 221. 
(119) Fernao Lopes, Chron. D. Joao I, 2.' p., cap. 181: Gama Barros, 

Hist. Adm., I, 351 segs. 
(120) Merea, Hist. Port., Peres, vol. II, cap. II, 468. No liv. II, tit. 1, 

Lei 5 do Cod. Visig.. 
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meiros atraves de doacdes a Igreja e a aristocracia mili- 
tar (121). Procedendo assim, mesmo os reis mais equilibra- 
dos como D. Dinis, Afonso IV e D. Pedro I por vezes se viram 
em dificuldades financeiras quando precisaram pagar con- 
tias, tendo sido, a falta de maravedis sonantes, arrastados ao 
expediente ruinoso de satisfazer esses compromissos pela 
alienacao de recursos das terras. Com isso agravavam ainda 
mais a asfixia do erario, pela perda nao raro irremediavel 
de fontes de renda (122). Essas doacoes eram tanto mais 
onerosas quanto esses bens, uma vez dados a um privilegiado, 
imediatamente passavam a participar das isengoes de que go- 
zavam sens bens patrimoniais, estancando-se como fonte de 
receita publica (123). Alem das terras que usufruia das doa- 
coes regias, o clero ainda herdava extensos imoveis de par- 
ticulares que, alias, nao raro, ainda em yida, doavam seus, 
bens a algura mosteiro na esperanca de com isso abalar a 
justica divina. (124). Em consequencia essas areas morriam 
para o erario, porque automaticamente se tornavam isentas 
de qualquer tributo regio (125). Sob D. Fernando a aliena- 
cao de predios para remunerar services tornou-se alarman- 
te: contias eram pagas com dominios (126), como recompen- 
sados eram, a custa do patrimonio real, os servidores da cor- 
te — o porteiro-mor, o copeiro mor, o monteiro-mor, o fal- 
coeiro, as covilheiras (127). Outras vezes pela concessao de 
privilegios, coutos e honras, isentando dominios de qualquer 
contribuicao fiscal, os reis diminuiam a base territorial de 
suas financas; os mordomos regios nem siquer podiam en- 
trar nesses lugares honrados ou coutados. (128). A sombra 
das liberalidades comecaram a se multiplicar com um cinis- 
mo crescente as usurpacoes de dominio (129) que as defi- 
ciencias da administracao preservavam. 

(121) Lobo, Hist. Socied., I, cap. V. 485. 
(122) Hercul., Hist, dos bens..., Opusc., T. VI. 278. 
(123) Ibdem, pg. 374-5. 
(124) Gama Barros, II. 221 segs. 
(125) Azevedo, L., fipocas, I, pg. 47; Gama Barros, Op. cit, 228 e 230. 
(126) O Gonde D. Gon?alo e remunerado com a terra de Pena e a Igreja 

do Salvador. Liv. I, de D. Fernando, fl. 109, apud Amaral, Mem. V, pg. 186, 
nt. c. 

(127) V. Llv. L, Ghancelaria de D. Fernando, apud Amaral, Op. cit.r 
194-195 e notas. 

(128) Amaral, Mem. V, 145, nt. b; Gama Barros, Op. cit., I, 261. 
(129) Gama Barros, Op. cit., II, 397. 
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Assim, depois que os reis nao tiveram mais terras moU' 
ras a conquistar e o produto do saque predatorio para com- 
pensar essas sangrias patrimoniais, viram-se eles em situacao 
realmente angustiosa. Perdiam terras e rendas cada vez mais 
e nao podiam cobrir o desfalque. Minguavam-se os haveres 
regios, urgindo portanto enfrentar periodicamente essa situa- 
gao de premencia que ia resvalando a pouco e pouco para 
um climax de crise. Progressivamente foi se desvanecendo 
a equacao que havia entre as receitas e as despesas. Dai os 
expedientes de compensacao: as inquiricoes e os forais. 

As inquiricoes foram recursos moralizadores de que lan- 
caram maos os reis proprietaries para reaver domin'ios ilegi- 
timamente desviados de seu patrimonio com prejuizo do era- 
rio real. 

Sendo os coutos e honras isentos de contribuicoes fiscais 
em geral, ao concede-los os reis diminuiam a base territorial 
de suas financas, uma vez que nessas terras nao podiam siquer 
entrar seus agentes fiscais. Dai a pratica das inquiricoes para 
a determinacao segura de quais as terras legitimamente isen- 
las, e consequente recuperacao das que irregularmente eram 
tidas como imunes, e daquelas a que fidalgos e nrelados ha- 
viam privilegiado abusivamente. Tiveram tambem as inqui- 
ricoes importante papel politico, mas aqui vamos apenas ana- 
lisar sua funcao fiscal. O primeiro a ordenar inquiricoes ge- 
rais para remediar o desbarato das rendas do estado foi. em 
1220, Afonso, o Leproso (130). Mais importantes foram as 
que em 1258 ordenou Afonso III por todo o norte do pais, on- 
de havia maior numero de potentados alargando coutos e 
honras. Visavam recuperar o que andava extraviado da inten- 
dencia do estado, e constituiram um verdadeiro inventario 
das propriedades. Delas restam atas em que estao arrolados 
os reguengos, as herdades foreiras, os padroados da Coroa, 
pondo-se em relevo as usurpacoes da nobreza ou do clero (131) 
permitindo ao poder real avocar o que havia sido abusiva- 
mente subtraido. Afonso III precisava promover esse levan- 
tamento patrimonial para corrigir as fraudes ocorridas du- 
rante a guerra civil (132). D. Dinis com o mesmo intuito de 
recobrar proventos desviados reiterou as inquiricoes provo- 
cando reclamagoes dos senhores das honras devassadas em 

(130) Hercul., Hist, de Port., vol. IV, 137 segs. 
(131) Op. cit., vol. V, 154 segs.. V. doc. Port. Mon. Hist. Inquisiciones. 
(132) Elas foram repetidas ainda em 1284, 1288, 1290, 1301, 1303, 1308, 

1321, 1345... 
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consequencia (133). D. Joao I tambem egresso de uma re- 
volucao procedera da mesma forma, o que evidencia que os 
privilegiados reincidiam nos peculates lesivos a Coroa. Es- 
sas revisoes eram uteis mas arduas e so periodicamente po- 
diam processar-se. O resultado era que, passado o sobres- 
salto das verificacoes, a escamoteacao dos dominios realen- 
gos recomecava. 

Outras medidas de preservagao do patrimonio fiscal fo- 
ram adotadas pelos monarcas: as confirmacoes, pelas quais 
nao so eles reafirmavam em principio sua autoridade sobre 
as terras concedidas em prestamo, mas ainda podiam reaver 
as alienacoes temporarias, (135) muitas vezes com base nos 
resultados das inquiricoes; as leis de amortizacao, pelas quais 
dificultavam o desvio de dominios tributados para a spmbra 
da imunidade fiscal da Igreja; (135) as leis que proibiam 
transacoes de terras reguengueiras. (136). Essas medidas con- 
tudo, momentaneamente eficientes, nao logravam evitar a de- 
paupera^ao do patrimonio territorial da realeza. 

Foi ainda com o objetivo de proteger suas rendas que 
os reis passaram a multiplicar os forais. Pela concessao de 
forais, certo o rei reduzia sua autoridade em beneficio das 
comunidades concelhias que criava. Mas essa medida vinha 
atender a necessidades pecuniarias do estado (137) pela sis- 
tematizacao da tributacao. Concedendo aos contribuintes 
vantagens e garantias, embora as desigualdades persistissem, 
os reis obtinham uma relativa ordem fiscal, alem da possi- 
bilidade vantajosa de se transformarem as prestacoes in na- 
tura, fungiveis e desordenadas, em prestacoes pecuniarias 
anuais sob a forma de imposto coletivo (138), transformando 
desde logo em dinheiro o produto bruto da fazenda agrico- 
la (139), e permitindo pelo sistema de arrendamento da per- 

(133) Gama Barros, Hist. Adm., IT, 444 segs. 
(134) Op. cit., pg. 441. Sobrc confirmagSes de rei a rei V. Schaffer, 

Hist. Port., II, pg. 453. 
(135) Op. cit, pg. 270 segs.. AragSo Morato, Mem. das Amortizagoes, 

Hist, e Mem. da Acad., Ill, 1821, Ordcn. At, II, tit. 14 e 15. 
(136) Ord. At, II, tit. 13. 
(137) Hercut, Hist, dos bens ... in Opusc., T. VT, 219 e Hist. Port., 

V, 313-319. 
(138) Merea, M. P., in Hist. Port, Peres, vol. II, cap. Ill, 472-2; Her- 

culano, Hist. Port., vol. V, pg. 151. 
(139) Azevedo, L., Epocas, cap. I, pg. 34 e 40. 
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cepcao dos tributos uma certa regularidade no recolhimen- 
to deles. Alem disso, as vilas nmitas vezes se dispunham em 
verdade a comprar esses privilegios, uma vez que concorda- 
vam em pagar mais que o anteriormente deviido, o que, de res- 
to, era compensado por certos privilegios, como a proibicao 
aos nobres de exigirem pousentadorias (140). 

As cidades eram beneficiadas — outrora agricolas elas 
vao gradualmente tornar-se industriais e comerciantes gracas 
ao regime de maior liberdade, e comecam a desenvolver a 
economia monetaria, sob influencia das relacoes externas de 
seus mercadores enriquecidos. Pela atividade mercantil, mo- 
d^stamente inaugurada com as feiras, elas vao influir nos 
destines da nacao e em consequencia da propria realeza. le- 
vando-a a se tornar de agricultora que era em comerciante 
que passava a ser. 

A partir do seculo XIV. a atmosfera social e economica 
do reino induz os reis que nao logravam recuperar o perdido 
equilibrio financeiro a procurar outro fundamento para ele. 
Desde D. Dinis sente-se essa evolucao da realeza portuguesa 
no sentido de compensar os deficits de sua atividade agricola 
pela explora^ao da atividade comercial que comecava a se 
desenvolver em certos centros urbanos do litoral contami- 
nando os proprios reis. De fato, daquele seculo em diante, 
os monarcas vao se tornando pessoalmente armadores e co- 
merciantes, e, embora evitassem comprar e vender generos 
para nao entrar em concorrencia com seus subditos, passa- 
vam a fomentar o trafico e a emprestar dinheiro, negociando 
ainda com objetos com os quais o comum dos mercadores 
nao comerciavam (141). D. Fernando faz entrar para a bolsa 
de seguros maritimos suas 12 naus, implicando isso no paga- 
mento de 2 coroas por cento como obrigava a todos para as- 
segurar assistencia aos mercadores do mar. (142). Os pro- 
prios fidalgos que ate entao consideravam a atividade mer- 
cantil indigna de sua jerarquia vao ser contagiados e passa- 
rao a comerciar, a ponto de o povo reclamar nas cortes de 
Lisboa de 1371 contra esses competidores poderosos demais 
para serem enffentados (143). 

(140) Hercul., Op. cit., loc. dt, pg. 152-3. 
(141) Ol. Martins, Port, nos Mares, I, 22-23. 
(142) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 90. 
(143) Correia, Hist, econ., cap. I, pg. 49. Gama Barros, Hist. Adm... 

11, 413. 
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A decadencia geral da agricultura estimulava essa con- 
^versao dos monarcas a mercancia. files porem eram muito 
poderosos para nao se prevalecerem da situacao para elimi- 
nar toda a concorrencia incomoda, assegurando a regula- 
ridade de sens lucres. Pelos monopolios tornavam impossi- 
vel qualquer concorrencia. Assim, por exemplo, o comercio 
de metais, diretamente relacionado com a estabilidade mo- 
neiaria, desde os fins do seculo XIV e durante todo o seculo 
XY foi monopolio regio. Nas casas reais de cambio em Lis- 
boa e Porto se faziam todas as negociacoes com moeda des- 
de 1414 (144). D. Duarte renovou esse monopolio em lei pos- 
teriormente codificada, alegando ser direito consuetudinario 
da Coroa (145), o que nao era verdade. As saboarias eram 
monopolio regio, provocando, em 1473, queixas dos povos em 
cortes (146). No seculo XV o monopolio foi se tornanclp qua- 
se opressivo. Em 1443, D. Henrique transformou sua empre- 
sa maritima em exclusividade, sob penas desde confisco ate 
a morte, prevenindo qualquer concorrencia, sobretudo espa- 
nhola. fisse regime foi confirmado em 1455 pelo Papa Ni- 
colau V sob ameaca de excomunhao (147), atingindo toda a 
Europa Crista com o monopolio portugues. Afonso V em 1474 
em carta-regia proibiu energicamente o trafico africano sem 
permissao real (148). fisse monopolio todavia era concedido 
a particulares pelos reis, claro, em beneficio da Coroa. O tra- 
to da Guine em 1469 fora dado a Fernao Gomes (149) que se 
tornou riquissimo e se nobilitou (150). O povo reclamava 
pelo comercio livre como fez nas cortes em 1473, mas inutil- 
mente pois logo no ano seguinte, Afonso V concedia os "trau- 
tos" da Guine a seu filho D. Joao, confirmando mais tarde 
em 1481 (151). Era uma forma de garantir para a Coroa esses 

(144) Lobo, Hist. Socied., I, sec. I, cap. Ill, § I, 300. 
(145) Ord. Af., Liv. IV. tit. II, § 12. 
(146) Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.', pg. 37. 
(147) Cortesao, Sigilo, Lusit., I, 46: Santarem, Quadro elem., t. X, 53 segs.. 

Af. Almeida, F., O Infante de Sagres, cap. IX, 282 segs. 
(148) V. doc. in Merea, M. P., Novos Estudos, pg. 43-45. 
(149) Gois, D. de, Chron. do Princ., cap. 17; Barros, J. de, Decadas, I, 

liv. II, cap. 2. 
(150) Barros, J. de, Loc. cit.. Cf. Castllho, J. de, A Ribeira de Lisboa, 

cap. 12, pg. 69 segs. 
(151) Dias, G. Souza, Hist. Exp., cap. IX, 364. Bensaude, G., A cru- 

zada, p. 108. Resende, G., Chron. D. JoSo II, cap. 25; Pina, R., Chron. 
D. JoSo II, cap. 11; Gois, D. de, Chron. do Princ., cap. 32. 
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enormes rendimentos que Duarte Pacheco avaliava em 170 
mil dobras de ouro fino (152), superando a todos os outros 
do Estado (153). D. Joao II alem de enviar navios ao trafico 
da Flandres e do Levante, quiz o monopolio do acucar e dos 
couros, consultandp nesse sentido a Camara de Lisboa. (154). 

O comercio de escravos tambem era monopolizado pela 
Coroa (155). Certo, fora D. Henrique, o Navegador, quem 
por via de sucessao hereditaria legara esse patrimonio a Rea- 
leza que, explorando-o, podera enfrentar suas dificuldades fi- 
nanceiras, e mesmo, com Afonso V prodigalisar merces, para 
assegurar servicos militares da nobreza. Verdade e tambem 
que esse monopolio, do qual se beneficiavam aqueles a quem 
o rei concedia explora-lo, era oneroso para a Coroa que tinba 
que dispender nao pouco para garanti-lo com a ocupacao mi- 
litar das pracas africanas. Era bem remunerado, em dinheiro 
e em viveres, o numeroso pessoal que as ocupava (156) e as 
guerras constantes com a mourana irriquieta nao se faziam 
sem grossas despesas. 

A realeza ia pois abandonando a agricultura pela sedu- 
cao do comercio ultramarino no seculo XV, de tal forma oue 
ao findar esse seculo, os reditos reais colhidos dentro do pro- 
prio pais eram pouco em confronto com os lucros advindos 
do trafico. Ela fora buscar fora do pais o que Ihe faltava 
dentro dele. 

Nao se julgue porem, que, com essas rendas fabulosas 
carreadas pelos navios que aportavam da Africa e das ilbas, 
a realeza tenha se tornado milionaria. Com a riqueza im- 
portara-se tambem o luxo contra o qual clamava o povo em 
cortes desde epocas anteriores pedindo leis suntuarias. As 
despesas desses reis, cujo poder crescia a custa de response- 
bilidades financeiras cada vez maiores, aumentavara dia a 
dia, e a propria vertigem dos lucros enormes levava-os a nao 
medir suas prodigalidades na sustentacao de um equipamen- 
to administrativo a mais e mais complexo. files passarao a 
dispender sem conta, sacando contra o futuro. O resultado 

(152) Duarte Pacheco, Esmeraldo, liv. II, cap. 5, pg. 114 (ed. Epipha- 
nio Dias). 

(153) Barros, J. de., Decadas, I, liv. 2.', cap. 2; Cortesao, L'Expansion, 
des portugais, pg. 37. 

(154) Freire de Oliveira, Elementos, I, 359: Gama Barros, Hist. Adm., 
IV, 179-180 (1.* ed.); Azevedo, L., fipocas, p. 2.', § 4, 85. 

(155) Duarte Pacheco, Esmeraldo, liv. II, cap. 5, pg. 115. 
(156) Azevedo, L., fipocas, cap. I, pg. 40; Azevedo, P., Introd. Doc. 

Chancel. Reais, pg. XIII. 
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foi que todos eles morriam devedores, em contraste com os 
soberanos economos que os tUnham antecedido na Idade Me- 
dia, modestos agricultores que viviam de seus vinhedos, de 
seus trigais, de seus rebanhos. Desde D. Fernando, os reis 
Portugueses, em vez de dadivas como outrora, enumerara em 
seus testaraentos dividas a serem solvidas (157). 

Vejam-se os testamentos de D. Fernando, D. Joao I, de 
D. Duarte, de D. Afonso V, de D. Joao II. 

As financas reais: os tributos. Yimos ate agora a parte, 
por assim d'izer, fixa das financas reais — o patrimonio do rei, 
isto e, aquilo que ele explorava como exploraria um parti- 
cular que dispuzesse de seus recursos; suas terras e seus mo- 
nopolios, mostrando como o rei fazendeiro se transformou em 
rdi empresario. 

Analisemos o que chamariamos a parte movel de seus 
recursos, isto e, os tributos que ele percebia, nao como pro- 
prietario de terras ou concessionario de monopolios, mas co- 
mo soberano de um pais. A tarefa nao e facil dada a mul- 
tiplicidade dos tributos e a variabilidade deles (158). Em vez 
de elaborar um inventario deles o que seria fastidioso e este- 
ril, (159) procuremos antes, fazer emergir os problemas que 
eles sugerem. 

O rei da Idade Media e guerreiro e agricultor num pais 
de soldados e agricultores. Por isso, numa epoca de econo- 
mia primitiva, sofrivelmente monetaria, seus tributos como 
soberano sao de indole militar e campesina. 

Enquanto duraram as guerras de Reconquista, ajuda- 
vam a equipar o erario regio os produtos do saque do qual 
o rei tinha o quinto (160). fisse tribute, sem duvida, impor- 
tante, e que custeava a luta, juntamente com a renda que re- 
colhia das regioes ja reorganizadas. Ao vencerem o mouro, 
os reis alargavam seu patrimonio territorial, uma vez que os 
dominios conquistados passavam a pertencer-lhes, na medi- 
da em que eram incorporados ao estado. Essas terras porem 
tinham que ser valorizadas em caracter permanente. Muitas 
delas continuavam a ser possuidas pelos antigos ocupantes 
mediante certos tributos: eram as terras dos descendentes 

(157) V. ex. in Lopes, David, Hist. Exp., P. I, cap. IV, pg. 173. 
(158) Merea, M. P., Hist. Port., Peres, vol. II, pg. 3.', cap. Ill, 472. 
(159) V. Amaral, Mem. V, 155, nt. c. 
(160) 6sse tributo que era de origem mugulmana subsistiu ate as guerras 

das Indias e America, no sec. XVI. Cf. Correa, Consequencias, pg. 10. 
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dos godos e dos mocarabes. As demais eram agregadas ao 
patrimonio do rei que podia rete-Ias on da-las em presurias. 
De qualquer forma, como alias ja dissemos, constituiam bens 
da Coroa e tornavara-se fonte de renda para o tesouro, a 
menos que fossem doadas, e portanto isentas. 

Sens moradores ficavam sujeitos a tributacao que os re- 
dimia da grafidao pela protecao ou pela terra que recebiam, 
como soldados e como agricultores. fisses gravames provi- 
nham de origem varia: alguns descendiam de antigos im- 
postos romanos, outros derivavam da condicao servil ou do 
colonato, outros dos forais e ainda nao poucos, de extorsoes 
que o temor consentiu e que o uso acabou por consagrar. 
Realmente o uso, qualquer que fosse a procedencia da impo- 
sicao, era a justificativa consciente, u'ma vez que a ele nao 
correspondia nenhum compromisso do estado para com o 
contribuinte que pagava porque sen pai e seu avo haviam 
pago outrora. Alias e essa a linguagem dos forais. 

A tributacao era irregular e dependia da condicao social 
do individuo e da terra em que vivia, porque o regime era 
de privilegios e imunidades, o que favorecia abusos de toda 
a natureza, gerando urn verdadeiro caos fiscal. Recaia prin- 
cipalmente sobre os vildes, imimeros dos quais, descobriam 
no rendilhado das isencoes malhas largas por onde furta- 
rem-se a contribuir. 

Quais eram esses tributes de maneira geral? Tributes 
que eram pagos ao rei como proprietario das terras. Tribu- 
tes devidos ao rei como ohefe militar. Tributes devidos ao 
rei como soberano. Uns e outros podiam ser em generos, em 
dinheiro ou em servicos. Os services todavia eram conver- 
siveis em prestacoes de produtos da terra ou moeda. 

Os tributes pagos ao rei na sua qualidade de proprieta- 
rio das terras nao privilegiadas eram extremamente varia- 
dos e variaveis, e constituiam uma das principais bases de 
sustento da realeza na Idade Media. Oneravam os viloes pois 
estes e que exploravam o solo ou como proprietarios de her- 
dades suas, ou como colonos ou rendeiros em terras regalen- 
gas. Assim a realeza, como proprietaria, subsistia pelos ren- 
dimentos de seus imoveis. (161). 

(161) Hercul., Hist, dos bens ... in Opusc., VI, 196. 
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fesses encargos eram censos e foros, alem de jugada, que 
tinha por base o jugo de lavoura ou singel, (162) e era, me- 
nos que um tribute, um onus contratual imposto ao colono 
expontaneo pelo rei como gerente da propriedade publi- 
ca (163). Tais tributes em geral saldavam-se em generos 
agricolas, como cereais, vinho, linho, galinhas. Solvidos in 
natura, claro e, que embora se resolvessem, ora em quotas 
fixas, ora variaveis, nao podiam ser entesourados. Tinham 
que ser consumidos anualmente no sustento da casa real e 
de seus funcionarios. Quando o rei ou seus agentes transi- 
tavam pela terra usavam o direito da colheita ou jantar, is- 
to e, de serem sustentados pelo subditos. (164). ftsse subsi- 
dio, alias, com o correr dos tempos tornou-se regular inde- 
pendentemente de qualquer viagem pelas areas tributa- 
das. (165). Havia ainda as geiras ou tarefas agricolas que 
eram services pessoais no campo. 

Como chefe militar, o rei era tambem credor de uma se- 
rie de prestacoes de services erne Ihe eram devidos pelos 
ocupantes de suas terras. Eram servicos pessoais como a 
adua, on anuduva, o fossado, o apelido, o hir em boste. (166). 
Dir-se-ia que eram deveres de subditos, como boie o service 
militar obnVaforio. Contudo nao se entendia assim naauela 
epoca. Tratava-se de fato de uma obrigacao resgatada em 
servico por tempo determinado por individuos de certas cate- 
gorias sociais apenas. — Recaia sobre a classe vila. Obriga- 
vam-se os moradores a colaborar na restauracao dos caste- 
los e na guerra defensiva on ofensiva. E tanto eram tributos 
que o individuo, mesmo sem renunciar a sua classe, podia 
eximir-se a serventia pessoal, transformando o servico devi- 
do, em pagamento material. Assim por exemplo, em vez de 
ir em fossado. podia remir-se do dever pelo adimplemento 
de uma contribuicao monetarlla correspondente a fossadei- 
ra. (167). 

Essa transformacao alias operou-se progressivamente. A 
pouco e pouco os servicos pessoais foram sendo substituidos 

(162) Ord. Man., Liv. II, tit. 16. Amaral, Mem. V, 165, nt. d. Viterbo, 
Elucid., vho. Jugada, pg. 43. V. art. de Merea, M. P., in Novos Estudos, 
pgs. 83-100. 

(163) Hercul., Hist. Port., VI, liv. VII, 271. 
(164) Amaral, Mem. V, 162, in nota. 
(165) V. vbo. Colheita. Viterbo, Elucid., pg. 200. 
(166) Amaral, Op. cit., 158. nt. c. 
(167) Op. cit., 159, nt. a; Viterbo, Elucid., vbo. fossadeira, pg. 336. 
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por encargos reals. Nao se julgue porem que essa liberta- 
cao do homem tenha sido inspirada por moveis altruisti- 
cos (168). Foram os interesses fiscais que, coincidindo com 
um desejo de liberdade e de trabalho por parte dos vilaos, 
propiciaram a transformacao. Com o declinio da luta con- 
tra o mouro, as oporlunidades de Ida em fossados ou de re- 
bates para o apelido foram se rarefazendo. O proprio dis- 
tanciamento das terras setentrionais em relacao a linha fron- 
teiriga de atrito com o sarraceno ia desusando essa obrigacao 
militar. Prova disso e o fato de essa transformacao se ter 
operado principalmente nos distritos ao norte do Douro, en- 
quanto que ao sul, aos cavaleiros apenas se admitia, quando 
convinha ao rei, a prestacao do cavalo de maio, isto e, o pa- 
gamento de um morabitino em dinheiro em lugar do service, 
persistindo a obrigagao anual (169). A reorganizacao dos 
quadros militares assegurando a existencia de um exercito 
semi-permanente, de mobilizacao relativamente pronta para 
a guerra contra cristaos ou mouros, ensejava aos reis a dis- 
pensa desses servicos pessoais. Era pois altamente vantajosa 
a conversao do tributo-servipo condenado a desaparecer por 
desuso, em prestacao material. (170). Dessa forma, embora 
persistissem obrigacoes militares na pratica do recrutamen- 
to dos cavalelros-vilaos e dos besteiros, os servicos transmu- 
daram-se paulatinamente em pagamentos in natura ou em 
dinheiro. E' provavel que essa transformacao se tenha ope- 
rado pela reiteracao das multas que recaiam sobre os falto- 
sos (171), quando os que eram obrigados a prestacao do ser- 
vice perceberam ser menos gravoso paga-Ias que acorrer ao 
chamamento. No momento em que os reis, a partir de San- 
cho II (172) notaram as vantagens da mudanca, consentiram 
que ela se generalizasse. Essa modificacao foi facilitada pelo 
fato de o tributo que era pessoal se ter transferido para o 
solo, obrigando casais, herdades, aldeias que passaram a ser 
chamados herdade de fossadeira ou afosseirada (173) e nao 

(168) Azevedo, L., Hist. Port., Peres, p. 2.*, 223, Cap. II, 407. 
(169) Herculano, Hist. Port., VI, liv. VII, 222-3. 
(170) Ibdem. 
(171) "Et qui rion fuerit a fossado peite pro foro V. solidos pro possa- 

deira", (Foral de Castelo-Branco, in Port. Mon. Hist. — Leges — pg. 566). 
"Et omne de samcta cruce qui non fuerit in apilido cum suos vicinos pectet uno 
morabitino", (Foral de Sta. Cruz de Vilariga, Ibdem, 603). 

(172) Almeida, F. de, Hist. Port., vol. I, liv. Ill, cp. VII, pg. 420. 
(173) Hercul., Hist. Port., VII, Liv. VII. pg. 219. 
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mais o individuo propriamente. No seculo XIII ja o fossado 
tornara-se em grande parte inusitado substituido pela fossa- 
deira. Em lugar do servico militar pessoal, o imposto pre- 
dial cobrado ao possuidor da herdade. O enriquecimento de 
certas povoagoes estimulou tambem a alteracao, porque os 
subditos muitas vezes preferiam pagar quantias elevadas a 
serem distraidos de atividades rendosas para as correrias 
de guerra. Os cidadaos do Porto pagaram a Afonso III ele- 
vada quantia a troco da isencao do acompanhamento do rei 
a guerra dos Algarves (174). 

Como soberanos, os reis haviam, para si mesmos ou para 
funcionarios seus, tributes que correspondiam ao reconheci- 
mento de sua soberania ou ao pagamento de determinados 
beneficios, correspondendo entao ao que hoje chamamos ta- 
xas. Percebiam as rendas que procediam de condenacoes por 
crimes: a voz, a coima, a calunia, o carritel, podendo todavia 
demiti-los a donatarios. (175). Recebia ainda encargos dire- 
tos impostos sobre os bens, ou os que implicavam em reco- 
nhecimento de autoridade; a robora, a maladia, a entruvis- 
cada, as minas, o condado. Alem desses existiam os indire- 
tos que recaiam sobre o transporte ou o comercio: a porta- 
gem, a acougagem, a passagem ou peagem, a alfandega, a al- 
cavala, a ochava, a relegagem. (176). Alguns eram pagos di- 
retamente a funcionarios regios para sustento deles; a al- 
caidaria, ao alcaide, e o julgado ao juiz do rei. Eram pois 
muito numerosos e variados os tributos conquanto, nos pri- 
meiros tempos, na sua raaior parte fossem pagos em generos. 
Gradualmente foram se convertendo em prestacoes pecunia- 
rias, na proporcao em que o uso da moeda se foi vulgafizan- 
do como sintoma de vitalidade economica do pais. 

Ora, apesar de perceber tantos e tao diversos tributos, a 
realeza embaracava-se cada vez mais com dificuldades finan- 
ceiras. E' mesmo paradoxal que ela fosse proporcionalmen- 
te mais pobre (177), em contraste com o desenvolvimento eco- 
nomico, o que devia, em consequencia, avolumar a receita 
regia. 

(174) Liv. i." de Doa?. de Af. Ill, fol. 3, cit. Hercul., Hist, dos bens... 
Opusc. VI, pg. 287, nota 1. 

(175) Amaral, Mem. V, 160, nt. a. 
(176) Op. cit, 164. 
(177) Confrontando-se os testaraentos de Afonso III, com os de Sancho I, 

verifica-se esse empobrecimento da realeza. Herculano, Hist. Port., V, Liv. VI. 
pg. 220, nota 1. 
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Essa anemia das financas reais linha raizes na viciosa or- 
ganizacao do estado que sistematicamente se exauria para 
sobreviver. 

Os principes nesses tempos, para defenderem o reino, nao 
podiam apoiar-se somente nas milicias vilas. Precisavam as- 
segurar a benevolencia divina, enriquecendo o clero, e sub- 
vencionar a fidelidade e o servico militar dos senhores cumu- 
lando-os de merces. Como esses pensionistas eram insacia- 
veis, o monarca via-se obrigado a despojar-se de rendimen- 
tos e ate de suas fontes, para satisfaze-los por meio de doa- 
^oes, mutilando a fazenda real ou descaminhando as proprias 
rendas a serem auferidas. Todas as fontes de receita eram 
cobicadas. A realeza reduzia o sen patrimonio util (178) 
doando ao clero e a nobreza, terras, prestacoes reguengueiras, 
jugadas, tributes dos forais, rendimentos publicos, como as 
judarias, as mourarias, as alfandegas, os monopolios. Dai a 
irrepressivel pemiria do erario. Essas alienacoes eram ainda 
mais desastrosas porque seus beneficiarios, embora enrique- 
cessem com elas, nao indenizavam o prejuizo contribuindo 
para o fisco, desde que se tornavam por causa delas mais 
abastados, pois eram isentos de qualquer cobranca. Os bens 
e rendas perdidos esterilizavam-se, isto e, nao rendiam mais 
para a Coroa. A principal caracteristica das terras coutadas 
ou honradas era nao fazerem ao rei foro algum (179), gozan- 
do de isencao de tributos reais e de qualquer servico. Nem 
mesmo o servico militar era devido: — para induzir os fidal- 
gos a hoste, o rei tinha que Ihes pagar contias (180). Assim 
pois, ao fazer uma doacao, o rei perdia dominios fiscais: —- 
todos os moradores deixavam de ser contribuintes do tesouro 
regio, acompanhando a condicao da terra isenta. 0 peior e 
que a sombra dos privilegios fiscais, cometiam-se abusos em 
prejuizo do fisco real, estendendo-se as areas coutadas ou 
honradas a revelia do rei, contra o que ele promovia periodi- 
camente as inquiricoes. Assim por exemplo a pratica do anxa- 
digo, isto e, a extensao abusiva da qualidade de honra aos lu- 
gares onde se criavam filhos de fidalgos, (181) e em alguns ca- 

(178) Lobo, Hist. Socied., I, cap. V, 485. 
(179) Hercul., Hist, dos bens..., Opusc. VI, pg. 197 e 231. Dizia D. Di- 

ms: "Coutar uma terra e escusar os seus moradores de hoste, de fossado, e 
de foro, e de toda a peita." Herculano, Hist. Port., VIII, 197. 

(180) Ibdem. 
(181) G. Barros, Hist. Adm., II, 452. Viterbo, Elucid., vba. Amadigo e 

Paranho, pgs. 73 e 137. 
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sos ate caes de caca. As doacoes e isencoes concedidas devas- 
tavam as fontes de renda da realeza. 

A par dessas sangrias fatais que decorriam da natureza 
do reginie, na medida em que o poder dos reis se dilatava, au- 
mentavam tambem as despesas, uma vez que as responsabi- 
lidades cresciam proporcionalmente. Ampliava-se o poder, 
ampliavam-se as obrigaQoes, e estreitava-se-lbe em consequen- 
cia a base financeira. Antes, nos primeiros tempos, os encar- 
gos da realeza eram modestos e sua vida simples, de forma 
que. na pratica, os services pessoais devidos quase bastavam 
para as conveniencias da paz e as necessidades da guerra. 
Com o desenvolvimento da administracao, os compromissos 
se multiplicaram. Com o progresso social, os reis haviam es- 
banjado liberdades, e homens que dantes trabalhavam gra- 
tuitamente para o rei, tornavam-se livres e independentes. 
Agora, para que eles servissem, era preciso remunera-los di- 
reta ou indiretamente nor meio de privilegios. Nesse sentido 
a desaparicao da servidao da gleba criou duras dificuldades 
para a realeza rural que ia sendo forcada a transformar suas 
terras reguengas em dominios foreiros. Alem disso, a neces- 
sidade de remunerar fidelidades obrigava a realeza a proli- 
ferar as terras isentas, reduzindo ainda mais as rendas fiscais 
da Coroa. Tambem para prevenir esses desvios o rei D. Duar- 
te nas cortes de Santarem proibiu aos fidalgos privilegiarem 
terras, consentindo que o fizessem apenas a rainha, os infan- 
tes e mais tarde o conde de Barcelos (o duque de Braganca) 
e seus filhos. (182). 

Para enfrentar as insuficiencias financeiras, que se torna- 
vam cronicas, os reis lancavam mao de outros recursos, al- 
guns dos quais, embora aliviassem momentaneamente os em- 
baracos do erario, eram, por suas consequencias no futuro, ex- 
pedientes desastrosos. Foi assim que os reis passaram a con- 
ceder forais, a quebrar a moeda, a abusar dos subsidies extra- 
ordinarios e finalmente a inventar novos tributes e procurar 
estende-los a todas as classes, contornando as garantias das 
isencoes fiscais. 

Os forais, pelos quais os reis constituiam e organizavam 
os conselhos municipais, assegurando privilegios as vilas e ci- 
dades, foram uma tentativa de sistematiza^ao das quotas in 
natura, e depois, quando a economia monetaria comecou a 
se impor, uma formula de transformagao daqueles tributos 

(182) V. doc. in Sousa, Provas, III, 492 e 552. 
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em prestacoes em dinheiro, o que permitiria maior controle 
da percepcao deles, uma vez que se substituia pela contribui- 
?ao coletiva fixa e estavel, o pagamento parcelado e anarquico 
dos primeiros tempos. Essa transformacao ativa no seculo 
XIII, no seculo XIV estava acabada (183). fesse recurso, sa- 
tisfatorio no momento, veio entretanto a ser prejudicial, nao 
so porque, por ele, os reis perdiam terras e homens ate entao 
tributados quase livremente, mas tambem porque esses encar- 
gos tornados fixos, vieram a ser deficientes quando a situacao 
economica do pais se alterou. Os novos homens livres das 
cidades, do ponto de vista estritamente fiscal, escaparam pelo 
canal da legislacao foraleira a tributacao arbitraria de ate 
entao, pelas garantias que obtiveram. Todavia, apesar de in- 
convenientes, a sistematizacao do mecanismo tributario pelos 
forais foi utilissima para a realeza, ao permitir uma relativa 
previsao das receitas. 

Recorriam ainda os reis ao recurso, de resto generalizado 
na Idade Media, de alterar a moeda, pela recunhagem do me- 
tal precioso, acrescentando-lhe liga e atribuindo a moeda no- 
vo poder aquisitivo igual ou mesmo superior ao da anti- 
ga (184). Sendo o bater moeda um dos direitos imprescriti- 
veis da realeza, (185) ninguem podia contestar a legitimidade 
dessa operacao lesiva aos interesses gerais. Por isso a alter- 
nativa que restava aos povos era pagar a Coroa para que nao 
fizesse isso. 0 rei entao vendia a moeda; mediante uma cer- 
ta indenizacao dos povos, renunciava a usar de sua prerro- 
gativa. De Leao viera a Portugal a ideia de que o rei podia 
quebrar moeda de 7 em 7 anos, ou entao vende-la cobrando 
uns tributes chamado moeda foreira. Afonso III, apesar da 
resistencia da na^ao em cortes aplicou reiteradas vezes esse 
recurso (186). A medida devia provocar serias reclamacoes, 
pois de outra forma nao se explica que o rei solicitasse ao 
Papa sua aquiescencia, que alias foi dada como de suzerano 
a vassalo. (187). 

As cortes procuravam, entao, apesar dos precedentes, 
pear o rei, estipulando normas a esse respeito: — uma vez em 

(183) Azevedo, L., Hist. Port., Peres, vol. II, p. 2.', cap. II, pg. 413. 
(184) Azevedo, L., Hist. Port., Peres, vol. II, pg. 2.', cap. IV, pg. 434 segs. 
185) Fuero Viejo, liv. I, tit. 1, Lei 1, apud Gama Barros, Hist. Adm., I, 152. 
(186) Merea, M. P., Hist. Port., Peres, vol. if, pg. 3.', cap. Ill, pg. 476. 

Herculano, Hist. Port., V, Liv. VI, pg. 133 segs.. V. doc. Sousa, Provas, 
T. VI, pg, 34 segs. 

(187) V. doc. in Port. Mon. Hist., Leges, 197. 

— 204 — 



cada reinado. Em troca eles concediam, por aquele ano, uma 
especie de imposto sobre os bens, preservando-se prudente- 
mente, pela limitacao do maximo, os interesses dos magnates. 
Os sucessores de Afonso III, porem, foram pouco fieis ao com- 
promisso, e continuaram a empregar esse expediente para 
equilibrar os orcamentos. Com D. Fernando as quebras tor- 
naram-se alarmantes acarretando verdadeira crise economi- 
ca, e provocando amargas queixas em cortes (188). O bom 
rei D. Joao I que encontrou o tesouro regio estourado aventou 
a mesma solucao repetidas vezes, criando, a vista da precisao 
de atender aos reclames dos interessados, uma verdadeira bal- 
burdia monetaria no adimplemento dos contratos anteriores 
as quebras, o que devia ser feito tomando-se por base as moe- 
das antigas (189). Seus sucessores encontrarao as mesmas di- 
ficuldades e as mesmas solucoes: sob Afonso V as queixas 
contra a desmoralizacao monetaria, ate entao negociadas, vao 
emergir vivamente. 

Tudo isso nao impedia que os reis, mesmo os que foram 
abastados agricultores, se vissem em apuros. Muitas vezes 
tomavam dinheiro emprestado aos templarios — os banquei- 
ros do tempo. Sancho I recomenda em seu testamento o pa- 
gamento de elevada quantia (190). D. Dinis entrega a pode- 
rosa ordem rendimentos de cidades (191), para satisfacao de 
debitos. 

Outra medida para compensar a reducao das rendas or- 
dinarias foi a cobranca geral, a qualquer pretexto, de tributes 
extraordinarios (192). Eram os pedidos, talhas e empresti- 
mos, que sendo a principio feitos pelos senhores a seus vas- 
salos, acabaram por se tornar privativos dos reis sob 
D. Joao I (193). Eram quantias exigidas para fim especial e 
que seriam levantadas dividindo-se o quantum solicitado en- 
tre os subditos contribuintes (194). As vezes foram lancados 
simplesmente para pagar dividas. Assim Afonso V obtem 
nas cortes de Lisboa — 1460 — um enorme pedido para pagar 
os fidalgos de sua corte aos quais devia tencas e casamen- 

(188) Freire Oliveira, Elem. Hist. Municip., VI, pg. 192-193. 
(189) Lobo, Hist., cap. Ill, 294. 
(190) V. testam., Sancho I, in Mon. Lus., IV, 511. 
(191) Azevedo, Op. cit., loc. cit., pg. 442, in fine. 
(192) Hercul., Hist, dos bens..., Opusc., VI, 280 segs. 
(193) Orden. Af., Liv, V, tit. 95, V. Hercul., Hist, dos bens..Loc. cit.. 
(194) Almeida, F. de, Hist. Port., vol. I, liv. Ill, cap. VIII, 420, 421. 

Amaral, Mem. V, 167, nt. a. 
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tos (195). Os povos se obrigaram a 150 mil dobras ouro, mas 
impuzeram condicoes: o rei se comprometeria a nao criar 
novas tencas, pagando a todos, excepto as Ordens, que baviam 
recebido terras e castelos, e a nao lancar mais fintas. 0 rei 
todavia nao inspirava confianca: as pessoas pagas deveriam 
entregar sens padroes a Camara de Lisboa e essa concessao 
seria considerada final, pois nao deveria constituir precedente 
de exemplos a se repetirem. Como as despesas. regias exces- 
sivas continuassem, apesar do jnramento do rei, nas cortes de 
Coimbra de 1473 (196), os procuradores- do povo intentaram 
coibir as prodigalidades de Afonso Y, procurando regular o 
pessoal da corte, as moradias e tencas, as despesas do vestir, 
regulamentando as concessoes feitas a servidores. Intima- 
ram ainda o rei a nao alheiar mais os bens da Coroa, pois 
sabiam que isso teria que ser compensado pelo povo no mo- 
mento em que a reducao das fontes de renda fizesse sentir 
sens efeitos ruinosos nos recursos emagrecidos do erario. Com 
Afonso V eram as prodigalidades do rei e as empresas da Afri- 
ca que desorganizavam os orcamentos (197). 

Nao foram poucas as Cortes que concederam socorro as 
financas regias em mau estado. So no seculo XV, J. P. Ribei- 
ro (198) cita; as de Evora em 1436 para guerra na Africa, as 
de Torres-Novas em 1441 para o casamento delrei, as de Evora 
em 1442 para as guerras iminentes contra Aragao, as de Evora 
em 1460 para aliviar o erario de compromissos, as de Santa- 
rem em 1483 para saldar debitos de Afonso V, as de Evora 
de 1490 para as despesas do casamento do herdeiro. 

Apesar desses auxilios a re'aleza continuava a precisar de 
dinheiro, tanto assim que nao se envergonhava de contrair 
emprestimos com os proprios vassalos. Por dois contos Afon- 
so V empenhou ao conde de Vila Real, a vila de Leiria. Ela 
rendia anualmente 500 mil reis e o conde que era rico e por 
isso mesmo insaciavel comecou a cobrar as rendas de manei- 
ra vexatoria levando os moradores a se queixarem a 
D. Joao II nas cortes de Evora em 1481 (199). 

Todos esses meios eram evidentemente insuficientes, tan- 
to assim, que se repetem as manobras como prova de que nao 

(195) Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.', 27-28. 
(196) V. doc. Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.*, 34-35. 
(197) Pina, Chron. Afonso., V, cap. 143. 
(198) Ribeiro, Mem. sobre as fontes, Mem. Lit., II, 74 segs. 
(199) Lobo, Hist. Socied., cap. II, 155. 
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bastavam nunca. Uma das razoes estava em que as isengoea 
eximiam grande parte da populagao de qualquer contribui- 
gao. Ora, no seculo XV, os reis procuravam eliminar esse in- 
conveniente procurando enredar nas teias do fisco a todos 
indistintamente. 

Como os tributos existentes nao bastassem, houve neces- 
sidade de se inventarem novos e de forma tal que todas as 
classes fossem atingidas — eram os impostos gerais que de- 
viam fazer sua entrada na historia da nacao. fisse tributo 
foi a sisa (200) -— isto e, imposto sobre qualquer compra-e- 
-venda efetuada por quern quer que fosse, ainda que membro 
da familia real (201). Era a principio um pedido que em 
determinadas circunstancias e temporariamente impunham as 
Camaras aos povos. Os reis usurparam esse tributo, toman- 
do-os aos concelhos (202). D. Joao I apelou para as sisas ge- 
rais para enfrentar as despesas da guerra contra Castela. 
Mas, afinal, esse pedido que deveria ser temporario tornou-se 
um imposto permanente. Como o pais entrasse numa fase 
de desenvolvimento comercial, a reiteracao das operacoes 
mercanfis por toda a parte nao tardou a fazer das sisas a 
principal fonte de renda do estado (203) da qual constituiam 
tres quartos. Os povos reclamavam contra a usurpacao; nas 
cortes de Lisboa de 1440 diziam os procuradores ao Infante 
Regente: "Certamente Sor todo o povoo esta ora sperando'q o 
purgees desta gafaaem..." (204). 

Ate entao a tributacao recaia exclusivamente sobre as 
classes populaces, e apenas sobre os que nao habitavam den- 
tro de coutos e honras aonde nao entravam exatores do 
rei (205). Coagidos pela necessidade e amparados por uma 
nova situacao politica, os reis trataram de fazer alastrar pe- 
las classes privilegiadas a incidencia da cobranca. As sisas 
atingiam a todos, Nao tardarao os pedidos extraordinarios a 

(200) Orden. Af., Liv. II, tit. 59. 
(201) Cortes de Coimbra — 1387 — art. 7.". 
(202) Hercul., Hist, dos bens..., Opusc. VI, pg. 182; Azevedo, L., £po- 

cas, cap. I, 49-51. F. Lopes, Chron. D. Joao I, cap. 203. Gama Barros, Hist- 
Adm., IV, pg. 230 (1.* ed.). 

(203) F. Lopes, Chron. D. Joao I, p. II, cap. 203. 
(204) Brito, Pergaminhos, Archeol., 1-12, jan.-dez., 1910, pg. 8. 
(205) Hercul., Op. cit., 271. 
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serem exigidos tambem indistintamente (206), embora sob a 
camouflagem de uma liberalidade dos magnates. (207). As 
necessidades de guerra justificavam as exigencias regias, mes- 
mo porque as merces apos as campanhas compensavam os 
sacrificios dos fidalgos que se dispusessem a contribuir para 
o custeio. De qualquer forma era o prlncipio da imunidade 
fiscal dos privilegiados que saia arranbado dessas concessoes 
a que eles tiveram a fraqueza e a sabedoria de condescender. 

Afinal, no que gastavam os reis essas rendas tao penosa- 
mente recolhidas e que nunca eram bastantes? Eram devo- 
radas pela aristocracia: na guerra, como soldados, na paz, 
como funcionarios ou como soldados potenciais. A fazenda 
regia sustentava nao so os reis, mas tambem os grandes. As 
vezes os reditos nem siquer entravam para o erario, porque 
os reis renunciavam a eles sob forma de privilegios ou mer- 
ces (208). Dai a preocupacao de reis como D. Duarte com o 
inventario dos direitos reais, o que mandou proceder pelo dou- 
tor Rui Fernandes (209) "per que podesse seer em verdadeiro 
conhecimento de todolos Direitos Reaaes, que aa Coroa do 
Regno perteencem, e per direito Ihe som realmente devudos 
pera conservacao do seu real estado..." (210). E' que os 
reis, a excepcao de Afonso V, passaram a cogitar de recuperar 
o patrimonio delapidado. Para isso precisarao do povo. 

Os gastos da realeza ultrapassavam sem duvida os ren- 
dimentos, e os reinados se fecbavam com deficits. Afonso V 
confessa os enormes encargos que deixa ao filho (211) que 
por sua vez vai lega-los, embora reduzidos a D. Manoel. Se 

(206) Diz Afonso V, depois de estabelecer raras excep?6es: "nom seeram 
escusados de paguar em este seruigo por cuaeesquer priuilegios que tenham visto 
como este dinheiro he pera defemsam do Regno e como as pessoas priuilegiadas 
nom som escusadas de pagar no dito seruico". (Cortes, mg. 2.', n.9 19, apud Lo- 
bo, Hist. Socied., I, apend. de Doc., pg. 599). 

(207) Dos fidalgos diz Afonso V: "...Os quaes (fidalgos) com muyta 
lealdade e gramdes desejos de nos seruirem seguyndo as peguadas daquelles de 
quem descemdem deram em sua reposta que posto que nom fosem a ello obri- 
guados nem se achasse que grandes e fidalguos ouessem de seruir senam com 
suas pessoas e jemte como elles comthynoadamente faziam pero que pello amoor 
que teem a my e ao dicto princepe meu filho ... a elles aprazia como de fecto 
prouve de comprir meu requerymento. . . etc." (Ibdem, pg. 596). 

(208) Amaral, Mem. V, 155. 
(209) Amaral, Op. cit, 157, nota a. 
(210) Orden. Af., liv. II, tit. 24. 
(211) Sousa, Provas, II, n.9 4. 
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analisamos um documento da fazenda em 1477, (212) veri- 
ficamos que os deficits eram causados pelas enormes despe- 
sas de manutengao da casa real e da corte, com tencas, mo- 
radias, casamentos. Num orcamento em que a despesa e de 
46 contos, as despesas do rei e do principe sao de quasi 14 
contos; a sustentacao da Africa custava mais de 4 contos, e 
as despesas com obras publicas era de 300 mil reis! Eviden- 
femente o rei era o proprietario do pais e o explorava de cum- 
plicidade com os magnates. O povo em bem pouco era con- 
templado: pagava para financiar a corte e, quando muito, 
a justica, cujas casas do Civel e Suplica^ao consumiam me- 
nos de um conto de reis. 

4. O papei politico da Realeza 

O poder real em Portugal tinha a direcao de toda a vida 
politica do pais. Entretanto sua soberania era temperada pela 
interferencia das classes privilegiadas cuia for^a e prestigio 
lancavara sombra sobre o governo dos reis. 

A direcao da politica externa era da competencia dos 
monarcas. Num tempo em que as relacoes internacionais 
eram de caracter quase que puramente politico, elas podiam 
se resolvep sempre em termos de alianca ou de guerra, prin- 
cipalmente em termos de guerra. Fora isso, havia relacoes 
de inocua cordialidade que permitiam a ocorrencia de tro- 
cas comerciais sem que isso constituisse preocupacao funda- 
mental para os governantes. As questoes internacionais para 
Portugal na maior parte de sua Idade Media se enquadravam 
em contornos muito simples: as relacoes com os visinhos na 
Peninsula, a paz ou a guerra com os mouros e com os reinos 
cristaos. Com os mouros as pazes eram treguas e a hostili- 
dade era o pressuposto. Todos sentiam-se viver para comba- 
te-Ios com o fito de agradar a Deus e adquirir terras. Essas 
lutas, certo, haviam de parecer nao so naturais, mas verda- 
deiramente fatais como um dever para com a Igreja e para 
com os antepassados. Seria menos rei, o rei que nao os com- 
batesse. Nunca se depara em documentos a menor queixa ou 
diivida por parte dos magnates ou do povo contra essas guer- 
ras. Elas faziam parte do destino dos Portugueses. Era co- 

(212) Rebelo da Silva, D. Joao II e a Nobreza, cap. 7, 78 segs. 

— 209 — 



.mo se fossem obrigagao cotidiana, sob a direcao de um cbefe 
— o rei, que podia tratar pazes ou recomecar campanhas, con- 
forme as conveniencias militares. 

