
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

BOLETIM Ne. CV 

Mistovia da 

Civitixayao 

N0 10 

A merigo Vespucci 

0 

s uas Vi lagens 

por 

THOMAZ OSCAR MARCONDES DE SOUZA 

SAO PAULO — BRASIL 

1949 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Rcitor: 

ProL Dr. Miguel Rcalc 

Diretor da Faculdadc de Filosofia, Ciencias e Letras: 

Prof. Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello 

CADEIRA D EHISTORIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA 

Catedratico: 

Prof. Dr. Alfredo Ellis Junior 

Assistente: 

Profa. Mafalda P. Zemclla 

Auxiliar tecnico: 

Profa. Myriam Ellis 

Os Boletins da Faculdadc de Filosofia, Ciencias e Letras 

da Universidade de Sao Paulo, sao editados pelos Departa- 

mentos das suas diversas secedes. 

Toda correspondencia devera ser dirigida para o De" 

partamento respective da Faculdade de Filosofia, Ciencias 

e Letras — Caixa Postal 105-8, Sao Paulo, Brasil. 

"The "Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras da Universidade de Sao Paulo" are edited by the 

differents departments of the Faculty. 

Al] correspondence should be addressed to the Da- 

partment concerned, Caixa Postal 105-B, Sao Paulo, Brasil. 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOF1A, ClENCIAS E LETRAS 

BOLETIM N0. CV 

Mittotia da 

Cioititapae 9tatileita 

N0 10 

Amerigo Vespucci 

e 

Suas Viagens 

por 

THOMAZ OSCAR MARCONDES DE SOUZA 

m 
;ld^. 

/c 

Bjg 
£ca 

S AO PAULO - BR ASIL 

1949 





THOMAZ OSCAR MARCONDES DE SOUZA 

Do Instituto Histdrico e GeogrSfico de Sfio Paulo ^ Do Instituto 
Histdrico e GcogrAfico de Minas Gerais —- Do Instituto Historico 
e Geografico de Sergipe ^ Da Creographical Society de Nova 
York — Da Royal Geographical Society de Londres —- Da 
Soci&£ des Am^ricanistas de Paris, e da Society di Studi Geo- 

grafico de Florenga. 

Amerigo V espucci 

e 

Suas Viagens 

Estudo Critico 

De acordo com a documentagfio 

historica e cartografica 

19 4 9 





APRESENTAQAO 

0 presente Boletim da cadeira de Historia da Civiti- 

zagdo BrasUeira, e um trabalho da lavra do Professor 

Xhowiaz Oscar Marcondes de Souza especialista no as- 

sunto que aborda. 

De fatOy o Professor Marcondes de Souza e, sem 

lisonja, um especialista brasileiro em assuntos pertinentes 

as nave gag 5 es colombianas, as descobertas desse nubia- 

do fim do quatrocentismo e desse misterioso inicio do 

quinhentismo, bem como a vida do too contravertido Ame- 

rigo V espucci. Assim, podemos enfileirar o no me do 

Professor Marcondes dc Souza entre os especialisfas que 

sdo os " lUumitores scienciae nostrae9*, 

Realizou o ilustre horn em de let r as, acima menciona- 

do, um curso altamente especudizado sobre os muitos ca- 

pitulos historicos a que tao proficientemente se dedica, 

ministrado a almios do curso de post-graduodos, que cor- 

responderia ao 4.° e 5.° anos desta Faculdade. O traba- 

lho que ora e public ado neste Boletim, c o substractum 

desse referido curso, 

B um trabalho que eu gosfaria de ter escrito. Mas, 

a {Historia da Civilizagdo Brasileira jd e um ramo do 

saber humano tdo vasto, que comporta, em seu seio, mui- 

tos capitulos, que sdo analizados especializadamente por 

jd grande numero de historiadores, que se aprofundaram 

em um ou outro capitulo do nosso passado, ou antes, 

as pdginas do nosso passado jd sdo tdo numerosas que 

ndo e passive I haver historiador que se haja especializa- 

do em to das elas. Quem estudar profundamente uma 



ipoca, ndo pod era ser enciclopedico e ter cultura espe- 

cializada a respeito de todas as detnais, 

Isso se torna ainda mats sensivel em se tendo em 

vista a concepgdo que tenho do que seja Historia. Sim, 

porque eu penso que estudar Historia e procurar recons~ 

tituir um fenomeno do passado, langando mdof para isso, 

de muitos ramos do saber humano, entrelagados em har~ 

monia por espirito critico em justo equilibrio com a lo- 

gic a e o bom senso. Or a, para isso e preciso haver quern 

disponha de amplisssima e relativamente profunda cul- 

tura. Ndo ha, nem pod era jamais haver quern disponha 

de cultura ampla, em todos os capitulos do passado 

brasileiro. 

Assim e que o assunto deste trabalho do Professor 

Marcondes e que eu ora apresento, e um estudo de alta 

especialisagdo relativo aos primdrdios brasUeiros. Sen- 

do um trabalho deste grdu de aprofundamento e tratado 

por tdo emento historiador, ele se reveste de cunho de 

excepcional importdncia para quern queira conhecer bem 

o grande capitulo que foi o nascimento do Mundo Novo. 

Alfredo Ellis Junior 

Professor Catedrdtico de Historia da Civiliza- 

gdo Brasileira. 



A sagrada memoria de meus pais 

Manuel Thomaz Marcondes de Souza 
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Maria Candida Marcondes do Amaral 





PREFACIO 

£ste modesto trabalho ndo constitue unta serie sistemdtica de 

elogios a Vespucci : ndo e obra de urn pmegirista desse navegante, 

Tambem nao visa apresenta-lo ao tribunal da opinido publica como 

"um noveleiro mentiroso, astfonomo improvisado, cosmografo que 

repete conceitos de outrem, falso descobridor que se apropria de 

gloria alheias,9' como lemos alhures. 

Como historiador que somos, bem conscio da nossa responsa- 

biUdade, qsfotgamo-nos sempre por ser o mais tmparcial passive I 

e, isso temos conseguido, porque a nossa vaidade nacional de bra- 

sileiro nunca tem estado em xeque, ao estudarmos os assuntos que 

disem sempre com a empolgante historia da geografia do Nova 

Mundo, 

£ste nosso ensaio sobre a vida e as viagens de Vespucci, visa 

apenas coloca-lo no logar a que He tem direito9 sem todavia procurar 

diminuir as legitimas glorias dos seus contempordneos que, com os 

sens descobrimentos, tornaram o continente americano — too mis- 

terioso ha poucos seculos — numa imensa oficina, onde coda vez 

mais o homem se aproxima do homem pelos lagos do comercio e pe~ 

lo intrecdmbio intelecuaL 

Ate o primeiro quartel do seculo que atravessamos, quer os 

panegiristas do Plorentino, quer os seus detratores, recorriam sis* 

temdticamente as cartas " Mundus Novus" e " Lett era a Soderini'9, 

para sustentarem as suas teses; algumas delas prenhes de toda a 

sorte de extravagdncias. 

Por em, em 1924, o professor de geografia da Universidade de 

Palermo, Alberto Magnaghi, aproveitando em parte as pesquisas 

do sdbio professor Gustavo Usielli, trouxe d discussao as denomi- 



— 10 — 

naadas "cartas florentinasf9, existentes por odpia em ires cddices, 

sendo o principal o " Riccardiano 1910", 

£sse trabalho de Magnaghi teve repercussdo mundial, pois con- 

seguiu ele provar de modo convincente que as thticas cartas que 

se pode considerar autenticas, da autoria de Vespucci, sdo justa- 

mente as dos referidos codices, sendo que tanto a "Mundus Not/us" 

como a " Lett era a Soderini", sdo apocrifas, 

De acordo com as "cartas florentinas9', Vespucci apenas reali- 

zou duos viagens d America: uma em 1499- 1500, em parte com Ho- 

jeda; outra em 1501-1502, a serviqo do rei D, Manuel, de Portugal, 

Assim das quatro viagens desse navegante a que se refere a "Let- 

terra a Soderini," a de 1497-1498 a mando de Fernando, rei de Ces- 

tela, e a de 1503-1504, a serviqo do Cover no Portuguese ndo passam 

de fantasias forjados pelo copUador da "Lettera" Em sintese essa 

e a tese que com raro hrilhantismo, defende o professor Magnaghi) 

e que nos esposamos por nos parecer a que reune maior numero de 

provas. 

Neste nosso ensaio sobre Vespucci e suas viagens, aproveitamos 

uma boa parte da argumentaqdo do erudito professor italiano; si hem 

que de permeio citemos optnioes de outras procedencias e incluamos 

comentdrios nossos. 

No contexto deste livro, as mais importantes quest5es, que di- 

zem com o Florentino, sdo estudadas e discutidas a luz de moderna 

documentaqdo historico-cartogrdfica. 

S. Paulo, Dezembro de 1948. 

Thomaz Oscar Marcondes de Souza, 
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PR1MEIRA PARTE 

CAPlTULO I 

LIGEIROS TRAgOS BIOGRAFICOS DE VESPU- 

CCI — SEUS ACUSADORES E SEUS DEFENSO- 

RES 

Amerigo Vespucci, nascido em Floren^a a 9 de margo de 1451, 

era filho de Ser Nastagio Anastacio Vespucci e de Izabel Mini. 

Seu pai, que foi notario, pertencia a uma antiga e importante fami- 

lia originaria de Peretola, localidade esta proxima de Florenga. 

Do casamento de Anastacio com Izabel, nasceram quatro filhos, 

sendo que Amerigo era o terceiro. Fez este os seus primeiros estu- 

dos sob a diregao de seu tio frei Giorgi Antonio Vespucci, domini- 

cano confrade do famoso Savonarola, sabio helenista e bom latinis- 

ta, que na mesma epoca que ensinava a Amerigo, tambem lecio- 

nava a Pedro Soderini, mais tarde gonfaloneiro da Republica de 

Florenga. 

Vespucci de comego, com o seu tio, nao tinha feito grande pro- 

gresso nos estudos das letras, tanto assim que, em 1476, achando- 

se em Trebbio, devido a peste que assolava Florenga, tentou escre- 

ver a seu pae em bom latim mas nao conseguiu porque, disse elc, 

nao tinha ao lado o tio Antonio para corrigir-lhe os erros. Porem as 

modernas investigagoes pealizadas por Gustavo Uzielli, revelaram 

a existencia de manuscritos da autoria de Vespucci sobre questoes de 

gramatica e de filosofia, que demonstram o seu elevado espirito (1). 

Oomo a propensao de Vespucci era para realizar viagens, e 

admissivel que se tenha dedicado de preferencia aos estudos mate- 

(1) Revista "Toscanelli" — Florenga, 1893, ntimero I, pdgina 21 a 26. 
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maticos, e, em particular ao da cosmografia, ciencia que estava en- 

tao em voga e da qual, mais tarde, revelou ter conhecimento. 

Quando ainda moqo, acompanhou na qualidade de " attachev o 

seu parente Guidantonio Vespucci, que foi enviado a Paris em 

1478-80 como embaixador de Florenqa, afim de obter a alianqa de 

Luiz XII. Provavelmente, diz Uzielli, "Guidantonio serviu-se dele 

como secretario particular para os despachos mais importantes que 

devia enviar a Florenqa. Em realidade, nao e impossivel, ao con- 

trario e muito provavel que Amerigo nao tenha sido apenas o co- 

pista desses despachos, mas tenha tambem colaborado diretamentc 

na redaqao dos mesmos'* (2). 

Dois anos depois de sua volta de Paris, seu pae outorgou-lhe 

procuragao geral para o recebimento de todas as quantias que tinha 

a receber, provenientes de varios titulos. 

Admitido na importante casa comercial e bancaria dos Medici, 

provavelmente pela interferencia do seu protetor e mais tarde amigo 

e patrao Eourengo de Pier Francisco, em pouco tempo conquistou 

a confianqa dos dirigentes dessa firma, tanto assim que foi desig- 

nado para exercer as funqoes de seu agente na Espanha. Partiu 

Vespucci para esse pais em fins de 1491, e em 1492, achava-se ja 

em Sevilha trabalhando por conta dos Medici. 

Em data que nao se pode precisar, mas provavelmente a partir 

de 1492, Vespucci trabalhou como agente da Casa Medici junto ao 

armador florentino Juanoto Berardi, amigo de Colombo que residia 

em Sevilha, e a quern os Reis Catolicos davam, de prefejrencia, o 

encargo de fretar e prover do necessario a maioria dos navios que 

desferravam de Cadiz e Palos, com destino ao Novo Mundo. 

Em 9 de abril de 1495, Berardi se comprometeu a fomecer aos 

reis da Espanha 12 navios que seriam entregues do seguinte modo: 

4 no mesmo mes de abril, 4 em junho e os restantes em setembro. 

Devido a contra-tempos, Berardi nao pode no prazo estipulado cum- 

prir o contrato e, tendo falecido em 15 de dezembro desse mesmo 

ano, ficou Vespucci, como seu testamenteiro, encarregado da liqui- 

(2) Hevista "Toscanelli" — Floren^a, 1893, numero I, p&gina 20. 
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da^ao da firma comercial e, "ipso facto", obrigado dentro do pos- 

sivel, a dar cumprimento ao compromisso assumido por Berardi quan- 

to a entrega dos navios que faltavam, de modo que teve que perma- 

necer em Sevilha ate 30 de maio de 1498, quando da partida de Co- 

lombo de San Lucar para a America. Essas sao as referencias que, 

mediante documentos existentes nos arquivos espanhois, temos de 

Vespucci (3). 

Em 1499, conforme depoimento de Alonso de Hojeda em 8 de 

fevereiro de 1513 nas "Probanzas del fiscal", Vespucci participou na 

qualidade de piloto, da expediqao ao Novo Mundo por ele comandada. 

A convite do rei D. Manuel de Portugal, partiu esse navegante 

em 1501 de Lisboa com uma frota portuguesa com destino ao Brasil, 

percorrendo grande extensao do literal atlantico da Ametica do Sul 

e regressando ao porto de onde partira em 1502. 

Em 1499, conforme depoimento de Afonso de Hojeda em 8 de 

Portugal para a Espanha, sendo certo que a 24 de abril de 1505 Ihe 

foi conferido o titulo de cidadao dos reinos de Castela e Leao, di- 

zendo de inicio a real cart a: "Por hacer bien y merced a vos Ame- 

rigo Vespuche, florentin, acatando vuestra fidelidad e algunos bue- 

nos servioios que me habeis fecho, e espero que me hareis de aqui 

adelante, por la presente vos hago natural de estos mis reinos de 

Castilla e de Leon" (4). 

Finalmente a 6 de agosto de 1508, foi Vespucci nomeado "Pilo- 

to Mayor** da Espanha, cargo que, pelos dizeres do titulo de nomea- 

<jao, era de excepcional importancia, de vez que nenhum piloto po- 

deria exercer sua profissao sem que primeiro fosse examinado por 

Vespucci e deste recebesse carta de habilitaqao, devendo acrescentar- 

se que ao Florentino foi dada a incumbencia de organizar um mapa 

de todas as terras e ilhas entao descobertas e pertencentes a Espanha, 

(3) Martin Fernandez de Navarrete — "Coleccion de los Viages y Des- 
cubrimentos", etc. Buenos Aires, 1946, volume III, pdginas 316 e 317. 

(4) Navarrete, obra citada, volume III, pagina 293. 
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mapa esse que seria um padrao geral para as futuras navegagoes c 

denominado "Padron Real" (5). 

O falecimento de Amerigo Vespucci ocorreu em Sevilha a 22 

de fevereiro de 1512. Em consideraqao aos relevantes servigos por 

ele prestados aos Reis Catolicos, diversas concessoes foram feitas a 

sua familia. A 28 de margo do ano de seu falecimento, foi concedi- 

da uma pensao vitalicia de 10.000 maravedis a sua viuva Maria Cerezo, 

pensao essa que, quando ela faleceu em dezembro de 1524, passou 

a receber a sua irma Catalina Cerezo, de vez que Vespucci nao tinha 

deixado descendente. Tambem o seu sobrinho Joao Vespucci foi 

nomeado piloto real em 22 de maio de 1512, com os vencimentos 

anuais de 20 mil maravedis e nesse cargo permaneceu ate margo dc 

1525 (6). 

* » 

♦ 

Baseando-nos em Fumagalli (7) e tambem em Vignaud (8), 

resumidamente aqui apontamos, obedecendo quanto possivel a or- 

dem cronologica, os principais trabalhos onde Vespucci ora e atacado, 

ora defendido, de que resultou uma infindavel controversia que ain- 

da perdura, sendo de lamentar que existam em nossos dias historia- 

dores que, perdendo toda a compostura, descambem para o terreno 

dos apodos, quando o elegante seria procurar despir Vespucci do que 

nao Ihe pertence, recorrendo apenas a argumentos baseados em so- 

lida documentagao. 

O primeiro ataque direto e bem fundamentado contra Vespuc- 

ci partiu de Bartolomeu Las Casas que, entre 1552-1561, escreveu 

(5) Navarrete, obra citada, volume III, pdginas 299 a 302. 

(6) Navarrete, obra citada, volume III, paginas 324-325. 

(7) Giuseppe Fumagalli — "Bibliografia di Amerigo Vespucci", na 
"Vita e lettere di Amerigo Vespucci" de Angelo Maria Bandini, edigao 
de G. Uzielli de 1898. 

(8) Henry Vignaud "Americ Vespucc" — Paris, 1917, pdgina 75 a 102. 
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a sua "Historia de las Indias", somente estampada cm 1875 em 

Madrid, mas cujos manuscritos eram conhecidos pelos estudiosos 

antes dessa publicagao. Las Casas apos confrontar a Quatuor Navi- 

gationes com os fatos conhecidos da terceira viagem de Colombo € 

com aqueles referentes a viagem de Hojeda de 1499, concluiu que 

a prioridade da descoberta da regiao de Paria pertenda a Colombo 

e nao a Vespucci, acrescentando que o segundo navegante que visL 

tou essas paragens foi Hojeda de quern Vespucci era companheiro, 

sendo que este intencional e fraudukntamente pretendeu ter desco- 

berto essa regiao em 1497, quando na realidade a visitou somente 

em 1499 e isso mesmo com Hojeda. 

Os historiadores do seculo XVII sao todos contra Vespucci, 

porque se louvaram no que tinha escrito Las Casas. Em 1601 o 

famoso historiador espanhol Antonio Herrera y Tordesillas, cronis- 

ta oficial do reino da Espanha, publicou a sua valiosa obra intitu- 

lada "^Historia General de los hechos de los Castellanos", etc., on- 

de, servindo-se principalmente dos argumentos ja jreferidos de Las 

Casas, cuja obra como ja referimos so foi publicada em 1875, mas 

cujos originais manuscritos Ihe foram confiados, atacou fortemente 

Vespucd, concorrendo desse modo, dado o alto apre^o da sua obra 

e a sua qualidade de cronista oficial do reino, pa|ra que se consideras- 

se ter o Florentino, por meio de intriga e mentiras, conseguido que 

o seu prenome fosse dado ao Novo Mundo, com menosprezo a 

Colombo. 

Apos Herrera temos Pedro Simon, que publicou em Cuenca 

em 1626-27 a "Primera parte de las noticias hist orioles de tierra 

firme en las Indias occidentales *, onde, ao referir-se a Vespucd, re- 

produziu o que dissera Herrera e propos que p nome "America" 

fosse riscado de todos os trabalhos geograficos, inclusive dos mapas. 

Completando a relaqao dos que no seculo XVII atacaram Ves- 

pucci, aparece o grande jurisconsulto e historiador espanhol, Juan 

Solorzano Pereira que, no seu trabalho publicado em Madrid em 

1629-30 sob o titulo "De Indiarutn Jure", etc., tambem, baseando- 

se em Herrera, nao perdeu oportunidade para ferir o Florentino. 
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O seculo XVIII foi aquele em que surgiram ps primeiros defen- 

sores de Vespucci e as primeiras controversias a respeito de suas 

viagens, de vez que antes desse seculo, como vimos, os historiado- 

res limitaram-se a aoeitar e a repetir os conceitos que, a respeito des- 

se navegante, tinham expendido Las Casas e Herrera. 

O abade Angelo Maria Bandini, em 1745, tomou resolutamentc 

a defesa de Vespucci, publicando em Florenqa o primeiro trabalho 

de merito intitulado: "Vita e lettere di Amerigo Vespucci gentiluo- 

mo florentino) raccolte e illustrate". Nessa obra publicou Bandini 

pela primeira vez a Lettera, uma versao italiana um tanto errada da 

carta Mundus Novus e o que e mais importante, pela primeira vez, 

a carta que de Sevilha a 28 de julho de 1500, enviou Vespucci 

a Lourengo de Pier Francisco de Medici. O trabalho de Bandini 

foi recebido com aplausos pelo meio intelectual da epoca e impres- 

sionou bem os defensores das glorias de Vespucci. 

Girolamo Tiraboschi, entre 1772 e 1782, publicou em IX volu- 

mes a sua " Historia delta letteratura italiana**, etc., onde como gran- 

de admirador de Colombo, protestou contra os elogios que Bandini 

tinha feito a Vespucci e acusou este navegante de ter abusado da 

sua qualidade de piloto-mor, para inscrever o seu nome nos mapas 

que, do Novo Mundo, tivera o encargo de desenhar. A obra de Ti- 

raboschi, editada varias vezes, foi uma das causas que deram origem 

a instituigao de um premio destinado a quern melhor elucidasse a 

controversia referente ao nome "America", usado para designar o 

Novo Mundo. 

Segue-se Willian Robertson com o seu livro "The History of 

America'9 publicado em 1777, onde Yespucd nao e tido em boa con- 

ta e apelidado "um feliz impostor". 

Em 1786, o conde Durfort, embaixador da Franga em Floren- 

ga, instituiu o premio a que nos referimos, que a "Academia das 

Antiguidades Etruscas de Cortone,, foi encarregada de conceder. 

Marco Lastri no ano seguinte, em 1787, com o seu pequeno trabalho 

de 26 folhas nao paginadas e intitulado "Elogio di Amerigo Ves- 

pucci" disputou esse premio que nao Ihe foi concedido. Em seguida 

o professor de fisica, da Escola Pia de Florenga, o padre Stanislau 
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Canovai, apresentou a 15 de outubro de 1788, a referida Academia, 

o seu trabalho sob o titulo — "Elogio d'Amerigo Vespucci", — que 

conseguiu obter o premio criado pelo conde Durfort. Nfessa 

obra Canovai afirmou que Vespucci abordou terra firme do Novo 

Mundo antes de Colombo e que, a ele, pertence a prioridade do des- 

cobrimento do Brasil. 

A tese de Canovai provocou uma viva polemica que se prolon- 

gou durante quasi dez anos, sendo que os seus maiores antagonis - 

tas foram Bartolozzi e Napione. Dessa polemica resultou a publi- 

ca^ao de diversos trabalhos, dos quais damos um apanhado. 

Francisco Bartolozzi no seu trabalho publicado em Florenqa em 

1789 e intitulado — "Ricerche istorico critiche circa alia scoperte 

£ Amerigo Vespucci" etc., contestou a afirmaqao de Canovai, de que 

Vespucci tivesse antecedido a Colombo no descobrimento de terra 

firme da America. O que esse trabalho tern de mais notavel e a pu- 

blicaqao feita, pela primeira vez, da carta que Vespucci escreveu 

de Lisboa em 1502 a Lourengo de Pier Francisco de Medici, des- 

ctfevendo a sua viagem ao Brasil em 1501-1502. Nesse mesmo ano 

Canovai respondeu a Bartolozzi em duas cartas, uma de 16 e outra 

de 42 paginas que foram impressas por Pietro Allegrini. Nao se fez 

esperar Bartolozzi e, ainda em 1789, numa brochura de 40 paginas 

sob o titulo — "Apologia delle ricerche istorico*critiche etc., 

replicou a Canovai. Em 1809 intervem Galeani Napione publicando 

duas cartas no livro — "Delia patria di Crist of or o Colombo" e uma 

adenda com o titulo "Del primo scopritore del continente del Nuovo 

Mondo", onde esposando os conceitos de Bartolozzi, contestou por 

sua vez que Vespucci tivesse visitado terra firme da America antes 

de Colombo. Respondeu-Ihe Canovai por meio de um folheto de 8 

paginas sob o titulo " Observazioni", etc., e Napione em 1811 publi- 

cou em resposta a Canovai o " Bsame Critico del Primo Viaggio de 

Amerigo Vespucci", onde tratou de modo desenvolvido da questao 

relacionada com o descobrimento do Novo Mundo, sustentando a 

sua tese de que Vespucci nao tinha antecido a Colombo no aportar 

em terra firme e que tambem nao reivindicou nunca essa prioridade, 
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de vez que foi estranho a publica^ao das cartas a ele atribuidas, en- 

tre elas a Quatuor Navigationes. 

No comeqo do seculo XIX surgiram novamente os ataques con- 

tra Vespucci. Em 1817 o padre Ayres de Cazal na sua " Corografia 

Brasilica" editada no Rio de Janeiro, contestou que o Florentino ti- 

vesse realizado justamente a mais comprovada de todas as suas via- 

gens, aquela de 1501-02 ao longo do litoral brasileiro. 

Apos Ayres de Cazal, temos dois historiadores de invulgar me- 

recimento a combat^r Vespucci: Martin Fernandez Navarrete, em 

1829 na sua preciosa obra intitulada "Coleccion de los' viages y des- 

cubrimientos9', etc., volume III, capitulo "Viages de Americo Ves- 

pucio ", e o Visconde de Santarem que, a partir de 1826 ate 1842, 

se ocupou de Vespucci, sendo que o seu mais -importante trabalho 

intitula-se uRecherches Historiques sur Americ Vespuce" e foi pu- 

blicado em Paris em 1842. Tanto Navarrete como Santarem nao 

conheceram o texto original da Lettera publicado em Floren^a entre 

1505 e 1506, sendo que todos os ataques contra o Florentino tern 

por base quasi que unicamente a Quatuor Navigationes. 