Ja as lulas contra os cristaos visinbos t'inham caracter di- 
ferente — nao eram simples reinvindicacoes territoriais dese- 
jadas por todos. Eram pendencias dinasticas, alvilradas pe- 
las ambicoes dos principes que procuravam com elas defen- 
der dominios que eram sens ou dilata-los enriquecendo seu 
patrimonio. Raramente defendiam-se interesses nacionais 
nessas guerras entre pequenos reis, que mais pareciam desa- 
vencas privadas entre grandes senhores feudais disputando 
senhorios ou algumas cidades fronteiricas. Claro, nao se de- 
batiam grandes interesses dos povos que por isso ficavam in- 
diferentes a essas correrias, ate o instante em que elas atin- 
giam suas herdades e casaes. Sendo assim, e obvio que a de- 
cisao dessa politica iberica estava toda nas niaos dos reis, os 
unicos interessados nela. A nacao recebia a guerra ou a paz 
sem nada aconselhar, nem participar das decisoes. O povo 
nao linha siquer cultura nem consciencia das questoes inter- 
nacionais para interferir. Obedecia, eis tudo, porque era na- 
tural obedecer. Numa epoca mais avancada, a proposito dos 
tratos de Leonor Teles para o casamento de D. Beatriz com 
o rei de Castela, diz F. Lopes (213) que o povo sentia que es- 
sas convencoes ameacavam a independencia de Portugal "mas 
nom podiam al fazer, por obedecer a mamdado de seu se- 
nhor". 

Os fidalgos, esses poderiam interferir, uma vez que ti- 
nham alguma cultura e conhecimento dos problemas. alem de, 
sendo o elemento militar por excelencia, terem interesse di- 
reto. Todavia a guerra constituia para eles uma profissao, 
pois era pelos servicos que nelas prestavara, que faziam jus 
a recompensas, alargando a custa da realeza, sens dominios 
e suas rendas. Dai a ansia com que, muitas vezes, a nobreza 
provocava lutas das quais era beneficiaria (214). Embora 
nunca tivesse a decisao, e as vezes nem mesmo o conselho so- 
bre a guerra, ela a aceitava, quando nao, para agradar ao rei. 
No seculo XV, a ideia de nao se perder o traquejo do bom uso 
das armas, inspira as epipresas marroquinas. 

Essa direcao autonoma da politica externa pelos reis vai 

(213) Chron. D. Fernando, cap. 171. 
(214) V. a Fala de D. Fernando a D, Duarte, in Pina, Chron. D. Duar- 

te, cap. 10. 
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entretanto sofrer tentativas de limita^ao a partir do reinado 
de D. Fernando. Suas tres desastrosas guerras, de pura am- 
bicao dinastica, haviam custado muito a nagao que nao so se 
exauria financeiramente, mas fora tambem talada pelos ex^r- 
citos invasores. Os insucessos legitimavam a reacao dos es- 
tados do reino que reclamaram o direito de serem ouvidos em 
cortes sobre a paz on a guerra — o que era justificado pelo 
direito consuetudinario, mas que na pratica nao se vinha 
observando (215). As reclamacoes foram apresentadas nas 
cortes do Porto e de Leiria de 1372, quando o rei prometeu 
atender o que alias nao fez. Repetida a reivindicacao em 
Coimbra em 1385 (216), D. Joao I atendeu, pois quando dos 
tratos de paz com Castela, reuniu cortes em Santarem para 
discutir o assunto. Mas, logo para a empresa de Ceuta, o rei 
ouviu o Conselho, mas nao convocou cortes, uma vez que con- 
seguira, por escambo com os mercadores, o dinheiro necessa- 
rio, e desejava agir de surpresa contra o mouro o que nao 
seria possivel se a questao fosse publicamente debatida. Nas 
cortes de Santarem de 1434 os povos pediram ao rei que pro- 
curasse evitar as guerras porque nelas vidas e riquezas se per- 
diam, e que nenhuma se declarasse em que o povo tivesse de 
concorrer com corpos e haveres, sem que fosse consultado em 
cortes, nem contra sua vontade. (217). Para a conquista de 
Tanger, D. Duarte reuniu cortes em Evora, porque precisava 
de dinheiro para a empresa do irmao, mas o pedido e meio 
conseguido nao o foi "sem grande murmuracao e desconten- 
tamento do povo" (218). Depois do desastre, para decidir a 
entrega de Ceuta, a troco do Infante-Santo, o que era grave 
problema, de novo reuniu Cortes em Leiria em 1438 (219). 
As cortes porem eram meramente consultivas — a decisao 
cabia sempre ao rei. Afonso V nao as consulta para as em- 
presas africanas, mas para ir contra Castela precisa de dinhei- 
ro, e para pedi-lo reune os bracos do reino (220). 

Essa intervencao das cortes na politica externa nao fora 
todavia imposta aos reis. Tanto assim que as consultavam 
quando queriam. E se o fizeram, certo foi porque as guerras 

(215) F. Almeida, H. Port., vol. I, Liv. Ill, 352. 
(216) F. Lopes, Chron. D. Joao, 2.^ IV, cap. I. Foram as desastrosas 

guerras de Castela que levavam o povo a reclamar em Cortes. 
(217) Brito, Pergaminhos, Archeol., XIV, 73. 
(218) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 14. Cf. Saraiva, Obras, III. 326. 
(219) Chron. cit, cap. 38. 
(220) Prestage, The Royal, 25. 
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e a paz passavam a interessar mais de perto ao povo, de um 
lado, porque com as reformas do exercito as tropas reais eram 
cada vez mais numerosas em confronto com as hostes senho- 
riais, e recrutadas nas cidades onde a formacao de uma bur- 
guesia mais consciente permitia a muitos acompanharem os 
sucessos internacionais; de outro lado, porque os reis depen- 
diam das concessoes financeiras necessarias ao equipamento 
das empresas, o que so podiam obter em cortes. 

Essa consulta aos esiados do reino sobre os problemas de 
politica externa porem, em pouco entravaria a vontade do 
rei, pois, afinal, sera sempre ele o unico a decidir. O mais 
que as cortes poderiam fazer era negar os meios, mas a isso 
elas nunca se atreveram. Nao houve guerra frustra por re- 
sistencia dos bracos do reino. 

Eram ainda um problema de relacoes externas os casa- 
mentos na familia real. Foram quase sempre decididos, co- 
mo os demais, pelos proprios reis que sempre escolheram li- 
vremente as aliancas dinasticas de seu interesse. Tambem 
aqui as cortes julgaram dever intervir uma vez que entravam 
em jogo os destines da nacao. Ja no reinado de Afonso IV, 
em 1334, reuniram-se cortes em Santarem para discutir o ca- 
samento do principe (221). Nas cortes de Coimbra os povos 
pedem a D. Joao I que nao decida seu casamento sem consul- 
ta-los no que nao foram atendidos, "pois que os casamentos 
haviam de ser livres, e os reis que ante elle foram em cazar 
eram izentos". (222). Por ocasiao de se decidir o casamento 
de Afonso V com D. Izabel, o Infante D. Pedro convocou, em 
1441, cortes em Torres Vedras (223) mesmo porque o conde 
de Barcelos dificultava esse consorcio do rei com a filha do 
Regente, pretendendo fazer rainha sua neta, filha do Infante 
D. Joao. Resolver o assunto em cortes era uma garantia con- 
tra as murmura^oes dos descontentes. 

A direcao da politica interna era tambem da competencia 
do soberano, embora seus quadros fossem extremamente sim- 
ples, uma vez que em torno do trono nao havia disputas. O 
rei era senhor, era dono da maior parte do pais, era o supre- 
mo juiz e ainda o chefe militar. Os fidalgos em geral nao Ihe 
disputavam essas funcoes. Apenas por vezes, pretenderam 
dilatar as suas proprias em detrimento dessas que tinha o rei. 

(221) Nova Malta, p. 2.', pg. 292; Mon. Lus., p. 7.9, liv. VII, cap. VI. 
(222) K Lopes, Chron. cit, 2.' p., cap. I. 
(223) Pina, Chron. Afonso, V, cap. 75 e 76. 
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Assim, a vida politica interna do pais, salvo os casos de 
rebeliao contra o rei dentro de sua propria familia, (224) gi- 
rava em torno das relacoes entre ele e as classes privilegiadas. 

Os senhores leigos e eclesiasticos estavam presos ao rei 
politica e economicamente, pelos lacos de vassalagem e pela 
temporariedade dos prestamos que nao tinham necessaria- 
mente a garantia da hereditariedade uma vez que dependiam 
muitas vezes das confirmacoes. As proprias doacdes de juro 
e herdade nao raro dependiam de clausulas impostas pelo rei. 
Ora, como a qualidade de fidalgo ou vassalo do rei dependia 
da posse de terras ou direitos reals, claro esta que para te-las 
era preciso obrigar-se para com o rei a deveres, principalmen- 
te militares (225), o que implicava na aceita^ao irrestrita de 
sua autoridade. Ao receber da Coroa um prestamo — usu- 
fruto vitalicio de reditos ou de terras em retribuicao de cargo 
ou service piiblico (226), o individuo ganhava fidalguia e se 
tornava entao vassalo do rei. Alem disso, eles viviam da guer- 
ra pois Hies era vedada outra atividade. Para faze-la rece- 
biam contias do rei, ou em sua falta, novos prestamos que Ihes 
acresciam o poder — tenencias, alcaidarias, terras ou juris- 
dicoes. Para progredirem predisavam pois bem servir ao sobe- 
rano. Nasceu dai o sentimento de lealismo que emoclonal- 
mente os prendia ao rei mas que estava condicionado a da- 
divosidade dele. 

Os reis porem tinham por que teme-los. Alem do que 
usufruiam das maos do rei, possuiam bens patrimoniais. Em 
suas terras viviam moradores que os obedeciam e que eles 
armavam. Unia-os uma certa solidariedade que os tornava 
uma classe consciente e perigosa. Sem ela os reis nao pode- 
riam fazer suas campanhas, pois precisavam das lanqas que 
mediante contias eles equipavam. Alem disso eram os fidal- 
gos os depositarios dos castelos reais que constituiam o siste- 
ma defensive do reino e os alcaides das cidades por cuja de- 
fesa respondiam. Na Idade Media, uma insurreicao de toda 
a aristocracia seria insustentavel para o monarca. Os reis, 
mesmo quando nao imediatamente ameacados pelos vassalos 
nobres, preveniam os descontentamentos distribuindo-lhes 
merces que reduziam o patrimonio regio mas asseguravam a 
estabilidade do trono. A lealdade precisava ser periodica- 
menfe subvencionada. 

(224) Gama Barros, Hist. Adm., II, 389, nt. 3. 
(225) Merea, M. P. — Hist. Port., Peres, vol. II, p. 3.', cap. II, 469. 
(226) Ibdem, cap. I, 452. 
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0 clero mantinha maior independencia; dispunha de dois 
senhores — o rei e o Papa e podia oscilar entre eles. Nao Ihe 
era dificil enfrentar o poder real e garantir e dilatar mesmo 
abusivamente os privilegios, atirando contra ele o poder pon- 
tifical sempre lesto ao defender-lhe as prerrogativas. E o Pa- 
pa nessa epoca dispunha de uma forca indiscutivel que se 
acentuava com a vassalagem teorica dos reis de Portugal ao 
Pontificado. O espirito de independencia do alto-clero afi- 
dalgado levava-o a continues conflitos com a realeza provo- 
cando frequentes intervencoes da Curia Romana nos negocios 
internos do pais. Foram as intrigas eclesiasticas que levaram 
o Papa Inocencio IV (227) a depor Sancho II e impor o conde 
de Bolonha aos Portugueses, sem que o linfeliz destronado ti- 
vesse podido se aguentar na luta pelo poder. Nas penden- 
cias com os bispos os reis medievais quase sempre tiveram que 
ceder ante o valor mais alto — o Papado. Alem dessa forca 
suprema entretanto, os prelados dispunham de forca propria 
que os equiparava aos grandes senhores: tinham dominios e 
subditos que armavam tambem mediante contias e eram 
igualmente indispensaveis nas guerras. E ainda mais: corio 
classe culta, era o clero cooperador da administracao e im- 
prescindivel no conselho regio, o que Ihe assegurava grande 
ascendente junto aos monarcas e na vida politica do pads. 
Nao tomava a eles as atribuicoes, mas fazia-os depender de 
sens interesses, tendo a cautela de se fazer imunizar por gran- 
de numero de privilegios dos quais abusavam quase certos da 
impunidade. 

O povo ate os fins do seculo XIV teve um papel anagado 
na vida politica da nacao e, mesmo depois que foi admitido 
em cortes, nao constituiu entrave a accao politica da realeza. 
Dele uma parte, os subditos moradores de coutos e honras, 
distanciava-se do rei, pela interposicao dos senhores dos quais 
eram vassalos e servidores. Nao dependiam da realeza e mes- 
mo a justica suprema que fora reservada, raramente se po- 
dia fazer sentir porque os ouvidores senhoriais tinham o cui- 
dado de barrar a marcba das apelacoes a justica regia. Ser- 
viam nas bostes dos fidalgos; a eles deviam tributos e de sua 
justica ou arbitrio dependiam. Outra parte insulava-se nas 
ilhas de autonomia que eram os concelhos, e escudava-se nos 
privilegios dos forais. Rsses aceitavam pacificamente a lide- 
ranca dos monarcas, na medida em que eram estes os fiado- 

(227) Hercul., Hist. Port., vol. V, liv. 5.°, 16-20. 
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res de suas liberdades. Apegavam-se mesmo a eles para evi- 
tarem qualquer senhor se a vila ou cidade fosse doada a al- 
gum magnate. Nos primeiros tempos de suas liberdades, suas 
instituicoes rudimentares, a exiguidade de seus recursos e sua 
iguorancia nao Ihes permitiam interferencia eficiente na vida 
politica. Yitimas de abusos e prepotencias contentavam-se 
com apresentar queixas ao rei em cujo esplrito de justica eram 
obrigados a confiar. Mais tarde porem, terao um papel deci- 
sivo nos destinos das instituicoes politicas da nacao. Final- 
mente a massa anonima que se esparramava pelos dominios 
rurais del-rei era constituida por foreiros e reguenaueiros de 
varia situacao social, ftstes, insignificante panel politico po- 
deriam representar. Distanciados uns dos outros pelas defi- 
ciencias de meios de comunicacao, mesmo quando desapare- 
ceu a escravidao da gleba crue os imobilizava no solo, nunca 
tiveram aquela coesao de classe que poderia, pelo m'mero, 
faze-los nesar nos acontecimentos. Alem disso. eram ignoran- 
tes, sem iniciativa, e em geral miseraveis bastante para nao 
serem requisitados para o servico militar, o cue anulava rom- 
pletamente qualquer importancia politica aue pudessem ter. 
Mais do aue quaisquer outros. estes bomens, entrerfavain sen 
destino a discrecao do seu rei e senhor do qual dependiam 
inteiramente. 

Entre essas classes, nao raro separadas por anta^nis- 
mos, o rei exercia uma funcao de arbitro e assegurava uma re- 
lativa harmonia necessaria a sobrevivencia da nacao. garan- 
tindo o sistema de exploracao de umas pelas outras. Os que 
viviam oprimidos porque sua desorganizacao e incultura im- 
pedia-os de reagir contra a opressao, sabiam que o rei era o 
unico escudo atras do qual podiam sentir alguma seguranca. 
Os principes funcionavam como amortecedores dos conflitos 
sempre latentes, constituindo para os privilegiados um freio 
e para os demais uma esperanca de justica e protecao. Para 
uns seriam incomodos mas necessarios, para outros uma ga- 
rantia pouco eficiente, mas indispensavel. 

fisse poder que sobrepairava acima das classes nao era 
porem ilimitado. Teoricamente onipotente, desde que gover- 
nava sem controle legal ou institucional, ele sofria na pratica 
restricoes. Essas limitacoes, numa sociedade governada pela 
tradicao, eram aceitas pacificamente porque sempre fora as- 
sim e nao havia necessidade de legislacao positiva para ga- 
ranti-las. Nem os reis as discutiam, nem os interessados pre- 
cisavam a cada momento lembrS-Ias. Havia um certo auto- 
matismo no funcionamento das instituigoes que o amaciava. 
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A tradicao azeitava os possiveis pontos de atrito e a ignoran- 
cia politica fazia o resto. 

Ao subir ao trono os reis juravam observar os usos e cos- 
tumes do reino, os foros e privilegios das classes. Essa ceri- 
monia era um residuo de electividade dos principes no tempo 
dos visigodos (228) e ninguem se lembraria de contestar a le- 
gitimidade do compromisso. ftsse compromisso que devia ser 
religiosamente observado, e em geral o era, constituia a mais 
precisa limitacao a onipotencJa real. E' o que confessa D. Fer- 
nando no preambulo das cortes do Porto — 1372 ao dizer: 
" .. .consyrando nos como o estado rreal, que teemos per Deos 
nos bjs dado para rreger os ditos rregnos, e manteer os nossos 
poobos em dereito e em justica; e boons costumes, o que a 
cada huum rrey cabe de fazer..." (229). O rei podia agir 
livremente desde que nao inovasse contra esse natrimonio 
consuetudinario. Quando se reclamava contra qualquer de- 
cisao regia eram os usos e costumes, os foros. privilegios e li- 
berdades tradicionais invocados como justificacao da oroce- 
dencia da queixa. Ainda nos fins do seculo XV. numa epoca 
revolucionaria. o duque de Braganca invocava contra o jura- 
mento de fidelidade imposto por D. Joao 11 e a entrada de 
corre<?edores em suas terras, os velhos privilegios de sua ca- 
sa (230). Quando os deputados em cortes apresentam sens 
capitulos on artigos, invocam o uso, as liberdades antigas. Es- 
sa limPacao se concretizava nao so nas queixas e reclames 
,iunfo ao prdpno snberano que podia desatende-las, mas mes- 
mo perante a justica que permitia ao subdito litigar com o 
rei (231) pela inobservancia dessas normas heterogeneas mas 
solidamente cristalizadas pelo tempo. 

Um principio teorico inspirava a conduta dos reinantes 
— era a ideia de que a administracao devia se subordinar ao 
interesse geral e a justica (232). Para garantia desses dois 
requisites de existencia coletiva instituiam-se os reis que se 
obrigavam moralmente a proceder como verdadeiros reis e 
nao como tiranos. Cumpria-lhes "auer sotilleza pera seer 
achados dos bees que som compridoiros ao seu poboo"... 

(228) Prestage, The Royal, 16-17. 
(229) Amaral, Mem. V, pg. 41, nt. b. 
(230) Pina, Chron. D. JoSo II, cap. 14. 
(231 j Merea, M. P., Hist. Port., Peres, vol. II, 3.* parte, cap. II, 463-464... 
(232) Ibdem. 
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dizia D. Duarte, e continuava: "he necessario ao senhor auer 
muytas speriencias de conhecer osseu poboo pera o saber me- 
Ibor reger e ordenar aafym que ha dauer" (233). 

fisse sentimento do bem do povo devia estar no coracao 
dos principes. Leiam-se as comovidas razoes do Infante 
D. Joao ao se opor a expedigao de Tanger, defendendo a tran- 
quilidade da gente miuda que tudo teria a perder e nada a ga- 
nhar nessa guerra. (234). 

Para escudar esse principio existia essa limitacao inevi- 
tavel que era a consciencia do proprio principe, raais coerci- 
tiva que qualquer dos mecanismos institucionais modernos de 
controle e sancao. O temor a Deus num tempo de crencas ar- 
raigadas era um freio, embora na dependencia da maior ou 
menor sensibilidade moral do monarca. D. Duarte (235) lou- 
vando-se em S. Tomas indica os sinais pelos quais Deus sabe 
se os reis o amam. Um dos sinais e "quando bem, e de boa 
vontade, e continuadamente se dispoem aos feitos da justica, 
e proveito da cousa publica, principalmente por tal que preza 
a Deus, e seja dele amado, assim como servo bom e fiel.. . 
e ainda ".. .a nos pertence ver os erros especiais e gerais que 
fazemos contra Deus". 

Certo, a sancao da consciencia era insuficiente para co- 
medir aos reis que eram homens, e portanto capazes de to- 
das as transacoes intimas. Muitos reis cautchutaram a sua, 
mas sempre a auto-critica apresentava alguma eficiencia, por- 
ventura nao menor que certos preceitos constitucionais das 
pseudo-democracias modernas, onde os governados conti- 
nuam a merce da maior ou menor elasticidade da duvidosa 
consciencia dos governantes. Para acordar as consciencias 
sonolentas havia ainda a autoridade ativa do Papa, ao qual 
se podia apelar, nao so na qualidade de censor de todo o mun- 
do cristao catolico, mas ainda como suzerano do rei de Por- 
tugal. E' verdade que esses apelos para os quais havia sem- 
pre resposta faziam supor um intermediario necessario — o 
clero que podia ser conivente com os desmandos reais. Mas 
as advertencias pontificais, seguidas, se precise, de excomu- 
nbao e interdito eram eficazes. Por desobedecer aos conse- 
Ihos e as sancoes da Igreja, Sancho II, cujo governo nao foi 
alias acentuadamente peor que o de sens antecessores mas 

(233) Leal Cons., cap. 52. 
(234) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 17. 
(235) D. Duarte, Leal Cons., cap. 81. 

— 217 — 



desagradou mais audaciosamente o alto-clero, perdeu o tro- 
no, deposto por Inocencio IV, como indigno de ocupa-lo. Ou- 
tros reis foram formalmente repreendidos e ameacados, inclu- 
sive o usurpador Afonso III que teve que se defender em Ro- 
ma, que se sujeitar a uma alcada em Portugal, sofrer puni- 
coes rigorosas de excomunhao e interdito e acabar bumilhan- 
do-se ante a Santa Se, para obter absolvicao em artigo de mor- 
te (236). A possivel vigilancia do clero, certo, havia de con- 
tribuir para o comedimento dos principes, ou quando nao, pa- 
ra uma politica de largueza para com ele para comprar-lhe a 
discrecao diante do Papa. 

As cortes funcionavam tambem como orgao de limitacao 
do poder real embora sua eficiencia fosse reduzida pelo ca- 
racter consultivo que sempre tiveram. Apenas para as medi- 
das de caracter fiscal, o que era importante para assegurar a 
moralidade administrativa. tiveram elas uma forca real, desde 
que estipularam que os pedidos extraordinarios dependian de 
sen consentimento, evitando as extorsoes regias. Assim as 
cortes de Lisboa — 1460, ao se obrigarem a uma contribuicao 
de 150 rail dobras de ouro, impoem normas financeiras a Afon- 
so V, que nao deveria mais impor contribuicoes ao povo. Cin- 
co anos depois, as Cortes de Guarda se insurgiam contra as 
obrigacoes de bens da coroa em dotes, moradias, casamen- 
tos (237). Essas impertinencias das cortes tinham de ser su- 
portadas pelos reis porque precisavam delas para haver re- 
cursos financeiros. Contudo funcionando como veiculo das 
queixas contra os abuses e o descaso aos usos, costumes, pri- 
vilegios e liberdades, chamavam constantemente os reis aos 
seus deveres, proporcionando-lhes aso para corrigirem vicios 
de sua administracao, moderando-lhes o poder (238). Nunca 
puderam dilatar sua accao nesse sentido, uma vez que sua 
convoca^ao dependia do arbitrio do rei, que suas sugestoes de- 
pendiam da boa vontade do monarca, e que este podia fazer- 
-Ihes promessas e nao cumprir, sem que elas pudessem obri- 
ga-lo a isso. Ficavam pois a merce da vontade dele, pelo me- 
nos ate que ele, precisando de dinheiro, para angariar sua sim- 
patia, tratasse de corteja-las. 

Por influencia delas e por outras circunstancias, os mo- 
narcas irao posteriormente e a pouco e pouco delimitando 

(236) Brand3o, Mon. Lus., Liv. XV, cap. XXXIX; Hercul., Hist. Port., 
V, Liv. VI, 197 segs. 

(237) Santarem, 'Mem. das Cortes, 28, 29 e 30. 
(238) .Coelho da Rocha, Ensaio, § 63, pg. 51. 
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seu proprio arbitrio ate entao contido apenas pelo direito con- 
suetudinario, no instante em que comegarem a, sob influen- 
cia dos legistas, elaborar ordenagoes e leis gerais a que se 
obrigam a cumprir. Essas leis gerais modificadas a partir 
do seculo XV serao uma especie de elaboragao preconstitucio- 
nalista outorgada expontaneamente pelos reis. Certo a inten- 
^ao deles era conter as classes em limites convenientes e or- 
ganizar o reino a seu sabor — uma manifestacao de interven- 
cionismo absolutista e contra muitos obices da tradicao ra- 
dicada. Mas sem se aperceberem a si mesmos foram impon- 
do limitacoes, uma vez que ao sancionarem essas leis se obri- 
gavam perante a nacao a curapri-las e faze-las cumprir (239). 

No seculo XV por varias vezes as cortes tentaram con- 
trolar a realeza, insistindo em que respeitasse as leis e que so 
as modificasse mediante reuniao dos bracos do estado. Os 
reis, ante a insistencia dos procuradores respondiam sempre 
evasivamente, driblando-lhes as preterisoes. Assim no art. V.0 

das cortes de Santarem de 1451, ante o pedido de que obser- 
vasse as leis e os despachos dos capitulos, so os modificando 
em cortes, responde o rei que sua "tencao he de comprida- 
mente mandarmos guardar nossas Ordenacoes, e Leys, e acer- 
ca da mudanca dellas sem Cortes, Nosso proposito he de as 
nao mudar, senao quando o caso o requerer". No capitulo IV 
das Cortes de Lisboa, 1455, o pedido se repete e a manobra 
do rei e a mesma. Afonso V.0 confirma os capitulos e diz que 
se algo em contrario ocorreu, foi "por algumas cousas razoa- 
das que nos a ello moverao", e se convir alguma medida, que 
requeiram, e terao especial resposta (240). Essa I'iberdade de 
accao que o rei se reservava a si mesmo em relacao a obser- 
vancia dos capitulos das cortes continha ja os germes do abso- 
lutismo. Mas isso era perigoso porque os abusos surgiam — 
os nobres oprimiam o povo e os concelhos nao tinham grande 
respeito pelas leis, afirmando a disposicao de obedecer ape- 
nas as que Ihes conviessem. Foi a vista disso que Afonso V 
determinou nas cortes de 1475 que as resolucoes das cortes 
por ele sancionadas teriam forca de lei em todo o reino (241). 

(239) Orden. Af., Liv. I. 
(240) Silva, Provas da Dedu?ao, I, Prova LII, pg. 254-255. 
(241) Prestage, The Royal, 18-19. 
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5. A sucessao 

Na antiga monarquia eram os reis electivos, se bem que 
por vezes se transmitisse a coroa de pai a filho quando se pro- 
cedia a elei^ao ainda em vida do monarca (242). Os reis da 
Reconquista foram escolhidos nos primeiros tempos por elei- 
qao (243). A monarquia de As turf as e Leao foi electiva no 
que alias conservava a tradicao visigotica (244). Mas, desde 
que os concilios come^aram a consentir na escolha do suces- 
sor ainda em vida do reinante, seguindo uma praxe que ia se 
generalizando na Europa, as tendencias a monarquia heredi- 
taria comecaram a se acentuar. O principio da hereditarie- 
dade passa a ser observado, na pratica desde Afonso V (999- 
-1027), e com Afonso, o Sabio e consagrado na legislacao es- 
crita (245). O Fuero Real estabeleceu a sucessao de pais a 
filhos, sem exclusao das Tilhas (246) e o Especulo chamava 
ao trono sucessivamente o primogenito, seus irmaos, suas ir- 
mas, os irmaos do rei morto ou seu parente mais proxi- 
mo (247). As Partidas reconheceram o direito de represen- 
tacao ao admitir que os filhos de herdeiro primogenito fale- 
cido sem reinar sejam chamados a suceder. (248). 

Ao se formar o reino de Portugal o principio da heredi- 
tariedade. ja vencedor no seculo XII estava consagrado. To- 
davia o primeiro rei achou prudente associar D. Sancho ao 
poder para garantir-lhe a heranca (249). fesse principio se 
consolidara a partir do instante em que se reconhecer aos reis 
o direito de designar os sucessores por testamento (250) que 
sempre contemplava o filho mais velho, uma vez que em Por- 
tugal a ideia da patrimonialidade do poder real no reino nun- 
ca se desenvolveu bastante para justificar a partilha do do- 
minio entre os herdeiros. Alias em Portugal a hereditarieda- 

(242) Mayer, Hist, de Las instit., T. II, sec. I, I, 3. Cf. Gama Barros, 
Hist. Adm., I, 626 (!.' ed.). 

(243) Marina, Ensayo historico critico sobre la legislacion, pg. 73, segs., 
apud Mayer, Op. cit.. 

(244) Adrian, Hist, del der. espan., pg. 86-87. 
(245) Op. cit., loc. cit. 
(246) Lib. I, tit. 3.', cap. I. 
(247) Lib. II, tit. IS.", ley 10 e tit. 16, ley 1. 
(248) Adrian, Op. cit.. Ja aparece o direito de representa?ao nos testa- 

mentos de Afonso II e Sancho I. Gama Barros, Hist. Adm., I, 115. 
(249) Hercul., Hist. Port., vol. Ill, 316-317. 
(250) Amaral, Mem. V, cap. II, pg. 33-4; Coelho da Rocha, Ensaio,, 

§ 60, pg. 49. 
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de haveria de se radicar nao so para continuar a tradicao leo- 
nesa que ja o consagrara, mas por ter sido um feudo de mo- 
delo frances, (251) o que implicava desde o nascedouro do 
reino em sucessao hereditaria por primogenitura. A influen- 
cia das Partidas na vida juridica da nacao tera contribuido 
para que esse sistema sucessorio nunca tenha sofrido contes- 
tacao. Os reis Portugueses ate D. Fernando, salvo o caso ex- 
cepcional de Afonso III, sempre sucederajm por via heredi- 
taria em favor do primogenito. Ao morrer, os rods designa- 
vam por testamento o sucessor, e, quase sempre, ate a orde m 
de chamada a sucessao. As cortes, herdeiras dos concilios 
nunca contestaram a legitimidade do processo e, quando reu- 
nidas, sempre juraram fidelidade ao novo monarca sem a mi- 
nima discrepancia. De resto, a intervencao delas era entan 
meramente formal. Era o ato de aclamacao. 'pdio qual os 
estados do reino prestavam iuramtm'to de preito e home- 
nagem, e os reis de observar e manter os foros da nacao. 
Era talvez um residuo da antiga electividade gotica e leo- 
nesa (252). 

Pretendeu-se, ao validar as atas apdcrifas das cortes de 
Lamego que o principio tivesse sido consagrado loao entao, 
ao se estipular expressamente a ordem sucessoria (253). 

Todavia, na verdade foram os testamentos que consagra- 
ram o principio, pois que os reis neles dispunham de sen do- 
minio a favor dos primoaenitos (254). O caracter patrimonial 
do noder regio no reino justificava que os reis dispuzessem 
da Corda por testamento. Se ja existissem as disposicoes das 
atas de Lamego os reis nao seriam tao minuciosos como o 
foram sempre, ao designar os sens sucessores — deixariam is- 
so a lei fundamental do reino. Diz Sancho I, no mais antigo 
testamento conservado: Inprimis mando, ut filius meus Rex 
Domnus Alfonsus habeat Regnum meum..." (255). Afon- 
so II especifica a ordem de sucessao: "...mando ad meos 

(251) "En effet, au Xle, Xlle et XHIe siecles, une des caracteristiques de 
la terre feodale est le droit d'ainesse", Luchaire, A., Manuel des institutions, 
pg. 163. 

(252) Coelho da Rocha, Ensaio, § 60, pg. 49. Cf. Melo Freire, Inst. 
Jui). Civ. Lusit., Liv. V, tet. 3, 36, nt. 

(253) "Ibunt de isto modo. Pater si habuerit Regnum, cum fuerit mortuus, 
filius habeat, postea nepos, postea filius nepotis et postea filios filiorum in secula 
saeculorum per semper. Si fuerit mortuus primus filius vivente Rege patre, 
securdus erit Rex; si secundus, tertius, si tertius, quartus; et deinde omnes per 
istura modum". Amaral, Mem. V, Cap. II, 32, nt. d.. V. doc. in Sinopsis 
'Chronol., T. I, pg. 2. 

(254) Coelho da Rocha, Ensaio, § 60, pg. 49. 
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Ricos-homines, qui de me tenent, vel tenuerint meos Castel- 
los, quod dent ipsos Castelos filio meo, vel filiae meae, qui 
vel loco meo regneverit, quando roboram habuerint, sicut da- 
rent illos mihi". (256). 0 testamento de Sancho II e quase 
nos mesmos termos, embora fale em filhos "de muliere legi- 
tima", (257) e os de Afonso III e D. Dinis igualmente designam 
sucessores os filhos. (258). Apesar a pluralidade de filhos, 
nenhum dos monascas deixou de apontar o primogenito, nem 
intentou par filtiar o reino. Mesmo quando Sancho I exagerou 
8 Jflferamta das filbas, seu sucessor Afonso II correndo o risco 
de atirar o pais a guerra civil e a intervencao estrangeira, im- 
pos a unidade de sua autoridade apesar da intervencao de Ino- 
cencio III (259). Os reis nomeam os sucessores, primogenitos 
p. berdeiros a partir de Afonso III ate D. Duarte. (260). 

Na Bula GVarxdi non immerito (261) em que Inocencio IV 
depoe Sancho II diz o Papa que o Bolonhes devia suceder ao 
irmao "jure regni". Que direito seria esse? Certo o da su- 
cessao bereditaria segundo, nao as Atas de Lamego como se 
pretendeu, (262) mas o uso consagrado nos testamentos. fis- 
se direito era indiscutivel nos fins do seculo XIV, e se os reis 
continuavam a apontar em testamento os sucessores, era por- 
que a primogenitura ainda podia suscitar duvidas. Ja D. Fer- 
nando dizia suceder por legitima e direita geracao. O prin- 
cipio estava consagrado. A legitimidade, talvez por influen- 
cia da Igreja, era requisite num tempo em que todos os prin- 
cipes que se presavam tinham o cuidado de brindar a fidal- 
guia de seu pais com bastardos. 

O Papa, como chefe da Igreja, como suzerano e como tes- 
tamenteiro (263) interferia na sucessao — era o arbitro da 
legitimidade. Assim por seu arbitrio regulou-se a sucessao 
de Sancho II, depois da abusiva intervencao do conde de Bo- 

(255) Brandao, Mon. Lus., T. IV, 511. 
(256) Op. cit., T. IV, 523. 
(257) Op. cit., T. IV, 537 ...si ego habuero filios de muliere legitima, 

maior eorum habeat meum Regnum integri et in pace..." 
(258) Amaral, Mem. V, pg. 34. 
(259) Brandao, Mon. Lus., Liv. XIII, cap. IV e V e liv. XIV, cap. Ill; 

Hercul., Hist. Port., vol. IV, 19-51; Saraiva, Obras, III.', 41 segs. 
(260) Amaral, Mem. cit., pg. 34, nt. e. 
(261) V. doc. in Mon. Lus., T. IV, 533. 
(262) V. Melo Freire, P. ]. de, Resposta contra a censura do Compendia 

Hist. Juris. Civilis. Lusit., pg. 34, apud Pimenta, A., Subsidies, pg. 394-395. 
(263) V. citagoes em Amaral, Mem. V, notas as pags. 27 e 28. 
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lonha decretada pelo Pontifice. Como o rei morresse exilado 
sem descendencia, pois seus inimigos tiveram a cautela de 
separa-lo a tempo de D. Mecia (264), a usurpagao podia ser 
legalizada, uma vez que D. Afonso era o herdeiro legitimo. 

A tradicao da designacao do herdeiro em testamento foi 
retomada pelos reis de Avis. D. Joao I diz "... 0 Infante 
D. Duarte, men filho Primogenito e Herdeiro; que prazendo 
a Deos depois dos nossos dias, ha de ficar em nosso logar por 
Rey e Senhor destes Regnos, e Senhorio; ou sen Filho, ou 
Neto lidimo descendente por linha direita, segundo se requere 
por Direito, e Costume em sucessao destes Regnos e Senhorio, 
ou algum de meos Filhos por sua direita ordenanca..." (265). 
Consubstanciam-se neste trecho todas as normas sucessorias 
vigentes em Portugal. Havia afinal um direito costumeiro 
que estipulava entao a sucessao hereditaria a favor do primo- 
genito. por testamento segundo a vontade de Deus; admitia-se 
o direito de representacao — os filhos do herdeiro tinham pre- 
cedencia da ordem sucessoria; na falta destes herdavam os 
outros filhos do rei pela ordem de nascimento. (266). 

A hereditariedade resultava do costume. No seculo XV, 
Gomes Fanes de Azurara a ela se refere como umra invencan 
do engenho dos homens que percebendo os inconvenientes das 
eleicoes "ordenavam que tais dignidades (as regias) viessem 
por direta sucessao de pai a filho" (267). 

A inexistencia de normas legislativas expressas, ainda no 
seculo XV, aconselhava os monarcas a tomar medidas acau- 
teladoras. Assim, Afonso V, para garantia do direito de re- 
presentacao a favor da descendencia de D. Joao, sen filho, 
em 1475, nas vesperas de invadir Castela e de se casar com 
D. Joana, teve o cuidado de proclamar herdeiro o seu neto 
D. Afonso que acabava de nascer (268) fazendo-o iurar em 
Cortes em 1476 (269) para elidir qualquer diivida que pudes- 
se surgir com possiveis filhos que viesse a ter de sua sobri- 
nha castelhana. 

(264) Hercul., Hist. Port., V, liv. V, 34-35 e nota I, 281-288. 
(265) F. Almeida, Hist. Port., Ill, liv. 6.', cap. II, 57 segs.. V. doc. Sou- 

sa, Provas, T. I, pg. 356; Azurara, Chron. D. Joao, p. Ill, in fine. 
(266) O direito de representacao esta subentendido ja no testamento de 

Afonso II: "Et si iste (Sancho) mortus fuerit sine semine legitimo, maior filius 
quemcumque habuero de regina D. Urraca habeat Regnum meum.. 

(267) Chron. D. Duarte, cap. 94. 
(268) Doc. in Souza, Provas, II, 193; Figueiredo, Sinop. Cronol., II, 108. 
(269) Doc. in Souza, Provas, II, 195; Mem. das fontes do Cod. Felip.^ 

Mem. Lit., II, 1869, 84-85. 
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Sendo a monarquia originariamente electiva em seus ante- 
cedentes leoneses, as cortes reivindicavam o direito de inter- 
ferir em duas circunstancias: quando o trono era considerado 
vacante por ausencia de herdeiro habil, para escolher o su- 
cessor, on por ocasiao de incapacidade do herdeiro legitimo, 
para designar a regencia. Mais tarde serao tambem chama- 
das a intervir previamente na legitimacao do sucessor even- 
tual pelo juramento solene do herdeiro. 

Quando, por ocasiao da revolucao de 1383-85, o trono foi 
declarado vago pela negacao da legitimidade de D. Beatriz e 
dos filhos de Ines de Castro, as cortes lograram ;mpor a elei- 
<jao de um rei ao escolher o Mestre de Avis, o bastardo que 
dirigia os rebeldes. Toda a habilidade de Joao das Regras, o 
malicioso legista, esteve em demonstrar a vacancia do trono 
por falta de herdeiro legitimo, porque, nessas circunstancias, 
na iinpossibilidade de se aplicarem as normas tradicionais 
consagradas, revertia a assembleia da nacao o direito da es- 
colha como se praticara outrora nos velhos tempos da mo- 
narquia asturiana. (270). A eleicao de D. Joao I foi um caso 
unico na historia medieval de Portugal, porque a accessao ao 
trono por via hereditaria era a regra, e a eleicao a excepcao, 
so praticada quando se constatava a inexistencia de herdeiro 
certo (271). Eis o que diz o Auto da Aclamacao de D. Joao: 
"....quod in talis necessitatis articulo constitutes oportebat 
nos, et opus erat nominare, eligere, assumere, et recipere ali- 
quam personaln dignam, et tale qualem expediret nobis ad 
ipsa Regna regenda, gubernanda et tuenda ... in nomine Dei 
ac Sanctae, et individuai trinitatis, Patris et Filii, et Spiritus 
Sancti, nominavimus, eligimus, assumpsimus, habuimus et re- 
cepimus cum meliori, et pleniori modo, quo potuimus praefa- 
tum Dominum Joannem magistrum de Avis ..." (272). 

Quando o trono ficava semi-vacante, isto e. quando o her- 
deiro era menor, de novo as cortes impunham sua interferen- 
cia, recusando a designacao da regencia por testamento (273) 
ou por ato de vontade. Ao saberem que a rainha Leonor Te- 
les pretendia renunciar a regencia a favor do rei de Castela, 
seu genro, muitos se opoem pois ninguem podia "enadir nem 
minguar (os tratos) sem consentimento dos prelados e povos 

(270) V. Argumentaijgo de J. das Regras in Sylva, Mem., I, caps. 39-42. 
Cf. b. Lopes, Chron. D. Joao I, caps. 176-190. 

(271) Saraiva, Obras, III, 228. 
(2/2) Doc. in Sousa, Provas, I, 340 segs.; Scares da Sylva, Mem. IV, 

■ccc. 7 e 3, pg. 20 e 36 segs. e Mon. Lus., VIII, 786-9. 
(273) Saraiva, Obras, III, 126. 
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do reino, como em eles fazia mencao o que so seria possivel 
mediante reuniao de cortes (274). Certo, o que estava consa- 
grado pela tradicao era o principio da hereditariedade, torna- 
do indiscutivel, e nao a disposicao ilimitada do governo por 
via teslamentaria. Nao era o testamento paterno que fazia 
o novo rei, era o seu nascimento. O rei nao podia portanto 
dispor da adminislracjao do reino, apontando o regente de seu 
gosto. Foi por isso que o povo se opos a regencia de D. Leo- 
nor, quando porocasiao da minoridade de Afonso V, D. Duar- 
te em testamento indicou-a para a regencia, esquecendo-se de 
seus irmaos varoes e dignos da confianca da nacao. Alguns 
servidores fizeram mesmo chegar a rainha um conselho no 
qua] diziam: " .. .que EIRey nosso Senhor, vosso marido, que 
Santa Gloria aia, vos nao podia leixar este cargo de reger: 
ca este poder de emleger Regedor do Reino era soomente ao 
Reino, e aos tres Estados delle reservado... " (275). Nas cor- 
tes de Torres-Novas dirigindo-se ao rei, reafirmavam os pro- 
curadores de Lisboa, a doutrina, dizendo: "... vosso padre 
nam podia fazer tal testamento; nem em tal caso leixar Re- 
gedor do Rey a sua disposicam porque a nos vosso povo per- 
tence per Dereyto enleger, quern por defeyto de vossa madura 
ydade nos aja por vos de defender com as armas e reger per 
Leys com justyca" (276). Essa designacao baveria de pare- 
cer tanto mais estranha quando o proprio D. Duarte em 1433, 
fizera D. Pedro e D. Henrique curadores de D. Afonso com 
poderes para receber preitos, menagens de fidelidade, obe- 
diencia, juramento ou qualquer prometimento por uso ou fa- 
canha que devem ser feitos aos infantes pr'imeiros e herdeiros 
filhos dos reis (277). Cortes foram reclamadas e o governo 
de Portugal foi tirado a rainha e, por vontade dos procura- 
dores, entregue ao Infante D. Pedro (278) que, mais tarde, 
reconhecendo a procedencia de seu poder, para retransmiti-lo 
ao sobrinho e pupilo, novamente reuniu em cortes os bracos 
do reino. (279). 

Mesmo nas regencias temporarias as cortes eram chama- 
das a testemunhar, endossando com sua aquiescencia as de- 
signacoes regias. Quando em 1475, Afonso V teve que se ausen- 

(274) F. Lopes, Chron. D. Joao I, I, cap. 66. 
(275) Pina, Chron. Afonso. V, cap. III. 
(276) Idem, cap. 14. 
(277) V. doc. in Sousa, Provas, I, 418. 
(278) Pina, Chron. Afonso, V, caps. 35, 39 e 41. 
(279) Idem, cap. 85. 
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tar de Portugal para disputar o trono de Caste!a, e entre- 
gou o governo a D. Joao, o principe veio dar homenagem de 
administrar o reino, em cortes reunidas em Arronches (280). 
Ainda no seculo XVI o famoso Febo Moms, procurador de Lis- 
boa, intentou renovar essas doutrinas, amortecidas por quase 
um seculo, quando em 1580 quis evitar que Portugal fosse en- 
tregue a Felipe II, frustrando-se a tentativa ante as manobras 
do absolutismo triunfante. (281). 

No seculo XV, ao mesmo tempo que se comecava a cha- 
mar principe ao primogenito, adotou-se o sistema do juramen- 
to do berdeiro em cortes. Era apenas um cerimonial, mas 
tinba o merito de resolver a priori o problema da sucessao, 
prevenindo futuras contestacoes, por um processo era que 
coincidiam os dois principios — o da hereditariedade e o do 
consentimento expresso da nacao. Afonso V fez cortes para 
juramento de D. Joao berdeiro no proprio ano de seu nasci- 
mento (282). 0 filho de D. Joao, D. Afonso, foi jurado ber- 
deiro ainda em vida de seu avo Afonso V nas cortes de Lis- 
boa de 1476 (283). Alias, a preocupacao de assegurar a con- 
tinuidade da dinastia e a sucessao pacifica pelo berdeiro le- 
gitimo, induzia os reis ainda solteiros ou se casados ainda sem 
filhos a comprometer a nacao com o sucessor eventual. O in- 
fante D. Fernando foi jurado principe em cortes e reconhe- 
cido berdeiro se D. Afonso viesse a nao ter filhos (284). 

No fim do seculo, em 1499, sob D. Manoel, nascido D. Mi- 
guel, as cortes juravam-no berdeiro. E o proprio D. Manoel, 
se nunca foi jurado em Portugal e porque D. Joao II nao de- 
sejava que ele herdasse, esperando assegurar o trono para o 
bastardo de D. Ana de Mendonca. Sem duvida, esse sistema 
de juramento previo do berdeiro era um sintoma do cresci- 
mento do prestigio do poder real. As cortes nao compartilha- 
vam da soberania, nem comunicavam o poder por qualquer 
preeminencia anterior. Apenas reconheciam a pessoa com 
requisito de legitimidade, como se fora a nacao identifican- 
do-se com seu rei, fazendo coincidir os interesses dinasticos 
e os nacionais (285). 

(280) Liao, Chron. Afonso, V, cap. 50; Pina, Chron. Afonso, V, cap- 
174 e 175. 

(281) Hercul., Opusc., T. VI, 140. 
(282) Goes, Chron. Princ. D. Joam, cap. III. 
(283) V. doc, in Sousa, Provas, II, 195. 
(284) Pina, Chron. Afonso, V, cap. V. 
(285) Sardinha, Teoria, cap. V, pg. CHI. 
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O sistema da sucessao hereditaria perdurou ainda no se- 
culo XV consagrado pelos testamentos reais. Afonso V no 
sen testamento designa D. Joao sen herdeiro exclusivo: "... 
herdeiro nestes regnos de Portugal e dos Algarves Daquem e 
dalem em Africa e seus senhorios que os haja com a bengam 
de Deus e minha e asi todallas outras cousas moveis e reais 
que eu ey e devo daver, e minha filha no instituo herde em 
cousa algua porque segundo costume destes regnos todo o que 
o Rey tern fica ao filho primogenito o qual he encarrego de 
manter e agasalhar todollos outros irmaos segundo a seus pa- 
dres convem" (286). Quando abdicou, estando na Franca de- 
siludido com as manhas de Luis XI, escreveu ao filho orde- 
nando simplesmente que se intitulasse rei. (287). 

A legitimidade e ainda condi^ao essencial para a suces- 
sao natural. D. Joao II nao o ignorava ao fazer o sen testa- 
mento, pois nao tendo conseguido a tempo a legitimacao do 
bastardo D. Jorge, renunciou a faze-lo seu herdeiro como te- 
ria desejado. legando o trono ao primo e cunhado D. Manoel. 
Dizia em seu testamento o Principe Perfeito: "... que o Du- 
que D. Manoel (duque de Beja) meu muito amado e presado 
primo os haja estes meus regnos e senhorios e possua nao ha- 
vendo eu filho ou filha legitimop e portanto de meu motu pro- 
prio certa ciencia livre vontade poder absolute na melhor for- 
ma e maneira que eu posso quero e me apraz... que elle fi- 
que por meu verdadeiro herdeiro dos ditos meus Regnos e 
Senhorios sem a elle Ihe ser posta nenhua duvida nem em- 
bargo. .." (288). 0 sistema al esta, apenas a linguagem mu- 
dou ganhando em energia — "livre vontade", "poder absolu- 
te"quero e me apraz". Este rei nao pode desprezar a tra- 
dicao impondo o herdeiro preferido — D. Jorge, mas suas de- 
termiinacoes sao categoricas. fiste monarca ja pertence a outra 
atmosfera politica. 

(286) V. doc. in Sousa, Provas, T. II, 9-10. 
(287) Rodrigues Lobo, Cartas, pg. 101, doc.: "A transmissao do poder 

real fazia-se pois pelo sistema da sucessao hereditaria a favor do primogenito 
legitimo que, a partir do seculo XII passou a ser jurado em cortes, observadas 
as regras do direito de representagao. Na vacancia efetiva ou na semi-vacSncia 
do trono, as cortes deviam ser convocadas para eleigao de novo rei ou para 
designagao da regencia. A pratica da associagao solene do herdeiro ao governo, 
ao que parece, foi desconhecida em Portugal. D. Joao II, embora gerisse dc 
fato a administragao a partir das guerras de Castela, nao estava formalmente 
associado ao trono. A indivisibilidade e a hereditariedade da realeza consti- 
tuiam o pressuposto do sistema sucessorio — a partilha de origem romana e 
flermanica nunca foi praticada.". 

(288) Doc. in Sousa, Provas, T. II, 167 segs. 
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No scculo XV processa-se uma transforma^ao essencial na 
concepcao da sucessao, diretamente ligada a decadencia da 
concep^ao patrimonial do poder sobre o reino e ao advento 
da ideia da inalienabilidade da soberania. O poder passara 
a ser entendido como indivisivel na pessoa do monarca. In- 
divisivel ele se transmitia ao berdeiro que, senhor de tudo, 
podia dislribuir merces. E' o que se contem no testamento de 
Afonso V: D. Joao herda tudo; a prnicesa nada herda por- 
que "segundo costumes destes Regnos tudo o que o rey tern 
fica ao filho primogenito o qual he carrego de manter e aga- 
salhar todollos outros irmaos segundo a seus padres con- 
vem". (289). 

A transmissao do poder real fazia-se pois pelo sistema 
da sucessao hereditaria a favor do primogenito legitimo que, 
a partir do seculo XII passou a ser jurado em cortes, obser- 
vadas as regras do direito de representacao. Na vacancia efe- 
tiva ou na serai-vacancia do trono, as cortes deviam ser con- 
vocadas para eleicao de novo rei ou para designacao da re- 
gencia. A pratica da associacao solene do berdeiro ao gover- 
no, ao que parece, foi desconhecida em Portugal. D. Joao II, 
embora gerisse de fato a administracao a partir das guerras 
de Castela, nao estava formalmente associado ao trono. A 
indivisibilidade e a hereditariedade da realeza constituiam o 
pressuposto do sistema sucessorio — a partilha de origem ro- 
mana e germanica nunca foi praticada. 

(289) Doc. in Op. cit., pg. 9-10. 
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CAPITULOIV 

OS PROBLEMAS DA REALEZA NO SHlCULO XV 

Ao chegar ao seculo XV, preparando-se para sair da Ida- 
de M^dia, a Realeza portuguesa estava definida em seus con- 
tornos essenciais como instituigao. Contudo, para se consoli- 
dar como poder e amjjliar-se como forca, era precise que ela 
solucionasse uma porcao de problemas que a ameacavam. Es- 
tava precocemente numa encruzilhada: ou cedia as sobrevi- 
vencias medievais e nesse caso seria acravada pelos elemen- 
tos sociais e politicos concorrentes, ou reagiria, e entao teria 
que lutar contra eles. Verdade e que a primeira crise de de- 
senvolvimento da realeza ocorrera no reinado de D. Dinis, 
como pensavam Herculano e Brandao, o que alias era um fe- 
nomeno europeu dos seculos XII e XIII (1). Essa crise porem 
fora para assegurar-lhe a sobrevivencia ameacada (2). 
Abria-se agora uma segunda e decisiva crise — a crise de 
crescimento que preparou o advento do absolutismo. 