Terminados os ataques de Navarrete contra Vespucci e quasi 

a findar aqueles de Santarem, aparece o grande sabio alemao Ale- 

xandre de Humboldt que, entre 1835 a 1839, publicou a sua monu- 

mental obra: "Bxamen critique de VHistoire de la Geographic du 

Nouveau Continent aux XV et XVI sikcles99. Desse trabalho, que 

consta de 5 volumes, os dois ultimos ocupam-se de Vespucci. Defenden- 

do (Humboldt este navegador, disse que foram os erros involuntarios 

de redagao e dos copistas, que estabeleceram as contradiqoes que de- 

ram origem as opinioes hostis a Vespucci. Negou que este navega- 

dor tivesse realizado a viagem de 1497, de vez que na sua opiniao, 

o Florentino permaneceu na Espanha durante o periodo em que tal 

viagem dizem realizada. 

Edward Lester e Andrews Foster, louvando-se nos trabalhos de 

Bandini, Bartolozzi e Canovai, publicaram em 1853, nos Estados 

Unidos, um livro sob o tltulo "The Life and voyages of Americ us 

Vespucius", etc., onde este navegante foi elogiado. Esse trabalho 

publicou as quatro viagens descritas na Lettera, a carta Mundus No- 
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vus de acordo com o texto de Ramusio e bem assim as cartas que 

o Florentino enviou a Lourenqo de Pier Francisco de Medici, res- 

pectivamente de Sevilha em 28 de julho de 1500 e de irisboa 

em 1502. 

Apos essa obra de Lester e Foster, temos o insigne mestre, o 

sabio historiador brasileiro Francisco Adolfo de Vamhagen (Vis- 

conde de JPorto Seguro) que, a partir de 1854 ate 1874, se ocupou 

ardorosamente de Vespucci, sendo inegavelmente o seu maior pane- 

girista. Varnhagen aceitou como autenticas unicamente as cartas 

atribuidas a Vespucci e conhecidas por Mundus Novus e Lett era a 

Soderini, tendo feito tabua rasa das cartas de Sevilha, Cabo Verde 

e Lisboa, endereqadas a Louren^o de Pier Francisco de Medici e 

existentes por copia nos codices florentmos. Os mais importantcs 

trabalhos de Vamhagen sobre Vespucci, ele escreveu no estrangeiro 

e sao os seguintes: "Amerigo Vespucciy son caractere9 ses ecrits 

meme les moins authentiques, sa vie et ses navigations, avec une 

carte indignant les routes'9. Lima, 1865. "Le premier voyage de 

Amerigo Vespucci definitivement explique dans ses details Viena, 

1869.. "Nouvelles recheches sur les derniers voyages du navigateur 

florentin", etc. Viena 1869. A tese de Varnhagen e a que afirma 

ter Vespucci realizado as quatro viagens a que se re fere a Lett era. 

Em 1875 o erudito historiador franees Armand d'Avezac pu- 

blicou as suas "Considerations geographiques sur I'histoire du Bresil", 

onde apresenitou varias obje^oes ao que escreveu Varnhagen na 

"Historia Geral do BrasiV editada em Madrid em 1854-57, dizendo, 

quanto a Vespucci que a sua segunda viagem de acordo com a Let ter a* 

nao foi com Hojeda como afirmou Porto Seguro, mas sim com 

Diogo de Lepe. 

M.F. Force apresentou ao Congresso dos Americanistas reali- 

zado em Bruxelas em 1879, um trabalho sob o titulo: "Some obser- 

vations on the letters of Amerigo Vespucci9', etc. Force nao atacou 

Vespucci mas disse que as cartas continham tantos absurdos, que nao 

se podia admitir terem sido elas escritas pelo Florentino. Foram 

os erudites de Saint-Die que forjaram a carta endereqada ao Duquc 

de Lorena, e aquela a Lourenqo de Pier Francisco de Medici, conhe- 
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cida por Mundus Nozws, foi fantasiada pelo arquiteto Giovanni 

Giooondo. 

De 1878 a 1894, Luigi Hugues, notavel historiador italiano, 

escreveu diversos trabalhos esparsos em revistas, onde com elevado 

espirito de critica analisou as cartas atribuidas a Vespucci e, entre 

outras cousas, declarou: que o Florentino nao realizou a viagem 

de 1497; que a sua primeira viagem foi com Hojeda em f499; que 

a segunda foi com Pinzon ou Diogo de Lepe entre 1499 a 1500; que 

a terceira foi em 1501-02 a servigo de Portugal; e a quarta em 1503 

a 1504 tambem a servigo deste pais, tendo sido Gonqalo Coelho o 

comandante da frota. 

Na "Narrative and critical History of America", publicada em 

Boston em 1884, existe um^trabalho da autoria de Sydney Howard 

Gay — "Amerigo Vespucci" —, onde este historiador declarou que 

as descrigoes das viagens atribuidas a Vespucci foram feitas com 

intuito de fraude, e que ele, ou qualquer outra pessoa, as escreveu 

c corrigiu, nao se podendo desculpar esse navegante de ter dito e 

repetido haver realizado as quatro viagens ao Novo Mundo, o que 

nao e verdade. 

O historiador ingles Clements R. Markham, teve publicado em 

1894 pela ",Hakluyt Society " um trabalho intitulado: — "The letters 

of Amerigo Vespucci and other documents illustrative of his carreer, 

translated with notes and illustrationsMarkham na introduqao 

desse trabalho resume a vida e as viagens de Vespucci, declarando 

que ele tinha sido um ignqrante, invejoso e odiento, que atribuiu a 

si os meritos de outros; que jamais realizou a primeira viagem que 

disse ter feito; que nao esteve a servigo de Portugal; e que nao foi 

cosmografo nem navegador, mas um simples fomecedor de came — 

"beef contractor" — aos navios espanhois. 

Em 1894, C.H. Coote, do Museu Brit^nico, sob o titulo "The 

voyage from Lisbon to Indicia, 1505-06/' publicou e comentou a des- 

crigao da viagem da expedigao portuguesa a India que, sob o coman- 

do de Francisco de Almeida, partiu de Lisboa em 1505. Essa nar- 

ragao, que circulou em latim, foi depois traduzida para o flamengo 

e impressa em Antuerpia em 1508. Coote nao so atribuiu a Vespuc- 
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ci a autoria de tal relato, mas tambem declarou ter ele tornado partc 

nessa expediqao. 

Henry Hiarrisse, o grande americanista que tinha na "Bibliothe- 

ca Americana Vetustissima" escrito uma boa biografia de Vespucci 

e que, na sua monumental obra "The Discovery of North America9' 

publicada em 1892 ha via dedicado os capitulos IX, X e XI ao estudo 

das viagens do Florentine, nesolveu em 1895 escrever um pequeno 

trabalho de 72 paginas sob o titulo "Americus Vespuccius'9, etc., on- 

de criticou Qements R. Markham e C.H. Coote. Contestou Harris- 

se a a/rgumentaqao de Markham negando ter Vespucci realizado as 

quatro viagens, e entre outras cousas disse que existem grandes di- 

ficuldades em serem esclarecidos alguns pontos das narrativas que 

sao cartas familiares resumindo historias de importantes descobri- 

mentos, mas que essas dificuldades nao podem ser removidas por 

simples conjecturas como pretende Markham. Em se tratando do 

trabalho de C. H. Coote, provou Harrisse, numa linguagem incisiva, 

o absurdo das toonclusoes a que esse historiadbr tinha chegado. 

O notavel historiador norte-americano John piske, em 1892 

publicou em Boston uma obra de invulgar valor intitulada: — "The 

Discovery of North America", onde no primeiro volume consagrou 

212 paginas ao estudo das viagens de Vespucci. Estudando Fiske 

toda a documentaqao conhecida, concluiu por afirmar ter Vespucci 

realizado as quatro viagens a que se refere a Lett era, porem sem 

nunca ter pretendido atribuir a si a prioridade da descoberta da ter- 

ra firme de Paria que, incontestavelmente, pertence a Colombo. 

John Boyd Thacher, rico norte-americano, em 1896 publicou 

" The Continent of America", etc. Neste trabalho o autor, trilhando 

a mesma estrada de Fiske, apresentou boa documentaqao a respeito 

do emprego do prenome de Vespucci para designar o Novo Mundo. 

A obra tambem e rica quanto a parte cartografica relacionada com 

as viagens do Florentino. 

A partir de 1893 ate 1900, o sabio professor italiano Gustavo 

Uzielli, autor de magnificos estudos sobre Toscanelli e Colombo, 
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cnriqueceu as paginas da histdria da geografia com inumeros traba- 

Ihos avulsos sobre Vespucci, em que defendeu ardorosamente a au- 

tenticidade das cartas existentes no "Cddice Riccardiano 1910," que 

iremos estudar neste livro. Pena e que Uzielli nao pudesse levar 

avante o seu projeto de publicar tuna obra gigantesca sobre Vespucci. 

Em 1916, "The Cyrus H. Mc Cormick Publication Fund of 

the Princeton University Library", publicou sob o titulo "The So- 

derini letter, critical translation with introduction", um magistral 

trabalho do professor G.T. Northup, da Toronto University". O 

professor Northup fez um estudo filologico o mais eruditp possivel 

sobre a Lettera, chegando a conclusao de que ela, tal qual a conhece- 

mos, nao pode ter sido escrita por Vespucci. Na sua opiniao houve 

uma carta que se pode dizer original, escrita pelo Florentine em 

espanhol e endera^ada ao rei da Espanha, da qual provem a Quatuor 

Navigationes e a Lett era. 

Henry Vignaud, inegavelmente um dos maiores americanistas 

dos ultimos tempos, publicou em 1917, em Paris, uma obra de inesti- 

mavel valor sobre Vespucci, tendo por titulo ■:— "Americ Vespuce 

Esse trabalho de Vignaud e rico de documenta^ao e os seus argumen- 

tos, no conjunto, sao solidos. A tese defendida e a de Varnhagen, 

isto e, os unicos documentos autenticos sao a carta Mundus Norms 

e a Lett era, de que resulta ter Vespucci realizado as quatro viagens 

a America. 

O professor da Universidade de Palermo, Alberto Magnaghi, 

em 1924, aproveitando grande parte do material colligido por Gusta- 

vo Uzielli, publicou — "Amerigo Vespucci Studio Critico "t — on- 

de defendeu com raro brilhantismo uma nova tese oposta a de Var- 

nhagen, Fiske, IHarrisse, Vignaud, etc, Mlagnaghi, aceitando unica- 

mente como autenticas as cartas do "Cddice Riccardiano 1910" faz 

tabua rasa da carta Mundus Novus e da Lettera, reduzindo a duas 

as viagens de Vespucci: a primeira em 1499 com Hojeda, e a segun- 

da em 1501-02 ao Brasil. Mas assim procedendo, em vez de diminuir 
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o Florentino, Magnaghi o enaltece porque poe em relevo aquilo que 

ele em realidade fez. 

Depois de Magnaghi tern aparecido alguns trabalhos sobre Ves- 

pucci. Em 1944, pela Columbia University Press, foi publicada 

uma obra sob o titulo "Amerigo Vespucci Piloto Major", da auto- 

ria de Frederick J. Pohl, sendo este historiador um grande pane- 

girista do Florentino. 

Nos boletins da Sociedade de Geografia de Lisboa correspon- 

dentes aos meses de novembro-dezembro de 1947 e janeiro-feve- 

reiro de 1948, o almirante Gago Coutinho ocupa-se de Vespucci c 

faz severa critica ao livro de Frederick Pohl. Pena e que a des- 

medida vaidade nacional deste erudito geografo e historiador luso 

reflita nesse seu trabalho onde tudo e negado ao Florentino, e tu- 

do e dado em demasia aos navegantes Portugueses. 

Em 1948 foi editada na Argentina uma obra erudita de Ro- 

berto Uevillier sob o titulo "America La Bien Llamada", em dois 

avantajados volumes ilustrados com fac-similes de mapas antigos e 

gravuras em cores. Nesse trabalho, o referido historiador argen- 

tino ocupa-se demoradamente das viagens de Vespucci, admitindo 

ter ele realizado a de 1497-98 ao Novo Mundo. Diz mais Levil- 

lier que a expediqao portuguesa de 1501-1502 navegou bem pro- 

ximo de todo o litoral leste da America dp Sul, desde o cabo S. 

Roque ate a Patagonia, pertencendo a Vespucci a prioridade do des- 

brimento dos estados de Parana, S. Catarina, Rio Grande do Sul, 

bem como do Uruguay e da foz do Rio da Prata. 



CAPITULO II 

MUNDUS NOVUS 

As cartas atribuidas a Vespucci, nenhuma delas autografa, quc 

servem de base para o estudo de suas viagens, sao as seguintes pela 

ordem em que for am publicadas: 

1.a) — "Mundus Novus", escrita em latim, endere^ada a Lou- 

renqo de Pier Francisco de Medici e descrevendo a sua viagem ao 

Brasil em 1501-02 a servi^o do rei D. Manuel de Portugal. A pri- 

meira edigao com data certa e aquela de Augusta de 1S04. 

2.a) — "Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente 

trovate in quatro suoi viaggi", data da de Lisboa a 4 de setembro de 

1504. Nao traz a data da impressao, nem o nome do impressor, sen- 

do admitido ter sido publicada de 1505 a 1506 em Floren^a. O 

nome de Pietro Soderini a quern teria sido enderegada nao existe 

nela. So em duas copias manuscritas, uma da Eiblioteca Nacional 

de Florenqa, manuscrito II, IV, 509 (copia Corahni) e outra no 

"Codice Riccardiano 1910", da Biblioteca Riccardiana tambem de 

Floren^a, o nome de Soderini aparece. Ha desta carta uma tradu- 

<;ao latina publicada a 25 de abril de 1507 em Saint-Die na "Cosmo- 

graphiae Introductio,, com o titulo: "Insuper quatuor Americi Ves- 

pucii navigationes"t e endere^ada ao duque de Lorena. 

3.* — A carta de 18, segundo o "Codice 2112 bis" ou de 28, 

de acordo com o "Codice Riccardiano 1910" de julho de 1500, ex- 

pedida de Sevilha e endere^ada a Lourenqo de Pier Francisco de 

Medici. Foi publicada, como ja referimos, por Angelo Maria Ban- 

dini em 1745. Contem a descrigao da viagem que em 1499 Vespucci 

realizou com Hojeda ao Novo Mundo 

4.a) — A carta publicada pela primeira vez par Francisco Bar- 

tolozzi em 1789 de um manuscrito do "Codice Riccardiano 1910", 
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mas tirada diretamente de uma copia deste no "Codice Strosziano 

318^, da Biblioteca Nacional de Florenga. Contem a narrativa da 

viagem de Vespucci ao Brasil em 1501-02, em continuagao a carta 

de Cabo Verde, de Lisboa, sem data, mas esta pode ser resta- 

belecida do seguinte modo. Pietro Pasqualigp, " oratore" de Vene- 

za, escreveu de Saragossa a 12 de outubro de 1502 uma carta ao seu 

governo contendo noticias que Ihe foram dadas por Giovanni Fran- 

cisco Affaitato em carta datada de Lisboa em 10 de setembro desse 

mesmo ano. Nessa carta ha este topico: "le carovele mandate Fan- 

no passa a scoprir la terra di Papaga o ver di Santa Croce, a di 22 

luio erano ritomate; e il capetanio referiva aver scoperto piu de 

2500 mia de dita costa.. (9). Literalmente: as caravelas man- 

dadas o ano passado a descobrir a terra dos Papagaios ou de Santa 

Cruz, a 22 de julho cinham voltado; e o capitao referia ter descober- 

to mais de 2500 milhas da dita costa"... Isto nos induz a admitir 

que Vespucci tenha remetido a carta em apreqo, como anteriormen- 

te fizera com as de Sevilha e Cabo Verde, com a maxima urgencia, 

logo apos a sua chegada a Lisboa; caso contrario, teria ela perdido 

todo o interesse, uma vez que Lourenqo de Pier Francisco de Me- 

dici contava em Lisboa com varios diligentes amigoa florentinos, 

que teriam pressa em po-lo ao par do ocorrido nessa viagem. A 

vista do exposto, a carta teria sido expedida de Lisboa no comedo 

de agosto de 1502. 

5.a) — A carta de Cabo Verde, datada de 4 de junho de 1501 

e tambem endereqada ao referido Medici, existente por copia no 

"Codice Riccardiano 1910". Foi publicada pela primeira vez em 

1827 pelo conde Baldelli Boni no I volume de sua obra — "II MiltO' 

ni di M. Polo". Contem a descriqao do principio da viagem ao Bra- 

sil em 1501-02 ate o Cabo Verde, onde Vespucci se encontrou com 

alguns navios da frota de Cabral que voltava da India, sendo que de 

um dos tripulantes da mesma, de nome Caspar, obteve detalhada 

informagao do caminho maritime para a India, que transmitiu ao 

Medici. 

(9) "Raccolta Colombian a", parte III, volume I, pigma 91. 
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Na carta que de lyisboa remeteu Vespucci ao seu referido amigo 

e patrao Louren90 de Pier Francisco de Medici, ha este topico: ... 

"mas de todas as cousas mais notaveis que nesta viagem me ocorreram, 

em um meu pequeno trabalho as anotei, para quando estiver em re- 

pouso e possa disso me ocupar, deixar depois da minha morte algu- 

ma fama Isso importa em se poder dar credito que, alem das car- 

tas, Vespucci escreveu um relatorio sobre as suas viagens, inclusive 

sobre a que realizou ao Brasil. Indiretamente esta nossa opiniao e 

confirmada pelo seu sobrinho Joao Vespucci que declarou em 13 de 

riovembro de 1515 (parecer de varios pilotos sobre a linha de demar- 

ca^ao), ter certeza quanto a latitude do cabo de Santo Agostinho, 

porque isso tinha sabido de seu tio Amerigo declarando textualmen- 

te: ... "e deste tengo escritura de su mano proprio, coda dia por 

que derrota iba, e quantas leguas hacia" (10). Infelizmente esse 

trabalho de Vespucci, que poderia derramar muita luz sobre as suas 

viagens, nao foi ainda encontrado. 

Como acabamos de ver, existem duas cart as atribuidas a Ves- 

pucd, todas das enderegadas a Lourengo de Her Francisco de 

Medici, narrando a viagem ao Brasil em 1501-02. Essas cartas sao 

a Mundus Novus e aquela de Lisboa de 1502, sendo que esta ul- 

tima, como ja dissemos, existe por copia emj dois codices florentinos. 

Essas cartas foram publicadas, como ja referimos, resfpetivamente em 

1504 e 1789. Procurar esclarecer qual dessas/ duas cartas e a au- 

tentica, de vez que nao e admissivel que Vespucci tenha escrito duas 

misaivas ao Medici, narrando a mesma viagem, sera o nosso objetivo. 

A Mundus Novus foi a primeira carta a ser publicada e a 

mais conhecida de todas, a que mais serviu para dar celebridade ao 

nome de Vespucci. A divulgagao dessa carta foi rapida, por que so 

no primeiro ano da sua impressao se contam 12 edigoes e em 1550 

tinham estas atingido a 50, sendo de notar que foi, imediatamente 

apos a primeira edigao, traduzida para o alemao, f ranees, italiano, 

holandes, etc. 

(10) Navarrete, obra citada, tomo III, pdgina 319. 
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A data em que essa carta foi publicada pela primeira vez nao 

e possivel ser estabelecida com seguranqa. Henry Harrisse, na sua 

Blibliotheca Americana Vetustissvma" publicada em 1866, opina que 

foi impressa entre os anos de 1502 e 1508; Giuseppe Fumagalli na 

"Bibliografia de Amerigo Vespucci*', diz entre 1502 e 1505; Gugli- 

elmo Berchet na "Raccolta Colombiana", Fonti, volume II, pagina 

123, e de parecer que no fim de 1503 ou comeqo de 1504; Vignaud 

Americ Vespuce pagina 6) em 1503; e Henry Harrisse nats 

"Additions" da "Bibliotheca Americana Vetustissima" publicada 

em 1872, diz que a edigao princeps e a de Jehan Lambert, de Paris, 

para a qual admite a data de 1503-1504. Esta ultima opiniao de 
% 

Harrisse foi esposada por Oscar Peschel na sua obra "Geschichte 

der Zeitalters der Enideckungen"f por Kurt Trubenbach no seu 

trabalho (i Amerigo Vespuccis Reise nach Brasilieri\ e tambem poor 

Armand d'Avezac em "Hylacomylus", pagina 76. Devemos, po- 

rem, considerar que a edigao de Augusta traz a data de 1504 e que, 

nessa cidade, estava estabelecida por essa epoca a firma Fiigger, 

muito interessada nao so nas viagens que os Portugueses entao rea- 

lizavam a India, mas tambem ao ocidente, tanto assim que manti- 

nha uma filial em Lisboa. Isso nos leva a admitir que a edigao 

princeps seja de Augusta de 1504, alem de que, si a publicaqao tives- 

se sido feita em 1502 ou 1503, e quase certo que Albertino Vercel- 

lesse teria incluido a Mundus Novus na sua coletanea de viagens 

publicada em Veneza em 1504 com p titulo: "Libretto di tutta la 

Navigasione del Re di Spagna detle hole e Terreni novamentc 

trovati. Per Albertino Vereellese di Lisona a di 10 aprile 1504 

Venetia." 

Das 12 primeiras ediqoes da carta Mundus Novus, 9 delas, in- 

clusive a de Lambert, de Paris, e a de Augusta de 1504, no ultimo 

periodo se le: "ex-italica in latinam linguam..isto e, traduzida 

do italiano para o latim, A traduqao alema de 1505 publicada em 

Nuremberg, diz que a versao foi feita do latim de um exemplar pro- 

cedente de Paris, certamente da ediqao Lambert. Fracanzano da 

Montalboddo na sua coletanea de viagens sob o titulo "Paesi No- 

vanente Re trovati et Nuovo Mondo di Alberico Vespucio Floren-* 
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tirio intitulato", publicada em Vicencia em 1507 diz: "De epagnola 

in lengua Ro(mana) el iocodo interprete questa epistola ha traduda 

acio che i latini intendeno..." Mas como frizou Magnaghi (1), 

Montalboddo nao disse a verdade, pqrque a sua tradu^ao e feita 

literalmente do texto latino. Evidentemente Fracanzano nao podia 

dizer ter traduzido ex-italico e, se tivesse dito ex4atino, a sua cole- 

tanea teria perdido a primasia de informagoes diretas e a "Mundus 

Novus " teria saido com uma tradugao cuja origem era por demais 

conhecida. A obra de Montalboddo foi traduzida para o latim em 

1508 por Archangelo Madrignano sob o titulo: u I finer arium Por- 

tugallensium e Lusitania in Indiam et inde in occidentem et demum 

ad Aquilonem". Ao passo que no principio diz Madrignano "ex- 

vernaculo in latinum traductum", no final diz traduzido do "lusi- 

tano A tradugao francesa do "Paesi " e de Marthurin de Rodoeur 

e foi publicada em Paris em 1515 com o titulo; "S'ensuyt de Nouveau 

Monde, et navigations faites par Enteric de Vespuce florentin,>, 

Cbmo titulo da (tMundus Novus** se le: "Le Nouveau Mofide trans- 

late de lange espaignolle en italienne et de italienne en frangaise". 

Porem no comego do ultimo periodo se le: "De langue Espaignolle 

en langue Romaine: LE IOYEULX interpreteur cette epistre a 

translatee*' etc. 

Do exposto se conclue que os editores e tradutores da carta 

Mundus Novus com o interesse de ganhar dinheiro, procuraram ilu- 

dir os incautos leitores da epooa, dizendo cada urn deles que direta 

era a fonte onde obtiveram a narragao da viagem de Vespucci ao 

Brasil, e dai surgirem o ex-italico, o ex-latino, o ex-vernaculo o 

ex-hispanico e ate o ex-lusitano, quando em realidade a fonte e 

aquela indicada nas nove primeiras edigoes, isto e, ex-italico, O 

documento original foi escrito em italiano, convindo frisar que nao 

se conhece nenhuma edigao espanhola ou portugueza que justificar 

possa o ex-hispanico e o ex-lusitano referidos. 

(11) Alberto Magnaghi — "Amerigo Vespucci", Roma 1924, volume I, 
p^igina 56. 
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Quem teria sido o tradutor ou melhor, como iremos ver, quen 

se teria aproveitado do documento italiano para for jar a Mundu, 

Novus? 

Henry Vignaud (12) procura esclarecer essa questao dizendo 

"O texto latino diz tambem que o tradutor-tn^r/>r^-da carta cha 

mava-se locundus, e Bandini assim como Humboldt acreditaran 

que se tratava de Giuliano di Bartolomeu del Giocondo, florentiiK 

residente em Lisboa que, de acordo com o proprio Vespucci (ter 

ceira viagem da Lettera), foi enviado pelo rei D. Manuel para ( 

convencer a passar ao servi^o desse monarca, o que alias fez. Ma 

Vautrin Lud, secretario do Duque Renato, nos conta que a cart 

de Vespucci sobre a sua terceira viagem, impressa em sua epoca, fo 

traduzida do italiano para o latim pelo verones Fra Giovanni de 

Giocondo, que exercia em Veneza a profissao de arquiteto. Ora 

este arquiteto verones e uxna personagem bem conhecida. Foi un 

religiose erudito que se dedicava tambem as matematicas e a ar 

queologia, e que residiu de 1499 a 1507 em Paris, onde tinha id: 

para trabalhar na constru^ao da ponte de Notre Dame, fiste Gio 

condo se encontrava em Paris na epoca em que se imprimia um: 

versao latina da Mundus Novus, traduzida por Jocundus, versat 

que e exatamente a mesma que a de todas as outras ediqoes latina 

desta f amosa obra. Diante disto nao pode haver nenhuma duvida so 

bre a verdadeira personalidade do tradutor latino dessa carta d 

Vespucci. O ponto obscuro e saber como o texto italiano origina 

da carta Mundus Novus chegou as maos de Giocondo, que estava en 

Paris de 1499. Uzielli supos que foi Vespucci quem o enviou 

que Giocondo apos traduzi-lo, o entregou ao livreiro parisiense Je 

han Lambert que o imprimiu pela primeira vez (13). E' uma supo 

siqao engenhosa, mas nao passa de suposiqao, pois nao se ve com< 

Vespucci, que deixou a Italia em 1491, teria conhecido Giocondc 

Cre-se, entretanto, que e o Bartolomeu Giocondo, de Lisboa, qu 

(12) "Americ Vespuce" — Paris, 1917, pdgina 6 e 7. 