Os problemas resultavam da propria evolucao do pais e 
se propunham sincronicamente aos reis que pretendessem ali- 
viar os compromissos da tradicao medievalizadora e reacio- 
naria, e liquidar os encalhes do estoque acumulado desde a 
independencia. Eram problemas politicos de politica inter- 
na e externa, eram problemas financeiros e administrativos, 
eram problemas militares de reajustamento do sistema tradi- 
cional aos imperativos do momento. 

(1) Guizot, Hist, de la Civilis. en Europe, I, 9me. legon; Gama Barros. 
Hist. Adm., I. 163-164. 

(2) Samento, D. Pedro, liv. II, cap. II, 80. 
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1. Problemas politicos intemos 

A sociedade que a realeza governava apresentava-se an- 
gustiada de conflitos que a consciencia progressiva de liber- 
dade nas classes nao previlegiadas ia tornando agudos. Divi- 
didas por interesses coutraditorios, as varias classes se hosti- 
lizavam, e por vezes batiam-se num duelo do qual o rei devia 
ser arbitro. As desigualdades entre elas, embora mais redu- 
zidas que em outros tempos, persistiam, e o avanco do povo 
sequioso de equiparacao, provocava o retraimento ou a agres- 
sividade dos que repeliam a confusao dos quadros socials. 
O povo ia se apercebendo da precaridade das barreiras jul- 
gadas intransponiveis e outrora aceitas pacificamente, e a di- 
ferenciacao de funcoes que reserrava aos poderosos o con- 
trole da vida coletiva aparecia sem justificativa. A par desse 
permanente atrito cada vez mais vivo, campeava a exasuera- 
-lo, na presuncao da impunidade garantida pel as imunidades 
e previlegios, a mais solta corrupcao dos costumes ditada pela 
barbaric moral, contrastando com raros casos de virtudes oue 
a Igreja inspirava. A imaturidade das instituicoes desajusta- 
das as transformacoes sociais que iam liberando os visinhos 
dos concelbos e a peoangem, tornava-as insatisfatortias, geran- 
do uma falta de ordem publica, suportavel as classes servi- 
lizadas dos seculos anteriores, mas irritante para homens li- 
vres e conscientes. A falta de melhoramentos materiais, me- 
dida agora pelas informacoes cjue os estrangeiros traziam de 
sens paises, acordava aspiracoes novas. Sombreando o qua- 
dro das desinteligencias sociais crescentes, atuavam a igno- 
rancia da fidalguia incapaz de um esforco de compreensao 
porpue cegada por um comodo tradicionalismo, e a falta de 
escrupulos e fanatismo de um alto clero afidalgado muito cio- 
so de suas prerrogativas, mas negligente em face de suas obri- 
gacoes eclesiasticas. Essa miopia das classes poderosas ia 
de encontro a uma ausencia quase completa de cultura do 
povo que orientava suas reivindicacoes mais por uma intui- 
gao de suas conveniencias do que por uma formacao politica 
esclarecida. (3). Apenas os legistas tinbam consciencia dos 
problemas do tempo e eram um elemento realmente progres- 
sista. 

O rei era o patrono da vida social, responsavel pela har- 
monia coletiva. Como a liberdade civil era desconhecida, as 

(3) Sarmento, D. Pedro, liv. II, cap. I, 75. 
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garantias individuals eram asseguradas pelo enquadramento 
numa das classes ou em agremiacoes, sob a cobertura de re- 
galias e imunidades outorgadas. Da oposicao aos privilegios 
resultavam os conflitos e as arbitrariedades. Intervinha en- 
tao a realeza que, como fiadora desses privilegios. era o uni- 
^co poder capaz de acautelar a paz social e a ordem. (4). No 
seculo XV chegara o momento da realeza explorar os anta- 
gonismos sociais. Para reduzi-los precisava de redobrado 
prestigio, pois que eles se apresentavam agravados. 

Assim foi que, no ultimo quartel do seculo XIV, a peona- 
gem que vivia escravizada e docil, numa impressionante de- 
monstracao de vontade, ousou reprovar um casamento regio, 
para a seguir depor uma rainha e sustentar no trono uma no- 
va dinastia, atemorizando nobres e eclesiasticos. 

A arraia-miuda que ate entao tremera constrangida pela 
justica dos poderosos, tragando era intimos desesperos silen- 
cinsamcnte. as extorsoes, a violencia e a desonra ante os 
senhores que saciavam quase impunes suas ambicoes e vl- 
cios, (5) reagia impetuosamente, com uma forca nova ate en- 
tao desconhecida. (6). Manifestava brutalmente sua disposi- 
^ao, como que por instinto, sem malicia, mas com decisao. 

A maior reactividade das classes populares as questoes po- 
liticas favorecia os pianos da realeza, pois so ela noderia di- 
rimir as pendencias sociais. Ao compreender a consolidacao de 
sen poder, os reis defrontavam concorrentes que nao renun- 
ciariam pacificamente a sua posicao de hegemonia social; 
o clero e os senhores fidalgos. Sendo os beneficiarios da si- 
iuacao true se procurava transtornar, nao tinham interesse 
em muda-la a favor do poder real. 0 clero que ia conseguira 
depor um rei e que se escudava na autoridade pontifical assu- 
mia, perante a realeza, atitudes de independencia, constituin- 
do um verdadeiro estado dentro do estado, com politica ex- 
terna autonoma ante a Curia Romana, com finan^s proprias, 
com jurisdicao especial e ate com milicia particular — os ca- 
valeiros das ordens religiosas. Estas haviam ob^decido aos 
reis frente ao muculmano, mas agora, enriquecidas, reagiam 
contra a tutela, e se erigiam em poder quase autarauico que 
em vao os principes porfiavam para dominar. Mantinha e 
podia manter a clerezia em face da Realeza sua obstinada 

(4) Costa Lobo, O rei, in Anais Bibl. e Arq., apud Sardinha, Teoria, 
cap. V, pg. CVIII. 

(5) Garaa Barros, Hist. Adm., II, 417 segs. 
(6) D'Aguiar, O rei formoso, cap. I, pg. 7. 
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auto-determinacao. o que era grave porque, nao so detinha 
boa parte das terras, mas tambem grande numero de subdi- 
tos do reino. Era para os reis um problema a submissao do 
clero para recuperacao de autoridade, bens, terras, bomens 
desviados do patrimonio real. (7). A nobreza encastelada 
nos solares tambem nsurpara grossas parcelas do poder dos 
reis — mrisdicoes, dominios, servidores, e parasitava as ren- 
das do estado. Enquanto o clero dispunha de poderosa forca 
moral a refletir o ascendente de Roma, a nobreza estava ar- 
mada, e dispunha de tropas dedicadas e aguerridas das quais 
era preciso que fosse despojada para nao intimidar o povo. 
Politicamente a realeza estava numa encruzilhada decisiva: 
submeter o clero, e desarmar e domesticar a nobreza, ou es- 
vair-se em doacoes e concessoes que esvaziariam o poder real 
de qualquer conteudo, entregando os povos a cupidez dos 
magnates. 

Uma das empresas necessarias a quebrar as garras da no- 
breza era a dissociacao entre o poder civil e o militar. Ou- 
trora os alcaides que eram fidalgos tinham alem das funcoes 
militares de governo dos castelos, a justica das cidades. Essa 
jurisdicao era vexatoria e provocava conflitos com a justica 
concelbia. Ja D. Dinis procurou em varios forais impedir es- 
ses abusos, por exemplo no de Portalegre e no de Panoias. (8). 

O desenvolvimento da justica regia ira separando as duas 
funcoes, e, afinal, a imposicao da justica superior do rei, aca- 
bara por reduzir as jurisdicoes feudais. 

Eram entao as funcoes do estado medieval quase iden- 
ticas as do estado juridico moderno: a justica. a policia e 
defesa, a representacao externa e a admiinistracao financeira. 
O estado, terminada a era heroica das reivindicacoes territo- 
riais da Reconquista, preocupava-se principalmente em as- 
segurar as condicoes juridicas indispensaveis a existencia da 
comunidade. Dessas funcoes o rei delegava aos poderosos, 
partilhando-as: a justica e a defeza, reservando-se as outras. 
Era sem duvida mais forte em Portugal que em outras nacoes 
mais completamente feudalizadas. Mas, ainda assim, para 
impor a plenitude de sua forca no sentido de reduzir os con- 
flitos de classes, precisava reincorporar a sua autoridade as 
jurisdicoes alienadas e o monopolio da policia e defesa do 
reino. Sendo a funcao judicial a que entre todas sobrelevava 
numa sociedade saida de um periodo guerreiro, a sua frag- 
mentacao, imposta pela inexistencia de leis gerais e pela obser- 

(7) OI. Martins, Hist. Civil. Iberica, pg. 161-163. 
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vancia de usos e costumes locals, fora responsavel pela ate- 
morizacao da autoridade na Idade Media. Recuperar o mo- 
nopolio da justica era a principal tarefa da realeza. A luta 
decisiva sera pois pela recuperacao da jurisdicao. Essa luta 
sera principalmente um choque de dois prdncipios: de um lado 
os privilegiados que pretendiam dilatar seus direitos sobre as 
terras, distribuindo livremente a justica, arrogando-se uma 
verdadeira soberania pelo desenvolvimento do sistema feudal 
ate as ultimas consequencias; de outro lado, a realeza que 
queria salvar seu direito a suprema justica, isto e, consagrar 
a interferencia do poder real nas terras sobre as quais devia 
conservar a soberania plena. 

A nobreza insistia na ampliacao de seus direitos no sen- 
tido de criar um verdadeiro feudalismo; (9) a realeza resis- 
tia para frustra-lo como havia sido feito no passado, arrui- 
nar as veleidades de independencia, e impor sua autoridade 
sobre todo o pais. (10). 

O objetivo politico dos reis consistia em empreender uma 
vasta ofensiva de recuperacao do imperio sobre a nacao, pro- 
movendo intensiva centralizacao administrativa, para o que, 
haveria de reequipar a maquina do estado, detendo o cen- 
trifugismo de autoridade que ia liquidando seu poder, a par- 
tir do instante em que o afastamento da mourama atenuava 
a necessidade de coesao em torno de um chefe. Essa rever- 
sao centripeta do poder nao se faria sem atritos de resisten- 
cia. 0 seculo XV assistira ao drama dessa mecanica poli- 
tica da qual emergira engrandecido o poder dos reis. 

2. Problema politico exlemo 

A posicao de Portugal no quadro politico da Europa, nes- 
se seculo era bem diversa da que tivera nos anteriores. An- 
tes, Portugal aparecia apenas como um feudo que lutava pa- 
ra sobreviver como reino, crescendo territorialmente a custa 
do mouro, e resistindo politicamente as tentativas unificado- 
ras de Castela. Enquanto houve mouros a expulsar da Penin- 

(8) Amaral, Mem. V, Aditam., pg. 202. 
(9) V. queixas dos fidalgos nas Cortes de Coimbra de 1472. Gama Bar- 

ros, Hist. Adm., II, 483-4. 
(10) V. leis da jurisdigao dos fidalgos, de D. Fernando e de Afonso Vr 

in Orden. Af., II, Tit. 63 e II, tit. 40. 
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sula, Portugal seguiu uma politica puramente iberica, interio- 
rizado sem se interessar pela Europa. Essa politica culminou 
na epoca da batalha de Navas de Tolosa (1212) ao colaborar 
com os outros reinos cristaos, no ultimo sobressalto serio que 
sofreram. A preocupacao peninsular prolonga-se ainda na 
politica da partilha dos despojos territoriais abandonados pe- 
los sarracenos em retirada. Os conquistadores de terras e 
construtores de castelos que foram os reis da Idade Media 
quase esqueciam o mar as suas costas. Essa orientacao per- 
mitiu a Afonso III a posse de Algarves, e a D. Dinis a conso- 
lidacao das fronteiras, seguida de uma politica matrimonial 
de entendimentos com Castela. Assesurada a paz iberica, 
apenas perturbada pelo conflito de 1336, esse mesmo rei- 
-lavrador, volta suas vistas para o mar, e a frota portuguesa 
se delineia. Afonso IV ainda e meio cruzado, e com D. Pe- 
dro, durante 10 anos de abstencao de accao internacional, 
Portugal parece ruminar o seu destino. O reinado de D. Fer- 
nando e decisive na definicao desse destino. Mergulha o in- 
feliz rei nas suas tristes guerras de imperialismo na Peninsu- 
la, num ultimo esforco de interiorizacao. Mas como as cir- 
cunstancias historicas sao outras, e arrastado a politica con- 
tinental pela alianca com a Inglaterra (1380). Na sua deso- 
rientada politica externa, certo sem o saber, dera a Portugal 
novos rumos, passando do piano peninsular para o piano 
europeu. A mudanca vai coincidir com a inauguracao de uma 
nova dinastia pela revolucao de 1383, e com ela o inicio da 
expansao ultramarina. Comeca com o novo seculo uma nova 
era para Portugal que vai deixar de ser uma nacao puramen- 
te peninsular, para se enquadrar no cenario politico mundial 
pela expansao ultramarina. (11). Essa viravolta era possi- 
vel desde que, pelo tratado de paz luso-castelhano de 1411, 
Castela assumira expressamente o compromisso de abando- 
nar quaisquer pretensoes a incorporacao politica de Portu- 
gal sob qualquer alegacao. (12). Os reis de Portugal passa- 
rao a desempenhar um papel na diploraacia europeia. A 
Guerra dos Cem Anos tera uma replica iberica no instante 
em que os reis da Europa percebem a imnortancia do front 
peninsular e da guerra maritima. Sintoma dessa projecao 
continental do prestigio de Portugal foi a atividade diploma- 
tica de D. Duarte entre 1135 e 1437 quando ofereceu sua me- 

(11) Soa:a Soares, T. B., Hist. Exp., I, cap. II, 77. 
(12) Peres., Hist. Exp., I, cap. Ill, 120 — V. doc. in Soares da Sylva, 

Wem. D. Joao I. IV, 270-358. 
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diacao cntre a Franca e a Inglaterra por seus embaixadores 
no Concilio de Ferrara (13), quando enviou embaixadores 
reais a Conferencia de Arras (14) ou quando por escolha do 
Papa, serviu de arbitro juntamente com o duque de Borgo- 
nha, entre Anjou e Aragao (15). 

Assim, para os reis do seculo XV, o programa era con- 
quistar para Portugal uma posicao na Europa, desde que se 
liquidaram as porfiosas pendencias peninsulares. A posicao 
geografica de Portugal favorecia o piano, na medida em que 
contribuia para despertar o interesse das nacoes ocidentais 
pelo pequeno pals que tinha Lisboa e Ceuta. Era precise ex- 
plorar essa vantagem, mas garantir o literal ante a cobica 
dos interessados, cobrindo-o com a protecao de uma frota. 
Isso feito, era util exibirem seus soberanos independencia de 
movimentos e mesmo uma certa agressividade para assegurar 
o respeito internacional de cujo aproveitamento Portugal se- 
ria beneficiado. (16). ftsse desembaraco so teriam os reis se 
garantissem o front interno disciplinando a nobreza para pre- 
venir interferencias de Castela, ou exigencias extemporaneas 
que dificultassem qualquer empreendimento militar. Ainda 
mais, era precise aliviar a tutela pontifical que se exercia 
em nome de uma suzerania agora anacronica. Frente ao Pa- 
pa, cujo ascendente moral era urn elemento de equilibrio mas 
era um estorvo, era precise tacto: encurtar-lhe a area de in- 
tervencao na vida politica de Portugal, sem alienar sua wm- 
patia sempre util a todas as empresas. Para atingir esse de- 
siderate, era ainda no piano da politica domestica que era 
precise agir: atingir o alto clero, enfraquecendo-lhe a capa- 
cidade de resistir a accao do rei, despojando-o da orienta<jao 
inlelectual e politica da nacao, em beneficio dos clerigos le- 
gistas mais doceis e menos sujeitos as interferencias da Curia 
Romana. Lutar contra a diplomacia do Vaticano era um dos 

(13) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 9. 
(14) O. La Marche, Mem., Liv. I, cap. III. 
(15) Zurita, An. Arag., I, III, liv. 4, cap. 45 — apud Santarem, Quadro 

elem., t. Ill, 74. 
(16) Essa agressividade e caracteristica em D. Joao II: Quando os fran- 

ceses apresaram um navio portugues, ele fez prender todos os navios franceses 
em seus portos. Resende, Chron. D. Joao II, cap. 146. Veja-se ainda sua 
anuv'p,flora reaceao contra Castela por ocasiao do descobrimento da America, 
armando a frota que confiou a D. Francisco de Almeida. Resende, Chron, cit., 
cap. 165. 
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encargos mais espinhosos a que se propunha a Realeza. Nem 
sempre tera sucesso e repetidas vezes sera obrigada a recuar. 
D. Joao II foi compelido a renunciar ao Beneplacito. (17). 

0 terceiro problema dos primeiros reis raodernos de Por- 
tugal, no piano internacional sera o de preparar o reino para 
a expansao ultramarina. O seculo XV, da mesma forma que 
e a atmosfera da transicao da politica iberica fecbada para 
a larga politica de compromissos continentais, sera tambem a 
epoca do choque entre duas orientacoes antagonicas nas ten- 
dencias economicas que procuravam nortear a politica exter- 
nal a de fixacao e a de transporte, como as chamou Anto- 
nio Sergio, (18) representadas num momento, respectivamen- 
te, pelos infantes D. Pedro e D. Henrique. A politica de fixa- 
<jao propugnava pela enfase a agricultura e industria na me- 
tropole, pelo aproveitamento do homem na coloniza^ao do 
proprio solo patrio, sem excluir a navegacao e exploracao do 
ultramar, mas tehdo por base a economia nacional que nao 
devia ser desvitalizada pela exportacao massica de bracos 
para terras de alem. Pretendia prevenir o depauperamento 
da nacao obstando a politica de expansao na Africa em sacri- 
ficio do Reino. A politica de transporte, preconisada a par- 
tir do advento da burguesia ao poder com a revolucao de 
1383, optava pela circulacao comercial intensa, pelo aprovei- 
tamento da navegacao atlantica, esperando o enriquecimento 
rapido pela mediacao entre os indigenas de alem-mar e a Eu- 
ropa, mesmo que para isso se esvaziasse Portugal, porque ele 
se repovoaria no instante em que a riqueza chegasse. Essa 
oposicao foi explicada por Oliveira Martins como um duelo 
entre o norte de pequenas propriedades e amante do solo, e 
o sul latifundiario cujos desempregados estavam prontos para 
a aventura. Basilio Teles pretendeu ainda que fosse antes um 
antagonismo de origem racial entre o norte ariano, reflexive, 
apegado ao chao, e o sul semita, meio-nomade, progressista 
e adaptavel. A vitoria do burgues mercantil sobre o munici- 
palismo e a aristocracia militar e rude do norte em 1383 teria 
criado o problema. As explicacoes sao duvidosas, mas pode 
nao ser coincidencia o ser D. Pedro, duque de Coimbra, e 
D. Henrique, duque de Beja. 

Os reis do seculo terao que tomar partido na disputa e 
escolher o destino de Portugal, construindo-o economicamen- 

(17) Resende, Chron. D. Joao II, cap. 65. 
(18) Sergio, A. — Duas Politicas, in Lusit., vol. Ill, 66 segs. 
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te por dentro pelo desenvolvimento da agricultura e da indus- 
tria sem desprezar as atracoes do comercio que vinha bater- 
-Ihe aos portos, ou equipando-o para a grande aventura do 
imperialismo colonial, atendendo ao chamamento do Oceano. 
A opcao, sem duvida, implicaria num compromisso inlerno 
ou com as classes rurais de predominancia fidalga e clerical, 
ou com a burguesia que trepidava na ansia de se alirar a cor- 
rida no Atlantico. 

3. O problems financeiro 

Com o processamento da centralizacao monarquica. fora 
progressivamente complicando-se a maquina do estado pela 
multiplicacao das funcoes, muitas das quais estavam ante- 
riormente delegadas e revertiam agora a realeza. Com isso 
aumentavam enormemente os encargos financeiros do erario 
regio. As guerras contra os raouros anteriormente eram fei- 
tas por quase todos, nao so porque eram competicao entre 
dnas crencas, mas porque muitos esperavam, nnma epoca de 
pouca rigidez dos extratos sociais, colher beneficios territo- 
rials, colaborando na Reconquista que era assim menos dis- 
pendiosa desde que as responsabilidades financeiras da guer- 
ra eram partilhadas. As terras conquistadas pelo rei eram 
divididas entre os companheiros e das que os fidalgos con- 
quistavam o rei tinha o quinto, formando-se o patrimonio real 
territorial que, entregue a foreiros e rendeiros, daxa rendas 
que faziam do rei o primeiro lavrador da nacao (19). Pos- 
teriormente brotaram as pendencias dinasticas do interesse 
dos principes, que por isso deviam custea-las por sua conta. 
As despezas das contias enguliam os rendimentos da Coroa 
a ponto de os reis terem por vezes que cobri-las mediante con- 
cessoes territorials. (20). As guerras peninsulares arrastaram 
D. Fernando a um verdadeiro desbarato de patrimonio real, 
por doacdes de cidades, dinheiro, bestas e outras cousas prin- 
cipalmente a castelhanos fugitives. (21). 

A fixacao da corte em Lisboa veio ainda agravar a situa- 
(jao do tesouro real. Ate entao os reis eram ambulantes e se 
obrigavam a percorrer o pais acompanhados por seus con- 

HQ) Azevedo, L., fipocas, I, § IV, pg. 33. 
(20) V. ex. Amaral, Mem. V, pg. 186, nt. c.; Gama Barros, I. 349: 

Orden. Af., II, tit. 59. 
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selheiros, juizes e funcionarios para resolver in loco os pro- 
blemas adminlstrativos. 

Os reis medievais de Portugal lembram os reis carolin- 
gios da Franga, percorrendo sens dominios com sua magra 
corte a distribuir justiga e a comer os tributes em generos, 
os jantares, que Ihes deviam os subditos. Hospedavam-se nos 
vilares de seus servidores ou nos conventos e mosteiros, ou 
mesmo nas cidades nas casas de seus visinhos. Isso faziam 
anualmente com grande descontentamento dos que tinham a 
honra de recebe-los em suas moradias. O clero principalmen- 
te se queixava dessa hospedagem forcada. D. Sancho I ga- 
ba-se de nao abusar do seu direito (22), mas Sancho II era 
acusado pelo Papa de extorsoes contra o clero e negacao de 
regalias quando passava pelas igrejas e mosteiros. (23). 

Nao se aquietavam os reis. Entre 1202 e 1207 residiu San- 
cho I sucessivamente em Gestaco, Lourlnha, Guimaraes, Ida- 
nha, Porto, Trancoso, Bostelo, Lamego, Idanha, Santarem, 
Guimaraes, Covilha, etc.. E' o que revela a analise das datas 
dos forais que concedeu durante esse periodo. (24). 

Analisando um ano de vida de D. Dinis — 1308 — Bran- 
dao (25) no-lo mostra em Leiria ao entrar o ano, em Santa- 
rem em fevereiro e marco, quando se dirige para a Comarca 
da Beira; em principio de abril estava em Guarda, e dai para 
Trancoso onde passa maio; dai, para a Comarca de Entre- 
-Minho-e-Douro; ate agosto permaneceu no Porto, mas visi- 
tando os dominios dos arredores, indo e voltando, pois nesse 
mesmo mes aparece no mesmo dia no Porto e em Braga. 
Afonso III, apesar de doente, ainda viajava constantemente 
em 1269 e 1270 pela Beira, Extremadura e Alemtejo. A doen- 
ca o reteve em Lisboa ate 1272, mas ainda viajava e em 1273 
ei-lo em Santarem, para tornar a Lisboa e retornar no ano 
seguinte a Santarem onde presidiu cortes em 1273-1274 (abril) 
para voltar a morrer em sua capital escolhida. (26). A pro- 
posito desse rei, J. P. Ribeiro (27) cita interessante documen- 

(21) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 27. 
(22) Aragao Morato, Mem. Amortiz., Apend. 53, 57. 
(23) Brandao, A., Mon. Lus., T. IV, escr. 15. Cf. Amaral, Mem. V, 91-92, 

nt. a; Gama Barros, Hist. Adm., II, 266-268; Hercul., Hist. Port., V, 52 e 212- 
-213 e Orden. Af., II, tit. 1, 21 e 22 e tit. 19. 

(24) Hercul., Hist. Port., Ill, 259, nt. 
(25) Brandao, F., Op. cit., Liv. 18, cap. 29. 
(26) Hercul., Hist. Port., T. V. pg. 328. nt. XV. 
(27) Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., I, n." 89, pg. 326. Cf. Gama Bar- 

ros. Hist. Adm., II, 448, nt. 2. 
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to, onde se mostra, em 1265, um pobre procurador do mos- 
teiro de Pedroso correndo atras do rei da Feira para Gaiar 
de Gaia para Coimbra, daqui para Soure, dai para Pombal, 
de Pombal para Leiria, sem conseguir haver decisao sobre os 
direitos que alegava a respeito de umas herdades. Ainda de 
D. Pedro, cuja tragedia intima tornava irriquieto, diz F. Lo- 
pes: "E assim como quem faz correicao, andava pelo Reino; 
e, visitada uma parte, nao Ihe esquecia de ir ver a outra; em 
guisa que poucas vezes acabava um mes em cada lugar de 
estada" (28). 

Desse nomadismo regio sao indicios certos cargos da cor- 
te e certos tributes. Acompanbavam no seculo XIII o rei fun- 
cionarios cujas funcoes se justificavam pela mobilidade da 
corte: o caminheiro, o pousadeiro, o eichao encarregado da 
ucharia, o escansao responsavel pelo vinho da copa regia, o 
saquiteiro que respondia pelo pao, o iguador, o fruteiro, o 
arinteiro, os ovencais responsaveis pelos mantimentos. (29). 
Eram funcionarios domesticos que se deslocavam para as ca- 
sas provisorias que o rei ia montando e desmontando pelo 
pais a fora. Alem deles, certo, toda a maquina do estado que 
se instalava em cada ponto em que o rei se detinba a resolver 
problemas administrativos e judiciarios. 

Quando o rei vinha a terra, uma vez por ano, os mora- 
dores eram obrigados a dar-lhe um foro ou pensao — a co- 
Ibeita. (30). 

Nao Ih'a deviam se deixava de vir. A principio era ex- 
pontanea — uma especie de boas vindas, mas com o tempo 
foi se tornando obrigatoria (31). Chamava-se tambem come- 
dura, visitacao, jantar, procuracao ou parada. O jantar era 
dado pelas cidades, vilas, mosteiros, cabidos e ordens mili- 
tares para o gasto do soberano e sua comitiva quando saia 
pelo reino a nretexto de administrar justica. ftsse tribute era 
indisnensavel numa epoea em que a inexistencia de uma ca- 
pital deferminada onde se centralizasse a administracao e as 
dificuldades de comunicacao obrigavam o rei a se deslocar 
incessantemente nao so para atender aos reclamos de justica 
como para atender as necessidades da guerra continua que 

(28) F. Lopes, Chron. D. Pedro, cap. I. 
(29) Amaral, Mem. V, pg. 196-197 e notas. 
(30) Viterbo, Elucid., vbo. colheita. 
(31) Op. cit. pg. 84, nt. a. Essa transforma^ao parece ligar-se It con- 

versao em dinheiro da prestaijao em genero. Assim aconteceu em Lamego eni< 
1310. V. Viterbo, Elucid., pg. 200. 
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fazia (32). A escasses de generos, a irregularidade da pro- 
ducao e os embaracos do transporte, aliados a exiguidade da 
moeda circulante, forcavam o rei a se deslocar para consu- 
mir com sua corte os tributes em generos que se armazena- 
vam em sens ceieiros e adegas. (33). Se os tributes em ge- 
neros nao vinham ao rei, o rei ia a eles. Fazia-os todavia 
crescer ao exigir os jantares. Em principio lodos os dominios 
contribuiam. As isencoes, que abas aparecem ja com os pri- 
meiros reis, eram sempre expressas nos forais. Quando es- 
tes silenciavam, o que era frequente, a presun^ao era sempre 
de que o tribute era devido, porque era regra geral que resul- 
tava de um direito inconteste do sumo poder. (34). Era pago 
em gado, em trigo e cevada, em vinho, em galinhas e ovos, 
em manteiga, met, cera, sal, vinagre, em alho, cebola, pimen- 
ta (35). Com a fixacao progressiva da corte esses tributes 
foram sendo cobrados, mesmo que o rei nao viesse (36). Se 
o rei nao o recebia por ocasiao de sua estada, os contribuin- 
tes ficavam em divida, pois que as contribuicoes eram prede- 
terminadas (37). Ja com Sancho II esses tributes comeca- 
vam a ser pagos em dinheiro por contrato com o rei, estipu- 
lando-se uma renda anual como aconteceu com Benaven- 
te (38). Isso tornou possivel a transformacao do tributo oca- 
sional em tributo anual fixo. (39). A principio eram os jan- 
tares inalienaveis, como um direito ligado ao sumo impe- 
rio (40) mas. com o tempo, foram passando a merce de par- 
ticulares ou foram se extinguindo (41). Em 1410, D. Duarte 
reclamava de seu pai a metade das colheitas dos mestrados 
das Ordens e dos mosteiros e igrejas, a que tinham direito 
os infantes herdeiros, quando o rei viajava pelo reino (42). 

(32) Hercul., Hist. Port., VIII, p. Ill, pg. 198. 
(33) V. Contas da Ucharia, de Afonso III, in Ribeiro, J. P., Dissert. 

Cronol., Ill, p. 2.'', 86. 
(34) Hercul., Op. cit, pg. 205. Fuero Yiejo, liv. I, tit. 1, lei 1, apud 

Oama Barros Hist. Adm.. I, 152. 
(35) Hercul., Op. cit., pg. 202-203. 
(36) Op. cit., pag. 149, nt. 
(37) Op. cit., pg. 74, nt. 
(38) Hercul., Hist. Port., t. VIII, p. Ill, pg. 204. V. forais de Castelo 

de Pena Ruiva e Salvaterra in Port. Mon. Hist., Leges et Cons., pgs. 551 e 618. 
(39) Op. cit., 73, nt. a. 
(40) Fuero Viejo, Liv. I, tit. 1, lei 1, apud Adrian, Hist. der. espafi., pg. 86. 

Of. nt. 34. 
(41) Hercul., Op. cit., 149, nt. 
(42) Liv. V, de D. Joao I, fol. 78. V. apud Amaral, Op. cit., 92, nt. 
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Essa perambula^ao da corte de terra em terra era ecd- 
kiomica porque os subditos eram obrigadcs as aposentadorias, 
isto e, ao suslento do soberano e sua gente pelo pagamento 
dos jantares ou colheitas. Assira recaia sobre as populacoes 
nao isentas e sustento da realeza e da corte. E' verdade que 
quando esta se fixou numa capital, a colheita continuou a ser 
percebida sob forma de tribute anual, mas as condicoes de 
vida eram outras e o proprio pessoal do service do rei devia 
ter se tornado mais numeroso, exagerando-se no seculo XV, 
sobretudo no reinado de Afonso V, a ponto de provocar re- 
clamacoes em cortes. (43). 

A ulilizacao de Lisboa como capital ocorreu na segunda 
metade do seculo XIII, ja nos fins do reinado de Afon- 
so III, (44) que ai residiu grande parte do seu reinado acen- 
tuando-se mais tarde com D. Fernando. A preferencia do 
conde de Bolonha nao se explica apenas pela boa acolhida 
que ai encontrou, mas tambem pela excelencia do seu porto, 
e do fnovimento de navios e mereadores estimulados pelo rei, 
que com o traio intensivo beneficiavam o estado com o pro- 
duto das fprtagens e passagens. Com a revolucao de 1383, 
Lisboa que vinha se destacando pelo espirito revolucionario 
de sens moradores, envaidecida pela resistencia ao castelha- 
no, pelo papel de sens procuradores na mudanca da dinastia 
e pela presenca de vizinhos no governo do novo monarca, 
procura consolidar sua funcao de capital, pedindo ao rei que 
"a corte dos sens desembargos estivesse sempre em Lisboa", 
pois "das cidades que em Portugal havia ela era a melhor e 
a mais nobre" e "sempre mantivera a verdade e a lealdade 
entre todos os outros logares do reino" (45). Assim Lisboa 
tornou-se definitivamente capital com o advento da nova di- 
nastia, depois de ter sido ameacada de perder sua hegemo- 
nia no reinado de D. Fernando, ao opor-se ao casamento de 
Jypn-r>or Tp1o« o uup pprou o odio da rainha contra seus bons 
burgueses, (46) renovado por ocasiao da aclamacao do Mes- 
tre de Avis. Todavia D. Fernando nao desprezou Lisboa, 
proibindo as pousentadorias e obrigando os nobres a paga- 

(43) Por ex. Cortes de Coimbra de 1473. Santarem, Mem. das Cortes, 
2.* p., pg. 34-35. 

(44) Hercul., Hist. Port., T. V, liv. VI, pg. 145-6. 
(45) F. Lopes, Chron. D, Joao I, p. 2.', cap. I. Cf. Teles, B., Estudos. 

pg. 23-25. 
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rem hospedagem ou a construirem suas casas, (47) alem de 
protege-la com muralha nova, digna de nma capital (48). 
D. Joao I em 1385 fe-la sede do governo ao fixar a corte na 
cidade que era a mais nobre do reino (49). 

Ao findar o seculo XV com D. Manoel ela sera capital 
inconteste dos descobrimentos e o rei venturoso ai reunira as 
tres cortes do sen reinado. (50). 

A fixa^ao da corte aumentava a popula^ao fidalga para- 
sitaria dos que, sendo filbos e parentes de nobres, eram cria- 
dos e educados junto a familia real ate constituir familia, 
recebendo pensoes e por ocasiao de matrimonio, dotes ou ca- 
samentos, ou ainda gordas tencas. Por isso, ja Afonso III tra- 
tou de limitar as comitivas dos ricos horaens na corte e os 
estipendios que venceriam. (51). A corte tornou-se numero- 
sa (52). Diz D. Duarte (53); "muytas vezes seram em ella 
tres myl pessoas..." Paralelamente refinavam-se os costu- 
mes ate entao simples e brutais que eram abandonados pela 
vida corteza, e surgia o gosto pelo luxo, a ponto de levar os 
povos a reclamarem leis suntuarias para comedir os gastos 
que eram estimulados pela acorrencia de produtos manufa- 
turados de importacao, que se avolumavam pelo progresso 
das relacoes de comercio com regioes da Europa de padrao 
de vida mais elevado. O gosto pelas cerimonias fautosas e 
pela exibicao de prodigalidade se desenvolvera com a vida 
de corte, exgotando as financas regias. Quando D. Henrique 
instou junto a D. Duarte para que accedesse a expedicao de 
Tanger, uma das alegacoes do bom rei para recusar foi a pe- 
nuria financeira. (54). Muitos embaracos resultavam de fes- 
tas: as comemoracoes e a passagem por ocasiao do casamen- 
to da duqueza de Borgonha, a vinda da rainha com cerimo- 

(46) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 61; Chron. D. Joao I, cap. 62. 
(47) F. Lopes, Chron. D. Fernando, Prologo. Oliveira, Freire de, Ele- 

mentos, I, pg. 249 e 257. Doc., nt. 2. 
(48) F. Lopes, Chron. cit, cap. 88. 
(49) Oliveira, Freire de, Elementos, I, pg. 257; F. Lopes, Chron. D. Joao I, 

p. 2.', cap. 1. 
(50) Pimenta, A., Subsidies, pg. 464-466. 
(51) Gama Barros, Hist. Adm., I, 298. 
(52) Em 1498 reclamavam os povos a D. Manuel a redugao dos oficiais 

e moradores da corte. Gois, Chron. D. Manuel, p. 1.*, cap. 26. 
(53) Leal Cons., cap. 54. 
(54) A mesma alegagao justificava a recusa ao pedido de aumento de ren- 

das feito pelo Infante D. Fernando. Pina, Chron. D. Duarte, cap. 10. 
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nias, dadivas e merces, o casamento do Infante D. Pedro, as 
exequias de D. Joao I e as satisfagoes e casamentos de sens 
criados, os cambios da embaixada do conde de Ourem ao Con- 
cilio de Basileia. (55). Para a realiza^ao da empresa foi 
obrigado a lancar pedido extraordinario e que se fez nas 
cortes de fivora, nao sem descontentamentos (56). Com Afon- 
so V as despesas extraordinarias repetiam-se: os casamen- 
tos das irmas com o imperador da Alemanha (1453), com o 
rei de Castela (1455), ajudas aos primos: o conde D. Pedro, 
o rei de Chipre, o casamento do irmao D. Fernando com am- 
plas doacoes e prodigalidades, ajudas militares a Castela e 
a frota francesa, a viagem a Franca; tudo custava milhares 
de dobras e florins. (57). 

As guerras alias tinham abalado as solidas financas reals 
nos fins do seculo XIV. D. Fernando esbanjava o tesouro 
de D. Pedro (58): so para comprar a colaboracao do rei de 
Aragao esvaziava o erario de milhares de libras. A guerra 
perdida nao permitira compensagao de especie alguma. Com 
as lutas de D. Joao I contra Castela as financas regias tinham 
sido reduzidas a situacao de indigencia. A proposito da ex- 
pedicao de Ceuta confessava o rei: "hei mister muito dinhei- 
ro o qual eu nao tenho nem sei pelo presente donde o haja 
nem como". (59). As guerras haviam dissipado o patrimo- 
nio real. So o condestavel acumulava a metade do reino em 
terras e rendas que ele repartira entre servidores sens sob 
forma de prestamos assegurando numerosa vassalagem. (60). 
Queixava-se o rei de suas dificuldades e quando Joao das Re- 
gras sugeriu a compra das terras alienadas, os beneficiarios 
recusaram porque a moeda estava desmoralizada, (61). 
Quando o rei instou, o condestavel resistiu "pollas terras que 
elle tinha elle se nem podia be manteer com sua honrra de 
mais pollas que tijnha dadas: e que muyto pycr se manteria 
se Ihe dellas tirassem," e ressentido ameacou abandonar o 

(55) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 12. Em 1439, para o casamento da 
duqueza da Borgonha, D. Henrique emprestou ao rei 4.624 reais. Doc. in Pedro 
Azevedo, Doc. Chancel. Reais, pg. 40. 

(56) Op. cit, cap. 14. 
(57) V. doc. in Sousa, Provas, T. H, pg. 17-19. 
(58) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 48 e Prologo. 
(59) Azurara, Chron. D. Joao I, cap. 11; F. Lopes, Chron. D. Joao L 

cap. 162. 
(60) Chron. do Condest., cap. 61. 
(61) Azevedo, L., Epocas, I, § IV, 51-53. 
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reino com sua gente. Afinal, mesmo arrostando o desagx-ado 
daquele a quem devia o trono, D. Joao premido pelas neces- 
sidades, recuperou as dadivas, comprometendo-se a tomar 
para si os vassalos de Nun'Alvares e subvenciona-los com con- 
tias permanentes, deixando-se ao condestavel suas terras pa- 
trimoniais. (62). Assim o rei se via forcado a entrar em con- 
flito mesmo com servidores leais para recuperar o patrimo- 
nio — o problema financeiro arrastava a realeza a se defron- 
tar reivindicadora em face da nobreza. Alias em 1395, 
D. Joao I precisou ordenar inquiricoes para reaver o patri- 
monio real abusivamente desfalcado na confusao da lu- 
ta. (63). 

Com as prodigalidades espantosas de Afonso V a situa- 
cao do erario era de tal miseria que o principe D. Joao, re- 
gente, quando precisou ir em sen socorro em Castela preci- 
sou apoderar-se dos dinheiros dos orfaos, da prata das igre- 
jas e fazer emprestimos particulares. (64). Ao morrer, 
D. Afonso deixou essa divida para o filho saldar anualmen- 
te, obrigando-o a um compromisso escrito, e confessando em 
nota que o debito da prata das igrejas ascendia a 34 milhoes 
de reis (65). Para continuar a guerra, quando o pai estava 
na Franca fazendo-se enganar por Luis XI, o principe teve 
que reunir cortes em Montemor-o-Novo para que os povos 
outorgassem tributes extraordinarios. (66). 

Diz o cronista que antes da derrota do bispo de fivora 
em Merida "avia ja neste Reyno de jente, armas, e cavallos, 
e principalmente de dinheiro, que he o substancial nervo da 
guerra, manifestas necesydades". (67). O mal parecia ter se 
tornado cronico. Ja anteriormente, por ocasiao das cortes de 
Torres Vedras de 1441, confessava o rei aos procuradores do 
Porto que reclamavam o pagamento de despesas feitas para 
expedicoes africanas ... "teemos em voontade com a graca 
de nosso senhor deos de se pagarem as dividas ... mais per 
o presente per o minguanto de nossas rendas o quail bem 

(62) Chron. Condest., cap. 63: "E como he as terras: el rey pos a todos 
suas cotijas, e asi ficou o Codestabre asoessegado sem Ihe bollindo co suas 
terras de jurderdade mas todavia foron-lhe tiradas as que tinha de prestimo". 

(63) Azevedo, L., Op. cit, pg. 33. 
(64) Pina, Chron. Afonso V, cap. 182. 
(65) V. doc. in Sousa, Provas, T. II, pg. 12. 
(66) Pina, Op. cit., cap. 201. 
(67) Pina, Chron. Afonso, V, cap. 206. 
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sabees ..." (68). Das guerras de Afonso V; a entrada em 
Castela em 1470 com cerca de 20 mil homens, custara 275 
mil dobras, e so uma armada de socorro a Africa, 70 mil (69). 

Essa situacao desarmava a realeza que nao podia siquer 
recrutar convenientemente soldados porque nao podia pro- 
ver contias. A molestia nao era de etiologia dificil de se des- 
cobrir. O Estado nas primeiras epocas vivia das rendas agri- 
colas de terras regalengas, das pensoes e foros dos dominios 
foreiros e dos tributes foraleiros. Mas, as necessidades mili- 
tares haviam obrigado os reis, como fazendeiros perdulaxdos 
e imprevidentes, a desbaratar o patrimonio irremediavelmen- 
te, entregando dominios a fidalgos e validos, a bispos, aba- 
des, mestres e comendadores, nao so desfalcando o patrimo- 
nio imobiliario, mas estancando as proprias fontes de renda, 
uma vez que esses dominios doados automaticamente se tor- 
navam isentos. Entregavam cidades inteiras a alcaides que 
para defende-las se faziam remunerar com parte das rendas 
munlcipais, mas que nao tardaram a confundir entre as suas, 
as rendas reais que deviam ser recolhidas pelos mordomos 
do rei. Ao fim de algum tempo, receber o senhorio de uma 
terra municipal equivalia a absorcao das rendas da Coroa, 
— praticamente, a uma doa^ao. A contribuicao dos munici- 
pios foi tambem se escasseando por esse mecanismo de evi- 
dente usurpacao, mas com o qual os reis tinham que concor- 
dar para assegurar a defesa de suas vilas e cidades e a fide- 
lidade dos alcaides. Outras vezes, precisando recompensar 
services militares, os reis alienavam ora reditos, ora domi- 
nios que nao voltavam mais a Coroa. (70). Todas as fontes 
de renda minguavam sem compensacoes remuneradoras, si- 
tuacao que se tornou alarmante sob o reinado de D. Fernan- 
do. Nada satisfazia a voracidade dos previlegiados que de- 
voravam o patrimonio e os rendimentos: terras e cidades, 
prestacoes reguengueiras, jugadeiras, foraleiras, costumagens, 
impostos ordinarios sobre as judarias e mourarias, alfande- 
gas, monopolios, isencoes — tudo era objeto de cobicas (71). 
O Duque de Braganga cujos dominios eram comparaveis aos 
do proprio/monarca, apesar da reacgao de D. Joao II, tera no 

(68) V. doc. in Lobo, Hist. Socied., Doc. Ilustr,, 557, (Chancel., Afonso, 
V, liv. II, fol. 104). 

(69) V. doc. Merces .de Afonso V, de Vasco de Ataide in Sousa, Pro- 
vas, T. II, pag. 17. 

(70) Hercul., Hist, dos bens ..., in Opusc., t. 11, pg. 17. 
(71) Lobo, Hist. Socied., I, cap. V, 485. 
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fim do seculo as rendas de nada menos de 18 judarias entre 
as quais a de Lisboa. (72). Mas, nao so as fontes de rendi- 
mento diminuiam; as despesas avolumavam-se; em 1477 sob 
Afonso eram de 43 contos; com D. Joao II sobem a 60 e, 
para o periodo aureo, Garcia de Rezende fala em 200 con- 
tos. (73). fisse crescendo incessante elevara no seculo XVI, 
em 1534, a receita a 279 contos, fora as dividas na Flan- 
dres (74). A realeza tinha desde os primordios o monopolio 
monetario que nunca Ihe fora contestado, nao tanto por par- 
ticular respeito, mas por sua pouca importancia nos primei- 
ros tempos, quando a simplicidade do mecanismo economico 
de escambos, fazia da moeda mera mercadoria (75). Ante 
as dificuldades financeiras ela sempre se utilizava do expe- 
diente da quebra da moeda para solver os corapromissos a 
custa da nacao. fisse expediente era ruinoso para todos, e 
os povos sempre se haviam oposto a ele, (76) preferindo pa- 
gar tributes extraordinarios para evitar a desvalorizacao do 
meio circulante, como aconteceu no reinado de Afonso III (77). 
Essa manobra entretanto continuou a ser usada pelos reis do 
seculo XV para enfrentar as dificuldades financeiras. Era 
uma verdadeira chantage que os soberanos podiam fazer. 
Praticaram-na D. Joao I depois das enormes despesas das 
guerras contra Castela, D. Duarte, D. Afonso para satisfazer 
suas ansias de guerra e suas prodigalidades. O marco de 
prata fixado em 1436 em 700 reaes, chegou ao fim do seculo 
com o valor mais que triplicado (78) — 2.280 reaes. A causa 
era sempre a mesma, diz Costa Lobo (79), o Estado que ca- 
rece de dinheiro, diminue o toque ou peso da moeda, ou Ihe 
aumenta o valor nominal diminuindo a quantidade de metal 
fino na moeda. Verdade e que, alem das despesas de guer- 
ra, dos esbanjamentos dos soberanos e da carestia de metais 
preciosos, atuavam como fator agravante; a fome de moeda 
se tornava mais angustiante devido ao desenvolvimento do 
comercio que forcava a intensidade da circula^ao e a reducao 

(72) Op. cit, pg. 516. 
•(73) G. Resende, Miscelania, 287. 
(74) Azevedo, L., H. Port., Peres, vol. Ill, p. 3.', cap. II, 646-287. 
(75) OI. Martins, Hist. Civil. Iberica, liv. Ill, cap. II, 150. 
(76) V. por ex. Cortes de Lisboa. 1371. Freire de Oliveira, Elementos, 

VI. 192-193. 
(77) Hercul., Hist. Port., t. V, pag. 134-135. 
(78) Costa Lobo. Op. cit., I, cp. Ill, § IV. 388. 
(79) Loc. cit.. 
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dus pagamentos em mercadorias, numa epoca em que o cre- 
dito ainda nao aparecera como mecanismo de compensagao. 
A faculdade de timbrar moeda tornar-se-a entao uma tremen- 
da arm a nas maos dos reis que dela usarao constantemente. 
As reformas monetarias porem nao solviam as dificuldades 
financeiras da realeza e prejudicavam as classes da nacao, 
Os previlegiados iam tendo suas rendas reduzidas com a des- 
valorizacao da moeda e sofriam embaracos economicos. O 
povo tambem tinha sua situacao peorada. Dessa forma, co- 
mo as principals vitimas erara os burgueses, a realeza en- 
gen drando desajustamentos economicos gerais, tornava-se ar- 
bitro do bem estar de todos favorecendo de alguma forma 
sua propria posicao. Contra Afonso V. as queixas foram ge- 
rais principalmente do povo ante o qual se impopularizou 
mais com essas medidas do que com os insucessos militares. 
Contra a lei de 1473 houve reclamacoes nao atendidas em 
repetidas cdrtes: 6vora — 1475, Montemor-o-Novo — 1477, 
tornando-se pateticas nas de fivora de 1481: "... vosso pa- 
dre, nom olhando a dita balanca que ante sens olhos avia 
destar, se foe com aqueles que mall o seu pouco demanda- 
vam, e fez ley em que acresentou das liuras, em que deu 
morte a seu pouoo, e deu pena aos nom culpados e fauorizou 
os culpados: pelo qual todo o vosso pouvo vos pede por 
mercee que de tal acrescentamento de moedas ou livres ho 
aliviees, porque he lazeira e gafem que sobre elle lancou vos- 
so padre comtra dereito e justica". (80). D. Joao II mansa- 
mente recusou-se atender: sabia que nao podia. 

fisse esbanjamento dos reis nao constituia apenas um 
problema financeiro, mas tambem politico, pois que esses do- 
natarios faziam concorrencia ao poder real outorgando car- 
tas de previlegios e franquias, recebendo tributes e minis- 
trando justica, usando suas tenencias nao para cooperar com 
o rei, mas as vezes para se oporem a ele (81). Assim, por 
exemplo, os prelados e fidalgos abusavam dos pedidos e em- 
prestimos fazendo concorrencia ao rei na exploracao do povo. 
Isso obrigou a realeza a proibir que outrem langasse mao des- 
se recurso exgotando a capacidade tributaria dos povos. (82). 

A solugao teria que ser achada nao so no terreno eco- 
nomico promovendo um crescimento dos recursos, mas tam- 

(80) Op. cit, § 1. 349-350. 
(81) Prestage, The Royal, pg. 8. 
(82) Orden., Felip., Liv. 2, tit. 49, apnd Araaral, Mem. V, 167; nt. a. 

Orden. Af., V, tit. 95. Yiterbo, Elucid., vbo. Pedido, pa;. 141. 
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bem no terreno politico pela recupera^ao dos dominios e das 
rendas. 

Sob o aspecto politico ainda uma vez o problema se re- 
duzia a uma luta contra os privilegiados para forca-los a 
devolucao do que fora da realeza. Assim se poderiam evi- 
tar os expedientes ruinosos; os pedidos em cortes qtie eram 
pagos pelos povos desde antes do reinado de D. Pedro prova- 
velmente. (83). A realeza tinha que descobrir outra fonte 
de rendimentos, uma vez que a reducao de seus dominios 
agricolas acarretava a contracao de seus recursos, embora 
aqueles tributos continuassem a ser cobrados em beneficio 
dos donatarios. Se as rendas dos bens imoveis nao mais bas- 
tavam, era preciso taxar os mobiliarios — o comercio. Dai 
a generalizacao das sisas que eram a principio municipais e 
temporarias, e que vao se tornar reais e permanentes no de- 
correr do seculo, numa acumulacao monstruosa com os anti- 
gos tributos. (84). 

Outro aspecto do problema financeiro, nao menos impor- 
tante e que geralmente tern passado despercebido, e o que 
diz respeito aos tributos em servicos. As transformacoes so- 
ciais, tornando o homem mais livre, o iam libertando das 
obrigacoes de servir aos senhores. Abrigando-se a sombra 
dos privilegios municipais isentavam-se desses deveres. Sem 
diivida, a nobreza era a primeira a ser afetada, porque essas 
populacoes urbanas, passavam a servir somente ao rei. Do 
ponto de vista militar essa sifuacao dificultava para a no- 
breza o recrutamento de soldados seus, deixando-a desarma- 
da em face da realeza cujo exercito crescia. Mas, do ponto 
de vista financeiro a realeza tambem nao tardaria a ser afe- 
tada. Muitos servicos que outrbra eram feitos gratuitamente 
para o rei, irao sendo trocados por tributos. A partir desse 
instante a realeza tera por sua vez que remunerar esses mes- 
mos servicos, aumentando tambem seus encargos. A nobreza 
era amputada de centenas de bracos que eram os homens que 
ficavam livres, mas a realeza tambem se via em dificuldade 
para remunera-los, agravando as obrigacoes do erario. 