(13) "Tascauelli", Florenga, Janeiro de 1893, pagina 25. 
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proourou Vespucci para o convencer de prestar services a Portugal, 

quem enviou o manuscrito italiano a Giocondo, de Paris, com o qual 

a julgar pelo seu nome, devia ser aparentado." 

Como se ve, Vignaud tacha de "engenhosa suposi^ao" o quc 

disse Uzielli, mas tambem tudo o que procura esclarecer nao passa 

do terreno das conjecturas, com esta agravante: da todo o credito 

a Vautrin Lud, um dos famosos eruditos de Saint-Die, sabendo que 

um deles, Jean Basin, tivera o desplante de dizer que traduzira do 

frances a Quatuor Navigationes, quando desse texto franees nao 

existe nenhum traqo, quando na realidade, como iremos ver, vertera 

literalmente para o latim a "Lettera a Soderini", com interpolaqoes, 

alteraqoes e erros grosseiros. 

O arquiteto Giovanni del Giocondo a quem Vignaud, louvando- 

se em Vautrin Lud, atribue a autoria da traduqao do documento 

italiano de que resultou a carta Mundus Novus, era um insigne hu- 

manista, escritor elegante, conhecedor como pouoos dos classicos 

gregos e latinos, como atesta o seu biografo Vasari citado por Mag- 

naghi (14). No entanto, a carta Mundus Novus revela que quem 

a escreveu era pessoa que redigia num latim vulgar, sem a menor 

elegancia e ate mesmo sem respeitar a boa construqao latina. De- 

pois nao e admissivel que esse religiose, que em 1504 contava mais 

de 70 anos de idade e que foi um exemplo de virtudes, a titulo de 

satisfazer a cujriosidade dos admiradores de descriqoes de viagens, 

fiosse traduzir do italiano para o latim as cenas libidinosas dos sel- 

gens, que contem a Mundus Novus* 

Na traduqao francesa de 1515 do "Paesi Novamente Retro* 

vati", etc,, o "iocodo interpreted foi vertido "IOYEULX INTER- 

PRETEUR"; e no "Novus Orbis Regionum", etc., de Grynaeiis, 

publicado em 1532 em Basilea, que e uma reproduqao do "Itinerar 

rium Portugalensiutn" de Madrignano, a "Epitome Navigationum 

Alberici Vesputii'9 termina com estas palavras: "FIDUS INTER- 

PRES praesens opus e lusitano italicum fecit", etc, Nao seria de 

(14) obra citada, volume 1, pdgina 65, 
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aceitar, como quer Magnaghi (15), baseando-se em tais traduces 

do "Paesi", que jocundus nao designa pessoa algvmm, mas ao con- 

tradio e um adjetivo, significa um agradavel e divertido tradutor, 

um jocoso interpreted 

Diz Vignaud (16) "que o documento original italiano do qual 

provem a carta Mundus Novus infelizmente esta perdido e que dele 

nao existe nenhum viestigio, ninguem disse te-Io visto, sendo men- 

cionado apenas com aquelas duas palavras: ex-italico." 

6 simplesmente lamentavel que esse grande americanista, preo- 

cupado em seguir de olhos vendados a trilha de Vamhagen (17), 

nao tenha dispensado alguns momentos de atenqao para confron- 

tar a carta de Lisboa de 1502 ao Medici com a carta Mundus Novus, 

Se tal tiveese feito, saltaria aos seus olhos como saltou aos de 

Magnaghi, a prova irrefutavel de que a carta Mundus Novus e uma 

compila(jao e nao uma traduqao, mas que o documento base dessa 

compilaqao existe — e a carta de Lisboa a Lourengo de 

Pier Francisco de Medici, e a carta que Bartolozzi publicou pela 

primeira vez em 1789 —, que e conhecida pelo seu nome . 

O presente confront© feito por Magnaghi (18) do texto da 

carta Mundus Novus com a de "Bartolozzi", confirma a nossa opiniao. 

(1) Mundus Novus 

... e desde o dia em que 

zarpamos do referido pro- 

motorio, navegamos por es- 

pago de dots meses e tres 

dias.,. 

(1) Carta Bartolozzi 

Partimos do dito Cabo 

Verde e tanto navegamos 

que em 64 dias chegamos 

a uma nova terra. 

(15) "Amerigo espucci", volume I, pdgina 62 

(16) "Americ Vespuce", pdgina 16. 

(17) "L'original italien n'a jamais &£ public, et probablemente 11 
n'existe pas". — "Amerigo Vespucei" etc. Lima, 1865, pAgina 9. 

(18) Obra citada, volume I, pdginas 80 a 94. 



— 40 — 

Mundus Novus 

(2) Navegamos parajelamente 

a este literal, ate que, ul- 

trapasando o tropico de 

Capricemio, descebrimos o 

polo Antartico, cincoenfa 

gratis mais alto que o hori- 

zonte daqueles povps. 

(3) Todos de ambos os sexes, 

andam nus, nao cohrindo 

quaisquer partes do corpo: 

e come saem do ventre ma- 

terno assim caminham pa- 

ra a morte. Tern robusto o 

corpo, de estatura mediana, 

hem disposto e hem pro- 

porcionado... 

(4) Formoso Ihes e o rosto, que 

entretanto a si proprio se de- 

formam perfurando as faces 

os labios, o nariz e as ore- 

Ihas. E nao creia sejam pe- 

quenas tais perfura^oes, ou 

que apenas possuam uma so 

delas: pois a alguns vi eu 

que no rosto ostentavam sete 

orificios, qualquer dos quais 

da capacldade de uma amei- 

xa. Esses orificios fecham- 

Carta Bartolozzi 

(2) Corremos tanto por estes 

mares ate que entramos na 

zona torrida e passamos a 

linha equinocial na parte do 

austro e do tropico de Ca- 

pricomio, de modo que o 

polo sul estava alto do men 

horizonte dncoenta graus, 

(3) Vimos que toda a terra era 

habitada por gente toda 

nua, tantos os homens como 

as mulheres sem cubrir as 

suas vergonhas. Sao hem 

feitos de corpo e proporcio- 

nados. .. 

(4) Os homens tern o costume 

de furar os labios e as faces 

e depois pooem nos furos 

ossos e pedras, nao creais 

pequenos, que a inaior parte 

deles o menos que tern sau 

tres furos e alguns sete e 

nove, nos quais poem peda- 

qos de pedra e de alahastro 

verde e branco do compri- 

mento de meio palmo e da 

gr os sura de uma ameixa ca- 
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Mundus Novus 

nos eles com pedras azuis, 

fragmentos de marmore, 

belissirrtos cristais de da- 

bastro... 

Cart a Bartolozsi 

tald, o que parece fora do 

natural. 

(5) ... nao possuem bens pro- 

prios mas tudo Ihes e co- 

num, vivendb j ustamente 

sem rei nem lei, sendo cada 

qual o senhor de si proprio. 

(6) ...copula o filho com a mae, 

o irmao com a irma, o pri- 

me com a prima e qualquer 

com a primeira mulher que 

tope. 

(7) Nenhum templo e nenhuma 

lei possuem, nem contudo 

sao idolatras. Que mais po- 

derei dizer? Vtvem segun- 

do a natureza e devem ser 

considerados antes epicuns-. 

tas que estoicos. 

(5) nao tern entre eles bens pro- 

prios, porque tudo e co- 

mum ... nao possuem rei 

nem obedecem a ninguem, 

cada um e senhor de si... 

(6) Quando os seus filhos, isto 

e, as femeas estao na idade 

de gerar, o primeiro que as 

deve corromper e o pae,f6- 

ra o mais proximo parente 

que tern. Depois assim cor- 

ruptas a fazem casar. 

(7) Nao tem lei nem nenhuma 

fe. vivem segundo a natu- 

reza. 

(8) As tribos guerreiam-se en- 

tre si, sem qualquer arte e 

disciplina. Arengando os 

j ovens, conseguem os ma is 

velhos dobra-los para o que 

quiserem e excita-los para 

(8) Nao tem ordem nenhuma 

nas suas guerras salvo que 

fazem aquilo que os velhos 

aconselham, e quando com- 

batem se matam mui cru- 

elmente... e os inimigos 
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Mundus Novus 

as guerras onde se matam 

barbaramente uns aos outros. 

E a quantos da guerra con- 

duzem cativas conservam- 

nos nao por Ihes pouparem 

a vida, mas afim de serem 

mortos para sua alimenta- 

gao: pois vencedores e ven- 

cidos se entredevoram uns 

aos outros e a carne humana 

Ihes e comum entre as vi- 

cndas. 

Cart a Bartolozzi 

(mortos) os despedaqam e 

os comem. Aqueles que a- 

prisionam os conservam co- 

mo escravos... a carne que 

romem comumente e carne 

humana. 

(9) Nao tenhas nenhuma duvi- 

da quanto a veracidade destc 

fato, porque ja Ihes pareceu 

natural a um pat o direito de 

devorar a esposa e os ft- 

Ihos. . . 

(9) ... si e mulher dorme com 

eles, si e homem o fazem 

casar com suas filhas, e em 

certas epocas quando sao 

tornados de furia diabolica, 

convidam os parentes e o 

povo e os poem na frente, 

isto e, a mae com todos os 

filhos que dele ohteve e com 

certas cerimdnias, os matam 

com setas e os comem. 

(10) ... e eu proprio conheci 

um homem com quern tam- 

bem falei, do qual se divul- 

gava a fama de ter comido 

mais de tresentos corpos 

humanos. 

(10) ... um homem entre eles 

me confessou ter comido car- 

ne de mais de duzentos cor- 

pos. .. 

(11) E, outrossim, permaneci por 

vinte e sctc dias em certa ci~ 

(11) Muito lutei para compre- 

ender deles a vida e costu- 
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Mundus Novus 

dade (sic) onde vi, pelas ca- 

sas, carne humana salgada 

suspensa das vigas como 

e costume entre nds faser 

com toucinho e a carne de 

porco. 

(12) Suas armas sao arcos e fie- 

chas, e quando avanqam pa- 

ra a guerra nenhuma parte 

do corpo cobrem em intuito 

de protegao: e ate nisto se 

parecem cam os animais. 

Quanto em nos esteve, es- 

forgamo-nos por dissuadi- 

los de tdo grosseiros costu- 

mes, que nos prometeram 

abandonar. 

(13) Vivem aqueles povos cento 

e cincoenta anos e raramen- 

te adoecem. 

Cart a Bartoloszi 

mes, porque vinte e sete di~ 

as comi e dormi com eles.., 

encontramos nas suas casas 

muita carne humana posta 

ao fumeiro. 

(12) Sao gentes bilicosas e entre 

eles muito crueis, e todas 

as suas armas e golpes sao 

como disse Petrarca sujei- 

tos ao vento, sendo arcos, 

set as, dardos e pedras, Ndo 

usam defesa para o corpo, 

porque andam nus como 

nasceram, 

Repreendemo-los muito, 

mas nao sei si emendarao. 

(13) Sao gentes que vivem mui- 

tos anos porque, segundo 

suas sucessoes muitos ho- 

mens temos conhecido que 

tinham ate quatro especies 

de netos... encontrei um 

homem dos mais velhos que 

me assinalou com pedras 

ter visto 1.700 meses lunares 

que me parece ser cento e 

trinta e dais anos, tendo ca- 

da ano 13 meses lunares. 

(14) Muito temperado e ameno 

e o clima, e, segundo me 

(14) Quanto a disposiqao da ter- 

ra, digo que e muito amena. 
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assegurou, jamais se verifi- 

cou all epidemia on simples 

doenga proveniente da cor- 

rupgdo do ar. A nao ser que 

pereqam de morte violenta, 

vivem por dilatados anos. 

Cart a Bartolozzi 

temperada e sadia... des 

vivem muito tempo e nao 

tern enfermidade, nem pes- 

tilencia ou cor rupgdo de or, 

(morrem) de morte natural 

ou causada por sufocagdo. 

(15) Nao sao cagadoresjulgo 

por existirem ali muitas es- 

pecies de animals ferozes, 

e sobretudo de leoes, ursos, 

inumeraveis serpentes e ou- 

tras terriveis e horripilan- 

tes alimarias; e ainda por 

serem as florestas muitissi- 

mo extensas e vastas e ha- 

ver nelas arvores de imenso 

porte, razao porque nao ou- 

sam os natives, nus, sem 

proteqao e sem armas, ex- 

pot'se a tdo grandes peri- 

gos. 