Recuperar as antigas fontes de rendas do estado e pro- 
mover a exploracao de outras — eis as tarefas mais urgentes 
da realeza para sobreviver e se ampliar. Para realizar a pri- 
meira, devia ela atacar seus detentores numa luta politica de 

(83) Hercul., Hist, dos bens..., in Opusc., VI, 280 segs. 
(84) Op. cit., loc. cit., e R. Silva, D. Joao II, 119-120. 
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^onsequencias graves. Para realizar a segunda, precisava, de 
nm lado, se fazer comerciante, pela exploracao de monopd- 
lio, navegante e colonizadora para compensar com dominios 
produtivos alem-mar os que perdera na Metropole, e de outro 
lado, promover o desenvoivimento da burguesia como nova 
classe contribuinte para substituir os contribuintes rurais que 
perdia, o que equivalia tambem a dar forcas a uma classe 
ambiciosa rival dos privilegiados. A politica colonial se im- 
punha como solucao, nao so porque essas terras longinquas 
rendiam e sen comercio permitiria o restabelecimento do equi- 
librio das abaladas financas reais, mas tambem porque po- 
deria deter a ruina do patrimonio regio metropolitano, pas- 
sando a fazer as doacoes em recompensa de servico, nas co- 
lonias distribuindo capitanias, magistraturas, escrivaninbas, 
feitorias. (85). ftsse fora urn dos meritos da obra de D. Hen- 
rique: aumentando o patiiimonio real por via de sucessao 
hereditaria, alargou a base financeira do poder real, tornan- 
do possivel a centralizacao, apesar das prodigalidades de 
Afonso V que pudera assegurar fidelidades sem destruir to- 
talmente o poder financeiro da realeza. Nesse sentido a 
absorcao do patrimonio das ordens religiosas militares pela 
realeza tera um papel semelhante. 

Verdade e que a manutencao das pracas africanas pela 
realeza era tambem dispendiosa e as despesas com o nume- 
roso pessoal nas pracas de alem-mar eram cada vez maiores, 
recebendo os funcionarios vencimentos em duas especies; di- 
nheiro e alimentos. Rui de Melo, capitao de Tanger, recebia 
em 1472 — 68.568 reais de tenca e 52.920 de mantimento (86), 
e D. Joao de Menezes, capitao de Arzila, em 1482, a mesma 
tenca e 44.912 reais de mantimento e o quinto das cavalga- 
tas e tributos. (87). Essas despesas, acrescidas pelas guerras 
constantes, faziam da empresa africana um negocio de lucres 
duvidosos, mantido por "noblesse" mas que estava longe de 
compensar as necessidades da realeza. 

A realeza no seculo XV precisava solver as dificuldades 
financeiras herdadas de periodos anteriores para poder sal- 
var-se. E ainda aqui, sao os magnates os adversaries e os 
burgueses os aliados desejaveis. 

(85) Lobo, Hist. Socied., I, cap. V, 486. 
(86) Meneses, Hist, de Tanger, 36. 
(87) David Lopes, Hist. Exp., p. I, cap. TV, pg. 173. 
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A nobreza fora util na luta contra o mouro com cujos 
resultados era possivel paga-la em terras. Ela mesma provia 
o rei de com que satisfazer as obrigagoes. Agora porcm tor- 
nava-se quase sem finalidade explorando parasitariamente 
as terras conquistadas, e pretendcndo pilhar o que reslava do 
patrimonio real. Era tanto mais incomoda em suas ambi- 
coes quanlo a realeza tinha seus compromissos acrescidos 
desde que deixara de se sustentar viajando: a manutencao 
da corte numa capital pesava muito sobre o erario. 

Para acalmar a cupidez da nobreza continuar-se-ia a lu- 
ta contra o sarraceno; mas ela oontinuava a querer ser paga 
com terras em Portugal e nao na Africa. A realeza entSo, 
agora que mais do que nunca precisava da renda de seus do- 
minios, ver-se-a na alternativa de, ou desbaratar o patrimo- 
nio real, como ira fazer Afonso V, ou desarraar a nobreza, 
como fara D. Joao II. Realmente, so a centralizacao finan- 
ceira poderia solucionar a crise. Para realiza-la era necessa- 
riio reaver os dominios desviados, para recuperar as rendas, 
e nisso o povo tinha interesse porque essa retrocessao de ter- 
ras significaria a extensao da jurisdicao real, sem duvida, 
mais coerente e estavel, porque inspirada pelos legistas no 
direito romano e nao mais nas arbitrariedades do direito 
costumeiro ainda aplicado pelos senhores por ser mais elas- 
tico. 

Todavia a investida fiscal da realeza atingira tambem os 
burgueses dos concelhos. Arrebatar-lhes-a as sisas que Ihes 
financiavam a administracao, despojando-os de recursos fi- 
nanceiros extraordinarios, e transformando-as em tributacao 
permanente, o que era lesivo dos interesses dos mercadores. 
E, quando, os povos reclamaram em cortes (88) nao foram 
atendidos pois desde D. Joao I, tinham se avolumado a ponto 
de se tornarera a principal fonte de receita do estado. (89). 

A realeza embaracou ainda a burguesia mercantil ao se 
tornar traficante tambem, entravando o comercio livre pela 
reserva para o estado do monopolio de certos produtos como 
a cortica, os couros, o acucar. Concedendo-o por arremata- 
(jao e contrato a particulares, pode participar dos lucros da 
mercancia e subvencionar grandes burgueses mediante gor- 
das concessoes. (90). 

(88) Azevedo, L., fipocas, § IV, 53. 
(89) Orden. Af., Liv. II, 59; Hercul., Opusc., VI, 305 segs.. F. Lopes, 

Chron. D. Joao I, 2.' p., cap. 203. 
(90) ■'Contra as saboarias reclamavam os povos nas Cortes de Coimbra, 

1473. Santarfim, Mem. das Cortes, 2.* p., pg. 37. 
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4. O problema militar 

A principio, praticamente nao havia problema militar. 
Na epoca da Reconquista, movida pelo elan religiose, toda a 
nacao estava em ai'mas permanentemente pronta ao chama- 
mento do rei contra o muculmano. (91). As algaras sarra- 
cenas obrigavam toda a populacao a uma mobilizacao cons- 
tante para o apelido on fossado. A nobreza belicosa e cheia 
de ambicao acompanhava o rei. As ordens religiosas mili- 
tares constituiam uma preciosa maquina de guerra e, nao so 
empreendia as mais arroiadas ofensivas em territorio inimi- 
go, mas estava organizada para distribuir sens priores e co- 
mendadores com sua gente pelos castelos que ericavam as 
fronteiras como elementos fixos de defesa. O sentimento de 
cruzada movia esses soldados monges expontaneamente. A 
par dessa expontaneidade do service militar — a pequenez 
do pais reduzia as necessidades de organizacao para uma 
guerra que era sobretudo um torneio de astucia e bravura 
pessoal. 

A medida em que se ampliava o territorio recuando-se 
as fronteiras, as populacoes que iara ficando para a retaguar- 
da da linha de atrito ja nao tinbam o mesmo ardor de reivin- 
dicacao territorial pois que, uma vez estabelecidas no solo 
sem ameaca de perde-Io. nao tinbam mais a mesma sensibi- 
lidade para o nerigo. Continuavam obrigadas ao service mi- 
litar — o apelido e o fossado, mas a atividade militar ia se 
tornando mais rara, pois que o apelido ia se tornando inusual 
pelo recuo sarraceno, e o fossado de tempo limitado ia per- 
dendo aquela funcao vital para as populacoes. A propria 
nobreza a medida em que ia sendo aquinhoada ja nao podia 
ter o mesmo ardor e, instalada nos senborios do norte, nao 
combatia mais expontanea e religiosamente. Para lutar exi- 
gia agora o pagamento das contias. Apenas as ameacas pe- 
riodicas dos cristaos vizinhos ofereciam ensejo para luta em 
causa propria, mas ainda assim seu braco era remunerado. 
Paralelamente a dilatacao geografica, os encargos da realeza 
cresciam tambem: tornava-se precioso remunerar os bandos 
senhoriais para que lutassem. Enquanto a luta contra o sar- 
raceno foi a luta dos Portugueses, as conquistas territorials 
permitiam aos reis pagar com terras e castelos os services 
militares, e ainda enriquecer sua dota^ao propria. 

(91) Gama Barros, Hist. Adm., I, 290. 
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Terminada a recupera^ao territorial com a anexacao do 
Algarves, o problema de Portugal era vigiar para sobreviver 
como reino livre. (92). O problema da sobrevivencia, alter- 
nado com ambicdes dinasticas de sens reis, ainda podia le- 
vantar os senhores a luta, pois que com elas podiam, nao so 
haver sua bonra, mas perceber contias e fazer jus a doacoes 
desprendidas do patrimonio material da coroa. 

Ja nos fins do seculo XIV, as transformagoes da tecnica 
militar determinadas pela polvora afetavam a eficiencia da 
cavalaria senhorial. Com as lutas de D. Fernando, a presen^a 
dos ingleses na Peninsula revelava a necessidade de reajusta- 
mento dos exercitos para enfrentarem os novos embates. 

Para a expansao imperialista na Africa, numa guerra que 
nao era mais de recupera^ao ou defesa, mas de ofensiva ex- 
pansionista, a nobreza nao sentia o mesmo elan e a propria 
justica das empresas era discutida. Nao era siquer legitimo 
lancar pedidos ao povo para essa guerra, que era voluntaria 
e nao necessaria, e que portanto devia ser feita a custa do 
proprio principe, como decidiu o Papa a uma consulta de 
D. Duarte (93). Nessa ocasiao, o povo acabou cedendo o 
subsidio reclamado mas nao sem grande murmuracao e des- 
contentamento (94). As proprias ordens militares bem nutri- 
das de terras e castelos, de povos e rendas, permanecerao in- 
diferentes as lutas de alem mar. (95). Nao julgavam serem 
de seu dever, nem correspondiam a seus interesses, mesmo 
porque, nao estavam equipadas para a nova estrategia con- 
sequente a invencao da polvora. Ainda quando as ordens 
vieram a ser incorporadas ao patrimonio regio, nao foram 
mobilizadas para as conquistas ultramarinas. A propria no- 
breza nao podia sentir-se empolgada por essa luta; dela par- 
ticipava nao so porque a guerra era sua profissao, mas tam- 
bem porque esperava merces no territorio metropolitano, que 
alias nao Ihe foram regateadas por Afonso V. 

A realeza no seculo XV apresentava-se pois um problema 
de caracter militar: organizagao de um exercito eficiente com 

(92) "Os reis devem ter prestes gente d'armas, besteiros, lanceiros..." 
Cbrtes de 1481. Doc., Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.'. pg. 137, 

(93) Pina, Chron. D. Duarte, cap. XX. Ante a recusa em 1467 das Or- 
dens de S. Tiago e de Cristo de combater na Africa, o Papa decidiu em favor 
delas. Mon. Lus., VI, liv. 19, cap. 9. 

(94) Op. cit., cap. XIV. 
(95) Gama Barros, Hist. Adm., II, 338 segs. 
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pouco dinheiro. Para assegurar a colaboracao da nobreza 
precisava despojar-se de seus dorainios e acravar os povos 
com exacoes fiscais para satisfacao das tencas e contias. 
Acontecia porem que a cavalaria senhorial estava em deca- 
dencia. A batalha de Aljubarrota ja fora ganha pela cava- 
laria urbana (miles villani) que ia se tornar o cerne dos exer- 
citos. Para refazer os quadros militares e compensar as de- 
ficiencias da feudalidade, os reis tinham que apelar para 
as cidades. Assim, nao so asseguravam a contribuicao de um 
clemento novo mais ativo, mas tomavam-no aos senhores. 
D. Fernando impos obrigacoes militares as cidades, prescre- 
vendo normas de recrutamento e recenseamento de homens 
e fazendas, para saber quais os cavaleiros e os peoes. (96). 
Na lei da jurisdigao dos privilegiados proibiu que sua justica 
conhecesse dos atos relativos a apuracao das obrigacoes mi- 
litares, reservando-os aos juizes da Coroa. (97). 

Esta seria a sua gente de armas. Para evitar o desvio 
de sua gente proibiu aos fidalgos tomar consigo homens alis- 
tados, com o objetivo de evitar a rarefacao das milicias da 
terra, que eram exercito real, absolutamente fiel. Proibiu ain- 
da aos que nao sustentassem cavalo ter oficio na governanpa 
da terra, aliando assim as liberdades e privilegios urbanos. a 
obrigacao de service militar ao re'i na cavalaria vila. O exer- 
cito que surgiu dessas disposicoes e gue venceu em Aljubar- 
rota. Alias, o aproveitamento das milicias concelhias vinha 
da regularizacao do alistamento da peonagem dos concelhos 
no reinado de D. Dinis organizando-se os besteiros do conto, 
tornando mais numerosos na hoste os lavradores e homens 
de mester (98). sob a direcao dos coudeis e anadeis. 

O interesse dos reis pelas tropas urbanas correspondia 
sem duvida a necessidade de organizar um exercito real nara 
corrigir as panes do exercito senhorial cuja eficiencia dirai- 
nuira. Quando D. Fernando em 1373 obrigou ao service mi- 
litar as classes inferiores ate entao isentas e estabeleceu as 
mostras de maio para a cavalaria vila, procurava assegurar 
um exercito semi-permanente sobre o qual anoiar o poder 
real, sem grandes despesas. O problema militar devia pois 
ser resolvido com a assistencia das populacoes nao privilegia- 

(96) Orden. Af., IV, tit. 26: F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 87; Ama- 
ral, Mem. V, pg. 200, nt. a. 

(97) Orden. Af., II, tit. 63. 
(98) Gen., Ferreira Martins, Hist. Exp., IV, cap. II, 103. Orden Af I 

tit. 52. • • . 
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das, pela sistematizacao do recrutamento. Essa preocupa^ao 
aparece nas Ordenacoes, nos regimentos militares, como o dos 
coudeis elaborado sob D. Duarte (99). Alias a organizacao 
do exercito semi-permanente abrangeu tambem-a nobreza, 
sob D. Joao I quando se estipulou o numero de lancas de ca- 
valo que deviam ter os grandes do reino, fidalgos e eclesias- 
ticos, e as ordens militares, para prevenir surpresas na hipo- 
tese de guerras repentinas (100). 

Dessa forma, os- reis do seculo XV tinham que equipar 
com o erario exgotado um exercito semi-permanente renova- 
do para atender aos imperativos do tempo, e voltar-se para 
as milicias dos concelhos afim de organizar tropas que subs- 
tituissem a cavalaria senhorial em decadencia, bastante fieis 
para enfrenta-la se precise, combatendo pelo trono, se as cir- 
cunstancias reclamassem. A organizacao de um exercito ver- 
dadeiramente real — eis a tarefa. 

Quanto a marinha, o problema era menos complexo por- 
que nao havia a concorrencia dos poderosos a enfrentar. Ela 
fora desde a sua criacao uma organizacao regia e nunca pe- 
netrada pela influencia senhorial. Era preciso desenvolve-la, 
nao so devido a posicao atlantica de Portugal, mas para fazer 
face aos compromissos politicos da nacao diante da Europa. 
Num pais de fraca massa demografica e portanto incapaz de 
alinhar exercitos numerosos, o equipamento de uma frota de 
guerra poderia vir a ser, como de fato aconteceu, uma razao 
de prestigio. Para os navios irao sempre homens das classes 
nao privilegiadas, fieis e ativos. Se os comandos eram dados 
a fidalgos, quase nunca o eram a grandes fidalgos, a ponto 
de constituirem um perigo para o poder real. 

A frota de guerra precisava pois desenvolver-se para co- 
brir Portugal com sua protecao. Como so o rei dispunha de 
armada, claro o seu desenvolvimento significava um elemento 
a mais de desiquilibrio de forcas a favor da Coroa. As equi- 
pagens tambem terao que ser recrutadas nas cidades, de pre- 
ferencia onde viviam Pescadores, mas sempre entre os homens 
do povo. (101). Mais do que sobre os exercitos, a partir do 
seculo XV, os reis Portugueses passarao a se apoiar na ma- 
rinha com a qual criarao um imperio e o defenderao. 

(99) Orden. Af., I, Tit. 65. 68 e 71. 
(100) Mariz, Dialogos, dial. IV, t. 1, pg. 236; F. Lopes, Chron. D. Joao, 

cap. 203. 
(101) Orden. Af., liv, I, tit. 70. 
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CAPlTULO V 

O DRAMA DA CENTRALIZACAO 

1. Os antecec^entes e a Revolucao democratica 

Com a conivencia das cidades cujas simpatias trabalhara, 
a realeza empreendera a absorcao de todo o poder no se- 
culo XV nracas 9 circunstancias favoraveis que os monarcas 
da dinastia de Avis saberao explorar. E ela sera realizada 
sem batalbas, sem dolorosas sangrias, quase mansamente, em 
contraste com o que ocorreu em outros paises em que a re- 
nuncia ao poder pelos feudais nao se processou sem reacoes 
violentas. Os reis nortuqueses squberam fazer com que a no- 
breza passasse a depender economicamente do tesouro real, 
e peTa bolsa atinqiram-lhes as enerqias. Assim a centraliza- 
cao do poder operou-se paulatinamente, para se precipitar 
tragicamente no reinado de D. Joao II numa apoteose san- 
grenta quando o ultimo golpe despertou o ultimo sobressalto. 

Realmente a propria formacao do reino e sua exiguidade 
territorial nao favoreciam a hipertrofia feudal, e como as 
terras e os homens nao eram muitos, dificil se tornava que 
um senhor fosse desmesuradamente poderoso. E quando os 
reis arrastaram as populacoes das cidades para seu partido, 
poucos elementos de apoio restaram aos grandes aristocra- 
tas. Essas populagoes serao o cimento com o qual a realeza 
soldara as ilhas de autoridade em que se multipartia o reino, 
para alicercar a terra firme da nacao, enfrentando as forcas 
de erosao sempre renascentes que eram as classes privile- 
giadas. 

ftsse processus alias pode-se dizer que amanhece com Por- 
tugal. No tempo dos primeiros soberanos, nao havia no reino 
outras leis gerais alem daquelas que estavam em vigor no rei- 
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no de Leao ate a morte de Afonso VI que alias se reduziam 
ao Codigo Visigotico a letra dos forais e aos canones ecle- 
siasticos. (1). Era entao o paraiso dos particularismos, dos 
usos e costumes locals e ainda o arbltrio das vontades dos 
poderosos. Todavia, embora possam ter ocorrido em reinados 
anteriores, (2) logo com Afonso II aparecem as primeiras leis 
gerais, as que se conhecem com o nome de cortes de Coimbra 
de 1211. uas quais se confirmaram as imunidades do clero e 
de seus bens. (3). A legislacao geral era sem duvida um meio 
de interferencia na vida de todo o pals e uma exnressao do 
direito que se reservavam os reis de regular a vida jurldica 
de todos, substituindo gradualmente pela lei civil geral a le- 
gislacao mais ou menos anarquica local. (4). Os proprios fo- 
rais comquanto fossem a cristalizacao legislativa da plurali- 
dade dos usos e costumes de cada lugar, continham os ger- 
mes da centralizacao fiscal porque abriam caminho a emer- 
sao de tributos gerais, alem de regularizar a maquina finan- 
ceira da realeza eauipando-a com meios para a realizacao 
de seus obietivos. (5). fisses particularismos assim consagra- 
dos entretanto terao o seu panel negative porque, sendo mui- 
to vivazes, vao constituir um obstaculo a generalizacao das 
leis e ordenacoes de caracter nacional. Ainda nas cortes de 
Lisboa de 1440 sob a regencia de D. Pedro, os procuradores 
reagiam contra os capitulos gerais que Ihes pareciam provei- 
tosos a umas terras mas danosos a outras, razao pela qual pe- 
diam que em cada lugar nao se guardassem senao aqueles 
que os procuradores dos concelhos escolhessem, sem que os 
ontros Ibes pudessem empecer. A esse pedido que era uma 
ameaca ao processamento da centralizacao administrativa, o 
Bepente teve a fraqueza de condescender, (6) decisao que foi 
recusada mais tarde nas cortes de Coimbra de 1472 (7). Sa- 

(1) Aragao Morato, Mem. sobre Amortiz., in Mem. Lit., pg. 23. Ama- 
ral, Mem. V. pg. 205 e 211-213. 

(2) Gama Barros, Hist. Adm., I, pg. 130. 
(3) Amaral, Mem. V, 56-58. Doc., Port., Mon., Hist., Leges, I: Estas 

sao as leis e Posturas que fez o muy nobre rey Dom Affonso de Portugal e man- 
dou aos reis que viessem depos elle...". 

(4) Sarmento, D. Pedro, Liv. II, cap. II, 78. Port., Mon. Hist., Leg. et 
Cons., I, 163, Hercul., Hist. Port., IV, 155. 

(5) Hercul., Opusc. VI, 222 segs.; Azevedo, L. fipocas, I, 17 e 34. 
(6) V. doc. Brito, Pergaminhos, Arq. Port., n." XV, 1-12. Cf. Gama Bar- 

ros, Hist. Adm., I, 131. 
(7) Gama Barros, loc. clt.. 
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bemos que apesar das leis gerais, os concelhos, como o de 
Lisboa, oontinuavam a se reger pelas leis especiais que ti- 
nham. (8). Fazendo leis gerais, os principes desde logo as- 
seguravam o direito de zelar por sua observancia, e portanto 
de interferir na administracao das terras, particularmente na 
administracao da justica, o que alias, diziam ser direito ime- 
morial. D. Ferrnando ante as queixas que Ihe taziam os pro- 
curadores do povo proclamou definitivamente que o privile- 
gio de mero e mixto imperio nao implicava em alienacao dos 
direitos da Coroa para a qual os condenados podiam sempre 
apelar. (9). 

Essa interferencia do poder real na vida da nacao era 
facilitada pelo caracter que teve em Portugal o sistema se- 
nhorial. Emquanto em outros paises eram propriedade dos 
senhores nao so as terras que constituiam os feudos, mas ate 
as funcoes publicas delegadas pelos reis, em Portugal distin- 
guia-se perfeitamente o exercicio de uma funcao do estado, 
civil, militar ou mixta, da posse de uma propriedade publica, 
ideia hoje natural e simples. Os cargos eram sempre dele- 
gacoes regias. (10). Isso explica porque nunca se tornaram 
hereditarios, permitindo sempre ao rei a escolha de seus 
ocupantes, o que por certo preservara sua autoridade. As 
tentativas de tornar hereditarias certas funcSes frustraram-se. 
O cargo de almirante da frota devia ser hereditario na fami- 
lia dos Pecanhas por concessao de D. Dinis (11), mas ja sob 
D. Fernando estava em maos de outra familia. (12). Quan- 
do os descendentes do condestavel exigiram de D. Pedro re- 
gente essa dignidade alegando pertencer a sua linhagem, o 
Infante recusou-a, dando-a a seu proprio filho. (13). 

Se desde o inicio os cargos eram sempre delegagoes re- 
gias, claro esta que a autoridade real se conservava muito 
mais independente e a nobreza era obrigada a docil fideli- 
dade para have-los da confian^a do rei. 

(8) Freire Oliveira, Elementos, I, 59 e nt. 
(9) Orden. Af., II, tit. 63. Cf. Gama Barros, II, Op. cit., 474. 
(10) Hercul., Hist. Port., II, 166-167. 
(11) V. doc. in Provas Hist. Geneal., I, 95 segs. 
(12) iDoc. in Aires de Sa, Frei Gongalo Velho, II, 552, n.' 740. 
(13) Pina, Chron. Af., V, caps. 4 e 93. 
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De resto, a frustracdo do sisiema feudal em Portugal veia 
tornar mais fdcil a tare fa de recuperacdo total da autoridade 
pelos reis. Emhora ndo se possa dizer com o radicalismo de 
Alberto Sampaio que tenha havido exatamente o oposto do 
regime feudal e que tudo estava na dependencia exclasiua do 
rei, unico senhor territorial (14), na verdade o sistema ndo 
chegou a snap ultimas consequencias pela alienacdo da sobe- 
rania. Embora tenham faltado elementos essenciais do feu- 
dalismo, havia um regime de manifestos analogias com o se- 
nhorio feudal, que proporcionava d aristocracia elementos 
vigorosos de resistencia ao desenvolvimento do poder do rei, 
como as imunidades, o exercicio de direitos jurisdicionais, a 
percepgdo de encargos e servicos devidos pelos moradores 
das terras. (15). 

As terras eram em Portugal ou da Coroa ou privilegia- 
das. As da Coroa eram administradas por lugares tenentes 
do rei, e divididas em distritos ou terras (16), que se subdi- 
vidiam em prestamos, isto e, consignacao de temporaria, por- 
goes de casais, aldeias, freguezias cujos rendimentos eram afe- 
tos aos que os administravam, em recompensa ao encargo ci- 
vil ou militar. (17). Ao conceder a teuencia, ao delegar fun- 
coes administrativas, o rei nao renunciava a sua autoridade 
sobre os dominios. As delegacoes nao eram hereditarias, (18) 
o que equivale dizer que o rei podia sempre recuperar o po- 
derio. Alem disso os depositarios de autoridade em nome do 
rei precisavam sempre haver dos novos reis confirmacao era 
suas investiduras, o que significa que elas eram revogaveis. 
Em relacao as terras privilegiadas nobres as terras patrimo- 
niais, cujas doacoes eram de jur e herdade, a autoridade real 
nem por isso estava ausente, pois a suprema jurisdicao per- 
tencia ao rei, que podia ainda, pelas leis gerais interferir era 
sua administracao. 

De fato o feudalismo na sua plenitude ndo existia. A tra- 
dicdo wisigotica ndo feudal nunca se apagou de todo mesmo 
sob o dominio drabe. (19). As lutas de reconquista tornando 

(14) Alb. Sampaio, As "villas", pg. 144. 
(15) Gama Barros, Hist. Adm., I, 371. 
(16) Op. cit., pg. 222. 
(17) Almeida. F. de, Hist. Port., I, 406; Viterbo, Elucid., vba. Aprdstamo- 

e Prestimonio, pg. 88 e 162; Gama Barros, Op. cit., I, 349, in fine. 
(18) Gama Barros, Op. cit., pg. 240 c 336. 
(19) Hercul., Opusc., VI, 239; Gama Barros, Op. cit.. pg. 7. 
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necessaria a autoridade dos reis deram-lhes prestigio militar, 
e evitaram que o sistema beneficiario inaugurado na direcao 
dos dominios recuperados evoluisse para o feudalismo como 
aconteceu em outras regioes da Europa. Alem disso, o papel 
preponderante da Igreja nos primeiros tempos, interessada 
em manter a autoridade do rei e a persistencia do regime mu- 
nicipal, garantindo regalias populares e locais contribuiram 
para a restricao da autoridade dos senhores. (20). 

Por certo houve influencias feudalizantes. Sob Afon- 
so VI principalmente, foi enorme o ascendente da cultura 
francesa. Desde as origens a Ordem de Cluni infiltrou-se 
com ideias de independencia do clero em face do poder leigo, 
e a presenca dos cruzados que vinham do mundo feudalizado 
que deixavam ao norte carreando costumes que eram feu- 
dais, nao deixaria impunes as instituicoes que sob signo feu- 
dal tinham nascido. (21). Essa influencia se exercera entre- 
tanto sobre as formas externas e sobre o vocabulario e as- 
sim mesmo flutuante, sendo portanto meramente formal, ca- 
paz apenas de colorir as instituicoes, mas nao de determina- 
-las. Observa Gama Barros (22) que a Historia Composte- 
lana na qual colaboraram dois franceses ao aparecer a pala- 
vra feudo, nao designa ela propriaraente instituicoes feudais, 
mas usufrutos revogaveis. (23). 

Faltaram aos dominios senhoriais Portugueses tres ca- 
racteres essenciais do feudalismo: a perpetuidade do senho- 
rio deles no feudatdrio e seus sucessores, em cardcter abso- 
luto, d margem de qualquer autoridade, a obrigacdo de ser- 
vico militar para com os suzeranos o que geraria uma hie- 
rarquia, o que nao existiu em Portugal, (24) e a fusdo da so- 
berania com a propriedade (25). Houve senhorios com pri- 
vilegios isentando-os da acgdo dos oficiais regios, fato que 
aproxima o sistema do feudal; esses privilegios entretanto 
nao eram tais que equivalepsem d independencia, e a superio- 

(20) Almeida, F. de, Op. cit., 339. 
(21) Hercul., Opusc., T. VI, 239. 
(22) Hist. Adm., I, 330 segs. 
(23) Hercul., Op. cit., 228 segs.. "...abstulit eis temporalia feuda...", 

eis uma expressao do arcebispo D. Rodrigo no De Rebus Hispaniae, apud Gama 
Barros, Op. cit., pg. 335. 

(24) Hercul., Loc. cit.. 
(25) Gama Barros, Op. cit., 240. 
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ridade do poder real minca foi contestada (26), ou quando 
isso esporadicamente aconteceu os cronistas consideraram 
atos de rebelido. Convem observar que as terras patrimo- 
niais que eram hereditarias e as quais estava ligada juris- 
dicao, nao o eram por direilo publico, mas como quaisquer 
outras de senhores nao nobres; sua hereditariedade decorria 
do direito privado. A fusao entre a propriedade e a sobe- 
rania nunca se processou plenamente em Portugal. Se o se- 
nhorio das terras patrimoniais era transmitido hereditaria- 
mente com elas, nem por isso a preponderancia da Coroa dei- 
xava de existir porque o senhorio era delegacao que teorica- 
mente podia ser revogada. (27). Em ultima analise todos 
eram vassalos naturais do rei, quer habitassem dominios rea- 
lengos, ou de senhorio. 

O regime era "feudal na essencia, mas bastardo na for- 
ma" diz Cardenas. (28). Nao era apenas a forma que dei- 
xava de ser feudal; a essencia tambem. Na realidade o que 
houve em Portugal foi um feudalismo frustro. Iniciou-se sob 
o imperative da luta contra os mouros uma feudalizacao do 
poder que deveria levar, como em outros paises da Europa 
Ocidental, a uma completa pulverizacao da soberania. 6sse 
processus entretanto foi tolhido em seu desenvolvimento, e 
as instituicoes se detiveram num semi-feudalismo irresoluto 
sem chegar a termo em sua evolucao. 

Assim e que encontramos caracteres inegavelmente feu- 
dais: a associacao da autoridade a propriedade, embora nao 
tenha havido fusao entre os dois elementos e incontestavel- 
mente feudal. A existencia de imunidades e o pagamento de 
services com a renda fiscal de dominios tambem o sao. Tam- 
bem sao tracos feudais a vassalagem dos individuos a senho- 
res, a dissociacao entre o dominio direto e o dominio util das 
terras, o levantamento de tropas senhoriais. 

Entretanto outros elementos essenciais estao ausentes. As 
doacoes nao eram perpetuas, pois sendo patrimonios publicos 
eram inalienaveis segundo a tradicao juridica leonesa. Essa 
inalienabilidade alias foi expressamente proclamada por oca- 
siao da contenda entre Afonso II e suas irmas a proposito 

(26) Gama Barros, Op: cit., I, 288-289. 
(27) E o que se Infere da prStica das confirma^oes, dos confiscos e da 

amovibilidade. 
(28) Cardenas, P., Ensayo sobre la propriedad territorial, I, cap. II, 183, 

apud Gama Barros, I, 361, nt. 2. 
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da execugao do testamento de Sancho I. (29). Exigia o rei 
o pagamento dos direitos reais e a homenagem dos alcaides 
dos castelos. Segundo as resolugoes dos concilios de Toledo 
que aparecem no Exordio do Codigo Visigotico o patrimonio 
real devia passar integralmente ao sucessor. (30). A Bula 
de Alexandre III que reconhecera a Afonso-Henriques a digni- 
dade real mandava que se respeitasse a integridade do novo 
estado. (31). Era portanto indivisivel o reino. Isso mesmo 
acabou reconhecendo Inocencio III na Bula Cum olim em 
1216 (32) ao afirmar que as princesas poderiam ter os ren- 
dimentos das terras legadas, mas nao a jurisdi^ao real, por- 
que ".. .per felicis memoriae Alexandri papae.. .privilegium 
captum esse ne alicui regi Portugaliae in successoris preju- 
dicium Mceat minuere regnum ipsum". Desse reinado de Afon- 
so II, datam as inquisicoes e as confirmacoes, cuja finali- 
dade era preservar o patrimonio regio e sua soberania sobre 
o territorio. (33). As inquisigoes foram tentadas sob San- 
cho I, mas em caracter geral foram empreendidas por seu fi- 
Iho em 1220. (34). Visavam comedir os excesses praticados 
pelos privilegiados extendendo os limites de suas honras e 
coutos em prejuizo da jurisdicao regia e do fisco. (35). Pe- 
las confirmacoes os monarcas reafirmavam o caracter de de- 
lega^ao que tinha a autoridade dos privilegiados e a depen- 
dencia em que ficavam do poder real. 

0 servico militar como decorrencia da posse de dominios 
do rei, em termos obrigatorios tambem nao existiu em Por- 
tugal. Os nobres nao se impunham servico militar pelo fato 
de terem terras, so serviam mediante pagamento de contias, 
pois tinham direito a remuneracao. Por deficiencias de meios 
financeiros e que muitas vezes os reis indenizaram os fidal- 
gos nao com doacoes, mas com cessoes de tenencias amovi- 

(29) Hercul., Hist. Port., IV, 19, nt. 2. 
(30) Fuero Juzgo, Exord., lei 2 e 4, in Port. Mon. Hist., Leges, I. 
(31) V. Doc. in Sousa, Provas, I, pg. 7; Santarem, Quadro elementar, 

IX, 16-17. V. observatoes de A. Pimenta (in Subsidios, pg. 27 segs.), que a 
publica com corregoes. 

(32) V. doc. in Mon. Lus., IV, 264 e Santarem, Op. cit, IX, 62 segs. 
(33) V. Ribeiro, J. P., Mem. para hist, das inquiri^oes, pg. 7, 9, 12, e Mem. 

para hist, das confirm, regias, 7 segs.: G. Barros, Hist. Adm., I, 442, e Port. 
Mon. Histor. Inquisiciones, I, 1-289; Brandao, Mon. Lus., p. V, Liv. 16. 

(34) Amaral, Mem. V, 144. 
(35) Op. cit., 148 segs. 
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veis, os prestamos, com usofruto temporario ou vitalicio dos 
reditos dessas terras. Era um pagamento em geral a poste- 
riori ao contrario do que aconlece no regime feudal tipico. 
Neste os vassalos servem porque tern feudos do rei, em Por- 
tugal recebem prestamos porque serviram ao rei, e para ser- 
vi-lo. (36). 

Alem disso os reis detinham a administracao efetiva do 
reino, embora a exercessem por prepostos seus geralmente 
recrutados entre os ricos-homens. A autoridade dos condes 
e magnates nas terras onde eram postos pelo rei era precaria. 
files nunca usurparam como bem proprio as funcoes. Os 
principes podiam sempre intervir ou legislando, ou decidindo 
em cortes, ou nomeando funcionarios seus, a menos que por 
ato expresso de vontade renunciassem a essa intervencao. As- 
sim por exemplo, Afonso IV, em cortes, com o conselho de 
seus doutores, letrados e outros achou que nao era direito 
dos senhores a nomeacao de tabeliaes, mas direito sen. pelo 
que mandou que os senhores os escolhessem e os mandassem 
a sua Chancelaria para exame e juramento. D. Fernando 
em 1375 abre excepcao para os Infantes, mas reitera as de- 
terminacoes "para Ihes mandarmos dar authoridade, e nos- 
sas Cartas. per que obrem dos Officios em nosso nome. e per 
nos" ... "porque accrescentar, ou fazer Tabelliaaes nos nos- 
sos Regnos de direito pertence a nos soomente, e nom a ou- 
tro nenhuu, porem defendemos que nenhu nom ponha..." (37). 

Igualmente em relacao a distribuicao da justica os reis, 
como ja fizemos notar sempre tiveram o cuidado de preser- 
var a mais alta jurisdicao, nao eximindo ninguem da obri- 
gacao de suportar as apelacoes a Curia Regia. A primeira 
lei expressa em que essa preocupacao aparece e tambem de 
Afonso II, denodado defensor das prerrogativas da Coroa, que 
declara que a suprema magistratura e sua e que os juizes 
sao representantes do Rei. (38). Aos que procuravam so- 
negar as partes o direito de recurso a justica regia, advertia 
em 1317 D. Dinis que "en todalas doacoes, que os Revs fazem 
a algumos, sempre fica aguardado pera os Reys as apela- 
qoes, e a jostica mayor, e outras cousas muitas, que ficam aos 
Reys en sinal, e en conhecimento de mayor Senhorio" (39) 

(36) Gama Barros, Op. cit, I, 349 segs. 
(37) Amaral, Mem. V, 171, nt. b; Orden. Af., II, tit. 63, § 13. 
(38) V. doc. Port. Mon. Histor., Leges, I, 163. 
(39) Ribeiro, J. P.. Mem. para Hist. Inquir., docs, finais, doc. 34, pg. 105; 

Orden. Af., Ill, tit. 74. 
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D. Fernando em 1375 renova o principio ao afirmar que nas 
doacoes os reis reservavam sempre "aquello, que perteence, 
e esguarda o maior, e o mais alto e real Senhorio" (40). A rea- 
leza portanto nunca renunciou ao exercicio de sua soberania 
em todo o territorio; mesmo nos dominios imunes que, em- 
bora gozassem de certa autonomia, nunca foram inteiramen- 
te independentes como no regime feudal caracterizado. Os 
grandes, repetidas vezes intentaram dilatar essa autonomia. 
Houve conflitos com Afonso II. Seu filho Sancho II vai ser 
esmagado pela ofensiva dos prelados e baroes coligados con- 
tra ele. O insucesso do irmao por pretender lutar sosinho 
contra os poderosos, sera experiencia para Afonso III que, 
depois de contemporizar por algum tempo, retomou a obra 
encetada pelo pai, mas agora aliado a for^a ainda obscura do 
elemento popular, que chamou a colaborar no governo do 
reino, nas cortes de Leiria de 1254. (41). Essa forca existia 
subterraneamente apoiando a politica dos reis, porque desde 
cedo a massa dos camponeses dispersa nas vilas rurais que 
haviaro sobrevivido a invasao muculmana como elemento de 
continuidade da civilizacao romana acostumou-se a ver nos 
reis protetores certos nao so contra os inimigos da fe mas 
tambem contra os excesses das autoridades senhoriais. 

Em Portugal os reis doaram terras aos ricos-homens que 
colaboraram em suas lutas para que as tivessem em caracter 
patrimonial; concederam prestamos amoviveis em recom- 
pensa de services, e investiram fidalgos de funcoes adminis- 
trativas, jurisdicionais e militares consentindo que eles se fi- 
zessem pagar com os rendimentos dos lugares a eles confia- 
dos. Tudo isso se assemelhava ao benefitium da primeira 
epoca feudal na Europa. Entretanto, para que o benefitium 
se transmutasse em feudo, era necessario que a hereditarie- 
dade das funcoes se definisse, e que entre a propriedade da 
terra se fundisse com a autoridade absoluta sobre ela. Ora, 
nada disso chegou a acontecer em Portugal. Houve como 
que uma parada de desenvolvimento das instituicoes, pela in- 
lerposicao de fatores supervenientes que desviaram a linha 

(40) Orden. Af., 11, tit. 63, n.0 2. 
(41) Sardinha, Introd. Mem. das cortes, cap. II, p^;. LXVI e LXIX. 

"... celebravit suam curiam apud Leirenam mense marcii cum episcopis et cum 
proceribus et cum prelatis et cum ordinibus et cum bonis hominibus de conciliis 
de suo regno..." (T. T., Chancel. Afonso, III, liv. 1, fol. 6 v.), apud Pimenta. 
Subsidios, 397-8. 
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de evolucao da sintonia com o resto do mundo ocidental. Os 
magnates e prelados certo, intentaram ir ate o fim do cami- 
nho. mas a realeza resistiu. O sucesso dessa resistencia ex- 
plica-se a principio pela necessidade de unidade de direcao 
na luta contra o mouro,(42) e na aquisicao de fidelidade que 
os reis sempre podiam negociar com as terras recentemente 
recuperadas, cuja exploracao podia ser entregue com reser- 
vas aos colaboradores das batalhas; explica-se tambem pela 
pequenes dessas monarquias neo-goticas que eram elas mes- 
mas como se fossem feudos, e pelo desmesurado ascendente 
que teve o Papado em Portugal interessado em nao reduzir 
a autoridade de urn prmcipe que era um cruzado docil, em- 
bora por vezes o clero, enriquecido pela munificencia regia, 
escudando-se no prestigio pontifical, ensaiasse sabotar a po- 
litica dos reis, (43) reivindicado um estatuto feudal para sens 
dominios. Explica-se ainda pela accao das ordens militares 
que senhoriaram grandes extensoes das terras reconquista- 
das, guardando-as para o rei, pois que pertencendo as ordens 
nao podiam tornar-se em tempo algum hereditarias e esca- 
par inteiramente a supervisao dos reis. Alem disso, os cava- 
leiros das ordens eram uma milicia obediente ao chefe da 
cruzada contra a mourama, e embora tenham por sua vez 
tido conflitos com o poder real, jamais acalentaram veleida- 
des feudais confessas. Explica-se ainda pela precocidade da 
legislacao geral, pela pratica das inquiricoes e das confirma- 
coes, e pelos forais que furtavam inumeros nucleos de popu- 
ia^ao e portanto fontes de recrutamento militar a absorcao 
dos grandes senhores. A persistencia do regime municipal 
na Peninsula (44) e sua restauracao precoce contribuiu tam- 
bem e poderosamente para que a evolucao para o sistema 
feudal viesse a abortar. 

Realmente, a frustracao do feudalismo em Portugal ex- 
plica-se sobretudo pela aproximacao entre a realeza e essas 
populacoes que os forais protegiam. A solidariedade das mas- 
sas que nunca trairam os reis Ihes permitiu enfrentar a no- 
breza e a prelazia com sucesso. Salvo o caso de Sancho II, 
os reis nunca foram vencidos e sempre tiveram exercitos para 
defender os direitos do trono. Nas cortes onde desde o se- 
culo XIII estao os procuradores das nobres cidades do reino, 

(42) Gama Barros, Hist. Adm., I, 290 e 361; Cardenas, Ensayo, I. pg. 158., 
(43) Gama Barros, Hist. Adm., I, 361-362. 
(44) Ibdem. 
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estes homens jogam sempre do lado da realeza, pois contra 
os privilegiados sens interesses coincidiam. Os capitulos ge- 
rais que vao ser leis gerais sao inspirados quase sempre por 
eles. As leis gerais eram a mais terrivel arma contra o pri- 
vilegio. Foi portanto usando o povo que os reis lograram 
desviar a evolucao das instituicoes politicas do feudalismo 
iminente para um modesto sistema senhorial em que a auto- 
ridade real, comquanto sofresse serias restricoes, nunca foi 
inteiramente aniquilada pela hipertrofia da aristocracia e do 
clero. 

A luta da realeza portuguesa pela centralizagao do poder 
e pelo absolutismo nao sera pois um duelo entre o rei e o 
feudalismo como foi por exemplo na Franca, onde um du- 
que da Borgonha era um outro rei sem o titulo. Era uma 
luta domestica pela totalizacao da autoridade nas maos reais. 
Por isso tambem, travou-se quase que no piano exclusiva- 
menie nacional, salvo as pretensoes castelhanas nunca ador- 
mecidas, mas contra as quais a propria vaidade nacional da 
nobreza estava quase sempre alerta. 

Desde as origens do reino, e depois particularmente sob 
Afonso II e Afonso III, em numerosas medidas acauteladoras 
da soberania o antagonismo estava latente. A relativa doci- 
lidade das classes privilegiadas vinha adiando o conflito que 
a incultura guerreira dos ricos-homens nao formulava con- 
cretamente. Alem disso, a uniao frente aos sarracenos, rara- 
mente interrompida por dissidios internos, impunha uma dis- 
ciplina que a Igreja defendia. Ainda assim, os embates mais 
series que teve a realeza foram contra o clero que pretendia 
desmesurar sua autoridade as expensas do senhorio real. 
D. Dinis soube atalhar o perigo gracas a uma politica de con- 
ciliacao que o Papado aceitou, porque enfrentava uma crise 
interna gravissima que nao Ihe permitia por sua vez opor-se 
a um rei cujo apoio era necessario. 0 sabio rei, nas concor- 
datas entao assinadas, neutralizou a acida atmosfera ecle- 
siastica, abrandando as pretensoes de prelados e clerigos, 
que surdirao menos irriquietos nos reinados seguintes, facili- 
tando a tarefa dos monarcas. (45). Essa politica de desar- 
mamento do clero foi completada por D. Pedro com suas dis- 
posigoes sobre o Beneplacito Regio, pelo qual os prelados 
nao podiam, sem mandado regio, fazer cumprir dentro das 

(45) Almeida, F. de, Hist. Igr. em Port., T. I. 
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fronteiras do reino, disposicao alguma. (46). A medida des- 
pojava, em beneficio da coroa, os prelados de qualquer pre- 
texto para invadir-lhe as atribuicoes. 

Os ultimos reis da dinastia borgonhesa alias, de vario 
modo, apressaram a centralizacao monarquica que seus an- 
tecessores vinham preparando para que a nova dinastia rea- 
lizasse. D. Pedro I bom e generoso, embora assomado e des- 
comedido, na sua apaixonada mania de justica (47), com- 
quanto pnperlativo nas sentencas se damos credito a Ferndo 
Lopes (48), contribuiu poderosamente para a aproximacdo 
entre o povo e a realeza. Assistindo durante dez 0/io.s felizes 
e pacificos ao desencadeiamento da justica regia que feria 
de preferencia os privilegiados, o povo foi aprendendo n con- 
fiar na sua sabedoria e a ver nos reis mais do que nunca sens 
protetorep naturais. A lembranca do martirio de Ines de Cas- 
tro imolada as infrigas dos fidalgos ciumentos, exacerbava, 
numa aureola sentimental de romance, a prevencdo do rei e 
do povo irmanados contra os poderosos. (49). Desse reinado 
em que a nobreza sentira rugir intempestiva e brutal a colera 
real sem reagir, ela saira intimidada. E o povo emergira 
confiante. Merece transcricao este delicioso trecho de Fer- 
nao Lopes julgando o Justiceiro: "Assi que bem podem di- 
zer, deste Rei Dom Pedro, que nom sairom em seu tempo 
certos os ditos de Salom filosopbo e doutros alguuns, os 
quaaes disserom que as leis e justica eram taaes como a teia 
da aranha na qual os mosquitos pequenos caindo som reteu- 
dos e morrem em ella, e as moscas grandes e que som mais 
rijas, jazendo em ella, rompemna e vaansse; e assi diziam 
elles que as leis e justica, se nom compria em nos pobres, mas 
os outros que tiinham ajuda e acorro em ella, rompiamna e 
escapavam. EIRei Dom Pedro era muito per o contrairo, ca 
nenhum per rogo nem poderio avia descapar da pena mere- 
cida, de guisa que todos receavam de passar seu manda- 
do." (50). D. Dinis combatera os abuaos dos paramos que 

(46) Op. cit, T. II, 253 segs.; Amaral, Mem. V, 119, nt. e; Gama Bar- 
ros, Hist. Adm., II, 280 segs.; Orden. Af., II, tit. 5. 

(47) O perfil psicologico de D. Pedro e suas psicoses inferidas das infor- 
magoes de Fernao Lopes tem sido discutidos. Em defesa de D. Pedro, contra 
o cronista, escreveu Sarmento o D. Pedro I e sua epoca. Portuguesa. 1924, que 
provocou as observagoes do cardeal Cerejeira — Do valor historico de Fernao 
topes. Coimbra, ed. 1925. 

(48) F. Lopes, Chron. D. Pedro, cap. I, segs. 
(49) Pina, Chron. Af., IV, cap. LXIV. 
(50) F. Lopes, Chron. cit., cap. IX. 
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afetavam o patrimonio regio (51), D. Pedro investe sobretudo 
contra as apousentadorias abusivas que afetavam a fazenda 
<ie sen povo meudo obrigado a sustentar fidalgos em "tour- 
nee". (52). 

Com D. Fernando, embora esse rei nao tenha lido a po- 
pularidade do pai junto a arraia-meuda que nunca Ihe per- 
doou o desastrado casamento com Leonor Teles que nao ama- 
va o populacho que se opuzera a seu casamepto (53), e em- 
bora os insucessos da politica externa e as escandalosas en- 
crencas domesticas tivessem desprestigiado o trono, a cen- 
tralizacao continua em progresso. E isso por duas razoes: 
primeiro por urn fator negativo, segundo por um reforco in- 
direto da alianca com as classes populares. O fator negativo 
foi o exgotamento da nobreza nas infelizes guerras contra 
Castella (54), se bem que estas guerras tenham tambem exau- 
rido o tesouro real que D. Fernando encontrara bem nutrido, 
pois so na Torre do Haver do castelo de Lisboa, seu pai Ihe 
deixara 800 mil pecas de ouro e 400 mil marcos de prata. (55). 
Em compensacao D. Fernando favoreceu mais que poucos 
reis na historia de Portugal a burgues'ia comerciante e ma- 
rinheira. Promovendo a alianca com a Inglaterra em 
1373 (56) ele deu fundamento politico as relacoes comerciais 
marltimas favorecendo um trafico que so poderia contribuir 
para o enriquecimento dos bons burgueses do Porto e de Lis- 
boa que frequentavam o mercado insular. De outro lado, 
com suas leis sobre as sesmarias (57) promovendo o aprovei- 
tamento das terras e reprimindo a vadiagem, e sobre a nave- 
gacao (58) que protegeu com favores e com a criacao da 
bolsa dos navegantes, estimulou o reerguimento economico 
do pais desorganizado por sua culpa. e ainda uma vez, favo- 

(51) Amaral, Mem. V, 151, nt. c. 
(52) F. Lopes, Chron. cit, cap. V. 
(53) "...e avia com elRei que os mandasse premder, e fazer com elles 

justi?a." F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 61. 
(54) F. Lopes, Chron. cit., cap. 66-86. 
(55) Op. cit., Prologo. 
(56) V. doc. Santarem, Quadro, T. XIV. Esse tratado nao era o pri- 

meiro: em 1353 fora celebrado um tratado de comercio entre Eduardo III e as 
cidades maritimas portuguesas. (V. doc., Op. cit., 39). V. ainda Pedro de 
Azevedo, Novos documentos sobre a alianga anglo-portuguesa, in Bol. Segunda 
Classe Acad., VI, 242 segs. 

(57) Orden. Af., Liv. IV, tit. 81 e F. Lopes, Chron. cit., cap. 89. 
(58) F. Lopes, Chron. cit., cap. 90 e 91. 
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elementos populares uma entrega pura e simples de Portu- 
gal ao castelhano, uma traicao de que eram culpados a rai- 
nha e os fidalgos, e que ofendia o nacionalismo incipiente 
das massas. (67). Leonor Teles tentou romper a tradicao 
e governar apenas com validos divorciados do povo e com- 
prometidos com Castela. 

O povo e a pequena nobreza procuram um chefe e dis- 
puseram-se a luta contra os dois inimigos para reconquistar 
a simpatia da realeza refazendo-a pela subversao da dinas- 
tia. A revolucao de 1383 e ao mesmo tempo nacional e po- 
pular, contra Castela e contra os grandes. Mas e sobretudo 
burguesa. Lisboa ja era entao grande emporio comercial 
cheio de desvairadas gentes, cheia de estrangeiros que nao 
podiam deixar de influir no pensamento politico de seus mo- 
radores. A revolucao vai ser uma crise organica, (68) fruto 
do largo amadurecimento da burguesia que vinba adquirindo 
pelo enriquecimento nova importancia no jogo das forcas po- 
liticas. Treinada nas cortes onde seus procuradores de tem- 
pos em tempos se faziam ouvir, ela ambicionava o poder para, 
ao pe do rei, dirigir a nacao em novas bases mais favoraveis 
a seu desenvolvimento. Mais do que uma crise dinastica e de 
independencia, a revolucao de 1383 vai ser "uma crise de 
classes, uma revolucao ou remodelacao estrutural na intimi- 
dade do Portugal da Idade-Media", "o advento da burguesia 
cosmopolita e mercantil em busca de um novo equilibrio so- 
cial. (69). Apesar da participacao apaixonada do elemento 
popular, os mesteirais e os pequenos lavradores, embora se 
agitem todas as classes contra Castela e a grande nobreza 
de linhagem, e a burguesia que financia a revolucao, que pen- 
sa a revolucao e sobretudo que da a revolucao seu colorido 
social. Sao os burgueses que pagam a revolucao, e eles nao 
costumam fazer adiantamentos sem perspectivas de lucro. Os 
de Lisboa concedem ao Mestre de Avis um pedido de 100 mil 
libras da moeda antiga para paga do soldo da gente de ar- 
mas, do qual nao foram excuses clerigos, nem trades. (70). 
A comuna dos judeus afora o que Ihe pagaram no service. 