(15) Quando podem ter fcame 

de animais e de passaros, co- 

mem-na, mas pouco porque 

nao tern cdes e a terra e 

muito cheia de florestas que 

estdo cheias de feras cruets 

e por isso nao pen&tram 

nas florestas a nao ser em 

grande numero. 

(16) Extremamente fertil e apra- 

zivel e a terra... As arvo- 

res mormente ali vice jam 

sem cultura, e muitas dao 

frutos de agradavel gosto 

e uteis ao corpo humano*9 

outras porem, nada produ- 

zem e nenhuns frutos ali 

existem semelhantes aos 

nossos. Polulam tambem. 

(16) Esta terra e muito amena 

e cheia de inumeras arvores 

verdes e muito grandes e 

que nunca perdem a folha- 

gem, e todas tern odores 

suavissimos e aromaticos e 

produzem muitissimas fru- 

tas e muitas delas de bom 

paladar e saudaveis ao cor- 

po. Os campos produzem 
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naquelas plagas inumerave- 

is modalidades de ervas e 

raizes, de que fabricam pao 

e execelentes alimentos. 

Tem eles outrossim muitas 

sementes, de todo em todo 

diversas das nossas... As 

arvores todas sao ali odo- 

rosas e distilam goma, oleo 

ou outra essencia, cujas pro- 

priedades, se conhecidas nos 

fossem, serviriam para 

guarnecer o corpo humano, 

em minha opiniao. E, em 

verdade, se o paraiso terres- 

tre esta localizado em algu- 

ma parte da terra, julgo que 

nao dista muito daquelas re- 

gibes. 

muitas ervas flores e raiz 

muito macia e boa e algu- 

mas vezes me admirei dos 

suaves odores das ervas e 

dos sabores dessas frutas e 

raizes, tanto que comigo 

pensava estar per to do pa- 

raiso terrestre e achando-me 

entre estes alimentos podia 

acreditar estar proximo dele. 

(17) Nao ha quaisquer especies 

de metal, exceto o ouro, de 

que sa<o opulentissimos a- 

queles sitios; e, nao obs- 

tante, amostra alguma dele 

trouxemos conosco nesta 

nossa primeira navegagao. 

Disso nos fizeram sabedores 

os habitantes, afirmando 

existir no interior das ter- 

ras grandes quantidades de 

(17) Porque fomos a desco- 

brir.,. e nao a procura de 

algum proveito, nao nos en- 

fadamos de procurar a ter- 

ra... Os homens do pais 

falam de ouro, outros me- 

tais e drogas muito milagro- 

sas, mas eu sou daqueles 

como S. Thome: o tempo 

fara tudo... Os seus ha- 

bitantes nao duo valor a 
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de ouro a que contudo tie- -cousa alguma, nem ao ou~ 

nhuma estimagdo ou Prego ro nem d prat a. 

votam. 

(18) Pois acredito sinceramente 

que o nosso Plinio nao che- 

gou a tratar sequer da mi- 

leisima parte dos tipos de 

papagaios e restantes aves 

e animais ali existentes, de 

tanta diversidade de aspecto 

e cores, que seria impotente 

para retrata-los o proprio 

Policleto, apezar de pintor 

e da sua consumada arte. 

Se pretendesse eu reme- 

morar-te tudo quanto la se 

encontra e escrever-te a 

cerca das inumeras especi- 

es de antmais e da infini- 

ta multidao destes, fora is- 

so tare fa demasiada, extensa 

e interminavel. 

(18) Que diremos da quantida- 

de de passajros, das cores 

das suas plumagens, cantos e 

quantos sao e de que be- 

leza? Nao quero exceder- 

me nisto, porque tenho du- 

vidas se me darao credito. 

Quern podera contar a in- 

finidade de animais selva- 

gens.,. 

(19) E o ceu recamado de for- 

mosissimos astros e conste- 

laqoes: observei neles cerca 

de vinte estrelas de taruto 

brilho quanto as yezes ve- 

mos em Venus e Jupiter. 

Examinei-lhes os movimen- 

tos e as orbitas e calculei- 

Ihes com metodos geome- 

(19) ,.. revelaram-se a mim da 

parte do meridiano, inume- 

ros grupos de estrelas mui- 

to claras e belas, que sem- 

pre estao escondidas pa- 

ra os que habitam no sen- 

tentriao, e nelas notei o ma- 

ravilhoso artificio dos seus 

movimentos e as suas gran- 
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tricos as circunferencias e 

os diametros, verificando 

serem da maior grandeza... 

Muitas outras pulquerrimas 

estrelas vim a conhecer, ano- 

tando-Ihes cuidadosamente 

os movimentos, que pro- 

curei representar, a perfei- 

cao, por meio de diagramas, 

ttum coma memorial da mi~ 

nha navegagdo. 

(20) Consequentemente, de Lis- 

boa, como deixei consigna- 

do, donde houveramos par- 

tido e que dista da linha 

equinocial trinta e nove gra- 

us e meio, velejamos ate cin- 

coenta graus alem da refe- 

rida linha: o que tudo per- 

faz em con junto cerca de 

noventa graus como esta que 

atinge a quarta parte do 

circulo maximo, segundo o 

exato calculo de mensura- 

qao a nos outros legado 

pelos antigos: e, pois, evi- 

dente que temos percorrido 

a quarta parte do globo. 

Cart a Bartolozzi 

dezas medindo os diametros 

de seus circulos e figurando- 

as em desenho geometri- 

co. Notei outros movimen- 

tos do ceti, o que seria como 

cousa perigosa escrever- 

vos, mas de todas as cousas 

mais notaveis que nesta via- 

gem me ocorreram, eu as 

anotei em um pequeno tra~ 

balho... 

(20) Em condusao fui a parte 

dos antipodas que, pela mi- 

nha navegagao e uma quarta 

parte do mundo; o ponto do 

meu zenith mais alto na- 

quela parte formava um an- 

gulo reto esferico com os 

habitantes deste setentriao 

que estao na latitude de 40 

graus, e isto basta. 

Verifica-se pela leitura atenta da carta Mundus Novus, conter ela 

uma serie de contradigoes e de erros grosseiros de geografia e nautica. 

Apontemos, de acordo com Magnaghi, apenas as mais importantes 
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dessas contradiqoes e os principals erros, para nao alongarmos em 

demasia este capitulo. 

No comedo da carta Mundus Novus diz Vespucci que em dias pre- 

cedentes, teve a oportunidade de escrever "de modo suficiententente 

amplo" ao Medici e, logo depois declara que a carta que escreve "ape- 

nas sucintamente expoe os fatos principais", Ora, si ja tinha escrito 

"de modo suficientemente amplo7*, que necessidade havia de ainda es- 

crever "sucitamente" expondo os "fatos principals9* f No final da 

Mundus Novus Vespucci manifesta a intenqao de voltar a sua patria 

dizendo i(e logo que o serenissimo rei se digne de restituir-me o tercel- 

(a narraqao desta terceira viagem) esforgar-me-ei por ale an gar nova- 

mente a patria e o repouso" Mas, linhas adiante declara: "excogito 

comigo ainda agora efetuar uma quart a expedigdo acrescentando 

que Ihe foram prometidos dois navios "devidamente equipados", e que 

para partir nao espera sinao a ordem do rei. Tratando dos selvagens, 

diz Vespucci: "gente essa que afirmo ser pactfica e tratavel", mas logo 

em outro ponto declara textualmente que "se matam barharamente9* 

e que "se entredevoram uns aos outros e a came humana Ihcs e comum 

entre as viandas" 

Quanto aos erros de geografia e nautica, vejamos apenas os prin- 

cipais. A carta Mundus Novus diz: "por vinte meses velejamos inin- 

terruptamente para o meio dia**. Mas si a viagem foi de maio de 1501 

a julho de 1502, o tempo gasto nessa navegagao e de quinze e nao de 

vinte meses. Das Canarias se dirigiram para o Antartico desviando- 

se "um potcco no sentido do oddente, por efeito do vento a que chamam 

Vulturno*9. Acontece que este vento sopra para E.S.H, ao passo que 

a diregao da viagem e oposta, e O.S.O. Na final da Mundus Novus 

se le: . .."Ja se me fez promessa de duas embarca^oes devidamente 

equipadas, para que me apreste a impelido pelo vento Africo, procurar 

novas terras na diregdo sueste". Porem o vento Africo sopra de O. S. O, 

isto e, do ocidente a dire^ao da navega^ao e sudoeste e nao sueste. 

Aproados ao cabo de S. Roque, diz a carta Mundus Novus, "delibera- 

mos navegar na diregao de leste ao longo do litoral", ate que chegaram 

depois de 300 leguas em um reconcavo, "onde o litoral se incli- 
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nava para o meio dia isto e, ao cabo de Santo Agostinho. Mas do ca- 

bo de S. Roque aquele de Santo Agostinho, a costa corre francamen- 

te para o sul, e do cabo de Santo Agostinho em diante toma a di~ 

reQdo S.O. Diz ainda a Mundus Novus que nas costas do Brasil 

"ha grande quantidade de perolasquando essa frase e tirada 

de um trecho da viagem de Vespucci as costas de Paria. 

Como ja dissemos, nao e admissivel que Vespucci tenha escrito 

duas cartas ao Medici narrando a mesma coisa. E nao e possivel que 

tenha ele caido em tantas contradiqoes como tern a Mundus Novus, 

que fosse capaz de cometer os erros grosseiros de geografia e nautica 

que apontamos, de vez que ja tinha navegado bastante em 1499 na 

expedigao Hojeda para nao ser um neofito em tais ciencias. So um 

compilador podia aproveitar-se da carta "Bartolozsi" para transfor- 

ma-la a seu sabor, enxertando fantasias, incorrendo em tantas contra- 

diqoes e praticando os erros nauticos e geograficos que apontamos na 

Mundus Novus. 

Mas poderao dizer, por que nao admitir que o contrario tenha 

acontecido? Por que razao a carta "Bartolozzi" nao pode ser uma 

falsificaqao da carta Mundus Novus? O falsario entao teria agido vi- 

sando um destes dois objetivos: realqar a figura de Vespucci ou tor- 

nar mais atraente a leitura da narra^ao da viagem ao Brasil. Mas quer 

num caso quer no outro, a carta entao devia ter sido ainda mais amplia- 

da. No entanto, a carta "Bartolozzi " nao so e menos extensa que a 

Mundus Novus, como tambem esta expurgada de tudo que e superfluo, 

de tudo que e inverossimil, de tudo que e contradigao e erros grpsseiros 

de geografia e nautica. 

Quern adultera um documento qualquer, visa lucro ou resultado 

imediato. A nossa opiniao de que a carta Mundus Novus e uma com- 

pilaqao, e uma adulteragao da carta " Bartolozzi9', esta plenamente 

justificada porque essa carta foi impressa e largamente difundida por 

quasi todos os paises da Europa. O compilador obteve imediata re- 

compensa pelo seu trabalho: seja si visou apenas ganhar dinheiro, seja 

si teve em mente enaltecer os meritos de Vespucci. 
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O que nao e crivel e que alguem naquela epoca tivesse a ideia de 

for jar uma carta tomando por base a Mundus Novus, apenas com o 

intuito de conserva-la encerrada nas paginas de um caderno, como 

ocorreu com a carta " Bartolozzi" que durante quase 3 seculos esteve 

completamente esquecida nas paginas do "Codice Riccardiano 1910". 

Lembremos ainda que na epoca em que o escriba do "Codice Ric- 

cardiano 1910 " copiava em seu caderno a carta " Bartolozzipois fa- 

leceu em 1514, ainda ninguem sonhava por em duvida as viagens 

de Vespucci, ainda nao se tinham iniciado as polemiaas vespuccianas 

para que se cuidasse de refazer ou for jar dooumentos pro ou contra o 

Florentino. Acresce ainda esta circunstancia. fiste codice onde 

por copia se acha a carta "Bartolozzi9*, contem tambem por copia, 

cartas que diversos flprentinos residentes em Lisboa e Sevilha en- 

viaram a amigos em Florenqa, tais como de Girolamo Sernigi, Pie- 

ro Rondinelli, Bartblomeu Marchioni, Tomaso Detti, Francesco Cor- 

binelli, etc., sem que ate hoje ninguem tenha posto em duvida a 

honestidade desse escriba, sem que Ihe atribuam a falsificagao ou 

adulteraqao dessas cartas. Por que entao se faz exce^ao quanto as 

copias existentes nesse codice das cartas que Vespucci enviou a Lou- 

ren9o de Pier Francisco de Medici? 

Mas a verdade e que tudo explica a compilaqao a que nos ref erimos. 