(67) F. Lopes, Chron. cit., cap. 88 segs. 
(68) ".. .se levantou outro mundo novo e nova geracao de gentes". F. Lo- 

pes, Chron. cit., cap. 163. 
(69) Teles, B., Estudos, pg. 17 e 19. Sobre a revolucSo de 1383. V. Cor- 

tezao, J., Os fatores..., in Hist. Regime Republic., I, pg. 83 segs. 
(70) F. Lopes, Chron. D. Joao, cap. 138. 
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receu as classes populaces em contraste com os danos que 
causou aos fidalgos cujos deficits as liberalidades da rainha 
nao lograriam cobrir. (59). Beneficiou ainda esses por ele 
detestados burgueses ao impor restricoes ao comercio de es- 
trangeiros dentro de Portugal, dificultando uma concorrencia 
contra a qual se queixavam os mercadores. (60). D. Fernan- 
do, certo por motivos de ordem estrategica e nao por amor 
aos impertinentes lisboetas, fez ainda construir poderosas mu- 
ralhas em torno de Lisboa incorporando ao ambito da cidade 
todos aqueles burgueses que estavam fora da cerca. (61). 
Com isso nao so aumentou a populacao da cidade ao consa- 
grar uma situacao de fato, mas ainda deu ao element© popu- 
lar da cidade marinheira e burguesa uma sensacao de segu- 
ranca que o predispunha a enfrentar perigos e a desafiar os 
poderosos magnates quando a realeza apelasse para ele. E 
nao foi somente Lisboa a cidade mercantil beneficiada por 
ele. Assim, por exemplo, tambem Ponte de Lima teve, alem 
de muralhas, a seu pedido. seus dominios alargados, "per que 
en auer boo termho a dita uylla he per by mais onrrada e 
mais anodada das Cousas que aos moradores della faz mester 
e des by melhor guardada e deffesa em tenpo de mes- 
ter..." (62). As muralhas do Porto foram acabadas e as 
de Coimbra reforcadas. (63). 

Com Leonor Teles na regencia abriu-se a crise dinastica 
que poria termo a casa de Borgonha. Era-lhe hostil o povo, 
e quando na sua qualidade de regedor mandou que o reino 
fomasse voz por sua filha e herdeira, houve murmuracoes e 
motins em Lisboa e outras cidades do literal e do inte- 
rior. (64). Suas Velacoes com o conde Andeiro nao contri- 
buiam para nobilitar o trono aos olhos do povo que a vi- 
giava, como se vigiam sempre as mulheres bonitas. (65). Sua 
politica de favores para com a nobreza tinha que ser igual- 
mente suspeita. A ideia de se entregar o reino a esposa do 
rei de Castela, conforme os tratos firmados (66) parecia aos 

(59) Chron. cit, cap. 65. 
(60) Azevedo, L., Hist. Port., Peres, II, 425 segs. 
(61) F. Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 88. Vieira da Silva, A., As mu- 

ralhas, I, 44 segs.; Ol. Martins, A vida de Nun'Alvares, 61 segs. 
(62) Brito, Pergaminhos, Arqueol. Port., vol. XII, 1907, 186. 
(63) Mon. Lus., VIII. 27. 
(64) F. Lopes, Chron. cit., cap. 173 segs. 
(65) Chron. cit., cap. 131. 
(66) V. doc. Sousa, Provas, I, 296. 
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emprestou-lhe setenta marcos de prata. (71). Os burgueses 
do Porto nao foram menos solicitos em abrir a bolsa para a 
vitoria de sua revolucao. Nas cortes de fivora em 1436 enu- 
meram a D. Duarte suas contribuicoes: a Rui Pereira para 
armar a frota que ia descercar Lisboa, 32 mil libras afonsis, 
a Goncalo Yaz Coutinho, para atacar o castelo da Feira, mil 
libras, ao principe D. Pedro, para se encontrar com elrei em 
Tomar, 3 mil libras, a Nun'AIvares e sua mulher quando vie- 
ram a cidade, mil e duzentas libras; compraram ainda a fide- 
lidade do conde D. Goncalo por mil libras; a suas expensas 
mandaram um bispo a Inglaterra contratar mercenarios in- 
gleses, mandaram Goncalo Vaz Coutinho e Martim Vaz Cunha 
a batalha de Trancoso, mandaram gente tomar e defender os 
castelos de Neiva, Faria e Vermuim. Para a vinda de ho- 
mens de armas da Inglaterra, deram mercadorias no valor de 
10 mil francos. E ainda mais tarde, concluem, para a empresa 
de Ceuta, burguesa tambem como veremos, ofereceram nada 
menos de 70 nans o que nenhum outro porto da Espanha era 
capaz de fazer. Essas contribuicoes, somavam eles, perfaziam 
5.226 marcos ou fossem 30.756 cruzados. E concluiam: "tudo 
isto provinha da grande povoacao da cidade, e do grande tr4- 
fico do comercio, que faziam por mar e terra. . ." (72). O co- 
mercio permitira prestar esses services, eles vinham cobrar 
ao sucessor de D. Joao os avancos feitos. De qualquer for- 
ma a revolucao feita quase sem a nobreza que era o braco 
militar do reino conseguiu veneer gracas a esse solido e ex- 
pontaneo financiamento operado pela grande burguesia mer- 
cantil das cidades do literal. Lisboa e Porto garantiram o 
sucesso do empreendimento revolucionario. Certo, sem 
Nun'AIvares talvez a revolucao nao ultrapassasse os burgos 
litoraneos e poucos outros, mas sem eles o grande condest^- 
vel talvez nao tivesse travado uma unica batalha contra os 
castelhanos. 

O colorido ideologico da revolucao de 1383 tambem foi 
burgues. Quern inspirou a rebeldia traduzida no assassinate 
do conde Andeiro ao Mestre de Avis foi Alvaro Pais, homem 
bom de grandes haveres em Lisboa. (73). E depois quern 
apontou o Mestre para o trono foi o bom legista Joao das Re- 
gras nas cortes de Coimbra. (74). fisse mesmo homem de 

(71) Chron. cit, cap. 49. 
(72) Saraiva, Obras, III, 255-257. 
(73) F. Lopes, Chron. D. Joao, caps. 6 e 7. 
(74) Chron. cit., caps. 176-191. 

— 270 — 



leis ha de ser o ohanceler do novo dinasta a inspirar o novo 
governo com novas ideias hauridas em fontes romanas, re- 
pudiando em muita cousa as tradicoes medievais. Com o 
burgues e o mercantilismo que bate'as poiias do reino, com 
o doulor e o centralismo que exurge, o primeiro sacrificando 
o destino rural da nacao em beneficio do comercio, o segun- 
do crucificando a nobreza aos caprichos do poder real e mais 
tarde truncando o desenvolvimento municipalista de raizes 
medievais. (75). 

Sem diivida foi Lisboa que liderou a revolucao. Favo- 
ravel a principio, por lealismo, a solucao legitimista com 
D. Dinis, filho mais velho de D. Pedro com Ines de Castro, 
abandonou-a para abracar a solucao mais radical da subver- 
sao da dinastia. o que era a solucao do legista Joao das Re- 
gras, mais consciente da revolucao social que se operava. Em 
Lisboa, a burguesia sempre cautelosa entrega os arruidos ao 
povo meudo, aos mesteirais, as turbas do caes que ela insufla. 
"Sao gentes de muitas misturas, e alevantam entre si desvai- 
radas opinioes e alvorogos", diz Fernao Lopes. (76). A rai- 
nha sentia a efervescencia da cidade. Antes de ir para San- 
tarem, pede ao alcaide Goncalo Vasques de Azevedo que con- 
suite os homens bons (77), e mesmo depois de la estar, pede- 
-Ihes lealdade prometendo-lhes merces. (78). Depois da mor- 
te do Andeiro, desenvolvendo sens pianos subversivos, os bur- 
gueses fazem o Mestre Regedor do Reino, o que a "alguns 
do reino prouve-lhe muito e especialmente aos povos meu- 
dos". (79). Ao povo dirigia Alvaro Pais, o velho magnata 
burgues, (80) quando o Mestre foi aclamado. O Mestre "man- 
dou outraves juntar os Principaes no Senado da Camera ex- 
hortandoos de novo a conferencia de tao grave negocio, para 
se tomar a resolucao que fosse conveniente ao bem publico. 
Mostrarao-se na junta algus dos nobres repugnantes a eley- 
cao do Mestre com os fundamentos que referimos cobrindo 
com pretextos publicos os receos particulares; porem o povo 
impaciente os atemorisou de maneyra que, sendo este perigo 
mais proximo, senao atreverao a contradizer & prevalecendo 
a mayor parte ficou eleyto o Mestre Regedor & Defensor do 

(75) Teles, B , Estudos, pg. 21-22. 
(76) F. Lopes, Chron. D. Joao, I, cap. 30. 
(77) Chron. cit., loc. cit.. 
(78) Chron. cit., cap. 31. 
(79) Chron. cit., cap. 43. 
(80) Chron. cit., cap. 12. 
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Reyno ate se determinar a quem de direyto pertencia". (81). 
0 povo, este era decididamente pelo Mestre. Quando 

Goncalo Yasques de Azevedo deu ordens a seus soldados para 
se baterem por Castela, eles desertaram e vieram para Lis- 
boa servir D. Joao. (82). E levavam ainda mais tarde seu 
fanatismo, a ponto de trazerem ao pescoco, como coringa, 
reais de prata que o principe mandou cunhar, esses mesmos 
homens que Ihe tinham dado a Coroa. (83). 

As cidades do litoral chefiaram a revolucao: Lisboa, Por- 
to, Coimbra, que estava sob a influencia de ambas, embora 
nao fosse litoranea. Almada que era chave do mar, e que 
nao tinha castelo nem alcaide, recebeu pronta e expontanea- 
mente o Mestre quando ele foi a ela. (84). Toda a faixa lito- 
ranea era pela revolucao. Ao sul Tavira, Faro, Silves, Si- 
nes, Castro-Marim... (85). Mas no interior a opiniao estava 
dividida: os castelos eram pela rainha, emquanto, nas cida- 
des maiores o povo estava pelo Mestre. A massa entao inves- 
tia os castelos e tomando-os desmantelava-os para os lados da 
cidade, aproveitando o momento para desarmar a nobreza. 
Eis como Fernao Lopes descreve esses episodios: ".. .levan- 
taram se os povos e outros muitos lugares sen do grande scis- 
ma e devisao entre os grandes e os pequenos, o qual ajunta- 
mento dos pequenos povos, que se entonce assim ajuntavam 
chamavam n'aquelle tempo Arraia meuda, os grandes escar- 
necendo dos pequenos chamando-lhe povo do Messias de Lis- 
boa que cuidavam que os haviam de remir da sujeicao d'el-rei 
de Castella. Os pequenos aos grandes depois que cobraram 
coracao, que se juntavam todos em um chamavam-lhe Trai- 
dores scismaticos que tinham da parte dos castellaos por da- 
rem o reino a cujo nao era. E nenhum por grande que fosse 
era ousado de contradizer estos nem falar por si nenhuma 
cousa, poxxjue sabia que como falasse morte ma tinha logo 
prestes, sem nenhm mais puder ser bom. E era maravilha 
de ver que tanto esforco dava Deus n'elles, e tanta cuvardice 
nos outros que os castellos que os antigos reis por longo tem- 
po, jazendo sobre elles com forcas de armas, nao podiam to- 
mar, os povos meudos, mal armados e sem capitao, com os 

(81) Menezes, Vida e acgoes, liv. I, 76. 
(82) Op. cit, 118. 
(83) Freire Oliveira, Elementos, T. I, 282. * 
(84) F. Lopes, Chron. D. Joao, I, cap. 52, 
(85) Chron. cit., cap. 162. 
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ventres ao sol, ante o meio dia os filhavam por forca, entre 
os quais foi urn castello de Portalegre, de que era alcaide 
D. Pedralvares, priol do Esprital, e da sua mao tinha voz por 
a rainha assim como os outros, que se juntaram os da villa 
lima quinta feira pela manha e comecaram combater, e ante 
de meio dia, com ajuda de Deus, foi filhado." (86). 

Por toda a parte os castelos eram atacados e filhados: 
em Beja, o povo dirigido por um escudeiro, Goncalo Nunes 
Dalvelos, tomou o castelo e depois matou o almirante Lan- 
carote que tinha voz pela rainha (87); em Estremoz, os mo- 
radores dirigidos pelo escudeiro Martim Peres meteram as 
mulheres dos defensores do castelo num carro, obrigando-os 
sob ameaca a renderem-se: (88) em Evora, cidade importante 
do interior, adotaram o mesmo expediente, "cme era um jogo 
que os povos meudos em similhante caso muito acostumavam 
de fazer" ameacando queimar as mulheres e filhos, logran- 
do haver o castelo (89); na regiao do Porto numerosos cas- 
telos foram tornados e roubados, e perseguidos seus morado- 
res suspeitos (90). cometendo-se desatinos contra os quais se 
queixava o conde D. Goncalo. ao qual resnondia o Mestre que 
"o que ja era feito nao podia desfazer" (9t); em Vila Vicosa 
expulsaram o comendador mor Vasco Porcalho (92); em Pe- 
nela atacaram e mataram o conde de Viana que um vilao de- 
capitou quando caiu do cavalo numa luta. (93), Em Braga 
atacaram o castelo e depois aiudaram o condestavel a to- 
ma-lo. (94). Em Alemquer foram menos felizes, pois tendo 
oferecido a cidade a D. Joao e atacado o castelo, apesar do 
auxilio de duas gales levado por Micer Manoel Pecanba, o fi- 
Ibo do assassinado de Beja, nao lograram toma-lo. (95). 

P.sses ataques aos castelos mostram o divorcio entre o po- 
vo e os alcaides recrutados entre a nobreza que era a favor 
das rainhas. Emquanto o elemento vilao em delirio procura- 
va, inspirado pelos homens-bons, numa verdadeira porfia, ga- 

(86) F. Lopes, Chron. D. ]oao I, cap. I, 44. 
(87) Chron. cit., loc. cit. 
(88) Loc. cit.. 
(89) Chron. cit., cap. 45. 
(90) Chron. cit., cap. 47. 
(91) Chron. cit., cap. 173. 
(92) Chron. cit., cap. 98. vol. 11. 
'93) Chron. cit., cap. 99. 
(94) Chron. cit., cap. 45. 
(95) F. Lopes, Chron. D. Joao, cap. 90. 
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rantir posicoes para o Infante rebelde, os aristocratas das for- 
talezas bandeavam-se para as hostes castelhanas. . .Havia 
hi taes, diz Fernao Lopes, (96) que, usando de cobica mistu- 
rada com tencao maliciosa, e d'elles com temor e arreceio de 
cada um perder sua honra e por cobrar outra maior do que 
tinham, the fez de todo escolber o contrario por tal modo, 
que foi o reino diviso em si e partido em duas partes, em 
que nao poucos fidalgos e logares tomaram a voz de Castella, 
obedecendo a sen mandado". A maior parte da alta fidal- 
guia nao podia estar com o principe que Ihes parecia um aven- 
tureiro — o Messias de Lisboa. Apoiavam-no a burguesia co- 
merciante e a arraia-meuda das cidades. 0 reinado de 
D. Fernando fora desastroso para a nobreza agraria. Sua si- 
tuacao economica era precaria. Ela se oferecia a venda. Dis- 
so sabiam os adyersarios e os burgueses revolucionarios. Ao 
conde D. Goncalo, seu irmao, a rainha escreveu para prorae- 
ter recompensas pelo rei de Castela. (97). Lie se vendeu aos 
homens bons do Porto por mil libras, (98) apesar das pro- 
messas que Ihe faz o Castelhano de cidades na Espanha, (99) 
o que provavelmente Ihe sugeriu a tentativa de assassinar o 
Mestre de Avis em Tomar. (100). A Ayres Gomes que tinha 
o castelo de Guimaraes por Castela, intentou seduzir, ofere- 
cendo as merces que quizesse nomear. 0 nobre fidalgo re- 
cusou e lutou emquanto foi possivel, entregando afinal o cas- 
telo e a cidade. (101). Realmente, a nobreza atormentada 
pela reducao de suas rendas em doloroso contraste com o en- 
riquecimento da burguesia, a qual o comercio maritimo abria 
brilhantes perspectivas, oscilava entre os dois partidos sem 
saber qual ia veneer, mas presumindo a vitoria do maior po- 
der militar que procurava reforcar, pois nao podia crer que 
o populacho pudesse ganhar uma guerra. Aos vilaos que ata- 
cavam castelos recebiam com doestos e zombarias. (102). 
Desprezando os sentimentos populares, os alcaides obstina- 
vam-se em reter os castelos para D. Beatriz e seu marido. Em 
Alemquer depois de os moradores oferecerem a cidade a 

(96) Chron. cit, cap. 69. 
(97) Chron. cit., cap. 2. 
(98) Capitulos das cortes de Evora,. apud Saraiva, Obras, III, 255. 
(99) Chron. cit., cap. 79. 
(100) Chron. cit., cap. 178. 
(101) Chron. cit., cap. 12. 
(102) F. Lopes, Chron. D. Joao, I, cap. 44. 
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D. Joao, Vasco Pires de Camoes, apos resistir aos que inten- 
taram ocupa-Ia, entregou-a ao rei de Castela. (103). Em Pon- 
te de Lima, Lopo Gomes de Lira resistiu ao povo amotinado 
e quando este ocupou a cidadela, ainda pretendeu defender 
uma torre para entrega-la aos castelhanos. (104). Assim, o 
abismo que se vinha cavando entre a velha fidalguia que ron- 
dava desgostosa os reis e o elemento popular alargou-se du- 
ranle a revolucao. 

Dessa luta, em que tinha a seu lado um principe de san- 
gue, embora bastardo, e grande parte da pequena nobreza 
igualmente ambiciosa que pretendia pela subversao da velha 
ordem social e polltica conquistar posicdes, aproveitou-se o 
povo das cidades, para desarmar a nobreza que tinha dentro 
de sens muros, a competir com a autoridade de sens conce- 
Ihos municipals. Muitos castelos, que, sendo do rei, eram ver- 
dadeiros ninhos dos gavioes da fidalguia nas pessoas dos al- 
caides, a ameacar a capoeira urbana, foram desmantelados 
entao, total ou parcialmente desamparados para os lados da 
vila, para que nao pudessem mais se defender contra os mo- 
radores. Os de Lisboa pediram a D. Joao para derrubar o 
castelo que nao servia mais para defensao dos habitantes des- 
de as novas muralhas de D. Fernando, mas que podia ser 
instrumento de opressao. "Sendo outorgado por ele, foi der- 
ribado em terra, sem outra tardanca." (105), depois de, an- 
teriormente. terem sido tiradas suas portas para os lados da 
cidade (106). 0 castelo de Lvora ao ser tornado, foi pilhado, 
derrubado em muitos pontos, e incendiado de tal forma que 
"ficou devasso como pardieiro sem parte defensavel que em 
ele houvesse", e a porta da traicao de tal forma quebrantada 
que ninguem podia entrar nele ou sair. (107). Em Vila Vi- 
gosa os rebeldes arrebentaram a porta da traicao do castelo, 
entaiparam-na e obrigaram a que sens defensores e os mora- 
dores da cidade se servissem da mesma porta. 1108). Em Ex- 
tremoz, tomada a fortaleza, os do concelho mandaram tirar- 
-Ihe as portas do lado da cidade e o peitoril e ancas que o de- 
fendiam dessa banda. (109). 

(103) Chron. cit., caps. 86 e 87. 
(104) Menezes, Vida e ac?oes, pg. 212. 
(105) Chron. cit., cap. 154. 
(106) Chron. cit., cap. 42. 
(107) F. Lopes, Chron. D. Jo5o I, cap. 45. 
(108) Chron. cit., cap. 99. 
(109) Chron. cit., cap. 44. 



Se tal era a hostilidade do povo contra os nobres que eram 
parciais de Castela, era de solicitude sua atitude para com os 
que se batiam pela causa nacional do Mestre de Avis. O con- 
destavel era pobre ao se iniciar a revolucao, e "pera sy nem 
pera os seus no tinha cousa de despessa", pelo que pediu aos 
burgueses de Coimbra que o ajudassem a equipar sua gente. 
Atenderam-no os homens-bons prontamente emprestando-lhe 
certos dinheiros embora nao muitos como observa o cronista 
anonimo. (110). 

As cidades desempenharam pois o maior papel na revo- 
lucao que foi para elas nao somente nacional, mas tambem 
e snbretudo anti-feudal. "O urbanismo resultando em parte 
da atracao das cidades maritimas, levou consigo a rebeliao 
contra o senhor" (111). E, por certo havia um sentido eco- 
noraico nessa luta. Ao Porto, desde que se sobrepuzera ao 
burgo episcopal a cidade comercial, nao convinha o predo- 
minio econdmico da meseta castelhana sobre o Atlantico. Lis- 
boa nao queria renunciar ao prestigio de capital e de caes do 
reino que a fazia cosmopolita e alentava sen movimento mer- 
cantil, o que certamente perderia com uma vitoria castelhana. 
A pequena nobreza de cavaleiros deserdados ambicionava as 
terras da velba qne fugia para Castela, despojada de seus ha- 
veres destinados agora aos parciais do vencedor. (112). An- 
tigas familias eram punidas pelo procedimento pouco leal 
que vinham tendo para com a realeza. (113). 

E' significative que, ao retirar-se para Castela, o rei inva- 
sor deixasse a sua causa sustentada por mais de 70 vilas e cas- 
telos, e que a maior parte desses lugares e guarnicoes estives- 
sem ao norte do reino, ate mesmo no litoral onde Valen^a, 
Ponte de Lima, Viana, Caminha, desmentiam a solidariedade 
dos burgueses de beira-mar a que nos referimos. Ao norte 
do Douro so o Porto estava pelo Mestre. No centro, grandes 
cidades da Extremadura estavam por Castela: Santarem, 
Obidos, Torres Vedras, Alemquer, Atouguia. Ao sul porem 
nenhuma cidade importante recusava obediencia ao Infan- 
te. (114). E' que ao norte imperava a velba e tradicional fi- 

(110) Chron. do Condest., cap. 30 e F. Lopes, Chron. cit., cap. 127. 
(111) Veiga Simoes, Hist. Exp. Port., I, 344. 
(112) Op. et Loc. cit.. 
(113) Sarmento, D. Pedro, liv. II, cap. II, 108. Exs. in F. Lopes, Chron. 

D. Joao I, cap. 178. 
(114) Almeida, F., Hist. Port., II, pg. 8: F. Lopes, Chron. D, Joao I, 

cap. 162. 
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dalguia cujos antepassados remontavam a epoca da Recon- 
quista. A vida agricola predominava ainda, e as populacoes 
se haviam acostumado a uma docilidade secular. Nao che- 
gara ainda ate ai a influencia da atmosfera burguesa da vida 
comercial das cidades maritimas. Os estrangeiros que fre- 
quentavam Lisboa ou Faro, vendendo tecidos ou comprando 
as frutas do Algarves, certo nao tinham motivos para fre- 
quentar Braga ou Guimaraes. 0 norte era ainda o paraiso 
dos antigos solares, emquanto o sul ja enveredara para o 
trafico. 

A tarefa das cidades comerciantes se completa pela obten- 
cao do auxilio ingles. Se os franceses auxiliavam Castela 
com dois mil homens darmas, D. Joao de Lencastre tinha mo- 
tivos para disputar para si o trono de Castela, com tres vezes 
mais. Mas para isso eram necessaries navios de transporte e 
de escolta. Os comerciantes de Lisboa e Porto puderam for- 
nece-los, para acrescer a frota inglesa. Comanda as magni- 
ficas 12 nans e 6 gales de combate portuguesas Afonso Fur- 
tado (115) que pelo caminbo vai apresando navios franceses, 
chegando a ameacar Brest, ate que afinal o pretendente in- 
gles vem desembarcar em Corunha. (116). Lsse auxilio, cuja 
importancia imediata foi nula, mas que veio a ser essencial 
na batalba de Aljubarrota, tornava a independencia portugue- 
sa de questao iberica que era, uma questao europeia que pas- 
sou a ser. O papel da Europa nao foi decisivo, mas foi a 
crescente importancia dos portos Portugueses como escala en- 
tre o Mediterraneo e o Atlantico que despertou o interesse da 
Inglaterra, enquanto a Franca cortejava a armada castelha- 
na para se defender melhor no mar. Alias esse interesse pelos 
acontecimentos ibericos espelha-os Froissart nas suas Croni- 
cas ao relatar a sua maneira a revolucao das quatro cidades, 
Lisboa, Coimbra, Porto e Lvora, e ao referir-se aos "plusieurs 
chevaliers et hauts barons qui avoient plus leur affection au 
roi de Castille... et se departoient du royaume de Portingal 
et s'en venoient en Castille, et laissoient leurs terres et leurs 
heritages sur I'aventure et 1'espoir du retourner". (117). 

O clero teve no decorrer da revolucao uma atitude dis- 
creta, salvo aqueles dignatarios, que por serem mais senhores 

(115) Villa Franca, D. Joao I e a alian?a inglesa, caps. 13 e 14, apud 
Castilho, J. de, A Ribeira, pg. 42. 

(116) La Ronciere, Hist. Marit., II, 89 e Duro, Marina de Castilla, I, 152. 
(117) Froissart, Les Chron., II, cap. 39. 
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que prelados, foram arrastados pelos acontecimentos como o 
bispo de Lisboa sacrificado pela turba. Afinal aderiu ao par- 
tido do Mestre, pois numerosos sao os bispos que assinam o 
instrumento de aclamacao de D. Joao em Coimbra. (118). E' 
que o Papado tambem enfrentava uma longa crise que vinha 
do seculo XIII, gracas a qual os reis Portugueses vinham co- 
medindo ostensivamente as imunidades eclesiasticas, reduzin- 
do a forca do clero que cbegava ao seculo XIV enfraqueci- 
do (119), e portanto incapaz de colaborar eficientemente com 
o elemento de reacao que era a alta nobreza. O Papa romano 
e o clero favoreciam a causa portuguesa, desde que a influen- 
cia francesa desviara Castela para o Cisma. (120). Alias essa 
situacao era sentida pelos proprios rebeldes que chamavam 
cismaticos aos que seguiam a causa castelhana. (121). Ao 
perdoar, em 1385, os cidadaos de Lisboa que haviam matado 
o bispo D. Martinho de Lisboa e Goncalo Vaz, o prior de Gui- 
maraes, a estes chama o Papa Urbano VI: ".. .scismaticos 
qui Civitatem Ulisbonense in manus scismaticorum prodere 
maliebantur". (122). Essa simpatia do Papado pela causa na- 
cional portuguesa explica ainda a facilidade com que D. Joao 
obteve licenca para casar-se com D. Felipa, sendo como era 
mestre de Ordem, casamento esse revalidado por Bonifa- 
cio IX numa bula de 1391 em que chama cismatico a D. Joao 
de Castela. (123). A identificacao da causa nacional com a 
causa da Igreja reaparece nas cortes de Coimbra, quando en- 
tre outras increpacoes feitas a D. Beatriz, alega-se que era 
ilegitimamente casada, pois impetrara licenca do anti-papa 
Boberto, cardeal de Genebra, obedecendo a ele, sendo portan- 
to cismaticos, ela e seu marido condenado a perda do trono 
pelo verdadeiro pontifice. Os proprios filhos de Ines de Cas- 
tro eram cismaticos por conspirarem com Joao Henriques. 
Por isso deviam todos escolher D. Joao para defende-los "con- 
tra imigos e non vijr em rmaa6s de scismaticos." (124). Dessa 

(118) V. doc. in Sylva, Mem., Col. de doc., doc. 8, pg. 36; Mem., II, 62. 
(119) Prestage, The Royal, pg. 12; Gama Barros, Hist. Adm., II, 252. 
(120) Gama Barros, Op. cit, II, 144. 
(121) F. Lopes, Chron. D. Joao, I, cap. 44. 
(122) V. doc. in Sylva, Mem., T. IV, n.9 5, fol. 17; Oliveira, Freire, Ele- 

mentos, I, 281; Santarem, Quadro elementar, IX, 386-7. 
(123) V. doc. in Op. cit., n.' 10, fol. 58. Bula "Divina Disponente". San- 

tarem, Op. cit, IX, 893-394. Cf. p;t 380, e Bula "Quia ratiore oongruit" — 
Op. cit..' 

(124) V. doc. in Op. cit., n.9 8, 36 segs. 
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forma em Portugal a causa do Papado aproximara-se da cau- 
sa nacional e da burguesia, contra a forca conservadora da 
nobreza. 

Nas cortes de Coimbra aparece sensivel a oposicao mo- 
mentaneamente esquecida enlre a nobreza e o povo. Os no- 
bres que haviam sido poupados porque haviam lutado conha 
Castela pareciam, sob a direcao desse "roncador" Martins 
Yaz (125). adivinhar a futura politica dos Avis, e procuravam 
favorecer os descendentes de Ines de Castro. Os procurado- 
res de Lisboa, de fivora e de outras cidades levavam procura- 
coes expressas para receber D. Joao por rei e prestarem-lhe 
preito e menagem. (126). O povo de Coimbra recebeu o In- 
fante rebelde com festas, aclamando-o desde logo rei, (127) 
enquanto sen bisno fugira para Castela (128). A intePgen- 
cia do legista Joao das P»egras, aliada a impetuosa afeicao do 
Condestavel fizeram triunfar a candidatura de D. Joao. (129). 
Inaugurava-se uma nova dinastia e com ela uma nova era so- 
cial e politica na bistoria de Portugal — a monarquia agra- 
ria deixara de existir. (130). 

Com a vitoria da revolucao dois elementos sociais novos 
se alcavam ao pe do trono, em detrimento da fidalguia que 
assistia entao ao ocaso de sua influencia no governo da nacao: 
a burguesia e os legistas. Alvaro Pais e Joao das P\egras. A 
nova nobreza. incarnada pela figura empolgante do Condes- 
tavel era vivaz e ambiciosa: ela resistira a mndanga. A hif>- 
toria dessa resistencia que se prolonqon por fodo o seculo se- 
qwrite, e a historia da verdadeira revolucao que renovou os 
quadros sociais, politicos e economicos de Portugal, fazendo-o 
emergir no seculo XVI com roupaqen,s modernas, ahandonada 
a armadura medieval que o vestira. 

Com a revolucao democrdtica dos fins do seculo XIV, a 
nacdo atinqia sua maioridade politica, ao atrair para a dire- 
cao do esfado as classes populares. Impondo a vontade e a 
orientacdo das massas as minorias oligdrquicas, o clero e a 

(125) F. Lopes, Chron. cit., Ill, cap. 188. 
(126) Chron. cit., Ill, cap. 171. 
(127) Chron. et Loc. cit.. 
(128) Saraiva, Obras, III, 241-245. 
(129) Sobre as cortes de Coimbra. V. F. Lopes, Chron. D. Joao, I, cap. 

174 segs.; Sylva, Mem. D. Joao, caps. 40-43; Mon. Lus,, VIII, 1. 23-32; Sousa, 
Provas, T. Ill n.' 2 e 3, pp:. 340-347 ; Menrars, Vida e aceao, 184 soffS.: Saraiva, 
Obras, III, 207 segs.; Ol. Martins, A vida, pg. 212 segs. 

(130) Azevedo, L., fipocas, 2.', § I, pg. 59. 
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nobreza militar, o clero afidalgado e a nohreza parasitdria, a 
revolucdo transformon em nacdo o que era um agregado de 
regioes, classes e cidades ate entdo ensimesmadas nas ilhas de 
peas interesses particularistas. (131). Proscrevendo o antigo 
direito publico medicvico e incompativel com as novas con- 
dicdes economicas e sociais, e desmantelando a aristocracia 
militarista, provinciana, de base agrdria, preparava-se o 
advento de uma nova oligarquia mercantil e absorvente. (132). 
Ela tera nos legistas os teoristas da nova era, a buscar no 
velhissimo ideal imperial, formulas para justificar a remocao 
dos residues medievais que teimavam em sobreviver. Apai- 
xonando-se pela causa da realeza esses legistas nao trepida- 
rao em trair seus aliados burgueses, como ambos haviam trai- 
do seus aliados da nova nobreza, sacrificando a absorvencia 
absolutista os tesouros da tradicao municipalista, o legado 
mais precioso da heranca da Idade Media. (133). 

A revolucao de 1383 fora um movimento caracteristica- 
mente urbano e popular, filiado as transformacoes economi- 
cas do pais. (134). Em consequencia, as classes populares rei- 
vindicarao sua participacao no governo. Em cortes recla- 
mavam os procuradores de Lisboa que nada se resolvesse de 
importancia "sem aveendo primeiramente noso conselho com 
aquelles que nos uerdadeiramente deuem conselhar, e co acor- 
do dos desta cidade, porque nos e elles fomos os primeiros 
comecos desta demanda". (135). As cortes eram um meio que 
tinham os elementos populares de se fazerem ouvir pelo rei. 
Procuravam eles faze-las necessarias. Pediam ao rei que nao 
fizesse guerra nem paz, nem se casasse sem o consentimento 
de todos, pois eram cousas que a todos tocavam, e assim cos- 
tumavam proceder os outros reis, o que era positivamente 
mentira. CTrei deferiu ao primeiro pedido, mas indeferiu as 
pretensoes quanto ao segundo, por ser cousa que Ihe dizia 
respeito. (136). Nem ao primeiro item ele atendeu, pois logo 
quando a oportunidade se apresentou, acometeu a empresa 
de Ceuta sem reunir os bracos do reino, provavelmente por 

(131) Cortesao, Os fatores, in Hist. Reg. Republ., pg. 14. 
(132) Teles, B., Estudos, pg. 34. 
(133) Pirenne, H., Les villes du moyen age, cap,, VIII, pg. 186 segs. 
(134) Cortesao, Hist. Port., Peres, III, 350. V. sua excelente aprecia- 

?3o na Hist. Regime Republ., pg. 83 segs. 
(135) Freire de Oliveira, Elem. Hist. Mun., I, 262. 
(136) Saraiva, Obras, III, 245. 
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pensar, como Ihe convinha, que paz e guerra devia ser enten- 
dida a que entao se fazia com Castela. Solicitaram os pro- 
curadores das cidades que as cortes fossem reunidas anual- 
mente para discussao das necessidades do reino e das ques- 
toes de justiga. (137). D. Joao I prometeu atender... desde 
que nao houvesse embargo relevante. 

Apesar da frustracao da tentativa de impor o controle 
das cortes sobre o poder real, o elemento burgues passou a 
participar da direcao do estado. Infiltrou-se nao so nas fun- 
coes administrativas, onde vamos encontrar um bom burgues 
Joao Afonso como vedor da fazenda (138), mas no proprio 
oonselho do rei. Os moradores de Lisboa pedem a D. Joao 
que por ter seguido seus alvitres chegara a rei, que tivesse 
em sen conselho um deles, e mais um representante do Porto, 
um de Coimbra e um de fivora. Era uma ofensiva para con- 
quista do predominio na curia regia. D. Joao accedeu em 
ter um de Lisboa escolhido pela cidade e um das outras 
tres. (139). A partir dessa epoca os burgueses enviaram, em 
nome das cidades, interpretes seus aos conselhos regios, e as 
vezes bastante numerosos como na epoca da regencia de 
D. Pedro. (140). Ja quando D. Leonor assumira a regencia, 
pediram-lhe os moradores de Lisboa que tivesse cidadaos no 
sen Conselho (141). 

As cidades que baviam contribuido para a vitoria apres- 
saram-se a explora-la pela colheita de privilegios. Lisboa, 
alem da confirmacao plena dos antigos privilegios, dos de- 
sembargos permanentes na cidade, o que equivalia a funcao 
de capital garantida, e de ter em maos de um cidadao sen os 
selos publicos e da puridade, conseguiu tudo o que em capL 
tulos pediu, como por exemplo o uso de armas para seus ci- 
dadaos, equiparando-os nesse particular aos fidalgos. (142). 
Em Lvora tinham sido principalmente os mesteirais os ele- 

(137) ..."Pedem uossos poboos em cada huu ano facades cortes geeraes 
com os poboos pera sse Reformarem em dereito e e justii;a que the som muy 
mester Responde 'El Rey a este ass." q Ihi praz, co tamto q nom aja tall embargo 
q as nom posa fazer.apud Fr. Oliveira, Op. cit., 108-109. 

(138) Peres, D., Hist. Port., Ill, pg. 12. Azurara, Chron. D. Joao I. 
cap. 8. 

(139) F. Lopes, Chron. D, Joao, II, cap. I. 
(HO) V. Sousa, Provas, I, pg. 427. 
(141) Chron. D. Fernando, cap. 173. 
(142) F. Looes, Chron. D. Joao, cap. I e II e Fr. Oliveira, Elementos, I, 

255-259. 
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mentos mais ativos a favor do Mestre de Avis: quando ainda 
regedor D. Joao outorgou-lhes a isencao das almota^arias; 
aos servicais garantiu liberdade de emprego, e a todos o li- 
vre porte de armas. (143). Coimbra igualmente bouve pri- 
vilegios nas cortes de Braga em 1387, confirmados depois em 
1391 em fivora. (144). Em cortes era D. Joao I particular- 
mente solicito para com as peticoes das cidades, a cujas po- 
pidacoes procurava agradar. Vejam-se por exemplo as res- 
postas que deu as reclamacoes de Ponte de Lima nas referidas 
eortes de 1387. 

Nos postos de governo surgem os homens-bons recrutados 
na burguesia comerciante. A revolucdo, porem. fora feito co- 
lefivo, em que haviam colaborado todas as classes: merca- 
dores, mdustriais, proprietarios rurais, funcionarios, clerigos, 
jurisSas, grandes e pequenos burgueses, hombro a hombro 
■com "os povos meudos com ventres ao sol". D. Joao nao 
podia esquecer os pequenos, cuia sorte continuara a ser, co- 
mo sempre, nas sociedades capitalistas burguesas ou de in- 
fluencia burguesa, mesquinba e dolorosa, melborando a si- 
tuacao com alguns privilegios. Em Lvora. vimos, eles foram 
contemplados pela gratidao regia. Os mesteirais de TJsboa 
nao foram deslembrados. Organizar-se-a em Lisboa a Casa 
dos Vinte e Quatro, para assegurar a defesa de sens interes- 
ses sobretudo junto a Camara da cidade, de cuja administra- 
cao passaram a participar, elesendo um delegado seu. o juiz 
do povo, verdadeiro cbefe do 3.° estado. Pretende Freire de 
Oliveira que a instituicao e anterior a esse reinado, e que 
D. Joao agradecido as classes mecanicas, apenas teria refor- 
mado a instituicao. (145). O primeiro juiz do povo o tanoeiro 
Afonso Anes Penteado foi nomeado por D. Joao, que fundou 
tambem o tribunal da Casa dos Mesteres. (146). Ainda quan- 
do em cortes os representantes da burguesia rural reclama- 
vam contra a falta de bracos que fazia perecerem as herda- 
des, e pediam para tirarem aos pais, filbos que com eles tra- 
balhassem, o que fora vedado pelas cortes de Viseu, e aos 
mestres de oficio seus jornaleiros, constrangendo-os pela jus- 
tica, D. Joao obrigado pelos clamores consentiu, mas abriu 

(143) Pereira, G., Doc. histor. cidade de Evora, I, 84, apud Almeida, 
F. de, Hist. Port., HI, 194-195. 

(144) Ribeiro, J. P.. Mem. das Fontes, Cod. Felip., in Mem. Lit., 11, 62-3. 
(145) Fr. Oliveira, Elementos, I, 3-4, nt. 2. Almeida, F. de, Hist. Port., 

Ill, 202. 
(146) Fr. Oliveira, Op. cit., I, 283, nt. 
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excepcoes para Lisboa e os da comarca de Entre-Douro-e- 
-Minho, multiplicando-as depois. (147). D. Joao ainda, tal- 
vez sem perceber a extensao das consequencias, favoreceu as 
classes nao Droprietarias e que nao percebiam portanto fo- 
ros. com a desvalnrizacao da moeda que promoveu, pois os 
povos, paqando em nova moeda. inegavelmente pagavam me- 
nos. A nobreza e o clero que eram credores reclamaram. mas 
mesmo atendendo-os deixava D. Joao larga margem de be- 
neficio para as populacdes tributarias. (148). Ja em 1397 e 
1398, em moratoria de guerra, isentara a cidade de dizimas 
para facilitar a importacao de mantimentos e armas. (149). 

Os legistas tambem ascedem com D. Joao. files traziam 
no pensamento os germes do absolutismo. A linguagem da 
chancelaria do rei e sintomatica: "Dom Joao, pela graca de 
Beus rei de Portugal e dos Algarves... " "de nosso poder abso- 
lute the darros e outorgamos, e aprovamos e confirmamos to- 
dos os privilegios..." "os quais e a cada um deles queremos 
e mandamos de nossa certa ciencia e poder absoluto e pro- 
prio movimento".. . (150). O absolutismo ainda nao estava 
realizado, mas implantava-se um formulario que de resto nao 
era inteiramente original, pois tinha precedentes em diplo- 
mas anterioreS. 

Com D. Joao I os legistas comecam a desenrolar a teia 
envolvente das novas concepcoes do poder, e comecam a le- 
gislar ou a induzir os principes a adotarem como direito subsi- 
diario o direito romano glossado pelos iuristas de Bolonha. 
Vimos que D. Joao em 1426 remeteu o Codlgo de Justiniano 
a Camara de Lisboa para ser consultado pelos que tivessem 
processes em andamento como fonte de informacao em ma- 
teria juridica. (151). O espirito dos legistas cntretanto, acos- 
fumados como estavam a barmonia da legislacao romana, 
tendia as construcoes geomefricas procurando simetrias e coe- 
rencias logicas nas disposicoes legais. Para isso sentiam que 
precisavam muitas vezes desprenderem-se das ordenacoes tra- 

(147) Lobo, Hist. Socied., cap. V, 527-28. 
(148) Op. cit, cap. Ill, 287-292. 
(149) Fr. de Oliveira, Op. cit., I, 304. 
(150) Teles, B., Estudos, pg. 26. Ao conceder privilegios a Lisboa em 

1385, diz: Sobro nossa autoridade, liherdade. livro vontade de poder ahsolnto. 
Oliveira, Freire de, Elementos, I, pg. 256. F. Lopes, Chron. D. Joao I. 2.' p., 
cap. II; convem notar que anteriormente em 1395 D. Fernando usava express3o 
semelhante. Gama Barros, Hist. Adm., I, 158, nt. 1. 

1151) V. doc. Gama Barros, Hist. Adm,, T. I, 123, nt. 4. 
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dicionais, desapegando-se dos elementos consuetudinarios, e 
introduz'indo, pela necessidade de uniformizacao, normas ju- 
ridicas respigadas nas colecoes justinianeias. Engendrou-se 
uma nova legislacao que, sem romper com o anteriormente 
es'catuido, era mais clara sem duvida, mas tambem mais abs- 
trata. 0 novo direito estava por isso mesmo contido na sa- 
bedoria dos legistas que se inspiravam nos textos romanos, e 
que por isso tornavam-se indispensaveis nos conselhos regios. 
Para couhecer e aplicar os novos principios nao precisavam 
mais os monarcas cousultar as classes da nacao, depositarias 
das tradicoes. Ofereciam-se-lhes na corte, rodeando-os, os 
juristas. Assim os reis poderao prescindir da convivencia com 
os siibditos, pelo contacto direto viajando pelo pais como fa- 
ziam outrora, on por intermedio das cortes gerais que irao 
sendo espacadas. Cada vez mais eles delegam suas funcoes 
judiciarias aos letrados que os cercam, que por sua vez, ten- 
do em suas maos as ordenacoes antigas e as glossas de Bar- 
tolo, nao precisavam auscultar os elementos que guardavam 
a memoria dos usos e costumes consagrados pelo tempo. Im- 
plantando-se no poder os doutores irao se interpor entre o tro- 
no e a nacao, tornando-se intermediarios inevitaveis entre o 
rei e o povo, principalmente ao ocuparem a chancelaria re- 
gia. E' o que dirao as Ordenacoes Afonsinas: o chanceler e 
medianeiro entre o rei e os homens. (152). A intimidade que 
os reis de Avis timbravam em exibir com o povo, principal- 
mente Afonso V, era camouflagem do distanciamento que efe- 
tivamente se alongava cada vez maior, no formalismo majes- 
tatico de sabor romano de que se procuravam envolver. 

Subindo decisivamente com D. Joao I, os legistas vao ar- 
quitetar o centralismo administrativo e o despotismo monar- 
quico, paradoxalmente extraido de uma revolucao popular. 
Para isso madrugaram com o eleito de Coimbra na tatica de 
neutralizacao dos privilegiados, cujo poder procuraram ani- 
quilar no nascedouro, prevenindo no tratamento da nova no- 
breza o perigo de uma recaida feudal que poderia ser de gra- 
ves consequencias para o desenvolvimento planejado para 
o poder real. 

A velha nobreza de linhagem dos bons tempos de D. Pe- 
dro I desmanchou-se durante a contenda com Castela. Al- 
guns morreram no decorrer da luta, outros emigraram de 
Portugal, e os que ficaram tinham em geral perdido o pres- 

(152) Ord. Afons., Liv. I, tit. 2. 
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tigio. Os que lidaram a favor do Mestre nao o haviam feito 
por patriotismo, sentimento que so se define depois de Alju- 
barrota, mas porque pretendiam as terras dos fugitives que 
seriam ccnfiscadas. (153). D. Joao, ante os imperatives dos 
mementos criticos que as alternativas dos embates geravam, 
para consolidar fidelidades satisfazia-lhes as ambicoes. E 
"aquelles que foram verdadeiros Portugueses e ao mestre 
leaes servidores, assim entonces como depois foram postos 
em grandes honras e acrescentamentos", diz Fernao Lo- 
pes. (154). 

Uma nova aristocracia formar-se-a nos flancos da realeza, 
energica, ambiciosa e cheia de brios. Dela era chefe incon- 
teste Nuno Alvares Pereira, o Condestavel. Lutador inven- 
civel, vencedor de batalhas decisivas, a gratidao real cumu- 
lara-o de doacoes. (155). Eram tantas as merces regias, que 
ele pudera repartir entre sens servidores, como prestamos, 
terras e rendas, tornando-se suzerano de numerosos vassa- 
los, (156) sem deixar de ser urn potentado cujos dominios ri- 
valizavam com os do rei. Tres vezes conde — de Ourem, Bar- 
celos e Arraiolos, senhoriava numerosas cidades entre as mais 
importantes do reino como Braga, Guimaraes, Chaves, Mon- 
talegre, Montemor-o-Novo, Estremoz, Borba, Louie... alem 
de muitos reguengos e rendas por toda a parte. Dizia-se mes- 
mo que o rei pactuara dividir com ele o reino, (157) e agora 
era senhor de pelo menos a metade. (158). Outros antigos 
pequenos fidalgos estavam agora elevados k categoria de mag- 
nates gracas as temerarias doacoes de D. Joao. Apesar de 
muitos beneficios terem sido outorgados a custa dos despo- 
jos dos desertores, minguara-se escandalosamente o patrimo- 
nio regio na satisfacao da avidez da nova nobreza que se al- 
cara com a vitoria do Mestre de Avis. O prior do Hospital 
mostrava ao rei a situacao criada que nao Ibe permitiria si- 
quer dotar os filbos. (159). A insaciabilidade dos companhei- 
ros de D. Joao era ainda exacerbada pelas mudancas de ni- 
vel de vida que se anunciava, pelo gosto do luxo que a con- 

(153) Veiga Simoes, Hist. Exp. Port., I, 344. 
(154) F. Lopes, Chron. D. Joao, III, cap. 161. 
(155) V. doc. C. R. de Confirma?ao in Sylva, Mem. D. Joao, IV, n.9 29, 
(156) F. Lopes. Chron. D. Joao, p. 2.', cap. 162; Chron. do Condest.,' 

cap. 61. 
(157) F. Lopes, Chron. D. Joao, cap. 153. 
(158) Ol. Martins, A Vida de Nun'Alvares. cap. <0, 355 segs. 
(159) Chron. et loc. cit.. 
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vivencia com estrangeiros como os ingleses despertara e peia 
decadencia da moeda que reduzira os rendimentos dos senho- 
res de terras. A propria titulatura modificou-se por influen- 
cia inglesa nao so no reinado de D. Joao quando aparecem 
os primeiros duques em 1415 depots da empresa de Ceuta, 
mas nos reinados subsequentes quando aparecerao os mar- 
queses, os viscondes e baroes, ao lado dos condes que vinham 
de epocas anteriores, substituindo a expressao generica de 
rico-homem. (160). 

A improvisacao dessa nova nobreza na confusao das an- 
gustias das invasoes castelhanas estimuiava entre os peque- 
nos fidal^os ao lado de uma dedicacao sem par, o puro espi- 
rito de aventura, na esperanca de bem merecer da munifi- 
cencia regia. Essa mobilidade exagerada pelo clima revolu- 
cionario era perigosa para a nobiliarquia do tempo, uma vez 
que podia gerar confusoes niveladoras. A qualidade de vas- 
salo chegou a ser dada no decorrer do seculo XV nao so a 
burgueses, mas tambem a oficiais mecanicos e outros indivi- 
duos que nao provinham de estirpe, provocando reclamacoes 
das classes interessadas em cortes. (161). 

Contra essa nova nobreza ativa e desempenada que tinha 
em seu ativo o credito de muitas batalhas, mas cujas ambi- 
coes ameacavam de erosao a estabilidade do suporte territo- 
rial do h*ono mal seguro ainda, iniciar-se-ao as primeiras es- 
caramucas no reinado de D. Joao, promovidas pelos dots ele- 
mentos recentemente atraidos para o poder — a burguesia 
e os legistas, ambos interessados em frustrar a ressurretcao 
de uma aristocracia engrandecida e aureolada de heroismo. 

Os juristas inventarao uma tatica legal, pots as leis eram 
sua arma. No Conselho regio eram um verdadeiro estado- 
-maior com o astuto enteado de Alvaro Pais, Joao das Re- 
gras, a frente. La estavam Martim Afonso e Joao Afonso 
d'Azambuja, Afonso Anes das Leis, o doutor Fernando Afon- 
so da Silveira, Gil Martins, Vasco Peres, Gil d'Ocem. Pelas 
casas da Justica andavam Diogo Mangaancha que tao gran- 
de papel desempenharia nos futures reinados, o doutor Joao 
Mendes, corregedor da corte, Rui e Vasco Fernandes, bacha- 
reis, licenciados, emfim todo um pequeno exercito de gente 

(160) Almeida, F. de. Hist. Port., Ill, 168-171 e Legrand, T., Hist, du 
Port., pg. 100. 

(161) Gama Barros, Hist. Adm., II, 386. 
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de garnacha, como os chama Oliveira Martins. (162). Poden- 
do legisiar aconselhando o rei, e tendo nas maos a maquina 
judiciaria, esses homens engendrarao um piano de amesqui- 
nhamento da nobreza, para fortalecer o poder real — a re- 
cuperacao das doacoes, pela anulacao de concessoes feitas no 
calor da luta, on aquisicoes forcadas com moeda desvalori- 
zada. O maior visado era certamente o Condestavel, mor- 
mente no momento em que distribnira largamente de sen pa- 
trimonio, numerosos bens a sens companbeiros de lutas, (163) 
criando para si uma corte de vassalos agradecidos que Ihe 
deviam menagem. D. Joao talvez hesitasse ante a perspecti- 
va de abrir luta com o mais dedicado servidor e com a no- 
breza mal saciada, quando a ameaca castelhana ainda pai- 
rava no ar. Os legistas insistiam, e na Relacao uma penden- 
cia entre Nun'Alvares e Lisboa, ou seja o proprio rei, fora 
avocada para o Conselho resolver contra o fidalgo, (164) por 
vontade do chanceler Joao das Regras. Quando afinal D. Joao 
conclamou os nobres para o Paco de Serra e Ihes comunicou 
a tencao que tinha de reaver as doacSes feitas anulando-as 
e indenizando os sens detentores (165), alguns se dispuzeram 
a vende-las, mas o Condestavel, julgando-se desconsiderado, 
entre a alternativa de rebelar-se ou expatriar-se, optou pela 
segunda solucao, pois que a primeira seu lealismo repe- 
lia. (166). A nova invasao castelhana obstou a consumacao 
de seu intento, (167) mas alguns fidalgos abandonaram Por- 
tugal (168)., 

Venceram os legistas embora o triunfo tivesse sido de 
compromisso. Na concordia feita estipulou-se que as doacoes 
de jur e herdade seriam conservadas; os prestamos porem 
voltariam ao patrimonio regio, e seus detentores seriam con- 
siderados vassalos do rei e nao do Condestavel ou de qual- 
quer grande fidalgo. Malograva-se assim a tentativa de 
Nun'Alvares de arquitetar uma hierarquia feudal no rei- 

(162) Ol. Martins, Vida, cap. 9, 359-361. 
(163) F. Lopes, Chron. D. Joao, cap. 152; Chron. do Condest.. cap. 61. 