Quando a carta Mundus Novus foi publicada pela primeira vez, 

toda a Europa estava avida de conhecer o mais detalhadamente pos- 

sivel o que encerravam as terras do ocidente. Para satisfazer essa 

natural curiosidade, os "reporteres " daquela epoca, de comum acor- 

do com os impressores, toda a vez que podiam obter uma copia das 

cartas ou relatorios que os navegantes, ao voltarem de suas viagens 

a essa regiao, enviavam as pessoas amigas ou aos governos a quern 

serviam, mais por escopo comerdal do que por outra cousa, com- 

pilavam tais comunicagoes, enxertavam narragoes prenhes de toda 

a sorte de fantasia e as imprimiam com a possivel urgencia em fo- 

Ihetos que, como os jornais de agora, eram procurados e vendidos 

nas feiras, as portas das igrejas e em outros lugares onde o povo se 

aglomerava. Assim ocorreu com as viagens de Colombo, Vicente 



Pinzon, Alonso Nino {Libretto de tutta la navigatione del Re de 

Spagna", etc. 1504), comi as de Ca* da Mosto, Vasco da Ga- 

ma, Pedro Alvares Cabral, etc. {"Paesi Novamente ritrovati" etc. 

Vicencia, 1507), etc. 

Julgamos ter provado suficientemente que a carta Mundus Novus 

nao e de autoria de Vespucci, tendo sido compilada a sua revelia, 

provavelmente por um florentino: com o objetivo de lucro, ou qui- 

ga de elevar os meritos do seu conterraneo da maneira que conhe- 

cemos. 



CAPITULO III 

A LETTERA A SODERINI 

Mais conhecida per "Lettera a Soderini99, existe uma descri- 

9ao de quatro viagens ao Novo Mundo, atribuida a Vespucci e data- 

da de Lisboa a 4 de setembro de 1504. Tal narragao foi impressa em 

italiano e em latim. 

A ediqao considerada princeps e a italiana, que tern como titu- 

lo: "Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate 

in quatro suoi viaggi", Tirata-se de um opusculo, formato quarto 

pequeno, mede 4 polegadas por 6 e tres quartos e tern 32 paginas. 

Os exemplares desse folheto sao rarissimos, pois apenas temos 

noticia de cinco deles a saber: o primeiro da Biblioteca do Museu 

B/itanico; o segundo da Biblioteca Palatina de Florenga; o terceiro 

da Biblioteca da Universidade de Princeton; o quarto, que possuia 

Varnhagen, mas cujo destino e ignorado; e finalmente o quinto 

que pertenceu ao marques Gino Capponi, tambem extraviado. 

Segundo expoe Vignaud (19), o bibliografo Peignot, em 1810, 

tendo encontrado um exemplar da Lettera anexado a carta do flo- 

rentino Andre Corsali, de 1515, que foi impressa por Stefano di 

Carlo di Pavia, de Florenqa, em 1516, acreditou poder estabeler a 

data da impressao do documento em estudo e indicou o ano de 1516. 

Algum tempo depois, o livreiro Tross, de Paris, descobriu um outro 

exemplar da Lettera que, tambem estava apenso a carta de Corsali, 

o que reforgou a opiniao de Peignot que Harrisse esposou, tanto 

assim, que na sua "Bibliotheca Americana Vetustissima ", indicou o 

ano de 1516 como o da impressao da Lettera. Em seguida Galeani 

Napione examinando um exemplar da Lettera que estava ligado a um 

(19) Obra citada, paginas 31 a 33. 
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opusculo de Sao Basilio^ ittipresso em 1506, para Piero Paccini de 

Pescia, de Florenqa, concluiu que Paccini fora o editor da Lett era, 

mas que a impressao da mesma devia datar provavelmente de 1510, 

visto como Francisco Albertini no "De Mirabilibus Novae et Veteris 

Urbis Romae", publicado em Roma nesse ano e onde faz elogios a 

Vespucci, nao se refere a Lettera. Mas esse argumento de Napione 

nao tinha consistenda, porque Albertini tambem nao faz alusao a 

Quatuor Navigationes publicada em 1507. Varnhagen, tendo com- 

prado um exemplar da Lettera, notou por sua vez que a ele estava 

anexado o folheto de Sao Basilio e que no exemplar da Biblioteca 

Palatina de Florenqa, o mesmo fato era observado. Disso concluiu 

o sabio historiador brasileiro, que esses opuscules tinham sido apen- 

sos na epoca de suas publicaqao e que, consequentemente, a impres- 

sao da Lettera devia ter sido em 1506, tendo sido feita nas dfidnas 

de Piero Paccini. Apos Varnhagen, o bibliografo Michel Kerney 

(20) confirmou a sua opiniao, fazendo pofem notar que Paccini era 

um livreiro de Florenqa que mandava imprimir livros e que, entre os 

impressores a quern dava service, se encontrava Gian Stefano di 

Carlo di Pavia, tambem de Florenga. Ficou constatado que tres obras 

editadas por Paccini em 1505, sem ter o nome do impressor, foram 

compostas com os mesmos tipos e demais materiais usados na im- 

pressao da Lettera e da carta de Corsali que data de 1516, sendo que 

trazia o nome do impressor: Stefano di Carlo di Pavia. Disso con- 

cluiu Michel Kerney, que Stefano se tinha tornado proprietario da 

livraria de Paccini, e, para obter lucros, anexava os opusculos uns 

aos outros, quer os por ele impresses para Paccini, quer por conta 

propria. Desse modo se explica o fato de alguns exemplares da Let- 

tera estarem apensos ora ao opusculo de Sao Basilio de 1506, ora 

a carta de Corsali de 1516, impresses todos esses folhetos por Stefa- 

no. Em apoio dessa opiniao de Kerney, temos o fato do florentino 

Girolamo Priuli fazer referencia a publicaqao da Lettera no seu dia- 

rio inedito, em 9 de julho de 1506. 

(20) "The first four Voyages of Amerigo Vespucci", Londres, 1885, 
nota na pdgina 5. 
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A vista do exposto, a opiniao hoje em dia aceita por todos, e 

que a Lettera foi impressa de 1505 a 1506 para o livreiro Piero Pac- 

cini, de Florenga, pelo impressor da mesma cidade, Gian Stefano di 

Carlo di Pavia. 

Como ja declaramos, a ediqao italiana da Lettera nao e endere- 

gada a Soderini nem a nenhuma ouitra pessoa, si bem que se depre- 

enda de seus dizeres ter sido escrita a essa alta personagem da Repii- 

blica de Floren^a. O nome de Soderini todavia aparece em duas co- 

pias manuscritas da Lettera: uma no (f Co dice Rtccardiano 1910", 

que estudaremos com detalhes; e outra da Biblioteca Magliabechiana 

(numero 15, classe 37, codice 209), manuscrito este do seculo XVIII, 

portanto de uma epoca muito posterior a 1550, quando Ramusio pu- 

blicou parte da Lettera, dando-a como endereqada a Soderini, Para 

o nosso estudo esse manuscrito e destituido de qualquer valor critico. 

Alexandre Humboldt (21), devido ao numero elevado de espa- 

nholismos existentes na Lettera, admitiu a possibilidade de que a 

carta original teria sido escrita em espanhol. 

Levando quiqa em consideraqao esse reparo de Humboldt e ba- 

seando-se entre outras cousas, no fato da ediqao latina da Lettera 

ter uma frase interpolada, a qual diz ter sido a carta "escrita deter- 

minadamehte para Fernando, rei de Cast el la" {ad Perdinandum 

Castiliae Regem nominatim scrip tas ad te quo que mitt am), o profes- 

sor George Tyler Northup, da Universidade de Toronto, Canada, 

publicou em 1916 na Princeton University Press, um valioso traba- 

Iho filologico sob o titulo "Amerigo Vespucci Letter to Piero Soderini 

Translated with Introdution Notes'9, onde com raro brilhantismo 

procura provar que a ve?*dadeira carta escrita por Vespucci e narran- 

do as suas quatro navegaqoes, ele a redigiu em espanhol e a endere- 

qou ao rei Fernando da Espanha. 

Nao comportando este nosso livro, devido a sua finalidade, a 

analise e critica do referido trabalho do professor canadense, limitar- 

(21) "Examen critique de Fhistoire de la geographic du nouveau conti- 
nant et des progres de I'astronomie nautique aux quinzieme et sei- 
zi&me stecles" — Paris, 1836-39, volume IV, p&gina 157. 
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nos-hemos a citar dele os topicos mais interessantes e que reforqam 

diversos dos nossos argumentos. 

* ^ 

* 

Os que, como Varnhagen, Gaffarel, Harrisse, Fiske, Vignaud, 

etc., afirmam que Vespucci realizou as quatro viagens tais quais des- 

creve a Lettera, costumam apontar a Quatuor Navigationes como a 

maior culpada pelos ataques sofridos por esse navegante. 

Assim se manifestam porque a Quatuor Navigationes tendo 

substituido, como dizem, por Pdria a palavra Lariab, que se encon- 

tra na discriqao da primeira viagem da Lettera, atribue a Vespucci 

a intenqao de querer para si a prioridade da descoberta da terra fir- 

me de Paria, que pertence a Colombo, o que nao e verdade, porque 

de acordo com a Lettera o Florentino nunca reivindicou tal prio- 

ridade. 

Aceitando porem como realizada a viagem de 1497, a que se 

refere a Lettera, atribuem a Vespucci a prioridade da descoberta 

de uma enorme extensao de terra firme que abrange os golfos de 

Honduras, Campeche, Mexico e as peninsulas de Yucatan e Florida. 

Vejamos, pois, si assiste razao aos que assim opinam louvan- 

do-se na Lettera. 

A Lettera, apesar de ser um opusculo maior e mais interessan- 

te do que a Mundus Novus, ornada de vinhetas originals fazendo 

alusao as quatro viagens de Vespucci, portanto de aparencia e leitu- 

ra atraente, nao conseguiu passar de uma unica edigao, o que nao 

deixou de impressionar Vignaud (22) que procurou explicar essa 

anormalidade dizendo que a versao latina da mesma, feita pelos 

chamados eruditos de Saint-Die em 1507, desviou a atenqao dos 

humanistas do texto italiano que caiu no mais complete esqueci- 

mento. 

(22) Obra citada, pdgina 35. 
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Mas na Italia o interesse pelos descobrimentos maritimos era 

enorme, principalmente em Floren^a onde residiam os banqueiros 

que financiavam as expediqoes, e em Veneza que procurava manter 

o monopolio do comercio das especiarias, de modo que tudo justifi- 

cava varias edigoes da Lettera, Sem levar em conta a tradugao la- 

tina feita em Roma, por Leandro de Cozco, a 25 de abril de 1493, da 

carta que Colombo escreveu a Rafael Sanchez, tesoureiro dos Reis 

Catolicos, em 14 de margo desse mesmo ano narrando a sua primei- 

ra viagem ao Novo Mundo, nos sabemos que o secretario da embai- 

xada de Veneza, na Espanha, de nome Angelo Trevisan, enviou em 

1501 ao almirante Domenico Malipiero uma narragao das tres pri- 

meiras viagens de Colombo e das de Vicente Yahes Pinzon e Alon- 

so Nino a America, obtida de Pedro Martyr de Angleria, que Al- 

betino Vercellese publicou em Veneza em 1504 com o titulo: "Li- 

bretto de Tuta la Ncruegatione de Re de Spagna de le isole et Ter- 

reni Novamente Trovati", Logo em seguida, em 1507, Francanzano 

da Montalboddo publicou em Vicencia uma coletanea de descrigoes 

de viagens e descobrimentos maritimos sob o titulo: "Paesi Nova- 

mente retrovati et Novo Mondo de Alberico Vesputio Plorentino in- 

titulato onde alem de reproduzir o Libretto, descreve entre outras 

viagens, pela primeira vez, a de Pedro Alvares Cabral ao Brasil e 

a India, de acordo com a narragao que dela fez em 1501, ao almirante 

Domenico Malipiero o nuncio de Veneza em Lisboa, de nome Gio- 

vanni Matteo Cretico, e traduz para o italiano a Mundus Novus. 

Essa coletanea de Montalboddo teve tal sucesso que foi reeditada 

em 1508, 1512 e 1519 em Milao e em 1517 e 1521 em Veneza. 

Ora, se assim e em realidade, se na Italia as narragoes de via- 

gens e descobertas maritimas despertavam vivo interesse, como se 

justifica a Lettera apesar de ser um opusculo pequeno, apenas de 

32 paginas, portanto de impressao rapida e barata, nao passar de 

uma unica edigao, a feita em Florenga em 1505 ou 1506? 

Porque em Florenga, onde hayia natural curiosidade pelos des- 

cobrimentos maritimos, de vez que os seus banqueiros, tais como 

os Medici, os Marchioni, os Sernigi, etc., financiavam as expedi- 



^oes espanholas e portuguesas, a Lettera nunca foi impressa, exclusao 

feita da primeira edigao? 

Quer nos parecer que a razao reside no fato de ser ela con- 

siderada apocrifa em vista de serem conhecidas as verdadeiras car- 

tas que Vespucci tinha escrito a Louren^o de Pier Francisco de 

Medici, seu patrao e amigo, as quais eram copiadas e recopiadas pelas 

pessoas que se interessavam por descriqoes de viagens. Reforqa esta 

nossa opiniao o fato singular do editor da Lettera procurar forqar 

a sua venda, para isso anexando-a, ora ao opusciilo de Sao Basilio 

imlpresso em 1506, ora a carta de Andrea Corsali estampada em 1516. 