Cf. Gama Barros, Hist. Adm., II, 381-382. 
(164) 01. Martins, Vida, 366, nt. 4. 
(165) F. Lopes, Chron. cit., cap. 153; Chron. Condest., cap. 63. 
(166) F. Lopes, Chron. cit., cap. 164. 
(167) Ol. Martins, Op. cit., 370-371. 
(168) Gama Barros, Op. et loc. cit.. 
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no. (169). So haveria vassalos do rei. unico suzerano de to- 
dos. (170). 

A solucao fortalecia a realeza nao somente do ponto de 
vista social elidindo a ameaca de refeudalizatjao, mas refor- 
^ava-lhe a autoridade militar, uma vez que obrigava os por- 
tadores de prestamos do rei a servirem com um certo numero 
de lancas a sua custa, o que assegurava ao rei um exercito 
permanente sem maiores despesas. (171). fesse exercito cujos 
efetivos serao regulados pelo monarca, formado de contin- 
gentes de vassalos dele, era um passo para a centralizagao 
militar, desde que ninguem a nao ser o proprio rei podia ter 
acontiados. 

Nao ficou so na recuperacao dos prestamos e na estipu- 
lacao de restricoes as doa^oes de jur e herdade a atuagao anti- 
-feudal dos legistas. Alem da regulamentacao das milicias 
aristocraticas, uma serie de medidas tomadas geralmente em 
cortes e ordenacoes formais limitaram o arbitrio dos senho- 
res em relacao as populacoes que o rei tomava sob sua pro- 
tecao, reduzindo-lhes aforca: proibicao de apousentadorias e 
de tomadias, proibicao de exploracao das rendas dos mostei- 
ros vacantes, (172) alem da instituicao das correicoes gerais 
pelo reino que, feitas por letrados nao podiam favorecer os 
abusos frequentes na distribuicao da justica, com o que os fi- 
dalgos intimidavam as populacoes. Essas providencias, que 
inden'izavam as classes populares pela dedicada participacao 
na implantacao da nova dinastia, ainda em 1472 provocavam 
inuteis lamurias dos fidalgos em cortes (173). 

A solucao aventada pelos juristas do Conselho Regio de 
so se concederem prestamos, alias em harmonia com a tra- 
dicao de que nao era licito ao rei "minuere regnum", sera 
desastrosa para a nobreza. (174). Com as rendas duplamen- 
te reduzidas pela decadencia da agricultura em suas proprie- 

(169) F. Lopes, Chron. cit, loc. cit; Chron. Condest., loc. cit. 
(170) Chron. cit., caps. 153 e 154. 
(171) "...c5 o que se Ihes diminuiu tanto a authoridade, como se aug- 

mentou a Real, se bem perdeo a conveniencia de achar em todo o tempo exer- 
cito formado, sem dispendio da fazenda, nem oppressao dos Povos". Menezes, 
Vida e acgao, Liv. IV, 312. 

(172) Sobre as restricoes a abusos, V. doc. dos capitulos de Ponte de 
Lima e respostas nas cortes de Braga de 1387, in Brito, Pergaminhos, in Arqueol. 
Port, n.0 XII, 1907, pg. 188. 

(173) Gama Barros, Hist. Adm., 11, 483. 
(174) A inalienabilidade dos bens da Coroa foi alegada por D. Joao I. 

Merea, P., Novos Estudos, pg. 66. 
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dades patx-imoniais e pela desvalorizacao monetaria contra a 
qual repetidamente clamavam, numa epoca em que eram for- 
cados a exagerar as despesas para manterem sen estado com 
luxo, os privilegiados viam-se compelidos a mendigar do rei 
"cotijas" e prestamos, acostando-se ao trono e ostentando re- 
quintada fidelidade para atrair a benevolencia da Coroa da- 
divosa. (175). Dessas dificuldades e sintoma a tentativa que 
faz o insaciavel conde de Barcelos de recuperar com perse- 
guigoes as doacoes feitas aos acostados de sua casa, provo- 
cando as censuras do Frei Nuno de Santa Maria, o Condes- 
tavel, do fundo em sua cela no Convento do Carmo. (176). 

Com o clero nao foi outra a orientacao de D. Joao I, 
aproveitando-se das dificuldades do Papado que enfrentava 
o cisma que so terminaria em 1417 com o concilio de Constan- 
ca. Ilustra essa politica o incidente que teve com o arcebispo 
de Braga. Convencendo-se da necessidade estrategica de ter 
no castelo da cidade alcaide de sua confianca, mandou o cor- 
regedor tomar conhecimento de feitos da terra e meter um 
juiz na cadeia. D. Martinbo, o ^rcebispo, quiz protestor con- 
tra a violacao de sua jurisdicao, mas acabou pactuando com 
o rei: o senhorio e a jurisdicao temporal de Braga foram 
transferidos para a Coroa que indenizava o prelado com ca- 
sas e lojas em Lisboa, no centre comercial, na rua Nova. Ana- 
lisado o trato pelo arcebispo de Lisboa, Inocencio VII rati- 
ficou-o em 1406. (177). Fora um conflito jurisdicional; certo 
os legistas estavam por tras da transacao. 

6s burgueses por sua vez, usando suas armas: o trafico 
e os navios, vao contribuir para a reducao da forca da no- 
breza, em beneficio do poder real e proprio, distraindo-a da 
pressao que dentro do pais suas ambicoes exerciam sobre o 
trono, a ponto de ameapar sua seguranca com a ideia de pro- 
vocar nova guerra com Castela, para, lutando. justificar no- 
vas doacoes com cujas rendas cobrisse ^)s deficits da manu- 
tencao de sua honra. 

Ceuta, ao norte da Africa, a cavaleiro de Gibraltar ocupa- 
va uma posicao privilegiada. Era a chave da navegapao en- 
tre o Mediterraneo e o Atlantico e a esse tempo Lisboa depen- 
dia para seu desenvolvimento maritimo da assiduidade dos 

175) Sobre as dificuldades financeiras, V. Lobo, Hist, da Socied., cap. V, 
426. nt. 3. 

(176) V. doc. in Sylva, Mem. D. Joao, II, cap. 152. 
(177) Lobo, Hist, da Socied., cap. II, 185-190. 

— 289 — 



navios nessa rota. O desenvolvimento das rela^oes maritimas 
entre as cidades italianas, Veneza e Geneva, em consequen- 
cia das perturbacoes da rota continental, com os centres eco- 
nomicos do Mar do Norte dava a esse miradouro que domi- 
nava, de um lado, o Mediterraneo, e de outro, a embocadura 
de Gibraltar, uraa importancia europeia. Sua relevancia co- 
mo ponto de escala para navios que navegassem num ou nou- 
tro sentido era inegavel. Alem disso, nao era menor sua fun- 
cao estrategica. Ate entao vinha sendo a ponte por onde pas- 
savam, do Marrocos que era um reservatorio de horaens dis- 
postos a guerra e a pilhagem, os muculmanos que de tempos 
em tempos iam reforgar a resistencia moura na Peninsula. 
Alem disso, era um ninho de piratas que perturbavam o tra- 
fico italiano-flamengo que vinha colaborando no crescimen- 
to de Lisboa. A navegacao tinha que ser armada por causa 
deles, encarecendo o transporte pelo sistema de comboios. 
"fisses ladroes do mar, no Mediterraneo como no Estreito e 
no Atlantico, ou ao longo de suas costas, salteavam os navios 
e as populacoes do litoral, roubando uns e outros, cativando 
as pessoas ou matando-as, se resistiam", diz David Lopes, e 
observa que em Ceuta encontraram-se sinos tornados em La- 
gos. (178). Assim, para a burguesia dos portos era essencial 
a remocao desse obice a expansao do comercio entre o Medi- 
terraneo e o Oceano. Alem do mais, Ceuta era ponto termi- 
nal de estradas comerciais da Africa, para o Sudao, o Vale 
do Nilo, o reino de Preste Joao, conforme registavam 6s ma- 
pas da epoca ao tracarem as rotas das cara'vanas, que iam 
ate as regioes produtoras de ouro. (179). 

A ideia da empresa, segundo Azurara (180) foi sugerida 
aos filhos de D. Joao ansiosos por feitos darmas, pelo vedor 
mor da Fazenda, o burgues Joao Afonso que para esse fim 
"proven logo todas as rendas da cidade". file era um agente 
da burguesia junto ao trono, e o proprio fato de arrastar 
D. Joao a tao arriscado cometimento demonstra a forca que 
adquirira com a revolucao. 

A ideia de que a conquista de Ceuta tenha sido impulsio- 
nada pela burguesia cosmopolita e ambiciosa de Lisboa atra- 
ves da influencia de Joao Afonso, pelo desejo de haver um 

(178) Lopes, D., Hist. Exp. Port., I, cap. I, 134-135. 
(179) CortesSo, J., Hist. Port., Peres, III, 402. Azurara, Chron. da To- 

mada, cap. 94, e Chron. D. Pedro, Menezes, Liv. I, cap. 46. 
(180) Azurara, Chron. da Tomada, caps. 9 e 74. 
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entreposto para o comercio, reformando as teses tradicionais, 
foi arquitetada por Antonio Sergio. (181). Apresentada a 
principio com uma certa inconsequencia provocou reacoes, 
abrindo um debate entre varios historiadores melhor do- 
cumentados, ganbando entretanto autoridade quando a ela 
aderiram J. Cortesao e Bensaude. (182). 0 proprio Sergio, 
posteriormente, confessou ter exagerado a importanoia mer- 
cantil de Ceuta, mas nao a de Joao Afonso, o vedor da Fa- 
zenda. (183). O entusiasmo dos comerciantes de Lisboa pelo 
feito mostra que o motivo nao foi, como tradicionalmente se 
dizia (184) torneio de cavalaria on antagonismo religiose, mas 
sim o beneficio comercial. A burguesia era entao poderosa, 
e por isso, sentindo-se asfixiada pela pirataria do norte da 
Africa que chegava a provocar carestia de produtos orientals 
na Flandres, arrastou Portugal a conquista de Ceuta. Prova 
de que teve papel decisive constata-se em Azurara quando 
diz (185) que os infantes sugeriram para obtencao de meios, 
escambos com os mercadores, e que os navios para transporte 
podiam ser buscados na Galiza, Biscaia, Inglaterra, Alemanha 
e outros de onde vinbam a frete de sal, azeite e vinhos. E ain- 
da, depois de resolvida a empresa, o rei obteve recursos re- 
colhendo o cobre e a prata e "fazendo sen trato com os mer- 
cadores pelo modo que ele pode e em tal guisa que em breve 
tempo teve dele mui grande abastanca..." Tudo se fez com 
facilidade devido a cumplicidade dos financistas e mercado- 
res da cidade. Joao Afonso tera reduzido essa dependencia 
ao adquirir para o rei, a baixo preco, todo o sal existente no 
reino para com ele fazerem-se os pagamentos dos fretes aos 
mestres dos navios estrangeiros contratados. Para Sergio 
pois, o primura movens foi a burguesia europeia e mercantil 

(181) Sergio, A., Ensaios, pg. 300. 
(182) Cortesao, J., A tomada e a ocupa?ao de Ceuta, separ. do Boletim 

da Ag. Ger. das Col., n.9 5, pg. 15-16. A posi?ao de Bensaude e indecisa ainda; 
ve no Infante D. Henrique um cruzado preocupado com o esmagamento do Islam, 
mas reconhece a importancia do ouro, das caravanas africanas e das rela?6es 
comerciais (pg. 107). Admite que o piano era politico para o dominio do co- 
mercio do Oriente, e deu em resultado o comercio de Lisboa, a ruina do Isla- 
mismo e a revolu^ao economica, (pg. 112). A cruzada do Infante D. Henrique, 
Ag. Geral das Colonias, Lisboa, 1943, pg. 101 segs.. Cf. Origens do Piano 
das Indias, Aillaud, Paris, 1930, pg. 19-20. 

(183) Sergio, A., Compte rendu a Tomada e ocup. Ceuta, de J. CortesSo, 
in Lusitania, vol. Ill, abr. 1926, pgs. 448-450. 

(184) Ol. Martins, Os filhos, cap. II, 33-62. 
(185) Azurara, Chron. da Conq., cap. II. 
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interessada em desafogar a crise do comercio oriental. Cor- 
tesao, comquanto faca algumas restricoes a tese, explica que 
depois do insucesso da tentativa franco-genovesa contra AI- 
madia em 1390, os muculmanos haviam redobrado o bloqueio 
maritimo pela pirataria, obrigando principalmente navios ge- 
noveses e venezianos a pesados tributes que encareciam as 
mercadorias e as rarefaziam, segundo testemunho de Frois- 
sart; e Azurara atesta que essa conquista tornou mais facil 
o comercio para o Levante e para o Poente. Observa ainda 
que, sendo Lisboa escala entre a Italia e a Flandres e Ingla- 
terra, Ceuta iria servir de apoio para a navega^ao, tolhendo 
a pirataria, sendo como era excelente base naval. (186). 

David Lopes (187) combateu essa explicacao, ao afirmar 
que "a existencia de uma burguesia rica e poderosa na capi- 
tal nao tem valor maior para a solucao do problema", embora 
fique inexplicado o fato de a sugestao da empresa ter partido 
do vedor da Fazenda que nao ignorava que a situacao finan- 
ceira do estado era precaria e nao comportava aventuras des- 
sa natureza. (188). Critica ainda a tese de A. Sergio por ter 
sido inferida simplesmente do fato de existir uma burguesia 
comerciante em Lisboa e de ter sido Joao Afonso o autor da 
ideia. (189). Esquece-se todavia, de que os burgueses foram 
convocados por D. Joao para a obtencao de recursos e que 
tiveram a melhor boa vontade em atender prontamente os 
desejos do rei, (190). 

Procura por em relevo o movel religioso ao lado do es- 
pirito de cavalaria, mostrando ser urn movimento contra os 
inimigos da fe, insuflado pelos Pontifices, e que para os Por- 
tugueses meter uma lanca em Africa era um dever de conscien- 
cia, pelo cumprimento do qual, o Papa concedia indulgencias, 
e o rei perdao de crimes. Lsse mesmo espirito religioso teria 
movido Afonso V e D. Manoel a conquista de novos lugares 

(186) CortesSo, J., A tomada e ocupa^ao, pg. 15-16. 
(187) Lopes, D., Hist. Port., Peres, III, 400. 
(188) Op. et loc. cit. 
(189) Lopes, D., Hist, de Arzila, Pref., pg. XXIX. 
(190) "...Johannes exteros mercatores ad se convocari jussit queiscnm 

composuit, ut pro aeris 6 argenti copia quam in Portugaliam importari fecissent, 
alias regni suLmerces in satisfactionem accepissent; quibus rebus compositis, Rex 
satis aeris 6 argenti pro cudenda moneta congessit." (Pisano, Guerra de Ceu- 
ta. 22). 
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no Marrocos. Para Oliveira Martins (192) e Bensaude (193) 
a empresa foi devida a ac^ao pessoal de D. Henrique, um ilu- 
minado pela ideia de combater os muculmanos, uma especie 
de ultimo cruzado. Para Bensaude (194) haveria uma guer- 
ra santa com dois bracos, um por mar e outro por terra, um 
dos quais se iniciava em Ceuta. 

Mario de Albuquerque (195) contestando a existencia de 
um piano e negando a eficieneia da vontade pessoal do infan- 
te e das sugestoes do alto comercio, aponta moveis espirituais 
e sociais para a empresa, sem negar todavia o significado eco- 
nomico do desimpedimento do estreito de Gibraltar. Sendo 
Ceuta uma cabeca de ponte para os mouros que ainda tinham 
Algeciras e Gibraltar, toma-la era dificultar novas invasoes. 
O mal estar e o desemprego da nobreza exigiam derivativos 
que o espirito de cavalaria vinha estimulando pelas saidas 
de fidalgos para tentarem a aventura em terras estrangeiras. 
As dificuldades economicas teriam contribuido entao para 
essa busca de solucoes no exterior: D. Joao ofereceu o campo 
de batalha africano as ambicoes militares da nobreza. Essa 
ideia e tambem sustentada por Pedro de Azevedo (196) e por 
Luciano Cordeiro que diz que era necessario "dar emprego 
e campo a multidao aventurosa e guerreira que a revolucao 
nacional e democratica fizera surgir da grande crise poll- 
tica..." criando-lhe "como que um viveiro e escola em que 
eles — os fidalgos e os soldados — se formassem e exerci- 
tassem para novas contingencias belicas". (197). Contra essa 
explicacao tambem se insurge D. Lopes ao notar que Azurara 
ao falar na possibilidade de arruidos com Castela, comparan- 
do a situacao com a de Roma, exagera, pois as circunstancias 
nao eram as mesmas, nem sua afirmacao e cousa provada, 
tanto assim que logo apos a tomada de Ceuta todos quizeram 
voltar. (198). 

(191) D. Lopes, Hist. Arzila, Introd., pg. XXXV-VI e Hist. Port., Peres, 
III, 406. 

(192) Ol. Martins, Os filhos, cap. II. 
(193) Origem do Piano, pg. 19-20. 
(194) Bensaude, Origens do piano, loc. cit.. 
(195) Albuquerque, M., O significado das navegagoes: causas da coa- 

quista de Ceuta. Lisboa. 1930, 23-67. 
(196) Azevedo, P. de, Doc. Chancel. Reais, T. I, Pref., pg. IX-X. 
(197) Cordeiro, L., Prefacio da Chron. D. Joao I — Azurara, ed. Class, 

Portug., pg. 5-6. 
(198) Lopes, D., Hist. Port., Peres, III, 397. Azurara, Chron. Tomada, 

cap. 5. 
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Nao cremos que as opinioes sejam irredutiveis. Procura- 
-se em geral ressaltar um on dois moveis exclusivos sobresti- 
mando-os, quando na realidade houve uma convergencia de 
fatores a arrastarem os Portugueses para Marrocos, abrindo 
a porta as empresas de descobrimentos com os quais se edi- 
ficaria a grandeza de Portugal no seculo XVI. 0 feito era 
sem duvida, como evidenciam as bulas pontificais, particular- 
mente a epistola Rex Regnum em que se recomenda aos prin- 
cipes da Europa o auxilio a Portugal, prolongamento das cru- 
zadas ibericas contra o mouro, ideia essa ainda anacronica- 
mente vivida sob D. Sebastiao no seculo seguinte. Religiose 
era pois o movel osiensivo (199) do investimento de Ceuta. 
Inegavelmente havia uma nova nobreza ciosa, ardega de rea- 
firmar seus meritos aos olhos da cristandade. Essa nobreza 
estava em mas condicoes economicas, devido a politica de re- 
cuperacao de Joao das Regras e as desvalorizacoes moneta- 
rias, e precisava compensar suas dificuldades com empreen- 
dimentos, como se depreende dos reclames do Infante Santo 
perante D. Duarte, mais tarde, pedindo o ataque a Tanger. 
Alem disso, havia no coracao desses insofridos fidalgos da 
revolucao e de seus filhos, a impulsao de um renascimento 
de ideais de cavalaria que repontam a cada passo na Cronica 
de Fernao Lopes como inspiracao para o Condestavel ou para 
D. Joao. Lies tinham seus problemas financeiros a resolver 
e procuravam resolve-los com honra, isto e, heroicamente. 
Fechado o ciclo da guerra castelhana pela paz de 1411, para 
seus ardores belicos que frulificavam prestamos, havia preci- 
sao de um derivative — a cruzada africana agradaria a Deus, 
ao Rei e a suas financas embaracadas. A realeza interessava 
o tentame porque, embora sacasse contra um erario depau- 
perado, poderia alivia-lo da obrigacao de sustento de uma no- 
breza credora por services prestados, remunerando-a com do- 
minios que ela mesma conquistasse no ultra-mar, alem de 
possiveis rendas que adviessem do rico trafico africano, pois 
embora Ceuta nao fosse esse emporio mirifico descrito por 

(199) Entre nos, essa e a opiniao do prof. Astrogildo Rodrigues de Melo, 
que admite tambem o interesse dos burgueses de Lisboa e do rei em tornar Ceuta, 
escala maritima, pois o simples cruzadismo teria arrazado Ceuta, como arrazou 
Tetuao. O comercio europeu nos seculos XV e XVI e o florescimento da Es- 
panha e Portugal, in Bol. Faculdade Filosofia. S. Paulo. 1940, n." XX. 
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Oliveira Martins, (200) uma vez que era Fez que carreava o 
trafico do Oriente, (201) ela podia esperar um porto de escala 
rendoso, mesmo porque, a pobreza dos conhecimentos geo- 
graficos da epoca podia sugerir-lhe falsas perspectivas de 
lucro. 

E' verdade tambem que vivia em Lisboa uma burguesia 
nascente interessada na conquista que poderia acarretar-lhe 
o comercio de especiarias, dadas as dificuldades de Veneza 
no Egito, e o ouro africano cuja fama comecava a encher a 
Europa faminta de metais preciosos. Alem disso e inegavel 
que a pirataria sarracena perturbava a rota Italia-Flandres, 
e que Lisboa, cuja grandeza estava ligada ao desenvolvimento 
dessa via maritima, tinha todo o empenho em desimpedi-la 
usando Ceuta como base para a luta contra os corsarios mar- 
roquinos. 

Um aspecto, entretanto, ainda inexpiorado do problema 
das origens do ataque de Ceuta e o papel desempenhado des- 
de logo pelos bastardos e caculas das grandes familias. Alias 
a questao se aplica a toda a empresa colonial portuguesa. 
Desde que D. Joao pensou a lei Mental e que D. Duarte es- 
crevendo-a tornou-a obrigatoria, preparando o advento do 
sistema de morgados, a situacao desses elementos sociais de- 
serdados tendia a se tornar cada vez mais grave, impulsio- 
nando-os as aventuras ultramarinas. Nesse particular, o con- 
de de Arraiolos, filho segundo do duque de Braganca, que foi 
governador de Ceuta vale por um simbolo. Sendo de tao alta 
linhagem, por que a cent a esse exilio se nao por necessidade 
de conquistar uma posicao de destaque, o que alias conseguiu 
sem a Africa pela morte sem filhos de seu irmao, o conde de 
Ourem? Uma analise das biografias dos fidalgos conquista- 
dores e colonisadores mostrara um grande numero de cacu- 
las e bastardos que, sem esperancas na patria, atiram-se mar 
a fora a busca de fortuna. 

Ceuta sera uma desilusao em geral. Conquistada, veri- 
ficava-se que pouco valia como fonte de riqueza, pois com a 
ocupacao pelos cristaos, cessara o comercio com o interior, 
e os sens ocupantes abasteciam-se em Portugal. (202). A guer- 
ra permanente, almogaverias por terra e corso por mar, des- 
viavam completamente o trafico africano. Os calculos eco- 
nomicos do alto comercio de Lisboa falharam completamen- 

(200) Ol. Martins, Os Filhos, cap. II. 
(201) Lopes, D., Hist. Port., Peres, III, 398, Hist. Arzila, pg. XV. 
(202) Azurara, Chron. do Conde, cap. IV. 
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te. (203). 0 mesmo poderiamos dizer dos calculos politicos. 
pois os documentos revelam que nao era a alta nobreza que 
se pretendeu desviar para a Africa que a defendia, mas sim 
gente modesta e degredada. (204). 

Mas, em oompensa^ao, quando Sale, Tetuao e Argel tor- 
naram-se ninhos de corsarios, Ceuta passou a proteger a na- 
vegacao crista entre o Mediterraneo e o Atlantico, servindo 
aos interesses da Europa. (205). Serviu dai por diante de es- 
cala, de ponto de abastecimento de navios, (206) assegurando 
a estabilidade da rota que fazia o progresso de Lisboa. E ain- 
da serviu a cruzada retardataria de Antonio e Balduino de 
Borgonha em 1464, que a peste desfez no Mediterraneo. (207). 
E ainda, se Ceuta por si mesma nao distraiu a fidalguia que 
rondava o trono, como desde logo pretenderam os burgueses 
e legistas empenhados em neutralizar-lhe as veleidades poli- 
ticas em Portugal, foi o marco inicial de numerosas empre- 
sas de navegacao e conquista que lograram esse objetivo, as- 
seguraram o desenvolvimento do absolutismo monarquico c 
fizeram o esplendor da nacao. 

O balance do reinado de D. Joao I, rei por vontade po- 
pular, mostra o advento dos legistas e de eleraentos burgue- 
ses ao poder e a formacao de um exercito popular das cida- 
des; a formacao de uma nova nobreza sem raizes fundas de 
tradicoes, ambiciosa mas sem suporte economico, e o inicio 
da projecao ultramarina de Portugal com a conquista de Ceu- 
ta, criando o compromisso africano cujo cumprimento ira 
acabar de exaurir a aristocracia, desviando-a de sens desco- 
medimentos na Peninsula. As dificuldades do Papado, de- 
samparando o clero, farao com que falte aos senhores esse 
precioso apoio. E finalmente, a consolidacao da alianca in- 
glesa ira impor a Portugal uma posicao europeia, construin- 
do, dentro da Guerra dos Cem Anos, pontes diplomaticas que 
liquidarao o isolacionismo iberico da nacao. Com D. Joao I, 
a realeza comecou a marchar para a Idade Moderna, inician- 
do a demoli^ao das resistencias feudalizadoras residuals pela 

(203) Veiga Simoes, Hist. Exp. Port., I, 354, Lopes, D., Hist. Port.. 
Ill, 399. 

(204) Azevedo, P. de, Introd. Doc. das Chancel., pg. XIII. 
(205) Lopes, D., Loc. cit., pg. 135; Hist. Exp. Port., T. I, cap. I. 
(206) Recebia gales de Veneza. Azurara, Chron. D. Pedro, liv. II, cap. 22. 
(207) La Ronciere, Hist. Mar. Fran?., II, 310. 
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utilizacao da legislacao geral como arma de combate nas maos 
dos juristas aditos ao trono. 

* * * 

O reinado de D. Duarte, o principe filosofo, sera dema- 
siado curto para que ele tenha tempo de por em pratica os 
conselhos do irmao D. Pedro (208), e aproveitar no governo 
a cxperiencia do reinado de sen pai. Cinco anos apenas 
(1433-1438) que foram um tempestuoso lustro de dolorosas 
experiencias africanas. As despesas da conservacao de Ceuta 
pesavam sobre o erario regio, e as compensacoes oferecidas 
aos fidalgos na Africa nao logravam interessa-los. D. Joao 
instituindo a favor de D. Pedro e de D. Henrique verdadei- 
ros apanagios com os ducados que criou ao voltar de Ceu- 
ta (209) abalara perigosamente os recursos territoriais da Co- 
roa. O conde de Barcelos, futuro duque de Braganca, c o 
quarto filho de D. Felipa, D. Joao, haviam sido bem dotados 
por algumas concessoes e pela heranca do Condestavel. (210). 
Mas o cacula D. Fernando, o Infante Santo, reclamava com 
que manter sua casa, sem que o irmao rei o pudesse atender 
porque faltavam dominios suficientes. (211). 

D. Henrique cuja influencia nos destinos de Portugal co- 
mecava a manifestar-se, empolgado com sen sonho africano 
acenou-lhe entao com a conquista de Tanger. (212). Consu- 
mou-se o inglorio sacrificio de Tanger, tragica etapa do avan- 
co pela Africa, com a derrota que havia de custar a vida a 
D. Fernando e espicacar a obstinacao do solitario de Sa- 
gres. (213). O desastroso desfecho da investida veio abalar 
o prestigio militar da nobreza, e embora tivesse entenebre- 
cido o reinado, em consequencia, fortaleceu a posicao do rei 
que tivera a felicidade ou infelicidade de nao estar entre os 
que foram a Africa. 

D. Duarte, pela fama de sua sabedoria e pelo prestigio 
junto a Curia Romana, logrou para Portugal inegavel proje- 

(208) V. Carta de D. Pedro, in Ribeiro, Dissert. Cronol., I, 398-413. 
(209) Azurara, Chron. D. Joao, III, cap. 88 e 100. 
(210) Doc. in Sousa, Provas, Hist. Geneal., VI, ns. 2, 3, 4, 5 e 39. Chron. 

do Condest., cap. 80. 
(211) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 10. 
(212) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 12 e 13. 
(213) V. Chron. do sancto e virtuoso iffante dotn Fernando, Fr. Joao Al- 

varez. Lisboa. 1527. 
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-^ao politica na Europa onde foi chamado a arbitrar questoes 
internacionais. Convocou-o o Papa juntamente com o duque 
de Borgonha para decidir uma pendencia entre o rei de Ara- 
gao e o duque d'Anjou. (214). A vida diplomatica de Por- 
tugal nesse periodo e um sintoma animador: vai abandonan- 
do a introversao iberica, para, pelo Atlantico onde conquis- 
tara uma posicao que iria se ampliar com as descobertas de 
D. Henrique a redimi-lo do infortunio de Tanger, envolver-se 
na trama dos acontecimentos europeus. 

Na ordem interna, no que se relaciona diretamente com 
o desenvolvimento do poder real, o curto reinado de D. Duar- 
te nao constituiu solucao de continuidade ao processus de res- 
tauracao da autoridade regia, nem a alianca entre a realeza 
e os elementos populares e legistas. A nobreza sofrera um 
rude golpe pela elaboracao da famosa lei Mental. 0 povo 
sera constantemente ouvido atraves de sens procuradores em 
cortes. E os legistas que continuam a pontificar no Conselho 
da Corte iniciarao a planificacao de seus sonhos legislatives, 
para a imposicao dos principios roman'izantes pelo empreen- 
dimento entao iniciado da codificacao das Ordenacoes. 

O principio da inalienabilidade dos bens da Coroa (215) 
desde o conflito de Afonso II com as irmas nao era alegado 
pelos reis. (216). No tempo de D. Joao ressurgem referencias 
a certos direitos que defendem ao principe a reducao de seus 
bens por doacoes. Ao faze-las o rei procurava dar a elas ca- 
racter excepcional, declarando expressamente renunciar aos 
bens, ou prometendo nao tirar aos donatarios as merces ou- 
torgadas sob pretexto de serem da Coroa. (217). 

A alegacao da inalienabilidade nao se ligava a lei do rei- 
no ou a costume. Foi extraida do direito romano, para dar 
as doacoes caracter excepcional, pelos legistas que revelaram 

(214) Santarem, Quadro elementar, T. I, pg. 323. 
(215) Marina Martinez, Ensayo hist, crit., § 71, apud Hercul., Cartas, 

III.', in Opusc., V, pg. 89 (ed. 1881). Fundamentava-se no Fuero Juzgo, Exor- 
dio, lei 2.' e 4.' e nas Partidas, II, Liv. 15, lei 5.', na Espanha e na carta de 
Alexandre III a Afonso-Henriques para Portugal. Bula Manifestis Probatum, 
ed. critica Pimenta, A., Subsidios, pg. 38-41. 

(216) V. Bui. Inocencio, III, in Mon. Lus., p. IV, liv. 13, cap. 4 e escr. 
VII, e extrato in Santarem, Op. cit, T. IX, 62 segs.; Hercul., Hist. Port., T. IV, 
46 segs. e nt. II. 

(217) Sobre a Lei Mental, V. Merea, M. P., Genese da Lei Mental, art. 
in Bol. Fac. Direito da Univ. Coimbra, an. X, 1926-28, pg. 1-15; reproduzido 
in Novos Estudos de Historia do Direito. Barcelos. 1937, pg. 61-74. 
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o texto de Justiniano (218) a D. Joao para preparacao das dis- 
posigoes que aparecem nas Ordenacoes de Afonso V. (219). 
Podia fundar-se tambem nas Partidas e na Bula de Alexan- 
dre III (1179) e no Breve de Inocencio III a Afonso II. Afir- 
mava-se entao qne nao ocorria alienacao, mas simples remu- 
neracao de services, do que emergia o principio da inaliena- 
bilidade, impondo as doacoes clausulas restritivas. (220). As 
cidades tambem chegaram a invoca-lo em defesa de privile- 
gios sens embora sem caracter geral. (221). Ora, as clausu- 
las restritivas, tornaram-se um subentendido, independente- 
mente de citacao expressa, e constituiram o mentalismo da 
lei, o elemento pensado e nao confesso por escrito. O prin- 
cipio foi anteriormente expresso, e podia ser alegado; nao 
colhe pois, observa Merea (222), o que diz Costa Lobo (223), 
ao afirmar que o rei nunca o invocou. Uma carta regia de 
1393 afirma que os bens da Coroa deviam, por morte do do- 
natario competir ao filho legitimo primogenito com exclusao 
dos demais, independentemente de qualguer clausula. (224). 
Numa doacao a Joao das Begras em 1397 manda-se que as 
terras fiquem indivisas com os herdeiros: com o primoge- 
nito ou seu descendente de linha reta e masculino. (225). A 
indivisibilidade e a primogenitura tinham suas razoes: "par- 
tindo-se as terras seria perda de terras pela Coroa a que fa- 
lecendo eles se devia tornar e ainda dos herdeiros e sucesso 
res... nao podendo viver tao bem e tao bonradamente... nem 
governar-se por muitos". Em varias outras doacoes o rei se 
refere a estilo e ordenanca pelos quais as terras nao podiam 
ser fraccionadas e os filhos legitimos maiores deviam herdar 
o todo. (226). Em provisao de 6 de maio de 1403 D. Joao de- 
clarava que os bens da Coroa doados a particulares deviam 
ficar por morte do donatario a seu filho primogenito, para 
por eles servir. (227). Claro, estas disposicoes eram inspira- 

(218) Cod. Justin., Liv. X, tit. 12. 
(219) Orden. Af., liv. I, tit. 61, § 3. 
(220) Merea, M. P., art. cit., pg. 66. 
(221) Ribeiro, Mem. das Confirm., doc. n." LXII, apud, art cit no 66 

nt. 12. ' 
(222) Art. cit., pg. 67. 
(223) O rei, in An. Bibl. e Arq.. n.' I e II, II.', pg 45 
(224) Hercul., Opusc., VIII, 182 (2.' ed.), apud. art. cit., loc. cit. 
(2/5) Art. cit., pg. 68. 
(226) Art. cit., pg. 69-70. 
(227) Almeida, F. de, Hist. Port., Ill, pg. 31, nt. 2, in fine. 
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das, em harmonia com a politica de recupera^ao dos bens 
temerariamente alienados, pelos legistas da corte, e visavam 
despojar a nobreza da liberdade de disposi^ao de sen patrimo- 
nio, alem de preparar a reversao de dominios ao monarca. 
0 principio da revogabilidade das doacoes e da indeclinabi- 
lidade das confirmacoes inspirava a lei mental. (228). 

A lei que brotara desse pensamento de D. Joao sera pro- 
mulgada por D. Duarte em Santarem a 8 de abril de 1434. 
Por ela so era admifcido a sucessao nos bens havidos da Co- 
roa o primogenito, varao legitimo, excluidos as mulheres e 
os parentes. A transmissao far-se-ia na Integra, pois os bens 
nao podiam ser partidos, nem alienados. (229). 

A finalidade da lei era nao somente que os bens da Coroa 
que andavam dela alienados fossem conservados unos e indi- 
visos na posse de uma mesma familia e servissem de movel 
para casamentos que procreassem descendencia legitima, uteis 
servidores ao estado. Procurava-se com ela corrigir os ma- 
les das liberalidades anteriores que haviam empobrecido o 
tesouro real, privando-o de rendimentos indispensaveis, e ain- 
da assegurar sua reversao a Coroa. Enquadrava-se dentro da 
politica geral de recupera^ao que a monarquia empreen- 
dera. (230). O rei aproveitava diretamente, mas indiretamen- 
te a nacao era beneficiada a custa das altas classes. (231). 

Ate entao as herangas e os bens doados repartiam-se en- 
tre os herdeiros, mesmo femininos, de forma que, embora nao 
houvesse grandes herancas patrimoniais, os fidalgos eram 
mais independentes, pois deviam ao rei apenas fidelidade bas- 
tante para conseguir as confirmacoes dos prestamos. Com a 
lei Mental os ca^ulas passaram a depender dos primogenitos. 
Dessa tutela so podiam eximir-se pelas prebendas eclesiasticas 
e pelo padroado dos conventos, o que acontecia principalmen- 
te com as mulheres. A unica maneira de garantirem rendi- 
mentos proprios que tinham os filhos segundos era acosta- 
rem-se ao rei e pelos services fazerem jus as recompen- 
sas. (232). Toda uma numerosa parte da nobreza estava as- 

(228) Braga, T., Os Forais, pg. 108-109. 
(229) Op. cit., T. II, 49-50. A lei nao foi incorporada as Orden. Afon- 

sinas, mas aparece nas Ord., Manoel, Liv. II, tit. 17 e Felip., Liv. II, tit. 35. 
Sousa, Provas, III, 486. 

(230) Saraiva, Obras, III, 286-7; Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, III, 37, 
(231) Prestagc, The Royal, pg. 18. 
(232) Costa Lobo, Hist, da Socied., cap. V, 490-1. 
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sim com esta invencao dos letrados de D. Joao e D. Duarte 
presa inevoravelmente ao trono. Restaria enfrentar a grande 
nobreza herdeira agora de grandes dominios que nao se di- 
vidiam nunca. Sera essa a tarefa dos reinados subsequentes. 

Outra medida que veio dilatar o poder real foi a revisao 
das ordenacoes que D. Duarte mandou corrigir e abreviar, 
sem ter logrado concluir a codificacao que so veio a termi- 
nar-se no ceinado de seu filho. (233). Elas iriam ser o grande 
instrumento de infiltracao da ideologia romanista, absolutis- 
ta, alem de terem assegurado o controle da vida juridica do 
pais impondo definitivamente a legislacao geral contra os 
particularismos locais e o arbitrio dos grandes. Alem disso, 
pondo paradeiro aos abuses dos fidalgos, elas iriam favorecer 
o elemento popular aliado a Coroa, evitando as espoliacoes. 
Assim, por exemplo, as estipulacoes minuciosas sobre as ren- 
das que podiam haver os alcaides mores dos castelos (234) 
nao so cortariam excessos, mas tambem dariam base legal pa- 
ra as reclamacoes contra eles. Tambem o balance dos direi- 
tos reais realizado por ordem de D. Duarte, pelo Doutor Rui 
Fernandes e incorporado nas Ordenacoes (235), definindo o 
patrimonio regio cortou azas aos abusos e usurpacoes. 

2. D. Pedro, Afcmo V e a amea^a feudal 

Com a Regencia de D. Pedro empreendeu o Terceiro Es- 
tado um segundo assalto contra os poderosos. Foi o melhor 
dotado dos filbos de D. Joao I: um pequeno principado nu- 
ma das regioes mais ferteis de Portugal, o ducado de Coim- 
bra, com jurisdieao e rendas que foram aumentadas por 
D. Duarte com a alcaidaria mor do castelo, e ainda os direi- 
tos e senhorio de Montemor-o-Velho, Tentugal, Ruarcos, Pe- 
reira, Penela, Abiul, Condeixa, Louza, Aveiro e terras conti- 
guas. (236). Tendo viajado pela Europa, chegou a Markgraf 
do Treviso por services prestados ao imperador Segismun- 
do (237), e ao voltar a Portugal em 1428, trazia a experien- 

(233) Pina, Chron. D. Duarte, cap. 7. 
(234) Orden. Af., Liv. I, tit. 62. 
(235) Orden. Af., Liv. II, tit. 24, 2. 
(236) V. doc., in Ol. Martins, Os filhos, apend., nt. C, 383 segs. 
(237) Test. D. Joao II, in Sonsa, Provas, II, 167, Costa Lobo, Op. 

■cit., cap. V, 443. 
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cia de outras civilizacoes, pois partindo senhor medieval, ha- 
via de voltar um horaem moderno, com segura visao da nova 
vida economica cujas perspectivas se abriam entao. Sera um 
paladino do abandono da politica africana, a proposito da 
entrega de Ceuta a troco da libertacao de D. Fernando, ao 
sentir a necessidade de se ordenar o pals por dentro. (238). 
Mas sera subretudo, na bistoria de Portugal, uma especie de 
Richelieu frustro do seculo XY. Sendo como era um dos maio- 
res senhores territoriais do reino, e pelo nascimento o pri- 
meiro principe de sangue da aristocracia, atraves de um idea- 
lismo obstinado, sera o campeao mais sincere e devotado da 
causa do trono, numa verdadeira traicao a sua classe, ao pro- 
pugnar pela construcao de um Portugal moderno e de uma 
realeza forte. 

Seu acesso ao governo deveu-o ao povo. (239). Uma ver- 
dadeira conjuracao entre letrados, burgueses e povo tomou a 
regencia a Rainha e deu-a ao Infante. Dos letrados foi o 
grande e famoso jurista Diogo Afonso Mangaancha o defen- 
sor de D. Pedro, pelo qual repetidas vezes falou durante os 
graves acontecimentos que ocorreram depois da morte de 
D. Duarte. (240). 

D. Duarte legara a governanca do reino a viuva, talvez 
porque de seus varios irmaos nao quizesse susceptibilizar ne- 
nhum. O reino desagradou-se da solucao, pois sobre tratar- 
-se de mulher, a rainha era estrangeira. Os filhos de D. Joao 
eram muito populares, e o velho lealismo a Coroa os apon- 
tava a reger. Entretanto, o que precipitou o afastamento da 
rainha foi o ter ela ferido os interesses dos burgueses de Lis- 
boa. Tendo feito a Nuno Martins da Silveira, seu aio, merce 
dos varejos da cidade, a que os mercadores eram obrigados 
cada sete anos, estes, que por certo guardavam secretas es- 
perancas de que fossem esquecidos, indignaram-se. Junta- 
ram-se entao na camara para evitar que a determinacao se 
consumasse. "Com palavras em que movyam todos a pia- 
dade pera sy mesmos, e com muytas resooes, que parecyam 
de service d'Elrey, e bem do Reyno", pediram que nao se 
executasse a resolugao da Rainha. Quando compareceram os 
delegados de Nuno Martins, quase os mataram. Depois, te- 
merosos de que a Regente os punisse como mereciam, cogita- 

(238) Veiga Simoes, Hist, da Exp., I, cap. 8, 355-356. 
(239) Pina, R., Chron. Afonso V, caps. 29, 32, 36. 
(240) Pina, R. Chron., cit, caps. 36, 49. 
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ram de Ihe lirar o regimento do reino e darem-no ao Infante 
D. Pedro. (241). Um segundo ato da Princesa divorciou-a ir- 
remediavelmente da burguesia: ofendeu bomens que Ihe 
eram afeicoados, quando expnlsou de sua casa as duas jovens 
fillias de Gomes da Silva, enteadas de Pero Goncalves, vedor 
da Fazenda, e se recusou receber uma sobrinha de Alvaro Vaz 
d'Almada em sua comitiva, sob alegacao de serem eles pes- 
soas do Infante. (242). 

Nas cortes de Torres Novas juntadas para resolver a si- 
tuacao do reino com a morte do rei, baviam ocorrido escara- 
mncas sintomaticas. Um procurador de Lisboa, Vicente Egas, 
dirigira-se desabridamente a Rainha aconselhando-a a deixar 
a regencia que nao Ibe pertencia. pois D. Duarte nao podia 
ter determinado o governo do reino naquela circunstancia, 
pois a escolha pertencia as cortes. (243). Quando os fidalgos 
mancomunados pelo conde de Barcelos contra D. Pedro qui- 
zeram impedir que se cogitasse do assunto para seguranca da 
direcao para a rainha, os procuradores de Lisboa baviam in- 
sistido (244). Depois de muitas pendencias, por influencia 
do Infante D. Henrique, engenbara-se um acordo, pelo qual 
o governo era partilhado entre D. Leonor, D. Pedro e o conde 
de Arraiolos, filho do bastardo de Barcelos, o chefe da con- 
jura dos fidalgos contra a con jura dos burgueses procuradores 
das cidades. (245). Lsse acordo descontentara a todos, mas 
poderia ter pacificado o reino, nao fossem aqueles incidentes 
provocados pela Rainha com Lisboa. A nobreza nao queria 
partir a regencia cumulando-a toda nas maos de D. Leonor; 
o povo queria-a totalmente para D. Pedro. (246). 

Os burgueses procuravam tirar partido da situacao; pe- 
las concordias feitas, os regentes teriam a assisti-los conse- 
Ihos rotativos dos quais fariam necessariamente parte repre- 
sentantes dos cidadaos da cidade. 

O povo de Lisboa rebelou-se, apesar das advertencias de 
acomodacao que em razao de suas funcoes D. Pedro veio fa- 
zer-lhe. (247). O Infante D. Joao estimulava a revolucao 

(241) Pina, Chron. Afonso V, cap. 24. 
(242) Chron. cit, cap. 23. 
(243) Landim, O Infante, cap. 3 e 4. 
(244) Op. cit., cap. 7. 
(245) Pina, Chron. cit., cap. 24-25. V. doc. Sousa, Provas, III, pg. 422. 
(246) Landim, Op. cit., cap. 8. 
(247) Pina, Chron. Afonso V, cap. 26. 
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popular ao externar sua opiniao favoravel a D. Pedro e as rei- 
vindicacoes populares. (248). O proprio Infante nao conse- 
guia abrandar a furia do povo alevantado sem querer obe- 
decer. (249). Aclamado em Lisboa, D. Pedro recebeu cartas 
de solidariedade das demais cidades e vilas do reino (250). 
A Rainba temerosa abrandou-se entao e escreveu inutilmen- 
te aos de Lisboa; ameacou-os mas nem por isso eles recua- 
ram de sens propositos de fazerem regente ao duque de Coim- 
bra, (251). A frente dos rebeldes postaram-se, alem dos pro- 
curadores dos homens-bons, representantes da burguesia exas- 
perada, o jarista Diogo Mangaancha e Lopo Fernandes, velho 
e rico tanoeiro. (252). A arraia-meuda nao arremetia a me- 
nos apaixonada, relembrando os dias da aclamacao do Mes- 
tre de Avis. Na reuniao do mosteiro do Carmo, o procura- 
dor dos mesteres apontava a D. Pedro, como unico meio de 
acabar com os arruidos, a concentracao do regimento do rei- 
no em suas maos. (253). Quando no refeitorio de S. Domin- 
gos, foi apresentado ao povo um compromisso em favor da 
entrega a D. Pedro de todo o governo, em nome do povo fa- 
lou um alfaiate Diogo Pires, reclamando que se fizesse vir 
o Infante e que comecasse logo a reger. Seguiram-se as assi- 
turas. "Assy trabalhava cada mecanico Oficial de poer ally 
(na representacao elaborada) seu nome, como se na postura 
delle acrescentasse sua honra e fazenda, e remedeasse de todo 
a necessidade do Pieino", diz o cronista. (254). As cidades 
do reino aderiram ao compromisso, principalmente a cidade 
burguesa do Porto, que ja havia anteriormente determinado 
a mesma coisa. D. Pedro aprovou, mas preferiu esperar por 
cortes conforme dissera a D. Joao. (255). Resolveu-se entao 
que seriam convocadas cortes em Lisboa A Regencia, ape- 
sar do apoio dos fidalgos, receava o elemento popular. Rem 
longe estavam os dias em que tudo se resolvia sem a audien- 
cia do povo que devia obedecer apenas. Lsse empenho de 
D. Pedro de nada decidir sem ouvir os bra^os da nacao (256) 

(248) Pina, Chron. cit., cap. 21. 
(249) Landim, O Infante, cap. 16. 
(250) Id., cap. 29. 
(251) Id., caps. 18 e 20. 
(252) Id., cap. 22. 
(253) Pina, Chron. cit., cap. 26. 
(254) Id., caps. 37 e 38. 
(255) Id., cap. 28. 
(256) Pina, Chron. Afonso, V, cap. 28. 
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era um sintoma dos tempos novos. A nobreza temia o povo: 
por recomendacao da Rainha dispoe-se a comparecer armada 
a assembleia dos tres estados. (257). As classes nao privile- 
giadas porenp de fato, estavam dispostas a luta. D. Pedro 
preveniu os procuradores dos concelhos contra o,perigo de 
um massacre, e as camaras responderam que compareceriam 
precavidas, e que lutariam para que fosse regedor do rei- 
no, (258) morrendo por ele se necessario, conforme declara- 
vam os mesteres de Lisboa. 

O dissidio evidentemente visava os fidalgos que, tendo a 
frente o conde de Barcelos, tio do reisinho tambem. intenta- 
vam explorar o desconcerto da Rainha em face da reacao po- 
pular desusada. D. Leonor era a vitima porque encarnava 
uma solucao antipatica. O arcebispo de Lisboa, tio e parcial 
da rainha e que se recusara a assinar o instrumento de acor- 
do outrora aprovado, armando sens criados e ameacando o 
povo. suscitou uma reacao tal, que foi obrigado a abandonar 
a cidade. (259). A sabedoria militar essa ainda era compe- 
tencia dos fidalgos: sentindo o perigo da luta, o concelho 
que ja tinha D. Joao por chefe, elegeu um grande cavaleiro, 
amigo do Infante e cidadao da cidade, para dirigir a empre- 
sa. (260). O povo tomara o freio aos dentes: a camara des- 
tituiu o arcebispo, cassou-lhe as rendas, e ainda mandou emis- 
sario sen queixar-se ao Papa, emissario esse alias, que nao 
cbegou a Roma temendo a Curia Romana uue nao poderia 
evidentemente aprovar a ira revolucionaria de Lisboa. (261). 
Tao tensa ficou a atmosfera, que a propria rainha aconselhou 
sens fidalgos a nao comparecerem. Efetivamente, muitos fo- 
ram os que deixaram de se apresentar, apesar de formalmen- 
te convocados. (262). O proprio conde de Barcelos nao dei- 
xou de ter o seu papel, (263) ao induzi-los tambem a se 
absterem. 

Lisboa resolveu seguir o exemplo do Porto: colocar por 
sua conta D. Pedro sosinho no governo. Como bem observa 
Oliveira Martins, reproduzia-se a revolugao de 83. (264). Alia- 

(257) Chron. cit., cap. 27. 
(258) Chron. cit., cap. 29. 
(259) Id., caps. 31, 34, 40; Landim, O Infante, cap. 21. 
(260) Idem, Loc. cit.. 
(261) Landim, Op. cit., cap. 35. 
(262) Landim, O Infante, cap. 25. 
(263) Pina, Chron. Afonso V, cap. 44. 
(264) Os filhos, cap. 10, pg. 292. 
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dos estavam os legistas, a burguesia e a nobreza aventureira, 
Em lugar de Joao das Regras, Diogo Mangaancha; em lugar 
de Alvaro Pais, Lopo Fernandes; em lugar do Condestavel, 
Alvaro Vaz d'Almada, o conde de Avranches, cavaleiro de fa- 
ma europeia. O burgues arrastou o povo; num discurso en- 
tfemeado de cita^oes romanas, Mangaancha convenceu-o, e o 
conde assegurou a execugao de suas decisoes, expulsando da 
cidade a guarnicao do castelo que era por D. Leonor. Revo- 
lucionariamente outorgava-se a regencia ao duque de Coim- 
bra. D. Pedro, apesar do calor com que as demais cidades, 
particularmente o Porto, aprovaram a resolucao da capital, 
mandou-os todos esperarem a decisao das cortes. Estas, reu- 
nidas em dezembro de 1439 em Lisboa, sancionaram a revo- 
lucao: D. Pedro foi aclamado regente. (265). E quando o 
conde D. Afonso derrotado pela vontade dos procuradores das 
cidades quiz delimitar os poderes do Infante, os procuradores 
recusaram-se a ouvi-lo e o povo ameacou amotinar-se. (266). 
Nas cortes de Lisboa, falou justificando com textos de direi- 
to divino e humano a solucao proposta, o legista da nova re- 
volucao — Diogo Mangaancha. (267). Ausente grande parte 
da nobreza, a resolucao foi unanime, e so o conde de Arraio- 
los se recusou a sancionar o deliberado. (268). A Rainha de- 
samparada, contentando os procuradores do Porto que ha- 
viara proposto, de resto, contra parecer do Regente, tomar- 
-Ihe a educacao do rei (269), abandonava os filhos em dire- 
cao da fronteira, para algum tempo depois deixar Portugal, 
apos uma tentativa de guerra civil. (270). Yencera D. Pe- 
dro, ou melhor vencera o povo das cidades. 

Lsse ja longo relate de fatos sobejamente conhecidos fi- 
zemo-lo para mostrar a origem revolucionaria da regencia. 
Es^a segunda vitoria popular sobre a nobreza mostra como a 
burguesia iluminada pelos letrados adquirira forca para im- 
por o governo do reino, intimidando os senhores. Revela ain- 
da a identificacao dos Avis com o povo: as cidades exigem 
um principe da dinastia na direcao do estado, e nenhum dos 
filhos de D. Joao se opoe aos desejos delas, a nao ser o conde 

(265) Landim, Op. cit, cap. 31; Pina, Chron. cit, cap. 45 segs. 
(266) Pina, Chron. cit., cap. 49; Landim, Op. cit., cap. 32. 
(267) Pina, Chron. cit., cap. 46. 
(268) Chron., loc. cit.. 
(269) Pina, Chron. Af. V, cap. 50; LiSo, Chron. Af. V, cap. 7 e 8. 
(270) Pina, Chron. cit., cap. 66 segs. 
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de Barcelos cuja ilegitimidade gerava despeitos. nesse par- 
ticular, elucidativa a presen^a de D. Joao a frente do popu- 
lacho em Lisboa. A popularidade de D. Pedro e tal, que os 
de Lisboa intentam erigir-lhe uma estatua. A negativa do 
Regente impediu a arte portuguesa de ter uma preciosa peca 
da escultura do seculo XV, a menos que fosse destruida por 
ocasiao da queda do Infante como alias ele mesmo teria pre- 
visto, segundo o depoimento de Rui de Pina. (271). Outro 
aspecto que se pode observar nessa revolucao e a eclosao do 
sentimento nacional na massa pela oposicao a uma rainha 
estrangeira. O nacionalismo nascido em Aljubarrota come- 
^ava a dar seus frutos. A nobreza podia permanecer ainda 
insensivel a essa razao, mas o povo sentia-se irremediavel- 
mente diferente do resto da Espanha. 

No governo, D. Pedro continuou a tradicao iniciada por 
sen pai: apoiou-se nas cidades. (272). As cidades foram re- 
compensadas pela dedicacao. A exemplo, Lisboa, que alem 
de outras liberdades e merces libertou-se da obriga^ao das 
apousentadorias, pela construcao ordenada pelo principe, de 
estalagens para os fidalgos que visitassem a cidade, proibin- 
do-os de impor a honra de abriga-los aos moradores da cida- 
de. O privilegio foi estendido depois a Evora e Santa- 
rem. (273). 0 porto de Lisboa foi melhorado, para conten- 
tar aos ricos mercadores da revolucao. (274). D. Pedro ao 
criar o estudo de Coimbra mostrava a afeicao que tinha pelos 
legistas, pois eram penhores de bom governo e deviam ser 
armados e considerados pelos principes (275). 

Em relacao as cortes, quando havia oportunidade de o 
povo se fazer ouvir, D. Pedro foi para com elas de uma espe- 
cial deferencia. Em cinco anos de reinado, D. Duarte convo- 
cara-as quatro vezes. D. Pedro nao desmentiu a esperanca 
popular. Ja nas cortes de Torres Vedras cm 1438, em plena 

(271) Idem, cap. 52. 
(272) O "Yfante Dom Pedro, que do povo era muy amado", diz R. de 

Pina. Chron. Afonso V, cap. 23. Ao ser feito cortes o acordo da regencia 
apressa-se D. Pedro a comunica-lo a Lisboa, o que equivalia a pedir apoio. 
V. doc. Oliveira, Freire, Elementos, I, 323. 

(273) Landim, O Infante, cap. 32. Pina, Chron. Af. V, caps. 49 e 125. 
(274) Legrand, F., Hist, du Port., pg. 31. 
275) "... nehuu rregno nem principado nom pode ser firme se non for 

rregido com muyta pruden<;ia pola qual rrazom como tiranos destruydores das 
cousas puvrycas avorrecem os sabedores assy os boos pringipes os devem muyto 
amar e prewar". Apud Braga, T., Hist. Univ. de Coimbra, I, cap. Ill, pg. 144, 
nt. 2. 
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efervescencia do problema da regencia, os bracos do reino 
pediram sua convocacao anual, determinando os que deviam 
comparecer, alem do conselho organ'izado; os fidalgos, que 
por sinal nao deveriam trazer gentes darmas quando com- 
parecessem, os prelados, e os representantes das cidades: 
dois de cada uma destas cidades: Lisboa, fivora, Coimbra, 
Porto. (276). Era uma grande tentativa que se fazia de con- 
trolar pela nacao o poder real, (277), no momento a Regen- 
cia, mas era sobretudo uma tentativa de obrigar a regencia 
a consultar periodicamente e democraticamente os procura- 
dores das cidades burguesas. Na pratica D. Pedro atendeu a 
esse pedido, pois entre 1440 e 1448 o principe convocou cor- 
tes, quatro vezes.: em 1441, 1442, 1444 e 1446. (278). Assim, 
quando Castela ameacou guerra, o Infante reuniu as cortes 
de fivora, para que os povos examinassem o problema, "en- 
tendendo", diz Landim, "que assim importava a sen negocio, 
pela confianca qne sempre teve na gente popular; e por essa 
razao sempre em suas pretensoes fez mais confianca dela que 
dos fidalgos e nobreza." (279). Alias os povos compensavam 
essa solicitude do Regente, pois ante o perigo de luta, dispu- 
zeram-se a conceder nao somente um pedido, mas tres pedi- 
dos gerais e mais, se necessario fosse. (280). Apenas a no- 
breza nao podia sentir-se satisfeita. D. Pedro desgostava-a 
repetidas vezes com recusas, protegendo ante a cobica dos fi- 
dalgos o patrimonio real; pois o conde de Rarcelos nao ou- 
sava pedir nada menos do que a segunda cidade do reino — 
o Porto! Quando o conde de Ourem instou para- ser condes- 
tavel, sucedendo a Nun'Alvares, alegando que a dignidade de- 
via ficar com a familia, D. Pedro negou, pois nao era tradi- 
cao do reino que os encargos fossem hereditarios. (281). E' 
verdade que deu o titulo a seu primogenito, mas nao e me- 
nos verdade que salvou a realeza de um grave perigo feudal: 
a hereditariedade dos cargos. Se o precedente se generali- 
zasse, sem duvida o perigo de uma retrocessao feudal se apre- 
sentaria. Percebeu-o talvez Afonso Y, pois quando destituiu 

(276) V. doc. in Sousa, Provas, I, pg. 424. 
(277) V. Sousa, Provas, I, 425. 
(278) V. Rela^ao das cortes, in Almeida, F., Hist. Port., Ill, 74-76 e 

Pimenta, A., Subsidies, pg. 441-444. 
(279) Landim, loc. cit., cap. 23. 
(280) Op., loc. cit.. 
(281) Pina, Chron. Afonso V, cap. 82-83. 
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o primo e cunhado da investidura, nao a outorgou a quem a 
pedia, mas ao proprio irmao D. Fernando. (282). A regencia 
em nada favoreceu o "medievalismo regressive" da nobreza 
saida de Aljubarrota, como diz Veiga Simoes (283), que bus- 
cava "consolidar suas rendas, incrustando postumamente no 
pais um feudalismo que ele nao conhecera". Esbocava-se 
uma tentativa de reconstrucao neo-feudal, fundada no valor 
estavel da terra, sob o influxo de um renascimento dos ideais 
de cavalaria que vinha da era heroica de Aljubarrota. (284). 
As classes privilegiadas ensaiavam uma volta as instituicoes 
antigas condenadas, procurando talvez sublima-las, para con- 
tornar os entraves que a legislacao romanizante da epoca opu- 
nham a essas investidas. Sua situacao financeira tornava ur- 
gente a pilhagem do patrimonio regio. ainda que sob a forma 
diluida de prestamos. O Regente, premido pelas implacaveis 
necessidades do erario, contribuira por sua vez para agravar 
a situacao desvalorizando mais um pouco a ja desmoralizada 
moeda portuguesa em 1441, sob a falsa ideia de que qual- 
quer moeda abundante aumentava o trato mercantil em be- 
neficio da Coroa, esquecendo-se apenas de que a moeda alem 
de ser abundante, precisa ser tambem boa. (285). Os fidal- 
gos que viviam de rendas sentiam-se lesados e sua fome de 
tencas, casamentos, prestamos aumentava alarmantemente. 
D. Pedro, o menos feudal dos pseudo feudais de seu tempo, 
amarrado ao mais abnegado regalismo, sacrificava sua popu- 
laridade entre seus pares na defesa de um patrimonio que o 
sobrinho iria esbanjar. Siquer procurava D. Pedro compen- 
sar com as perspectivas afi'icanas o desconsolo da nobreza 
agitada. As perturbacoes politicas atrazaram qualquer acor- 
do em torno de D. Fernando, o infante prisioneiro. Em cor- 
tes, os procuradores das cidades, representando a burguesia 
desiludida com Ceuta, apoiavam a opiniao do Regente: dar- 
-se a cidade e haver-se o prmcipe. O duque de Coimbra nao 
aprovava a aventura africana. D. Henrique teimava em no- 
vas conquistas. Afinal antes de qualquer providencia, mor- 
ria dolorosamente o Infante Santo, na sua prisao muculmana, 
e Ceuta continuava portuguesa, e D. Henrique a^sumia um 
compromisso de consciencia de vingar a morte do irmao. 

(282) Chron. cit., cap. 103. 
(283) Veiga Simoes. Hist. Exp. Port., cap. 8, 313. 
(284) Idem, pg. 315. 
(285) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. Ill, 320. 
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0 Infante regente aconselhara a D. Duarte promover a 
codificacao das ordenacoes do reino. (286). Iniciada sob 
D. Joao, contiuuada sob D. Duarte, por Joao Mendes correge- 
dor da corte e depots por Rui Fernandes do conselho do rei, 
revista depots por Lopo Vasques, corregedor de Lisboa e Luis 
Martins e Fernao Rodrigues, ambos do desembargo regio, es- 
sa sistematizacao das disposicoes legislativas foi a maior obra 
da Regencia. Tomou o titulo do rei — Ordenacoes Afonsinas. 
No entanto ninguem na dinastia foi menos legislador, e so- 
bretndo menos legista do que D. Afonso V, embora estudioso 
a exempio do pai. fisses compiladores, cujos nomes ficaram 
no proprio codigo (287) instilaram o direito romano dos glos- 
sadores atraves de rauitos titulos novos introduzidos no cor- 
po das ordenacoes mais antigas para dar harmonia ao con- 
junto. (288). Com isso, novas ideias romanisticas sobre o 
poder tiveram sua consagracao legal. (289). Uma frase re- 
sume uma revolucao: "Todo o poderio e conservacao da Re- 
publica procede principalmente da raiz e virtude de duas cou- 
sas: Armas e Leyx." (290). Outrora apenas as armas nas 
maos dos privilegiados garantiam a ordem consagrada pelos 
u.sos e costumes; agora as leis nas maos dos reis pelos sens 
legistas eram penhor da ordem e da disciplina social. Se os 
reis passara a faze-las livremente, ao sabor das necessidades 
e nem sempre sujeitas aos imperatives da tradicao, como 
acontecia nas proprias ordenacoes em que muita coisa era 
inovada, claro esta que toda a vida coletiva passava a depen- 
der da vontade regia. Nas Ordenacoes, um fidalgo, titular 
de nm verdadeiro apanagio como era o ducado de Coimbra, 
deixava uue se instalasse no pensamento juridico da nacao 
o principio da ilimitacao do poder real. E' paradoxal. mas 
tanto podia uma consciencia esclarecida contra as tentacoes 
da ambicao. Certo on errado, D. Pedro seguira a linha de 
suas conviccoes. Tambem hoje seria imolado numa nova Al- 
farrobeira. 

O reinado de Afonso V inaugurou-se com a guerra civil. 
A politica de obstinada defesa das prerrogativas reais descon- 
tentara a fidalguia que esperava ansiosa sen afastamento para 

(286) V. doc. Carta de Bruges, in Dissert. CronoL, 1, 405. 
(287) Orden. Af., Liv. I, Introd.. 
(288) Orden. Af., Pref., ed. 1792, pg. VII. 
(289) Orden. Af., II, tit. 24. Gama Barros, Hist. Adm., I, 134. 
(290) Orden. Af., Liv. I. 
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explorar a inexperiencia do jovem rei. 0 conde de Barcelos 
preparou a revanche. Atirar a nacao a Inta armada era inte- 
resse da nobreza que durante os pacificos anos de qoverno 
de D. Pedro nao tivera oportunidade de prestar serv^cos mi- 
litares, os unicos de que era realmente capaz. e portauto nao 
fizera jus a recompensas rendosas para suas abaladas finan- 
cas. A proposito da luta contra D. Leonor, observa R. de 
Pina que o conde de Barcelos inventava as desavencas nara 
"meter o reino em necessidade de sua pessoa e casa. e Iba 
averem de compoer com villas e terras como fizeram". (291). 

Logo que o duque de Coimbra, ten do entreffue a gover- 
nanca ao rei, retirou-se para sens dominios, (292) a malta 
dos Pdalgos a quern o longo jeium de merces exasnerara o 
anetite. rodeou o bisonho mnnarca. Impression a va-se o ex- 
-recente com isso e escrevia ao conde de Avranches. sen me- 
Ibor amico: "o que nrincipalmente danou es+es feitos. e que- 
rerem em estes reinos usar das praticas de Castela, e todos 
por sen proveito e por cada um levar a sua enxavata; e Por- 
f'mal segundo bem sabeis nao e nara snuortar isto* e se esta 
prafica vai adiante, segundo se agora comeca. nunca creio mie 
seia muito servico, nem del-rei men senbor. nem de sens rei- 
nos". (298). Maguava ao Infante nao tanto a perseguieao que 
sofrmm sens narciais. mas princinalmente assistir a destrui- 
icao do natrimonio que tao ardorosamente defendera e, em 
consequencia. a dilnicao da autoridade que quiz^ra nreservar. 
Ao mesmo temno que intrigavam. pediam os fidalnos ao rei 
oficios e bens dos antigos servidores do Regente. ''294). Os 
enredns tramados contra D. Pedro surtiram efeito: a tragica 
batalba de Alfarrobeira foi o resnltado. D. Pedro morreu 
quase sosinbo lutando com bonra contra o rei que pretendia 
prote^er. Sosinbo, dissemos. As cidades o baviam abando- 
nado na luta contra a nobreza que cercava a inexperiencia de 
D Afonso. Ouando a frente de sen exercito cada vez mais 
mingnado nelas desercoes, marchava ao encontro dos bomens 
do duque de Braganca e do rei. por um momento inclinara-se 
para I.isboa. Nao foi entretanto abrigar-se a sombra das mu- 
ralbas da cidade, norque a cidade que the quizera dar uma 
estatua matava agora criados sens ^ simples noticia de sua 

(291) Pina, Chron. Afonso V, cap. 60. 
(292) Chron. cit., cap, 89. 
(293) Sousa, Hist. Geneal., T. V. 120. 
(294) Pina, Chron. Afonso V, cap. 106 e 107. 
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aproximagao. Como explicar essa reviravolta do sentimento 
do povo? Como explicar o conselho que Ihe dao os seus de 
voltar a Coimbra: "se porventura quysesse seguir contra Lix- 
boa era maginagam errada e certo perigo sen; porque ja nao 
era a Madre que o cryara segundo elle dizia e confiava, mas 
que a avya d'achar muy yrada, bem guardada Madrasta con- 
trasy..." (295). A cidade postara-se contra ele. (296). Por 
que? E' que o1 rei tendo resolvido fazer guerra ao Infante, avi- 
sara por carta as cidades e vilas do reino apontando-o como 
rebelde. (297). O lealismo a Coroa era mais vivo que o odio 
aos nobres que a cercavam. Dera Lisboa a regencia a D. Pe- 
dro, mas deixara escrito que o governo seria entregue a 
D. Afonso quando este atingisse idade de reinar. (298). No 
mesmo documento dizia-se: .. ."Elrey nosso Senhor que so- 
bre todos mais lealmente amamos..." Acusados de trair o 
reisinho por um pregador dominicano, por ocasiao da pen- 
dencia de 1439, os lisboetas protestavam pela boca de um bar- 
beiro: "Nos nom somos tredores; mas mui leases, e nom 
avemos de matar noso Rey e Senhor; mas porque o amamos 
avemos todos de morrer por elle, quando Ihe compryr..." (299). 
Desde que o rei anunciara que D. Pedro era rebelde as cida- 
des o abandonavam: apoia-lo seria fazer o jogo de um gran- 
de fidalgo contra o poder real. Nao era essa a politica da 
burguesia nem dos elementos populares, evidentemente. Is- 
so mesmo sentia o duque quando dirigia suas tropas contra 
o duque de Braganca que pretendia forcar passagem em seus 
dominios, declarando aos seus homens, para impedir defec- 
qoes, que era vassalo fiel e servidor do rei, apesar de sua ma 
vontade, (300), o que, de resto, era rigorosamente verdade. 
Nem assim logrou obstar as desercoes, depois que o conde de 
Avranches fez matar varios soldados do rei, pois muitos, prin- 
cipalmente peoes "pungidos da lealdade que nom podiam en- 
cobrir", fugiram do arraial do principe. (301). 

A derrota de D. Pedro foi uma dessas revoltantes injus- 
ticas da bistoria. Leal como ninguem, morreu combatendo 

(295) Chron. cit, cap. 117. 
(296) Idem, cap. 120. 
(297) Landim, O Infante, III, cap. 18. 
(298) V. acordo da Camara de Lisboa. Pina, Chron. cit., cap. 37. 
(299) Pina, Chron. Afonso V, cap. 25. 
(300) Chron. cit., cap. 101. 
(301) Chron. cit., cap. 118. 
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sen rei que era quase sen filho. E ainda estava ele em de- 
fesa das perrogativas do trono contra a nobreza, em harmo- 
nia com as tendencias inauguradas pela dinastia de Avis. Na 
realidade era o monarca que inocentemente coinbatia contra 
sens proprios interesses. Foram as circunstancias, secunda- 
rias aparentemente, que derrotaram o Infante: a receptivi- 
dade do rei as intrigas dos antigos partidarios de sua mae 
que the envenenavam o pensamento contra o tutor e sogro, 
a inimizade do conde de Ourem ao qual negara a dignidade 
de condestavel, os ciumes do duque de Braganca despeitado 
desde a epoca da Regencia, o insucesso da missao pacificadora 
do conde de Arraiolos, a indiferenca de D. Henrique obsecado 
com a morte de D. Fernando, a timidez da rainha D. Isabel 
na defesa do pai junto ao marido. Mas sobretudo o que ex- 
plica o desfecho de Alfarrobeira foi o abandono de D. Pedro 
pelas cidades. Enquanto as tivera por si, combatera com su- 
cesso a aristocracia em beneficio do poder real. No instante 
em que aparentou combater o rei, teve contra si as popula- 
coes urbanas, e como estavam contra sua atitude o proprio 
monarca e a nobreza, ele teve que pelejar sosinho, sem ne- 
nhuma forca social a seu lado. Foi o "inclito infante" vitima 
do ultimo sobressalto feudal que calcinava um principe que, 
em pleno duelo pelo fortalecimento do poder real, queria ser 
mais realista que o rei. A ninguem esta frase poderia ser 
aplicada com mais justica. E, paradoxalmente, o primeiro 
homem moderno de Portugal ia morrer lutando ao lado do 
idtimo cavaleiro da Idade-Media heroica — o conde de 
Avranches. 

No trono Afonso Y e ainda um quase anacronico rei me- 
dieval a gastar bravura na elaboracao de um reinado glo- 
rioso sem duvida, mas de uma gloria inutil, e mesmo contra- 
producente. Seu reinado desenvolver-se-a sob a pressao de 
dois complexos coletivos: Tanger e Alfarrobeira. A neces- 
sidade de resgatar esses desastres tragicos que haviam custa- 
do a vida a dois filhos de D. Joao, vai gerar compromissos po- 
liticos perniciosos ao engrandecimento do poder real cujo 
processus sera truncado. E isso porque a reaccao a psicose 
em vez de ser de fuga ao motive dos complexos sera de apro- 
ximagao. A seducao africana matara D. Fernando: D. Hen- 
rique contagia o rei com o elan de conquista. A causa do ter- 
rivel engano de Alfarrobeira fbra a nobreza ambiciosa e in- 
trigante: D. Afonso entrega-se aos caprichos dos fidalgos que 
o adulam. Combinando-se as duas preocupacdes de Afon- 
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so V pode-se diagnosticar o reinado inteiro; lutas na Africa 
e recompensas em Portugal. 

Nao ha lugar neste trabalho para a analise do que foi a 
expansao portuguesa na Africa sob Afonso V, mas apenas as 
repercussoes na politica interna. D. Afonso empolgou-se com 
a miragem marroquina, esquecida a previsao de D. Pedro de 
que a Africa seria um sumidouro de armas, homens e dinhei- 
ro. (302). Embora as velhas ordens religiosas se tivessem re- 
cusado a lutar numa cruzada ofensiva em terra estranha, a 
nobreza estava pronta a acompanbar o rei cavaleiro nas suas 
correrias pelas terras sarracenas. Essa colaboracao. porem, 
tinha preco e o pagamento devia ser feito em Portugal. Ex- 
plorando a paixao real pelas cousas do Marrocos, a nobreza 
o envqlveu completamente, despojando o trono de seu patri- 
monio imobiliario atraves de prestamos, e mobiliario atraves 
de tencas e merces. 

Afonso V delapidou a base financeira da realeza compro- 
metendo seriamente o desenvolvimento do poder real. No 
seu testamento (303) deixou dividas imensas ao filho. A re- 
lacao dos pagamentos que devia revela a existencia ao pe do 
trono de uma enorme corte parasitaria a consumir tencas, mo- 
radias e casamentos. (304). So de moradias gastava eni 1490 
mais de seis contos, o que era na epoca excessivo. (305). Fa- 
zia-se acompanbar de 107 cavaleiros fidalgos, 38 escudeiros 
fidalgos, 51 mocos-fidalgos. (306). Pagava ainda so na sua 
camara 24 mocos e nos services de estribeira 35, alem dos 
monteiros, besteiros, criadagem inferior. (307). O luxo, desde 
que se desenvolvera o comercio com o trafico da Guine, ar- 
rastava a corte: essa gente toda precisava ser bem remune- 
rada. O principe D. Joao tinba as rendas dos mestrados de 
Santiago e de Avis, da alfandega de Lisboa que estava arren- 
dada por mais de 6 contos, dos tratos da Guine. Gastava-se 
desmesuradamente. A realeza se individava. Alem do di- 
nheiro, D. Afonso esbanjava os territorios distribuindo-os a 
quern pedisse por pequeno service ja prestado. A grande ca- 

(302) V. doc. Ribeiro, Dissert. Cronol., I, 408. 
(303) V. doc. in Sousa, Provas, II, n.' 4. 
(304) Rebelo da Silva, D. Joao II e a Nobreza, VII, 78 segs. 
(305) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. V, 429-430. 
(306) Sousa, Provas, II, pgs. 24, 39, 45. 
(307) Costa Lobo, Loc. cit.. 

— 314 — 



sa acumulada desde a Reconquista esvaia-se peio desmembra- 
mento e aguardava uma falencia fatal de que a surpresa dos 
descobrimentos salvou. (308). 

Quando os gastos excessivos tornavam insustentavel a 
situacao financeira, entao Afonso V lembrava-se de convocar 
cortes para dar remedio; logo depois empreendia nova aven- 
tura africana, fazia novas promessas, oferecendo-se a explo- 
racao pelos fidalgos cuja grandeza o rei financiava. As cor- 
tes reclamavam, mas era inutil. Assim nas cortes de Lisboa 
de 1460. O povo se obrigou gratuitamente a 150 mil dobras 
ouro para que a Coroa pudesse se desonerar de sens compro- 
missos. Pediram a D. Afonso que "quisesse ter maao mais 
firme nas contas da Coroa com que sostevesse sen estado co- 
mo sens antecessores faziam, e nom as dar com tanta soltura 
e sem necessydade como as dava, que se contentasse arreca- 
dar dos vassalos os antigos e velhos dereitos. e nom agravar 
sen povo com novos pedidos e impossissooes." (309). Os po- 
vos impuzeram condicoes: lodos deveriam pagar, menos os 
que tivessem terras e castelos do rei e os raouros, judeus e 
sens oficiais; a cobranca seria em tres anos para o povo e 
ano e meio para os fidalgos, sem interferencia da justica. Exi- 
gin-se uma promessa do rei de que nao contrairia novas dl- 
vidas. nem lancaria mais fintas, prevenindo-o de que a con- 
cessno nao era nrecedente para outras do mesmo genero. ^310). 
Exigiu-se mesmo um juramento. Mas logo depois, uma ex- 
pedicao a Africa desordenou novamente as financas reais. 
observa R. de Pina. (311). Essas expedicoes eram so des- 
pesas. pois o rei nao procurava compensar os gastos. Assim 
por ocasiao da tomada de Arzila, os despojos foram avalia- 
dos em 80 mil dobras de ouro. Afonso V doou tudo aos con- 
quistadores da praca sem reservar para si o quinto a que ti- 
nha direito. 1312). Os povos nao se cansavam de reclamar 
em cortes. Nas de Coimb' a, em 1473. enquanto os fidalgos 
reclamavam sens privilegios de jurisdicao, os procuradores da 
cidade procuravam regulamentar o pessoal da corte para li- 

(308) Azevedo. L., fipocas, cap. I. 56. "... quase constrangido em tempo 
de necessidade, guerras e afrontas, (Afonso V) outorgou muitas (doag5es) que 
de direito e razao antes se deviam revogar que consentir nem confirmar , Re- 
sende, Chron. D. Joao II, cap. 29. 

(309) Pina, Chron. Afonso V, cap. 143. 
(310) Santarem, Mem. das cortes, II, pg. 27-28. 
(311) Pina, loc. cit.. 
(312) Pina, Chron. cit., cap. 165. 
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mitar despesas, determinando quais os que deviam ter mora- 
dias, os que deviam estar junto ao rei, comedindo as tencas e 
casamentos, estipulando ate a maneira de vestir que deviam 
ter os servidores do rei. Afonso V parecia um prodigo que 
se procurava tutelar. A nobreza beneficiaria das liberalida- 
des, inconsequentemente estimulava-as. E os povos clama- 
vam que nao deixasse de observar a lei mental, que derrogas- 
se doacoes excessivas, que proibisse que se continuassem a 
construir conventos, que reserv^sse suas jurisdicoes. (313), 
Apesar disso o rei continuava alheiando bens da Coroa, aban- 
donando sua autoridade nas maos dos donatarios ao conce- 
der-lhes jurisdicoes. Foi o rei que mais concessoes fez numa 
imprevidencia de nababo. E quern analisa a relacao das "cou- 
sas que deu em sua vida el-rei D. Afonso V" feita por Yasco 
de Ataide fica espantado com a inconsequencia do rei perdu- 
lario. (314). Seu irmao D. Fernando tornou-se mais rico que 
ele, criando uma casa fidalga capaz de rivalizar com a dinas- 
tia, a ponto de inspirar a D. Diogo, herdeiro desse patrimo- 
nio, uma disputa com o proprio rei D. Joao II. Nas guerras 
gastava sem conta: a campanha de Arzila custou 135 mil do- 
bras, a de Alcacer, 115 mil, o socorro das cidades da Africa, 
80 mil, a campanha iberica 275 mil, fora 38 mil dobras gas- 
tas com sua viagem a Franca. Titulos, rendas, jurisdicoes, au- 
toridade militar, distribuiu-os largamente. Cidades e castelos 
em prestamo ou de jur foram largamente concedidos. Qua- 
tro reinados juntos nao dariam tanto, observa o proprio Vasco 
de Ataide. E com isso a propria lei Mental, a maior garantia 
do trono era esquecida pelas excepcoes abertas: ao doar Ar- 
zila e Alcacer ao conde de Louie consentiu que pudesse es- 
colher o sucessor, ao conde de Marialva autorizou a legar aos 
filhos as vilas e terras que tinha da Coroa. Cidades, da-las 
aos punhados. (315). Emfim Afonso V ameacava arruinar 
o poder real pela dissipacao de seus bens, a ponto de preci- 
sar empenhar cidades como aconteceu a Leiria. (316). A Afri- 
ca era a principal responsavel. D. Afonso fazia a guerra pela 
guerra, pelo prazer da conquista, e nao com algum objetivo 
pratico. E, o que era particularmente grave, custeava esse 
prazer com o patrimonio da Coroa. Depois da tomada de Al- 

(313) Santarem, Mem. das cortes, H, 34-35. 
(314) Sousa, Provas, II, n.0 8, pg. 17 segs. 
(315) Cf. Rebelo da Silva, D. Joao II, VIII, 89 segs. 
(316) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. II, 155. 
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cacer concedeu tais merces que o povo se descontentou. (317). 
Num impeto esquecia a lei Mental tao cuidadosamente estuda- 
da pelos legistas dos reinados anteriores. Quando em Arzila 
morreu o conde de Marialva que nao tinha filhos, deu o ti- 
tulo, as cidades e terras que tinha o conde ao ii'mao D. Fran- 
cisco Coutinho. (318). Sen irmao D. Fernando recolheu nu- 
merosas herancas a que nao tinha direito: dos tios D. Fer- 
nando, do Infante Santo e D. Henrique, e do tio e sogro 
D. Joao, alem das rendas das cidades de Beja, Serpa e Moura 
que Ihe deu D. Afonso. (319). O que a lei Mental poderia 
evitar, D. Afonso numa politica suicida realizava. 

Beneficia ainda os privilegiados pelo levantamento do va- 
lor da moeda realizado em 1473, apesar das queixas do povo, 
que nao fora como devia ter sido consultado em cortes, pois 
apenas o clero e a nobreza tinham sido ouvidos. A consulta 
de 1471 feita a deputados do povo parece ter inibido D. Afon- 
so. tanto assim que so publica a ordenacao impopular em 
1473. (320). 

Dessa desvairada politica de D. Afonso V, a aristocracia 
emergia restaurada depois dos tempos amargos anteriores. 
Subiam suas rendas, e da quase miseria em que se achava sob 
os primeiros Avis, quando parecia condenada ao parasitismo 
e a mendicancia de favores regios restavam apenas lembran- 
cas. A vida agraria renascia pela afluencia do braco escravo 
que o trafico africano carreava. As prodigalidades do rei re- 
forcavam com terras e rendas suas financas agora desafoga- 
das. Era a eclosao de um renascimento que poderia evoluir 
para nm neo-feudalismo. (321). Uma verdadeira recaida feu- 
dalizante. 

Fm contraste, as cidades jaziam esquecidas, e a burguesia 
enleiada pela preocupacao do ganho na febre do trafico afri- 
cano e eiiropeu, se desinteressava pela liberdade, abandonan- 
do os povos ao capricho dos poderosos. Principalmente as 
cidades do interior sofreram, porque nao desfrutavam com- 
pensacoes. As cidades do litoral outrora revolucionarias ha- 

(317) Pina, Chron. D. Duarte, Menezes, Ineditos, T. Ill, cap. 34: "elle 
fez alii muytas e grandes merces, taes que o povo foi descontente, porque tirou 
muitas e grandes rendas do patrimonio da Coroa Real, que ao diante foi a azo 
de viver mais gastado do que a seu estado compria". 

(318) D. de Gois, Chron. do Principe, cap. 28. 
(319) Costa Lobo, Hist, da Socied., cap. V, 442-455. 
(320) Op. cit., cap. Ill, 336. 
(321) Veiga Sim5es, Hist. Exp. Port., I, cap. VIII, 312. 
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viam pactuado um modus vivendi com a realeza e a aristo- 
cracia, cujo luxo ajudava a viverem seus mercadores, e por 
isso comegavam a trair as companheiras das revolucoes de 
83 e 49. Pareciam contentes com os privilegios que apatica- 
mente usufruiam e que Ihes permitiam explorar o resto da 
nacao, e egoisticamente nao queriam partilha-los. Em 1485, 
a camara do Porto resolvia e D. Joao II aprovava que as pes- 
soas moradoras na cidade que tivessem coutos, honras ou ju- 
risdicoes nos arredores nao poderiam exercer funcoes muni- 
cipals, pois usurpariam regalias municipais para suas ter- 
ras. (322). 

As cidades ficavam desamparadas do carinho real. Bra- 
ga, desde que passara da jurisdicao episcopal para a regia, 
era administrada por funcionarios do rei a quern pertencia. 
fisses funcionarios, responsaveis pelo dispendio das rendas 
concelhias, nao prestavam contas e nomeavam delegados sens 
que, alem de descaminharem o dinheiro, perseguiam os relap- 
ses tesoureiros ou apontados como tais. Os procuradores can- 
savam-se de reclamar iniitilmente — o rei nao os ouvia. (323). 

As cidades voltavam a depender da indulgencia dos fidal- 
gos, talvez mais do que nunca. Entregando em paga de ser- 
vices as alcaidarias a nobres, dava-lhes o rei autoridade civil 
e militar, e rendas de multas e penas que eram extorquidas 
com injustica. As instituicoes municipais comecaram a sufo- 
car. Abusivamente o senhorio comecou a ser usurpado, em- 
bora a concessao tivesse sido apenas da alcaidaria do castelo. 
Para dar a jurisdicao a legistas da corte, o rei autorizava os 
fidalgos a reaverem os prejuizos das rendas que perdiam a 
custa dos cofres municipais, deixando os concelhos sem recur- 
sos. Sacrificando assim as cidades, a Coroa que ja nao podia 
pagar contias porque as alienacoes eram tantas que os rendi- 
mentos do reino nao bastavam as necessidades do erario, de- 
feria as receitas municipais para haver jurisdicoes que por 
sua vez significavam encargos, sem saber siquer o que cedia. 
E ainda exigia em cortes, aos pobres viloes, mais dinheiro 
para seus gastos desregrados. (324). 

Para agravar ainda mais a vida municipal o rei esparra- 
mava privilegios isentando moradores de services municipais. 
Em 1462, Ponte de Lima reclamava que a maior parte de seus 

(322) Costa Lobo, Hist, da socied., cap. II, 177. 
(323) Op. cit., cap. II, 190-191. 
(324) Rebelo da Silva, D. Joao II, cap. X, 129-130. 
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moradores era privilegiada por cartas do rei, de seu irmao e 
de fidalgos, e que nao havia quem cumprisse os encargos mu- 
nicipais. O rei respondeu quase cinicamente que se deviara 
guardar os privilegios por direito ou por ordenacao e nao 
mais. O mal continuou, e em 1468 nas cortes de Santarem, 
reclamavam de novo os moradores que havcndo na vila e 
termo 700 homens, com as isencoes ficavam 200, e que lanca- 
das talhas para ida dos procuradores a cortes, ninguem que- 
ria pagar, sendo que so na terra de Leonel de Lima, uns 150 
ou 200 se excusavam. Mandou o rei que so valessem nesse 
caso os privilegios dados por ele mesmo, e nao por fidal- 
gos. (325). A nobreza fazia concorrencia ao rei na conces- 
sao de isencoes, e os concelhos se depauperavam. E levava 
ainda a insolencia a ponto de reclamar, em cortes de 1472, o 
direito de interferir nas vereacoes municipais e a restaura- 
cao odiosa das aposentadorias. (326). 

As vezes as cidades ainda conseguiam que o rei respei- 
tasse suas imunidades. Lamego constrangiu Afonso V a re- 
vogar doacoes feitas em ofensa a sua dignidade, confessando 
o rei em 1459 que deseiava honrar e acrescentar suas cida- 
des. (327). As cidades do litoral tinham mais sucesso. Coim- 
bra. nas cortes de Evora de 1460, restaurou o privilegio que 
tinha de nem o bispo nem o prior poderem ter oficiais seus 
em cargos municipais. e siquer presentes as vereacoes. (328). 
Em 1474, o Porto incendliou a casa onde pousava Rui Pe- 
reira, senhor da Feira, que contrariara o privilegio de nao 
residencia de fidalgos que a cidade tinha. O rei confirmou 
o privilegio em 1475. (329). 

Os fidalgos apossavam-se das cidades e amesquirlhavam 
quase impunemente suas liberdades. O caso de Ponte de Li- 
ma e ilustrativo. D. Leonel de Lima, feito em 1476 visconde 
de Vila Nova da Cerveira, nao podia conseguir o senborio da 
cidade por ser ela regalenga e nao poder ser em tempo algum 
alienada da Coroa. 0 visconde procurava sujeitar os mo- 
radores, tributando os moradores do termo, rsentando seus 
parciais de tributes municipais, invadindo as vereacoes, sem 
que as queixas levadas aos corregedores intimidassem o tru- 
culento fidalgo. Ainda sob D. Pedro construiu casas na ci- 

(325) Brito, Pergam., in Arqueol. Port., n.' XXI, 1916, 2 segs. 
(326) Gama Barros, Hist. Adm., II, 483. 
(327) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. II, 210-211. 
(328) Op. cit, 160-1. 
(329) Op. cit., 176. 
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dade, o que era contra o privilegio de regalenga. O Regente 
mandou-o vende-las, coerente com sua orientacao de favore- 
cer as cidades contra a nobreza. O donatario nao obedeceu, 
e depots tendo oferecido as casas a D. Afonso para assento 
de um castelo em 1464, foi nomeado alcaide hereditario. Pra- 
ticamente a cidade passava a ser sua, e as liberdades muni- 
cipais ficavam a merce de sens caprichos. (330). 

D. Afonso interferia na vida municipal ostensivamente. 
Assim em 1471 intrometen-se na administracao das cidades, 
determinando os vencimentos dos servidores, despesas, 
obras. (331). E quando as cidades nas corles de 1459 recla- 
maram o direito de escolherem entreos capitulos gerais aqne- 
les que conviessem a sens particularismos, talvez devido a 
influencia centralizadora de algum legista, desatendeu-as, 
apesar de D. Pedro, cuia politica era outra, anteriormente, em 
1439, e ele mesmo, em 1459, haverem aquiescido ao pedido dos 
povos. (332). 

Sua legislacao sobre moeda foi, como ja fizemos notar, 
inteiramente desfavoravel ao povo. Em 1471 reclamou pro- 
curadores das cidades para debate da questao em separado 
com os varios bracos da nacao, mas em 1473 resolveu como 
melhor Ihe pareceu. Afirmava sem diivida o direito de dis- 
por da moeda sem consultar a vontade popular. Di-lo na 
ordenacao sobre moeda: "ainda que necessario nao fosse, 
ante que cousa alguma determinassemos, fizemos requerer 
certas cidades e vilas principais..." (333). 

Essa legislacao feita a pedido de "alguns Grandes de nos- 
sos reinos e por outros Senhores deles", agravando os paga- 
mentos, acabrunhava os procuradores dos concelhos, pois, 
principalmente para os contratos anteidores a 1446, recaia pe- 
sadamente sobre os trabalhadores de todo o pais, uma vez 
que atingia nao so os contratos mas tambem as prestacoes dos 
forais, chegando as taxas a ultrapassar a capacidade tributa- 
ria das populacoes. A lei, matematicamente certa, visava 
obrigar o devedor a pagar a mesma quantidade de prata que 
anteriormente, em maior quantidade de moeda desvalorizada; 
mas, como a prata estava por sua vez valorizada pela pro- 
cura, a sobrecarga para os lavradores e mesteiraes tornava-se 
excessiva, cerca de 80 % em dinheiro ameacando de destrui- 

(330) Costa Lobo, Hist, da socied., cap. II, 196-197. 
(331) Liv. Vermelho, n.' 7, 422. 
(332) Almeida, F., Hist. Port., Ill, 8. Gama Barros, Hist. Adm., I, 131. 
(333) Costa Lobo, Op. cit., cap. Ill, 334 e 336. 
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?5o as classes pobres, para replecao do clero e da nobre- 
za. (334). Era uma traicao da reaieza a sen povo em geral. 
Apenas os comerciantes que cobriam as diferencas nos pre- 
cos do que vendiam nao desesperavam. A vida economica 
do pais, nao fosse o desenvolvimento do trafico estaria liqui- 
dada. A obcessao africana comprometera a posicao da rea- 
ieza pela ruptura da alianca com a classe popular das aban- 
donadas cidades do interior e dos campos, e agora a ignavia 
da Coroa ameacava os povos de estrangulamento economico. 

O patrimonio regio fora desbaratado pela contingencia 
de adquirir a fidelidade e o service dos grandes, subvencio- 
nando heroismos impressionantes mas improdutivos, mercan- 
tilizando as dedicacoes e alimentando a insolencia das gran- 
des casas, cuja independencia politica ia se consolidando no- 
vamente pela confianca na emancipacao economica. 

Em consequencia, as cidades tinham sido relegadas a 
uma posicao secundaria no quadro politico da nacao. A de- 
sorganizacao economica das classes populaces que nao viviam 
do comercio, agravava-se pela reiteracao dos pedidos que as- 
fixiavam toda a atividade produtiva. E isso para sustento 
das classes parasitarias que envaideciam o monarca, crave- 
jando-lhe a Coroa com proezas afi'icanas. A verdadeira glo- 
ria do reinado foi a obra de D. Henrique que, assaltando a 
Africa para vingar o desastre de Tanger, estabeleceu cabecas 
de praia que permitiram, pela conquista ulterior, a criacao 
de um Portugal da Africa, e dessas escalas arrojou-se a cru- 
zada dos descobrimentos. O elan das descobertas cujos fru- 
tos beneficiavam a burguesia das cidades do litoral comecava 
a arrebatar a nacao dando inicio ao que havia de ser a san- 
gria suicida do exodo demografico. 

O reinado desse principe residualmente medieval, que 
ainda era cruzado nos fins do seculo XV coroou-se com uma 
ultima aventura iberica. Na perspectiva de haver o trono cas- 
telhano, Afonso V arrastou Portugal a uma guerra com os 
Reis Catolicos. Pelos desastrosos resultados, esse desvairado 
intento completou a exaustao da reaieza. Em compensa^ao 
esse dispendioso sonho que marcou em Toro um crepusculo 
de tantas glorias marroquinas, e que acabou mal aconselhan- 
do o rei a uma viagem quase pueril a Franca para se fazer 
iludir por Luis XI, deu a Portugal uma renovada projecao 
europeia no cenario internacional, posicao a que tinha direito 
pelo desenvolvimento de sua navegagao. Dessa guerra saia 

(334) Costa Lobo, Hist, da Socicd., cap. Ill, 333-339. 
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derrotado Portugal, mas a Coroa se beneficiava pelo cansago 
da nobreza que em vao se esforcara acompanhando o rei que, 
ao regressar da Franga, embora desenganado, ainda voltava 
ao trono para reincidir no esbanjamento de doa^oes e merces. 

Foi deficitario portanto para a causa do fortalecimento 
do poder real o governo de Afonso V. A nova nobreza se re- 
temperou nas liberalidades do rei. A politica de recuperacao 
de autoridade e territorial aconselhada pelos legistas foi 
abandonada. 0 perigo do neo-feudalismo ergueu-se como 
uma sombra a volta do trono. Algumas grandes ca«as riva- 
lizavam com a dinastia em poder, e superavam-na em riqueza, 
como a de Braganca e o ducado de Yiseu e Beja. Mas os ho- 
mens de garnacha estavam vigilantes, e a burguesia cada vez 
mais rica nao podia deixar de aspirar uma participacao mais 
efetiva na direcao do reino, embora nao estivesse interessada 
na ampliacao das liberdades municipais, desde que os privi- 
legios ja conquistados eram suficientes e garantiam suas ati- 
vidades. Seduzja-a a vaidade do poder. 

3. D. Joao II e o advent© do Absolutism© 

D. Joao II vai ser entre 1481 e 1495 o primeiro rei mo- 
derno de Portugal. Educado em Odivelas, na dolorosa lem- 
branca da tragedia de Alfarrobeira, que sacrificara seu avo 
e abreviara a vida de sua mae, aprendera desde menino a 
desconfiar da nobreza. Estudando o seu reinado ninguem 
escapa a influencia daquele que Isabel, a Catolica, sua ini- 
miga chamava simplesmente — o Homem. Mais que talvez 
nenhum outro rei de Portugal, ele dirigiu a sua epoca, em vez 
de se deixar persuadir por ela. Seus cronistas, como Garcia 
de Bezende que com ele conviveu, nao refogem a apologia, e 
ele passou a posteridade com o cognome de Perfeito. (335). 

Nascido em 1455, (336) em 1471, aos 16 anos era armado 
cavaleiro em Arzila onde combatera ao lado do pai. (337). 
Rei desde 1476 durante a peregrinacao de Afonso V na Fran- 

(335) A antonomSsia de D. JoSo II n3o 3 de cronistas contemporSneos. 
Vem da comedia em versos de Lope da Vega — E! Principe Perfecto, de 1618. 
Peixoto, A., O Principe Perfeito, pg. 21-22. V. Prologo da Chron. de D. Joao II, 
de Garcia de Resende. 

(336) Resende, Chron. D. Jo5o II, cap. I. 
(337) Chron. cit., cap. V; Duarte Pacheco, Esmeraldo, liv. Ill, Prdlogo,. 
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^a, (338) restitue-lhe o trono quando este volta (339) amar- 
gurado com as duplicidades de Luis XI, (340) para retomd-lo 
em 1181. (341) 

Era orgulhoso, de um orgulho agressivo incompativel com 
os alheios desassombros. Sua prevencao contra o duque de 
Braganca tinha raizes nas atitudes de independencia conse- 
Iheiral que o potentado por vezes tomara para com ele. (342). 
Fiscal rigoroso dos siibditos, reclamava deles um comporta- 
mento impec&vel, merecimentos e servicos temperados de 
subserviencia. (343). Pessoalmente infatigavel na devocao as 
obrigacoes obrigava seus funcionarios a trepidarem para con- 
tentar suas exigencias. "Mandando a todos, ninguem man- 
dava a ele", dizia um fidalgo da corte. (344). So com os olhos 
emendava tudo. (345). Conhecia as manhas da politica, co- 
mo seu modelo frances Luis XI: peitava dedicacoes, compra- 
va silencios e indiscrecoes. (346). A delacao das tramas do 
duque de Braganca fora fruto dessas praticas tortuosas, (347) 
mas de cuia eficiencia o sucesso do astuto Valois de Plessis 
le Tours era prova. Sujeito a repenles de colera, fazia-se 
temer: o cardeal D. Jorge Costa fugira de Portugal insti- 
gado pelo medo de uma vindita do Principe. (348). Por con- 
viccao chegava a ser cruel, implacavel nas punicoes, com- 
quanto nao raro moderasse o rigor das sentencas. (349). Dis- 
ciplinado e disciplinador. ao proibir o uso de sedas, deixa de 
usa-las tambem. (350). Moralizador entretanto, ele desgarra 
para sua aventura com D. Ana de Mendonca que Ihe deu 
D. Jorge, (351), como um derivativo contra a agressiva alta- 
naria de uma esposa desamada saida de uma familia hostil. 
Formalisfa. rompe com todas as normas processuais por ra- 

pg. 131 (ed. Epiphanio Dias); Gois, D., Chron. do Principe, cap. 27. 
(338) Idem, cap. 17; Gois, D., Chron. do Principe, cap. 97. 
(339) Idem, cap. 18; Gois, Loc. cit.. 
(340) V. Carta de Afonso V a Luis XI. Santarem, Quadro elementar. III. 

147-149. Pina, Chron. Afonso V, cap. 202. 
(341) Resende, Chron. cit., cap. 22. 
(342) Idem, cap. 27. 
(343) V. exs. na Chron. cit., caps. 86, 89, 104, 148, 190, 195, 198. 
(344) Mariz, Dialogos, T. I, 352-353. 
(345) Ibdem. 
(346) Chron. cit., cap. 168, como exemplo. 
(347) Resende, Chron. cit., caps. 40 e 53. 
(348) Idem, cap. 19. 
(849) Idem, caps. 98, 99, 100, 101 e 102. 
(350) Resende, Chron. D. Joao II. cap. 64; Pina, Chron. D. Jofio II, cap. 23. 
(351) Resende, Chron. cit., cap. 113. 
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zoes de Estado, por ocasiao do julgamento do duque de Bra- 
ganca, e dispensa tribunals para punir o duque de Viseu. As- 
pero na sua soberba, ferino na sua astucia, exercia com estu- 
dada frieza, com desumana imparcialidade suas funcoes de 
rei. Sua paciente dissimulacao desorientava os adversarios. 
Rebelo da Silva julga severamente essa capacidade de enga- 
no que foi uma das suas armas prediletas: "A hipocrisia e 
a falsidade sao os vicios mais negros que podem desonrar a 
especie humana; e o fingimento de D. Joao II em calar con- 
sigo os odios mortals, abrindo os bracos aos que meditava 
ferir longe de merecer elogio, desafia a mesma severidade, 
com que a historia repreendeu a perfldia de Luis XI seu mo- 
delo." (352). Doentio, era de uma energia concentrada nos 
momentos de crise: conservava-se hieratico deante das tem- 
pestades. Seu pensamento recondito trabalhava sobre os da- 
dos da realidade. Firme, castigava sem pressa e recompen- 
sava trabalhos antes que Ih'o lembrassem. (353). Alegre e 
agil, cavalheiresco e agradavel quando queria, dominava a 
corte com sua presenca, com a clareza de seu pensamento, 
com a viveza de sua palavra esperta. Foi zeloso na adminis- 
tracao, honesto no dar e no receber. (354). 

Rei, dominou-o a consciencia da realeza. Nunca permi- 
tiu aquelas familiaridades que vira em seu pai. Jamais dei- 
xou que alguem esquecesse que era rei, porque ele mesmo 
nao se esquecia disso. Fazia sentir aos que o cercavam a 
superioridade de seu estado: premiava as vezes com uma 
palavra, com um gesto. Assim distanciou os fidalgos, indu- 
zindo-os a ideia que o monarca era mais do que um deles, 
Essa diferenciacao de pessoas gerava uma distincao conscien- 
te entre as instituicoes. No reino, ele D. Joao era diferente. 
Amava o povo cujas liberdades menosprezava e sentia-se pro- 
tetor de todas as classes. Nao consentia opressoes; por isso 
malquistou-se com os fidalgos. Sua politica de tendencias 
niveladoras favorecia a centralizacao pela imposicao de uma 
coesao nacional maior, quando todas as classes ate entao ni- 
tidamente diferenciadas se transformavam indistintamente 

(352) Rebelo da Silva, D. Joao II e a nobreza, pg. 48. V. a conduta para 
com o duque de Braganqa ■— Resende, Chron. cit., caps. 37, 39, 44 c 45. 

(353) Resende, Chron. cit., Prologo. 
(354) V. retratos de D. Joao.lin Costa Lobo, Hist. Socied., cap. Ill, 360-1; 

Rebelo da Silva, Op. cit., pg. 45 segs.. Ol. Martins, O Principe Perfeito, Pref., 
90; Figueiredo, Elogio dos reis, pg. 151, etc.. V. G. de Resende, Chron. D. Joao 
II, Prologo. 
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em serventuarias do trono: o povo pelos seus letrados, os 
mercadores pelos seus grandes burgueses, os fidalgos pelos 
grandes titulados, o clero pelos prelados. Sem diivida quem 
ganhava terreno eram as classes populaces, pois mesmo a 
burguesia, embora perdesse algumas regalias, emparelhava-se 
de alguma forma com os aristocratas junto ao trono, e as ve- 
zes se confundia com eles. (355). Era o estado moderno que 
comecava. 

D. Joao II travou com os donatarios o duelo decisive para 
os destinos da realeza em marcha para o absolutismo. Essa 
luta nao visou a velha aristocradia medieval impregnada de 
feudalismo originario. D. Joao defrontou-se com a nova no- 
breza que forcava uma recaida feudal nos moldes da antiga, 
pois que esta fora praticamente liquidada sob D. Joao I com 
as guerras de Independenoia, com a imigracao para Castela, 
com a lei Mental. Foi Afonso V o culpado de seu filho ter 
precisado ensanguentar o reino para salvar a autoridade que 
haviam tido seus antepassados e que era preciso dilatar para 
reduzir os antagonismos de classes que os novos tempos nao 
toleravam mais. Foi culpado porque consentiu, e mesmo 
acumpliciou-se na restauracao da nobreza, favorecendo o es- 
tabelecimento de um neo-feudalismo. Essa nova aristocracia 
formada inicialmente durante a revolu^ao democratica de 83, 
e desmesurada com as campanhas de D. Afonso, era ambi- 
ciosa e procurava retaliar o reino de tal forma que o rei de 
um pais que nao conhecera o feudalismo corria o risco de 
se ver reduzido a condicao de mero senhor entre senhores, 
primus inter pares. Sua autoridade administrativa estava re- 
duzida (356) de tal forma, que D. Joao desconsolado obser- 
vava que o pai mal Ihe deixara livres as estradas do reino. 
Apenas a dedicacao dos legistas, aqueles que amda nao ti- 
nham sentido a seducao de uma nobilitacao facil, tinha pe- 
nosamente logrado salvar a jurisdicao suprema, o direito de 
correi^ao nas terras, e a legislacao geral consolidada nas Or- 
denacoes. 357). Gonsumai a-se o que D. Pedro quizera evi- 

(355) O vedor da Fazenda Gongalo Vaz de Castelo Branco, foi nobili- 
tado por D. Joao II, com o titulo de Dom, Conde e bandeira quadrada. Pina, 
Chron. D. Joao II, cap. 21. 

(356) Gois, D., Chron. do Principe, cap. 102. 
(357) ... "fazemos doaqoees ...com jurdi?ora, mero e mixto imperio assi 

no crime como no Civel... reservando a Nos aquello, que preteence, e esguarda 
a maior, e mais alta superioridade, e Real senhorio.. .Ordn. Af., L. II, t't 
40, n.' 2. 



tar — a nagao era presa da cupidez dos ardstocratas. Os abu- 
sos campeavam a solta, criminosos impunes acoutados em 
terras privilegiadas desafiavam a sociedade sob a protegao 
dos poderosos. (358). Em vao clamavam em cortes cada vez 
mais raras os povos para o rei cuja missao era manter a or- 
dem social. (359). As violencias contra os naturals, contra 
os mosteiros, contra as populacoes das cidades, a proposito 
das comedorias, apousentadorias, casamentos, cavalarias, re- 
petiam-se. (360). Era uma dolorosa realidade o desamparo 
do povo que fizera duas revolucoes. 

Analisemos por urn momento a situacao dessa nobreza 
contra a qual vai lutar D. Joao. 0 clero perdera nessa epoca 
aquele miraculoso prestlgio que desfrutara na Idade Media. 
Os grandes prelados tinham, com diferencas que resnltavam 
de sua subordinacao a Roma, sofrivelmente o mesmo estatuto 
jurldico-sooial da nobreza. O pequeno clero, desalojados os 
clerlgos primitivos pelos letrados de filiacao romanlstica, per- 
dera sua influencia social como elemento pedagogico da na- 
cao e fora incorporado aos destinos das massas populares, 
apenas acobertado por ralas imunidades eclesiasticas pro- 
gressivamente reduzidas, embora nao tivessem desaparecido. 
Essa nobreza nao era particnlarmente poderosa em confron- 
to com a realeza: a realeza e que havia enfraquecido em 
consequencia dos desacertos de Afonso Y. 

Politicamente a nobreza sofria^ de uma fraqueza conge- 
nita: a libertacao preooce das cidades pelos forais que as 
ligavam indiretamente aos reis impediu que os magnates ti- 
vessem grande ascendente sobre as populacoes urbanas. Em 
consequencia, a forca politica da fidalguia nunca chegou a 
contrabalancar de fato o poder real, como em face dos Va- 
lois, urn ducado da Borgonha ou da Bretanha. Os grandes 
podiam ter cidades, mas geralmente as senhoriavam como 
prestamos do rei. Essa falta de base persistiu mesmo quando 
Afonso V doou cidades: para enfrentar D. Joao II, o duque 
de Braganca teve que procurar o apoio de Castela, pois sa- 
bia que sosinho nao disporia de recursos. So mesmo uma 
coalisao feudal, como na Franca a Lliga do Bern Publico, po- 
deria ameacar derrubar a realeza. Mais ainda: quando 

(358) Gama Barros, Hist. Adm., 11, 418. V. queixas nas c6rtes de 1481. 
Op. cit, pg. 492-493. 

(359) Rebelo da Silva, D. Joao II, 44 segs. 
(360) Gama Barros, Op. cit., II. 421-422. 
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D. Afonso distribuia cidadcs, essas merces, muito danosas 
para a Coroa porque muitos havia a contentar, nao eram en- 
tretanto sufioientes para aquietar os fidalgos que persistiam 
gulosos a rodear o prlncipe. A espera de favores e gracas, 
vinham maliciosamente apertar-se junto ao trono, para cor- 
tejar e adular o rei, deligenciando acompanha-lo em suas im- 
penitentes campanhas distantes para ampliar seus creditos 
em services, fisse absenteisrao tao diferente de outros tem- 
pos, e o gosto de aventuras que lisonjeassem a marcial bo- 
nomia do monarca foram compelindo a nobreza a se desen- 
raizar de suas terras, (361) amortecendo-se as dedicacoes que 
so o reiterado convivio pode'alimentar. Quando o duque de 
Braganca foi preso e decapitado, nem urn so dos seus alcai- 
des procurou defende-lo, nem uma de suas cidades se rebe- 
lou. Peto contrario, homens do rei ocuparam facilmente seus 
25 castelos e fortalezas. (362). A realeza, essa podia debru- 
car-se para o povo, sempre onipresente na pessoa de seus 
juizes e funcionarios ou ouvindo orocuradores em cortes, e vi- 
sitando o pais para recolher queixas. Nessa epoca, sinner nos 
cargos publicos os privilegiados podiam influir poderosamen- 
te na vida da nacao, pois em geral esses oficios, os de maior 
projecao junto ao povo, detinbam-nos os letrados. Pmalmen- 
te a aristocraoia distanciara-se de sua gente, insulando-se em 
suas proprias ambicoes a ofuscar-se na cdrte, na meia luz do 
absolutismo nascente. Perigo havia ainda: por meio de fun- 
cionarios senhoriais ela poderia invadir a esfera da autori- 
dade da Coroa naquelas terras que granjeavam da munifi- 
cencia regia. 

Militarmente tambem a situacao dos privilegiados nao 
era particularmente boa. Os castelos nao eram em Portugal 
residencias obrigatorias dos senhores. "Construidos e rena- 
rados pelo povo. com as teoricas funcoes de nrotacao. defen- 
didos por ele mesmo, os castelos do norte do Douro nerten- 
ciam a Coroa, i.e., ao estado: as obn'gacoes e nres+npnes re- 
lativas a defesa e reparacao na qual intervinha mubas vezes 
o juiz da terra, eram fiscais o que excluia a menor sombra 
de dominio particular, exatamente o oposto ao regime feu- 

(361) Trai esse desenraizamcnto a disposigao de Afonso V ordenando 
aos Alcaides mores que estivessem sempre nos seus castelos. Viterbo, Elucid., 
vbo. Alcaide-mor, pg. 47. 

(362) Pina, Chron. d'El Rei, caps, 8-11, 13-14. Resende, Chron. D. loao II, 
cap. 45. 
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dal (A. Sampaio) (363). Os cavaleiros residiam em suas ca~ 
sas ou quintas, e no seculo XV come^avam a morar em pa- 
lacios que faziam construir. Nos tempos da Reconquista os 
solares eram fortificados, geralmente tinham torres, o que foi 
se tornando com o tempo um privilegio. Mas ja no tempo de 
D. Dims "taes cazas fortes & torres estauao prohibidas" (364). 
Assim as fortalezas eram do rei que concedia a alcaidaria de- 
las, salvo as que pertenciam as ordens religiosas militares em 
franca decadencia no seculo XY. fesses alcaides por sua vez 
eram obedientes em geral, pois tinham o governo dos caste- 
los como prestamos. Sua forga restringira-se desde que, ja 
sob Afonso III, se comecara a fazer distincao entre o poder 
civil e o militar, tanto quanto posslvel, proibindo os alcaides 
de serera juizes, almotaces ou oficiais da fazenda (365). Sua 
jurisdicao era regulada. Alias essa jurisdicao sofria delimi- 
tacoes expressas, pois era muitas vezes opressiva. Ja o foral. 
de Portalegre, que era de sen irmao e rival D. Afonso, com o 
qual lutara ai no mesmo ano, D. Dinis dizia em 1299: "O meu 
Alcaide, que tiver esse castelo, nom haja nenhum poderio so- 
bre vos, senom solamente em guarda do meu castelo." (366). 
Assim desde a Idade Media os castelos haviam escapado aos 
fidalgos que eram apenas depositaries deles, embora pudes- 
sem por sua vez delegar o governo deles a criaturas suas, os 
alcaides menores que Ihes prestavam homenagem. (367). 

Quanto a organizacao militar de mo vimento. no seculo XV 
a situacao dos donatarios nao era solida como fora na Idade- 
-Media. Certo, eles continuavam a ser os elementos ativos 
por excelencia nas operacSes militares: constituiam, nos di- 
riamos hoje, a oficialidade. As disposicoes do Regimento de 
guerra nas Ordenacoes sao elucidativas. (368). As liberdades 
urbanas e o desenvolvimento da jurisdicao regia, protegendo 
ao menos teoricamente os moradores contra as opressoes, ali- 
viavam cada vez mais os homens do dever de acompanhar 
um senhor na guerra. (369). files se enquadravam em tro- 
pas concelhias sob o comando do rei, e as vezes desfrutavam 
mesmo o privilegio de so combaterem sob a direcao imediata 
do soberano. Os nobres iam sendo abandonados como ofi- 

(363) Apud Sardinha, Introd., Mem. das cortes, pg. LXXXIII. 
(364) Brandao, Mon. Lus., P. VI, cap. 27, L. XIX. 
(365) Amaral, Mem. V, 190, nt. a. 
(366) Op. cit., Aditam., pg. 202. 
(367) Sobre alcaides-menores. V. HercuJ., Hist. Port., VII, pg. 196-198. 
(368) Orden. Af., Liv. I, tit. 51. 
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ciais sem tropas; a propria limita^ao da duracao do servigo 
de guerra tendia a deixar o fidalgo muito tempo sem exer- 
cito. Se pensarmos ainda que o lealismo das populacoes obs- 
tava que elas se armassem contra seu rei, como vimos a pro- 
posito da luta do duque de Coimbra contra D. Afonso, facil 
sera perceber a que se reduziam as possibilidades da nobreza 
para enfrentar militarmente o poder real crescente. Nera 
mesmo as parcas rendas dos fidalgos permitiam que levantas- 
sem tropas numerosas: para mante-Ias recebiam contias do 
rei. Era tanto o desinteresse dos senhores pela manutencao 
de suas lancas pelas quais desfrutavam rendiraento da Co- 
roa, que os povos em 1481 reclamaram em cortes. (370). 

Alem disso assiste-se a formacao, ao lado das tropas dos 
grandes, das milicias das comunas, capazes de combater sera 
os fidalgos, e ate mesmo contra eles. Em Atoleiros o Con- 
destavel faz apearem sens cavaleiros para veneer a oe a ca- 
valaria castelhana. (371). A batalha de Aljubarrota nao fora 
uma pura batalha feudal de cavalaria: os infantes haviara 
tido o maior papel. (372). Os senhores tinham que partilhar 
os triunfos com a peonagem: nao eram mais os unicos guer- 
reiros. e sentiam isso; o povo igualmente o sentia e, o que 
era mais grave, o rei tambem. A invencao da polvora, redu- 
zindo a eficiencia da cavalaria abalava a nobreza como ex- 
pressao militar. Mas nas guerras africanas. Afonso V ainda 
nao pode dispensar a colaboracao dos cavaleiros: era ainda 
uma guerra medieval — um duelo de bravuras. 

Economicamente sobretudo a situa^ao da nobreza era 
mini. As casas antigas arruinadas nas guerras de Indepen- 
dencia iam sendo substituidas por novas que ambicionavam 
formar natrimonio. Mas as rendas tendiam a diminuir: as 
populacoes imigravam inexoravelmente para as cidades onde 
havia mais liberdade, desertando os campos de cultura que 
sustentavam com tributos os donatarios. Nos fins do seculo 
XIV um corregedor, numa decisao, providenciava contra os 

(369) D. Fernando desde 1323 proibira aos fidalgos o engajamento de 
gente ja alistada, pois isso diminuiria as milicias da terra, (F. Lopes, Chron. 
D. Fernando, cap. 87) furtando assim soldados aos privilegiados. 

(370) V. doc. Santarem, Mem. das Cortes, 2.' p., 137-139. 
(371) F. Lopes, Chron. D. Joao I, cap. 96. 
(372) V. a ordem da batalha em F. Lopes, Chron. cit, p. 2.*, cap. 38, 

onde se diz que a vanguarda era forrada de homens de pe e besteiros, alem de 
se referir aos arqueiros ingleses. 
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Javradores que "leyxham as erdades, e nom as querem la- 
vrar, e tomam outras, e desamparam as lavras, e as guardas 
dos guaados..." "homeens e molheres, que ssoyam de la- 
vrar, e vyver com Senhores... que se ffazem almocreves, e 
regatoes doulras regatarias, e todos outros servicaaes..." (373). 
F. Lopes refere-se a crise de producao devida a mingua das 
lavras que os homens desamparavam, atirando-se a outros 
misteres (374). Contra esse exodo rural legislou D. Fernan- 
do, principalmente a lei das sesmarias. (375). Mas as cida- 
des exerciam atracao e a faina agricola era abandonada. (376). 
No reinado de D. Joao as queixas nao cessam contra muitos 
casais e terras em abandono. (377). A falta de bracos difi- 
cultava a vida da nobreza, que via assim perderem-se as pro- 
priedades sem quern as fizesse produzir. Isso explica em 
grande parte a rapidez com que se generalizou a importacao 
do braco escravo das terras descobertas. Sob D. Joao os 
escravos ja estavam suprindo as deficiencias e animando a 
nobreza que respirava mais aliviada vendo florescerem seus 
campos. Todavia a ganancia com que pede novos dominios 
prova aue ainda vigilava intranquila. 

Essa reducao de rendas ligava-se tambem as contmuas 
desvalorizacoes monetarias, pois desde D. Joao I que a moeda 
resvalava irremediavelmente; os nobres recebendo pagamen- 
tos fixados por velhas clausulas contratuais que nao permi- 
tiam eleva-los para compensar as quedas, eram prejudicados. 
Ate D. Afonso as queixas esbarraram na oposicao dos reis, 
mas o Africano atendera em grande parte as reivindicacoes 
dos privilegiados em prejuizo do povo. (378). 

Essas dificuldades financeiras eram agravadas porque o 
desenvolvimento do comercio maritimo e a presenca de nu- 
meroso® estrangeiros no reino haviam despertado o apetite 
do luxo entre os fidalgos como entre os elementos populares. 
Havia uma elevacao geral de nivel de vida. Ja Afonso IV le- 
gislara contra a ostentapao determinando o que cada um de- 
via usar, providencia ineficaz porque nao fez cessar o gosto 
pelo ouro e pedrarias, plumas e veludos, as roupas de cores 

(373) V. doc. in Ribeiro, J. P., Dissert. Cronol., Ill, 139 segs. 
(374) Fernao Lopes, Chron. D. Fernando, cap. 89. 
(375) V. Lei das Sesmarias, Orden. Af., Liv. IV, tit. 81. 
(376) Azevedo, L., Epocas, II, § II, pg. 19; Brito, Pergaminhos, Archeol., 

XV. pg. 21-23. 
(377) Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.^ doc., pg. 210-211. 
(378) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. Ill, 295, 313. 
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vivas, sedas e las custosas. Ate as freiras queriam veus de 
seda presos com alfinetes de ouro e de prata. (379). Nas cor- 
tes de Leiria em 1372 os povos reclamavam a D. Fernando 
contra o luxo, baixelas de prata e ouro, sem serem ouvi- 
dos (380). Em 1391 D. Joao legislava contra o uso de dou- 
rados, veludos, arminhos, grizes e greciscos. Sob D. Duarte, 
o Catelao aconselhava o rei a comedir os estrangeiros, ouri- 
ves, sendeiros, sirgueiros, borzeguineiros que estimulavam o 
luxo, induzindo os fidalgos a deixarem perder suas heran- 
cas, quando outrora viviam cuidando de suas terras. (381). 
Nas cortes de Lisboa indignavam-se os povos contra os fidal- 
gos que so vestiam sedas, meniis e bias sem que houvesse 
tencas e moradias que os satisfizessem. (382). A par disso, a 
honra dos nobres era proporcional ao numero de apanigua- 
dos que sustentava. Isso obrigava-os a grandes despe- 
sas. (383). files viviam carregados de dividas: as de D. Hen- 
rique apesar de sua fabulosa fortuna, quando morreu D. Ma- 
noel ainda nao tinham sido totalmente pagas. 

Os embaracos financeiros levavam os fidalgos a tenta- 
rem fortuna no exterior, uma vez que a bu Mental proibindo 
o casamento com ricas berdeiras que deixavam de existir, 
tolhia a possibilidade dessa solucao para restauracao de fi- 
nancas avariadas. Demandavam a Franca, a Inglaterra (384), 
a Alemanha. A viagem do conde de Barcelos k Inglaterra, 
a Bruges, a Veneza, a Terra Santa, porventura teria esse obje- 
tivo. Cavaleiros Portugueses iam tentar fortuna na Flandres, 
cujas contas antes de 1410 andavam cbeias de pagamentos a 
eles, nota Veiqa Simoes, (385). D. Pedro saiu de Portugal 
com 300 cavaleiros para tentar fortuna na Alemanha onde 
chegou a markgraf de Treviso, procurando constituir um se- 
nhorio para sua casa, pois partiu com tencao de nao vol- 
tar. (380). D. Fernando para conseguir a expedicao de Ceuta, 
como se julgava pobre em face de seus irmaos, amea^ou ir 
servir ao Papa, ao Imperador ou na Franca, onde havia mais 

(379) Gama Barros, Hist. Adm., T. I, 535-537 (l." ed.). 
(380) Amaral, Mem. V, pg. 43, in nt. 
(381) Costa Lobo, Hist. Socied., cap. Ill, 394. 
(382) Op. cit., pg. 397. 
(383) Op. cit., 426 e 468. 
(384) Veiga Simoes, Hist. Exp., I, cap. VIII, 347; Azurara, Chron. Ceu- 

ta, cap. 99. 
(385) Ibdem. 
(386) Veiga Simoes, Hist. Exp., I, cap. 8, 333. 
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largueza de terras, pois nao queria viver a custa do er4- 
rio. (387). Principe orgulhoso, pretendia manter sua honra 
com grandeza, e por isso debatia-se inteiramente individado 
nas maos dos judeus Abravanel e Jacob Magon, chegando a 
empenhar sua prataria como revela seu testamento. (388). 
Soeiro da Costa que foi alcaide mor de Lagos, e na mocidade 
moco da camara de D. Duarte e que esteve envolvido nos 
empreendimentos de D. Henrique, andou pelo Aragao e pela 
Franca onde esteve na batalha de Azincourt. (389). Alias es- 
sas viagens vinham dos tempos de Afonso IV quando emi- 
gravam cavaleiros para a Franca a busca de feitos de cava- 
laria, mas tambem para haver o preco das justas (390), feno- 
meno de instabilidade que era uma verdadeira endemia na 
Europa. (391). Alvaro Vaz de Almada voltara do exterior 
feito conde de Avranches e cavaleiro da Jarreteira. 

Tudo eram dificuldades para a nobreza: numa epoca era 
que a moeda se tornara indispensavel como instrumento de 
troca pelo desenvolvimento do trafico internacional do qual 
Ihes vinham as principais utilidades para seu luxo, ainda 
subsistiam pagamentos de foros in natura que pouca signi- 
ficacao podiam ter quando o comercio exterior era mais im- 
portante e o interno secundario; os mesteres organizados 
desde os fins do seculo XIV impunham uma cordial explo- 
racao no fornecimento de produtos manufaturados agora 
confeccionados nas cidades e nao mais nas residencias rurais 
dos senhores como outrora. A lei Mental obrigando herdar 
apenas o primogenito legitimo, criava numerosos desempre- 
gados na nobreza, os caculas sem teres e, proibindo as mu- 
Iheres sucessao nos dominios, elidia as possibilidades de ca- 
samentos reparadores. A paz que se instaurara sistematica 
para Portugal na Peninsula desde 1411 ate a luta de suces- 
sao de Castela em 1475 com raros sobressaltos eliminava as 
probabilidades de pilhagens em terra inimiga como outrora 
se fazia por ocasiao das algaras em terra sarracena. 

Para remediar as dificuldades, essa nobreza adolescente 
procurava solucoes: ou entregar-se ao comercio o que era 

(387) "Vosso reino foi assas grande, para bergo em que nos criassemos 
de pequenos, agora e mui pequeno para nos criar em grandes como a n6s cum- 
pre". Pina, Chron. D. Duarte, cap. 10. 

(388) Dantas, J., Os livros..., in An. Bibl. e Arq., 2." vol., 101. 
(389) Barros, Decadas, dec. I, liv. I, cap. 11. 
(390) Veiga Simoes, Op. cit, 339. 
(391) Pina, Chron. Afonso IV, cap. 14 e 15. 
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vedado (392) , mas a ordem podia ser burlada, ou acostar-se 
ao rei. Contra o comercio havia preconceitos de classe, es- 
ses que aparecem em D. Duarte no Leal Conselheiro. (393). 
Mas ainda assim a necessidade ultrapassava as ideias: os se- 
nhores compravam aos moradores a forca por preco impos- 
to varias mercancias e depois provocando escassez pelo ar- 
mazenamento promoviam a alta, vendendo entao com far- 
tos lucros, em prejuizo dos mercadores de profissao. (394). 
Outras vezes entregavam-se ao trafico africano como o pro- 
prio D. Henrique. Na frota de Lancarote vao um navio de 
D. Alvaro de Castro, camareiro de Afonso V que depois foi 
conde de Monsanto e uma caravela de Alvaro Cxoncalves de 
Ataide. aio do rei, que depois foi conde de Atouguia, o proprio 
Soeiro da Costa alcaide de Lagos, e Alvaro de Freitas co- 
mendador de Aljazur. (395). Nao se pejam os fidalgos de 
dar dinheiro em emprestimo: D. Henrique empresta-o para 
pagamento das despesas de casamento da princesa (396), o 
conde de Vila Real empresta a Afonso V sob hipoteca de Lei- 
ria. (397). 

A melhor solucao entretanto era aproximar-se da bolsa 
regia e haver tencas, moradias, casamentos ou doacoes terri- 
torials. As contias durante o seculo XV tornaram-se Irregu- 
lares, alem de duvidosas devido a desvalorizacao da moeda. 
Em Coimbra em 1398 reclamavam os fidalgos ao rei que ale- 
gava paga-las na medida em que recebia suas rendas, mas na 
realidade dava-as quando entendia. Em Santarem de 1434 
emergem novas queixas a D. Duarte. (398). Para merecer 
essas merces os nobres desejavam lutar. A Africa era o "par- 
que de diversoes" que se Ihes oferecia. Formou-se entao um 
verdadeiro partido militarista na corte, composto de "fidal- 
gos mancebos com todollos outros de sua jdade, e assi alguvis 
homees que nam tinham outro bem senam esperanca do ga- 
nho que Ihe auia de seer dado por avantagem que fezessem 
no feito das armas". Sao esses que recebem mal a paz de 
1411 porque Ihes tomava o pretexto para entradas predatd- 

(392) "non pode seer Cavalleiro homem que per sua pessoa andasse fa- 
zendo merchandias", Orden. Af., Tit. 63, 16. 

(393) D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. 4, pg. 18. 
(394) Gama Barros, Hist. Adm., II, 492, cp. 5 das Cortes de £vora. 
(395) Barros, Decadas, dec. I, Liv. I, cap. XI, 87. 
(396) Azevedo, P. Doc. das Chancel., I, doc. XVII, pg. 40. 
(397) Costa Lobo, Hist. Socied,, cap. II, 55. 
(398) Almeida, F. de, Hist. Port., Ill, 171. 
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rias em terras castelhanas onde podiam compensar com pi- 
Ihagens suas privacoes. (399). Sao ainda esses os elementos 
que se vao atirar as empresas africanas que constituiram para 
Portugal uma especie de catarse: sanearam o pals da para- 
noia nobiliarquica, "complexo de superioridade" da nobreza 
pois quando os nobres se recusavam a emigrar, os reis toma- 
vam-lhes os siibditos e os enviavam a aventura colonial, Per- 
dendo esses servidores, a fidalguia sem perceber ia se desar- 
mando em beneficio da realeza, que preparava o avanco pelo 
oceano, abandonando as estereis preocupacoes peninsulares. 

Os empreena'imentos africanos empolgavam principal- 
mente a burguesia dos portos, e atraiam estrangeiros a Por- 
tugal deixando a nobreza a margem. Se na Africa para aon- 
de a arrastava Afonso V a nobreza nao tivesse gasto impro- 
ficuamente suas energias em algaras de lucros imediatos que 
destruiam as possibilidades de entendimento com os nativos, 
ela poderia talvez ter escapado a ruina pela criacao de um 
novo Portugal africano e feudal. Isso nao aconteceu. Nao 
se reproduziu no Marrocos o fenomeno de colonizacao ocor- 
rido na Palestina com as Cruzadas. As conquistas foram reais 
sempre: o rei concedia os cargos, punha fronteiros, cedia ar- 
rematacoes de negocios, mas conservava a soberania. Em- 
quanto os burgueses pensavam no comercio, os nobres busca- 
vam torneios de cavalaria. E depois reclamavam pagas no 
reino que precisavam ser constantemente aumentadas, pois 
agora a vida nao era mais simples e rude como outrora e os 
gastos excessivos desorganisavam as financas dos aristocra- 
tas, principalmente quando para aprazer ao rei do qual pas- 
savam a depender economicamente, dispunham-se a parasi- 
tear na corte. Prenunciava-se no reinado de D. Joao II a no- 
breza palaciana que se desprendia de seus vinculos territo- 
riais: nao esta longe o dia em que sob D. Manoel ela vai des- 
cer da Alcacova para o Paco da Ribeira das Naus, da forta- 
leza que vigiava a terra, para o armazem onde se esperava 
a chegada das caravelas que viinham do mar. (400). 

Contra essa nobreza momentaneamente refeita e por isso 
absorvente e ameacadora lutara D. Joao II para realizar a 
centralizacao monarquica idealizada pelos legistas. Trazia 
para a li^a as experiencias das guerras africanas e castelha- 

(399) Azurara, Chron. da Tomada, cap. 21-22 (ed. Esteves). 
(400) Macedo, N., Hist. Port., Peres, III, 219. 
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nas com as quais seu pai exaurira o reino, os ensinamentos 
politicos de Alfarrobeira e a influencia florentina (401) de 
Luiz XI (402). 

Dois fatos, duas lutas, foram bastantes para D. Joao pre- 
cipitar a condensacao absolutista como que num experimento 
de laboratorio, desmoronando o precario edificio neo-feudal 
engendrado no reinado anterior: as Cortes de fivora para a 
luta legislativa, e o golpe de teatro contra a nobreza — o ani- 
quilamento dos grandes duques. Nao estudaremos as trage- 
dias de fivora e Setubal, nem rastrearemos o sangue de fidal- 
gos ate alem dos Pirineus. A teatralidade shakspeareana des- 
ses fatos tornou-os demasiado conhecidos. 

Nas Cdrtes de tvora reunidas em 1481, e transferidas em 
1482 para Viana do Alvito, (403) o povo aliou-se a D. Joao II 
para derrotar a nobreza. "Pela primeira vez, diz Oliveira 
Martins, (404) o povo, sabendo o que quer, vem deante do 
rei, seu protetor, e acha nele apoio franco, respostas abertas. 
O principe por sua vez usa o elemento popular, que no fundo 
despreza, como instrumento para ferir seus fins — a deca- 
pitacao da aristocracia. 

Mais do que conciliacao, os capitulos e as respostas re- 
velam ter havido estreita alianca entre o rei e os procura- 
dores dos concelhos no afan comum de hostilizar os podero- 
sos, abalando-lhes o poder. (405). A assembleia sera dirigida 
por conselheiros e servidores de D. Joao que, para descarre- 
gar os golpes que planejara contra os rivais do trono, pro- 
cura comprometer na empresa as cidades do reino, assegu- 
rando um apoio certo porque tradicional, para a hipotese de 
uma reaccao grave por parte dos donatarios. (406). Os letra- 
dos, entre os quais avultava Yasco Lucena o mais ilustre de 
seu tempo estavam atentos a captar as sugestoes para trans- 
forma-las em leis, segundo as normas romanisticas, ainda uma 
vez aliados a burguesia urbana para acometer as castas pri- 
vilegiadas. 

(401) Sobre a suposta influencia de Maquiavel em D. Joao ou de D. Jo§o 
na obra do grande escritor, V. Peixoto, Afranio, O Principe Perfeito, Lelo & 
Irmao. Lisboa-Porto. 1942, 7-17. 

(402) Rebelo da Silva, D. Joao II, 165 segs. 
(403) Enganam-se Garcia de Resende (Chron. d'El Rei, caps. 26 e 30) e 

Rul de Pina (Chron. d'El Rei, caps. 3 e §) ao suporem a transferencia para 
Montemor-o-Novo, observa A. Pimenta. Subsidies, pg. 461-462. 

(404) Ol. Martins, O Principe Perfeito, Pref., 171-172. 
(405) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, III, 169-170. 
(406) Rebelo da Silva, D. Joao, pg. 106: Gama Barros, Hist. Adtn., II, 490.. 
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A analise dos capitulos apresentados (407) revela que fo- 
ram tratados assuntos fundamentais para a ordem politica e 
social do reino: as relacoes entre os nobres e os povos, as 
relacoes entre os nobres e a realeza, o problema das jurisdi- 
<?oes (relacoes a tres: realeza, nobres e povos), as relacoes 
entre as cidades e a realeza, e finalmente questoes do inte- 
resse da burguesia comerciante que nunca se descuidava de 
tirar proveito das situa^oes. 

No que concerne as relacoes entre os nobres e os povos, 
os procuradores depois de pintar com sombrias cores o qua- 
dro dos abusos e violencias que vitimavam os pequenos, as 
tomadias de roupas, pao, galinhas, as coaccoes de prestacao 
de servicos, os coutos, as passagens, as portagens arbitrarias, 
os vexames e as extorsoes de toda a natureza, formulavam 
pedidos que o rei certamente atenderia nao so porque eram 
justos, mas porque atendendo-os atrairia melhor as simpatias 
de que precisava para atingir mais fundamente a nobreza. 
Ainda, atende-los eta tambem ferir e enfraquecer o adver- 
sario. Os fidalgos a titulo de emprestimos exigiam pao, vi- 
nho, dinheiro, ouro, prata, gados e nunca pagavam. A quem 
reclamava faziam prender e perseguiam, detendo ainda mu- 
Iheres e filhos dos que negavam esses falsos emprestimos. 
Pedlam que nao pudessem lancar pedidos. Alguns tomavam 
pelo preco que entendiam os produtos da terra e, retendo-os 
em celeiros vendiam depois quando havia falta, com lucros 
enormes coagindo ainda os lavradores a comprarem. Que 
os fidalgos nao pudessem tomar as mercadorias por precos 
arbitrarios. Alegando direitos de tomadias e apousentadorias 
extorquiam o que Ihes agradava dos moradores: que os fi- 
dalgos nao pudessem haver apousentadorias sem especial 
mandado, e que nao tomassem viveres a seus donos. Obri- 
gavam os trabalhadores ao transporte de trigo ou de cevada, 
de mercadorias para os portos, distraindo-os de suas ocupa- 
coes sem remunera-los: que os lavradores nao devessem con- 
duzir, pessoalmente e em bestas suas, pao e mais viveres que 
devessem pagar aos senhores. Praticando violencias e extor- 
soes eles ficavam sempre impunes: punham tabeliaes esco- 
Ihidos entre seus servidores nos oficios, imiscuiam-se nas elei- 
goes municipals, na Rela^ao tinham desembargadores priva- 

(407) V. relagao dos capitulos in Santar^m, Mem. Hist, das Cortes, doc., 
59 segs.. Cf. Ribeiro, A.. Op. cit., pg. 171; Almeida, F. de. Hist. Port., II, 
.138-142; Rebelo, Op. cit., 143 segs.; Gama Barros, Hist. Adm., II, 489 segs. 
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tivos de sua confianga para as questoes de suas terras, e na 
arrecadagao dos direitos reais tinham juizes e oficiais sens. 
Dessa forma, dispondo dos individuos faziam sempre o que 
bem entendiam. Que esses privilegios Ihes fossem vedados. 
Contra os alcaides queixavam-se os povos amargamente e pe- 
diam ao rei que Ihes impuzesse seus forais para evitar a con- 
tinuacao dos abuses. (408). 

No que concernia as relacdes dos nohres com a realeza 
procuraram os procuradores aliviar o erario de compromis- 
sos e disciplinar a cupidez dos fidalgos. As tencas eram o 
flagelo das financas reais. Muitos fidalgos reclamavam-nas 
mesmo depois de pagos e recebiam; outros as percebiam sem 
merecer, as damas das cortes, prelados, freiras, outros mo- 
90s fidalgos viviam na corte parasitariamente. Pediam pois 
que o rei comedisse os gastos inuteis: tirasse as tencas, uma 
vez pagos os casamentos, e nao as desse a mulheres em casa 
dos pals nem era mosteiros, nem a prelados; que dispensasse 
os mocos inuteis da corte; mas sobretudo que ninguem tives- 
se tencas maiores do que haviam tido os pais. Essas medidas 
sugeridas foram em geral negadas per D. Joao, pois eram uma 
^specie de tutela sobre como empregava os dinheiros, mas 
ele prometeu coibir os abusos, alem de ter ganho o argumento 
necessario a suas negativas futuras. E, ainda com vistas a 
melhoria financeira do reino, os procuradores indo ao encon- 
tro dos desejos do rei, propuzeram que ele conservasse para 
si os mestrados das ordens, nao os dando mais. (409). Para 
o erario regio era uma riquissima aquisigao, e para o mo- 
narca um trunfo politico, pois passaria a dispor de comendas 
para premiar dedicacoes. (410). 

Para regulamentacao das relacoes entre o rei e sea povo 
em termos novos, alem das queixas contra os pedidos que vi- 
nham do imprevidente reinado de Afonso V, os procuradores 
sugeriram a reforma dos forais. Ja em cortes anteriores fora 
pedida, e agora se reiterava a solicitacao quando D. Joao ja 
ordenara a confirma^ao dos existentes. (411). Era uma su- 

(408) V. doc., in Ribeiro, J. P., Dissert., Reforma dos forais, n.' II, 52. 
(409) Caps. 90-92. Santarem, Mem. das Cortes, 2.' p., 152-153. 
(410) D. Joao nao seguiu o conselho, pois doou Santiago e Avis ao filho 

D. Jorge. So em 1551 pela Bula Praeclara charissimi foram reincorporadas & 
Coroa. Santarem, Quadro elementar, XII, 337. Cf. Gama Barros, Hist. Adm., 
II. pg. 338. 

(411) Ribeiro, J. P., Diss., Reforma dos forais, Lisboa, 1812, pg. 5 e 6. 
Santarem, Mem. das Cortes, p. 2.', 63. 
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gestao litil, mas o rei apenas ordenou a exibi?ao deles aos 
juizes para confirmagao. Sua luta nao era nem contra as 
cidades nem a sen favor; elas poderiam esperar. Aguarda- 
ram ate o reinado seguinte. (412). 

A hurguesia comerciante tambem teve o que pedir: pre- 
ferencia para frete dos navios nacionais, a sistematizacao dos 
lealdamentos tanto para a importagao quanto para a expor- 
ta^ao para controle do comercio estrangeiro, a proibicao de 
comerciantes estrangeiros sem especial licenca regia e a ve- 
dacao de acesso as ilhas. Evidentemente prevenia-se a con- 
correncia. 

A questao aguda das cortes entretanto foram as jurisdi- 
<joes na qual estava diretamente interessado o rei. Muitas 
"villas grandes emeaas, e asy outros muitos logares forom e 
som desmembrados de vosa reall coroa que mais dignos eram 
e som de liberdade e honras que seerem dados a muitos se- 
nhores e fidalgos de que sam tractados fora de toda a huma- 
nidade com tarn asperas cruezas que he piedosa cousa de 
ouvyr...", (413) diziam os procuradores, e pediam um exa- 
me geral das doacoes e titulos por que tais terras andavam 
fora da jurisdicao real, para serem reivindicadas para a Co- 
roa as ilegitimamente alienadas. Uma comissao designada 
pelo rei faria a revisao. Era a espada de Damocles que se 
suspendia sobre a cabeca dos fidalgos que poderiam a qual- 
quer momento perder suas merces se assim entendesse o reL 
Era o renascimento da politica de recuperacao encarnada pela 
lei Mental. , 

Os donatarios cometiam abusos de jurisdicao e intenta- 
vam furtar suas terras a justica regia: pediam que os man- 
dates regios se cumprissem em suas terras e que nelas en- 
trassem os corregedores do rei para ouvir as apelacoes, para 
proceder a correicoes. Seria uma vitoria do monarca, mas 
sobretudo um triunfo dos legistas que iriam assim amea^ar 
os fidalgos em seus solares na provincia. O rei ordena que 
"os seus corregedores das comarcas do seu Reyno entrem nas 
terras dos que jurisdicoes teverem a fazer correicon emteira- 
mente em ellas". 

Para cortar desde logo abusos frequentes pediam os pro- 
curadores que as terras dos fidalgos nao servissem de asilo 

(412) Sobre a reforma dos forais, alem da Mem. cit., de J. P. Rlbeiro, V., 
T. Braga, Historia do Direito Portugues. Os forais. Coimbra. 1868. Gama Bar- 
ros, Hist. Adm., I, 104-105. 
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a malfeitores, salvo sendo coutos, e que a justica pudesse en- 
trar nessas terras e prende-los se nelas se refugiassem. E 
ainda que os nobres que tinham apenas jurisdi^ao no civel 
nao avocassem a si tambem o julgamento de crimes que per- 
tencia aos juizes das cidades, nem denegassem seguimento 
as apelacoes para os tribunais do rei. (414). 

Os resultados dessas cortes foram alarmantes para a no- 
breza: o rei atendera ao povo em quase tudo o que recla- 
mara, pois que ele pedira o que D. Joao II queria que pe- 
disse. O rei tornara coativas as decisoes tomadas. Nomeou 
pessoas competentes para a revisao dos titulos e merces fei~ 
tas. Era a revogagao do sistema das confirmacoes gerais que 
ocorriam no comeco de cada reinado e na confusao das quais 
perpetravam-se as usurpacoes. Passaram a ser particulares 
e todos os portadores de titulos eram obrigados a exibi-los 
para confirmacao. Estavam os fidalgos na dependencia do 
rei por esse mecanismo que era uma afirmacao da suprema- 
cia da Coroa. D. Joao pensava anular muitas doacoes teme- 
rarias de seu pai e talvez mesmo anteriores. (415). Outro 
resultado alarmante foi a ordem dada por D. Joao para que 
os corregedores entrassem nas terras privilegiadas: era a 
afirmacao do direito de impor a justica regia a todo o pais 
— a centralizacao do poder. Os grandes donatarios preten- 
deram reagir a essa ameaca a sua autonomia. Tentaram-no 
inutilmente. Ate o clero foi atingido: D. Joao proibiu-o de 
lancar excomunhoes contra seus oficiais. de acoitar crimino- 
sos e de dificultar a accao da justica. (416). O Papa Sixto IY 
protestou contra essas restricoes na epistola Non possumus 
e enviou o nuncio Mierli de cuja visita resultou a embaixada 
de 1485 a Roma que congra^ou o Papa com o rei que vai em 
1487 desistir do beneplacito de D. Pedro I, (417) sem renun- 
ciar a sua autoridade plena no pais como logo em 1490 e 
1495 provou, corrigindo abusos e determinando que so os cor- 
regedores podiam executar os mandates pontificios. (418). 

(413) Doc. in Santarem, Mem. das Cortes, 2.' p., 69-71. Cf. Gama Bar- 
ros, Hist. Adm., II, 491. 

(414) Op. cit., pg. 72-78. 
(415) Pina, Chron. del Rei D. Joao II, cap. V, pg. 22-23; Resende, Chron. 

d'El Rei, cap. 29. V. doc. in Ribeiro, J. P., Diss.isobre Reforma, doc. Ill, 55-56. 
(416) Ribeiro, J, P., Dissert. Cronol., I. apend. XC, 343-344. Doc.. 
(417) Pina, Chron. cit., cap. 26, Quadro Elem., T. X, pg. 95. 
(418) Ribeiro, A., Hist. Port., Peres, III, 196. Figueiredo, Sinopsis Chronol., 

I, 127 e 134; Ineditos da Academia, III, pg. 574. Gama Barros, Hist. Adm., 
II, pg. 285-287. Aparece a provisao nas Orden., Manoel., I, tit. 4, § 7. 
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As cortes de fivora marcaram, como observa Hereulano 
nas suas cartas sobre a Historia de Portugal, (419) o fim do 
poderio da nobreza e o advento de um poder real fortalecido 
incontrastavelmente. A aristocracia humilhada se curvava 
deante do trono do qual passava a depender cada vez mais. 
Salvo a fidalguia de filhos segundos e de escudeiros que vai 
se atirar as empresas coloniais, em geral ela passa a enfei- 
tar a corte, palaciana e refinada, desenraizada de suas ter- 
ras e de sua gente. Em seu lugar ascende como for^a poli- 
tica junto ao rei a inteligencia dos legistas e como fonja so- 
cial, projetando Portugal alem mar, a burguesia mercantil e 
marinheira, cuja ambigao rasgara o caminho das fndias a os 
veus que escondiam o Brasil ao mundo. 0 absolutismo real 
nascia. 

(419) Carta V, in Opusc., V, pg. 137 (ed. 1881). 
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CONCLUS6ES 

A analise das origens e evolucao do poder real em Por- 
tugal ate os fins do seculo XV nos revela uma tendencia.cons- 
tante para a centralizacao pela continua repressao das clas- 
ses privilegiadas que propendiam a atomiza^ao da autoridade 
segundo moldes feudais. 

Na sua origem, apesar das dificuldades de determina(jao 
da natureza juridica da instituicao do condado portucalense 
devido as contradicoes documentais, tudo parece indicar que 
inicialmente foi estabelecida uma tenencia prestimonial vita- 
licia em favor de D. Tereza e de D. Henrique da Borgonha. 
Com o conde francos, por influencias feudalizadoras de im- 
portacao, a tenencia primitiva converteu-se em feudo — con- 
dado hereditario e autonomo, sujeito aos deveres de vassa- 
lagem. Com D. Tereza houve uma recaida no sistema de 
dependencia feudal estreita que se afrouxara no periodo an- 
terior. Com Afonso Henriques deu-se revolucionariamente a 
ruptura dos liames feudais; a concessao do titulo de rei na 
Conferencia de Zamora mediante compromisso de vassala- 
gem evoluiu para a soberania quando, por uma ficcao juri- 
dica, o reino foi oferecido ao Papa que, sob inspiragao clunia- 
cense assegurou o reconhecimento intemacional da indepen- 
dencia, pelo caracter pan-europeu que tinham suas resolucoes. 
A secessao de Portugal resultou de uma recusa de obediencia 
do vassalo em face do suzerano. 

Realizada a separacao, elaborou-se no decorrer da Idade 
Media a concepcao do poder real pela conjugacao de elemen- 
tos ideologicos e institucionais fundados na tradicao romano- 
-gotica da monarquia leonesa, sob o influxo do direito can6- 
nico e dos usos e costumes que se foram radicando. 

Em consequencia da natureza da doacao de Afonso VI, 
a electividade gotica desapareceu em face da patrimoniali- 
dade e da hereditariedade do poder e sua transmissao testa- 
mentaria a favor do primogenito legitimo imposta pelo direi- 
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to romano-canonico. O cristianismo deu o principio da le- 
gitimagao do poder: sua origem divina. 0 conflito entre a 
ideia da origem popular e a ideia da origem divina do poder 
resolvia-se pela hereditariedade — escolha de Deus, e pelo 
pacto entre o soberano e a nacao na solenidade do juramento 
em cortes. 0 monarca tinha deveres para com Deus e para 
com o povo. 0 povo devia obediencia ao soberano que reco- 
nhecera e delegado de Deus que devia conservar os usos e 
costumes da coletividade como garantia da ordem social. O 
rei era: o chefe militar, o delegado de Deus, o juiz patriar- 
cal e o senhor proprietario do reino. Como chefe militar 
preservava a seguranga dos subditos e devia dirigi-los na 
luta. Como delegado de Deus exercia p poder pelo consen- 
timento da comunidade. Como juiz, devia assegurar a har- 
monia social reduzindo os antagonismos entre as classes e fa- 
zendo respeitar os foros e privilegios de cada uma. Como 
senhor de um patrimonio que tinha por doacao e pelo direito 
de conquista aos mouros, podia alienar terras e jurisdicoes, 
dentro das conveniencias do bem da comunidade, sem dispor 
da soberania pela renuncia ao direito de intervencao, o que 
mantinha uma permanente dependencia dos ricos homens 
em face da Coroa. Essa patrimonialidade induziu a beredi 
tariedade da sucessao, reconhecida em cortes e pelo Papa co- 
mo vigario de Deus e suzerano teorico do reino. 

No seculo XV, mesmo permanecendo fundamentalmen- 
te as mesmas, essas ideias sofreram transformacbes por in- 
fluencia de novas condicoes sociais e politicas resultantes da 
revolucao de 1383 que associaram ao poder decididamente 
os legistas e os elementos populares recrutados na burguesia 
mercantil. Atenuam-se as preocupacoes militares pela liqui- 
dacao das lutas contra os muculmanos, e acentua-se a neces- 
sidade de justica para a definicao de uma nova ordem social 
e economica em que se previna a opressao das classes popu- 
laces pelos privilegiados. 

Essas ideias que tem dois teoristas na propria dinastia — 
D. Duarte e D. Pedro inovam-se pela infiltracao dos legistas 
que aduzem novos principios hauridos no direito romano dos 
glossadores, a partir do seculo XIV, impregnados da ideolo- 
gia imperial. Com eles, a realeza vai se libertando da tirania 
dos usos e costumes, dos privilegios e forais e, legislando mais 
livremente, empreende uma ofensiva contra os elementos se- 
nhoriais de dispersao que obstavam a planifica^ao social e a 
centraliza^ao. 
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A analise das atribuigoes da realeza revela que eram 
principalmente tres: a defesa do pals, a distribuicao da jus- 
tica e a administracao dos povos. Com o encerramento do ci- 
clo da Reconquista, a funcao de defesa perde progressiva- 
mente a importancia, e os reis tendem a delegar o comando. 
A justica, o mais sagrado imperative dos principes, enrique- 
ce-se pelo desenvolvimento da legisla^ao geral contra os par- 
ticularismos locais, e, com o centralismo e a introducao da 
processualistica romana, torna-se complexa e dificil, obrigan- 
do os reis a delega-la aos letrados, como exclusao dos fidal- 
gos leigos. Na administracao assiste-se a evolucao da mo- 
narquia rural para a monarquia comerciante. A fixacao da 
corte e a necessidade de coibir abuses lesivos ao patrimonio 
regio alteram as relacoes entre o rei e os donatarios. A com- 
plicacao progressiva da maquina do estado e a manutencao 
de uma corte dispendiosa geram novos compromissos finan- 
ceiros, constrangendo a Coroa a uma modificacao do sistema 
tributario, dando-lhe base mercantil — a adocao em caracter 
permanente do imposto das sisas sobre as transacoes co- 
merciais, 

Os reis conservam a direcao da politica externa cuja im- 
portancia cresce pela projecao continental de Portugal pela 
excelencia de sua posigao na vida maritima e no trafico, e da 
politica interna no controle das relacoes entre as classes, mais 
tensas pela eclosao de reivindicacoes populaces. Fracassam 
as tenlativas das cortes de invadirem essas atribuigoes da 
Coroa. 

No seculo XY todos os problemas que se apresentavam a 
inteligencia dos reis induziam-nos a empreender a domesti- 
cacao das classes poderosas. Os conflitos sociais, agravados 
pela maior consciencia de direitos que espertava as classes 
populaces, so poderiam ser atenuados pelo monopolio da ju- 
risdi^ao e pela frustracao dos pendores feudais. O prestigio 
europeu de Portugal deveria se construir no mar pela cola- 
bora^ao das classes privilegiadas com a burguesia. A restau- 
ragao financeira dependia da redu^ao do parasitismo dos se- 
nhores, da recuperacao dos bens alienados e do desenvolvi- 
mento das atividades coraerciais para aumentar o volume das 
sisas e direitos reais. A sobrevivencia do reino, do ponto de 
vista militar, dependia da manutencao de um exercito semi- 
-permanente de estrutura popular e urbana, e portanto anti- 
-senhorial. 
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Essas circunstancias levaram os reis a empreender uma 
politica de centraliza^ao maci^a. A centraUzagao em Portu- 
gal iniciou-se ainda na Idade Media pela legislate geral e 
pela inexistencia de hereditariedade de funcoes. 0 feudalis- 
mo l'rustrou-se em sua primeira fase de evolucao sem chegar 
a alienacao de soberania. Essa frustracao explica-se sobre- 
tudo pela aproximacao entre os reis as cidades. 

A centralizagao precipitou-se com o advento da dinastia 
de Avis de origem democratica e burguesa, atraves de uma 
revolucao popular nacional e anti-feudal. Com D. Joao I, O 
papel decisive desempenhado pelas cidades comerciantes do 
literal assegura a participacao da burguesia no governo que 
passa a ser dorainado pelos legistas. Essa burguesia mari- 
nheira arrasta Portugal a aventura de Ceuta para assegurar 
a protecao da rota Italia-Flandres, por Gibraltar fiadora da 
vida maritima de Lisboa e Porto, empresa igualmente simp^- 
tica a nobreza. Forma-se uma nova aristocracia ambiciosa 
que ameaca Portugal com um feudalismo retardatario. Para 
impedir o esvaziamento da realeza de conteudo patrimonial, 
os legistas sugerem a recuperacao das doacoes temerarias e a 
lei Mental que sera escrita sob D. Duarte. A lei Mental foi 
uma arma de combate as ambicoes da nobreza e atirou os fi- 
Ihos segundos as aventuras colonials. 

A regencia do Infante D. Pedro teve origem popular e 
revolucionaria de caracter urbano e lealista. Os compromis- 
sos originarios com a burguesia induziram o regente a uma 
politica de centralizacao, hostil as veleidades senhoriais. Foi 
paradoxalmente anti-feudal a politica desse grande senhor 
feudal, que traiu a classe para servir ao rei e ao povo. 

Com Afonso V que inaugura seu reinado destruindo era 
Alfarrobeira o mais forte esteio da realeza, o antigo regente, 
a obcessao africana compromete os progresses feitos, pelo 
desbarato do patrimonio e da autoridade reais. Pela neces- 
sidade de subvencionar exercitos e herois, abandona a alian- 
ga da burgues'ia urbana e desorganiza a economia do reino. 
A nova nobreza ameaca submergir o trono. 

Com D. Joao II, o primeiro rei moderno, "florentino" 
educado no odio da nobreza, reata-se a alianca entre a rea- 
leza e a burguesia urbana, e nas cortes de fivora 1481-82 li- 
quidam-se as resistencias feudais a golpes legislatives. A rea- 
gao das grandes casas sera sufocada no nascedouro. O abso- 
lutismo instalar-se-a como produto dessa alianca entre a rea- 
leza e as cidades que frutificava nas decisoes autoritarias das 
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cortes de :£vora. D. Joao II lutou contra uma nova aristocra- 
cia de tendencias neo-feudais egressa da Revolucao de 1383, 
orientado pela colaboragao dos legistas partidarios da ampli- 
ficacao do poder real. Ao elaborarem as Ordenacoes no go- 
verno do Infante D. Pedro, eles haviam antecipado a doutri- 
na, cuja realizacao institucional o Principe Perfeito empreen- 
deria com o apoio dos burgueses que, seduzidos pelas pers- 
pectivas que a exploracao da Africa e das ilhas conquistadas 
por D. Henrique Ihes descortinava, desinteressar-se-ao no fu- 
ture pelo destine das liberdades urbanas, traindo seus alia- 
dos populares ao consentirem no amesquinhamento das ins- 
tituicoes municipais, e diluindo as energias relutantes a ins- 
tauracao do absolutismo ao abandonarem-nas sem comando. 

Sobre as ruinas do prestigio das classes decadentes, a 
burguesia que a riqueza facil comecava a engordar acumpli- 
ciou-se por omissao na conjnra absolutista, e amolentou-se 
na febre do trafico oceanico, enquanto, na esteira que larga- 
vam as caravelas que iam agredir o desconhecido, avan^ava 
a sombra desproporcionada do trono. 
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