Acresce ainda esta circunstancia posta em relevo por Magna- 

ghi (23). A Lettera foi impressa em Florenga e quern a publicou 

ocultou o local da impressao, a data e bem assim o nome do desti- 

natajrio. Ora, isso so se justifica porque a Lettera foi forjada do 

comeqo ao fim e quern isso fez nao ousou, mas so deixou supor 

fosse ela endereqada a Soderini para dar maior credito aos incautos 

leitores. 

Como acabamos de ver, a Lettera para nos e apocrifa e, assim 

sendo, passamos a justificar essa nossa opiniao, qui^a temeitaria 

para os que esposam a tese defendida pon Vamhagen, Vignaud etc. 

De acordo com a Lettera, Vespucci partiu para as suas viagens 

e delas regressou nas seguintes datas; 

Como se ve, as viagens foram iniciadas todas no mes de maio, 

e, tres delas no mesmo dia. natural que procurassem zarpar em 

determinada epoca, porque a experiencia indicava que ela era a 

Partidas 

1*. viagem — 10 de maio de 1497 

2a. viagem — 16 de maio de 1499 

3a. viagem — 10 de maio de 1501 

4a. viagem — 10 de maio de 1503 

Regressos 

15 de outubro de 1498 

8 de setembro de 1500 

7 de setembro de 1502 

18 de junho de 1504 

(23) Obra citada, I volume, pdgina 125. 
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mais propicia para tirar vantagens dos ventos e correntes manti- 

mas. Mas que tres dessas viagens tenham se iniciado no mesmo dia 

(10 de maio) tanto partindo de Cadiz quanto de Lisboa, e que te- 

nham durado quasi que o mesmo tempo, apesar de terem percorri- 

do distancias diferentes, nao e admissivel. Por exemplo: na segun- 

da viagem Vespucci atingiu apenas 5 graus de latitude sul e na ter- 

ceira, foi ate 50 graus. No entanto, de acordo com a Lettera, o 

tempo gasto tanto numa como noutra viagem, foi quasi que o mesmo, 

Ora, Vespucci ou qualquer outra pessoa que entendesse de 

navegaqao, nao podia ser o autor dessa disparatada distribuiqao de 

viagens. E, depois, tanto em Sevilha como em Lisboa, residiam 

florentinos que eram agentes de casas comerciais e bancarias de 

Florenqa, interessados nessas viagens. Esses agentes escreviam aos 

aeus amigos e parentes e principalmente aos patroes, relatando tais 

viagens e indicando as datas das partidas e chegadas das expediqoes, 

como podemos verificar pelas cartas de Pietro Rondinelli, Giovan- 

ni da Empoli, etc., que fazem alusao as de Vespuod. Assim sendo, 

este navegante estava impossibilitado de mentir e seria um cretino se 

distribuisse as suas viagens como esta na Lettera, pois em Florenga 

nao faltaria quern o apontasse como mentiroso. 

Segundo a Lettera, Vespucci atingiu na segunda viagem um 

ponto no literal da America do Sul situado a 5 graus de latitude sul, 

onde deparou com uma terra alagada, cheia de grandes rios nao po- 

dendo ai realizar desembarque porque nao havia local que nao estives- 

se inundado. Pois na terceira viagem chegou a essa mesma latitude, 

mas desta vez encontrou uma terra amena e de boa aparencia, que 

nao estava alagada. Ora, ei Vespucci tanto na segunda, como 

na terceira viagem, partiu quasi que no mesmo dia do mes de maio, 

certamente chegou tanto numa como noutra viagem, na mesma esta- 

(;ao do ano ao Brasil. Portanto nada pode explicar essa disparidade 

de aspecto do litoral brasileiro situado a 5 graus de latitude sul a que 

se refere a Lettera, a nao ser o pouco cuidado com que essa carta 

foi compilada. 

Nao deixa de causar admiraqao, o modo como na Lettera estao 

distribuidas as narraqoes das quatro viagens. Elas vao progressiva- 
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mente diminuindo a partir da primeira ate a ultima viagem. Das 

32 paginas que a Lettera contem, a primeira viagem abrange 16 pa- 

ginas, a segunda 7, a terceira 6 e a quarta viagem 3 paginas. Mas 

Vespucci, si tal descriqao escreveu, devia saber perfeitamente que 

as duas primeiras viagens deviam despertar pouco interesse, muito 

menos que a terceira e a quarta. Nas duas primeiras viagens per- 

correu ele um trecho de mar ja suloado por Colombo e seus conti- 

nuadores, sendo que os resultados dessas viagens ja tinham sido dados 

a publicidade, Ao passo que nas ultimas duas viagens ao Brasil, 

ele visitou uma regiao completamente desconhecida, razao bastante 

para fazer uma ampla e interessante narra^ao do uso e costumes de 

seus habitantes, o que nao fez. Mas isso ocorreu, porque como ire- 

mos ver, a Lettera foi forjada e quern a forjou ja tinha aproveitado 

o conteudo da Mundus Novus e da carta Bartolozzi para a descriqao 

dos selvagens da regiao de Paria, nada portanto sobrando para nar- 

rar as viagens ao Brasil. 

O professor Northup e de opiniao que a Lettera e uma compila- 

gao e diz textualmente: um fato bastante conhecido que muitos 

dos topicos que aparecem na carta a Soderini, referindo-se a primei- 

ra viagem, tambem sao encontrados na Mundus Novus, que se re- 

fere unicamente a terceira viagem*' (24). E logo em seguida acres- 

centa que a Lettera possue varies trechos que evidenciam interca- 

laqoes; mas que estao no principio e no fim, logares que facilitam 

tal processo. 

Mas Magnaghi (25) vae muito alem. Fazendo um elevado 

numero de confrontos entre topicos da Lettera e de documentos da 

epoca inclusive narraqoes de viagens, patenteia ser ela uma verda- 

deira colcha de retalhos. Assim na narraqao da primeira viagem, 

o compilador da Lettera recorreu a carta Mundus Novus, a de Bar- 

tolozzi, ao "Libretto di tutta la navigatione del Re di Spagna", a des- 

crigao de Michele da Cuneo e ate as viagens de Marco Polo. Quan- 

(24) Obra citada, pagina 26. 

(25) Obra citada. I volume, pdginas 210 a 248. 
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to a segunda viagem, nota-se conter ela varias passagens da carta 

que de Sevilha escreveu Vespucci ao Medici em julho de 1500, da 

narragao de Michele da Cuneo e, provavelmente, das describees das 

viagens de Simone dal Verdi e de Alonso Nino. Em se tratando da 

terceira viagem observa-se que a narra<;ao dela foi feita, recorrendo 

a carta que de Cabo Verde, Vespucci enviou ao Medici em junho 

de 1501, a carta Mundus Novus e a de Giovanni da Empoli de 16 de 

setembro de 1504. Quanto a quarta viagem, exgotadas pelo compi- 

lador quase todas as fontes, a narraqao e curta si bem que se notem 

algumas passagens que foram inspiradas pela leitura das cartas de 

Piero Rondinelli e Giovanni da Empoli. 

Com o escopo de justificar esse conceito sobre a Lett era, trans- 

crevemos aqui alguns dos confrontos a que nos referimos, feitos por 

Magnaghi: 

A Lett era 

(1) .. .e comebamos nossa na- 

vegabao em direqao as ilhas 

Afortunadas, que hoje se 

chamam a Gra-Canaria, 

que estao situadas no mar 

oceano no fim do Ocidente 

habitado, posto no terceiro 

clima... 

A Lettera 

(2) ... andam todos comple- 

tamente nus, tanto homens 

como mulheres, sem cobrir 

suas vergonhas, do mesmo 

modo que sairam dos ven- 

ires de suas mdes. 

Mundus Novus 

(1) Fez-se a nossa navegagao 

ao longo das Ilhas Afortu- 

nadas, assim ditas outrora, 

mas designadas hoje por 

Ilhas Grandes Canarias que 

ficam no terceiro clima e 

nas extremas paries habi- 

tadas do Ocidente. 

Mundus Novus 

(2) Todos, de ambos os sexos, 

andam nus, nao cobrindo 

quaisquer partes do corpo: 

e como saem do ventre ma- 

temo... 
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A Lett era 

(3) Sao de mediana estatura, 

muito hem proporcionados j 

sua came e de cor que pen- 

de para o vermelho como 

o pelo de leao. Creio que 

se andassem vestidos, se- 

riam brancos como nos... 

os cabelos sao longos e pre- 

tos... sao muito ageis no 

andar e no correr... 

A Lett era 

(4) A causa de suas guerras 

nao e a ambigao de reinar, 

nem de aumentar seus do- 

minios nem desord^nada co- 

biqa, mas por antiga inimi- 

zade que tiveram entre si 

em tempos passados. In- 

terrogados porque guerrea- 

vam, nao sabiam apresen- 

tar outra razao, a nao ser 

que assim fariam para vin- 

gar a morte de sens ante- 

passados au de seus pais, 

A Lett era 

... o parente mads velho 

deste se levanta e vai falan- 

do pelas estradas para que 

vao com ele vingar a morte 

daquele seu parente... 

Mundus Novus 

(3) Tern robusto corpo, de es- 

tatura mediana, bem dispos- 

tos e hem proporcionados, 

de cor tirante a vermelho, 

o que Ihes advem, segundo 

penso, do fato de, por anda- 

rem nus, serem tisnados pe- 

lo sol. O cabelo possuem- 

no abundante e negro. No 

andar e nos folguedos sao 

expeditos e nobres. 

Cart a Bartolozzi 

(4) O que mais admiro nestas 

guerras... e nao sabem 

que coisa seja a cobiga co- 

mo bens cu avidez de reinar, 

o que me parece seja a cau- 

sa das guerras e de qualquer 

ato desordenado, Quando 

Ihes perguntavamos a causa, 

nao sabiam apresentar ou- 

tra razao a nao ser que... 

querem vingar a morte dos 

ante passados, 

Mundus Novus 

(5) Arengando os jovens, con- 

seguem os mais velhos do- 

bra-los para o que quiserem 

e excka-los para as guer- 

ras... 
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A Lettera 

(6) Sao mulheres muito fecun- 

da^ e durante a gravidez 

nao recusam nenhum traba- 

Iho. Seus partos sao tao 

faceis que, depois de tun 

dia dos mesmos vao por to- 

dOs os lugarea, principal' 

mente lavar-se nos rios, e 

estao sadias como peixes. 

Cart a Bartolossi 

(6) Sao gente muito fecundas... 

As mulheres nos seus par- 

tos nao fazem resguardo 

como as nossas, pois comem 

de ftudo e apenas tenham 

parido vao no mesmo dia 

ao campo e se lavam. 

A Lettera 

(7) Sao mulheres de corpo gen- 

til, muito hem propoaxiona- 

das, porque nao se ve nos 

seus corpos coisa ou mem- 

bros mal feitos. Apesar 

de andarem completamente 

nuas, sao mulheres cheias 

de cames, nao se vendo 

aquelas partes de sua vergo- 

nha, que nao pode imaginar, 

quern nao as viu pois as en' 

cohrem com as coxas, salvo 

aquela parte que a natureza 

nao cuidou, que e, falando 

honestamente o pubis. 

Mundtis Novus 

(7) As mulheres como ja assi- 

nalei embora andem nuas... 

sabem contudo ter o corpo 

bastante formoso e limpo: 

nem tao feias sao como se 

poderia talvez imaginar,' 

porque, sendo bem provi- 

das de carnes, menos se Ihes 

poe a mostra a fealdade, 

que, pela maior parte, Ihes 

e naturalmente disfargada 

pela exuberdncia da corpw 

lencia. 

A Lettera 

(8) Raras veses vereis os pei- 

tos caidos em uma mulher, 

ou o ventre caido ou enruga- 

do, por muito parir, pois 

Mundus Novus 

(8) E surpreendente nos pare- 

ceu que entre elas nenhuma 

se visse que tivesse caidos 

os seios; e as que ja tinham 
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A Lettera 

tddas parece que nunca pa- 

riram. 

A Lettera 

(9) Mostram-se muito desejo- 

sas de unir-se connosco, 

cristaos. 

A Lettera 

(10) Nao percebemos se estas 

gentes tem alguma lei, nao 

se pode chama-los de mou- 

ros ou judeus. Sao piores 

que os gentios porque nao 

vimos fazerem nenhum sa- 

crificio e tao pouco tem ca- 

sa de oraqao. Jiilgo que 

levam uma vida de epicu- 

ristas. 

A Lettera 

(11) Suas habvta^oes sdo em 

comum e suas casas feitas 

em forma de cabanas, mas 

solidamente construidas e 

feitas com grandes troncos 

de arvores cobertas de fo- 

Ihas de palmeiras resistentes 

Mundus Novus 

dado a luz, em nada pela 

forma e contragao do ven- 

tre, se distinguiam das 

virgens, 

Mundus Novus 

(9) Ao terem ensejo de copu- 

lar com os cristaos, conta- 

minavam e poluiam todo 

sentimento de recato, exci- 

tadas de incontida libidi- 

nagem. 

Mundus Novus 

(10) Nenhum templo e nenhuma 

lei possuem; nem contudo 

sao idolatras... devem ser 

considerados antes epicuris- 

tas que estoicos. 

Cart a Bartolozsi 

(11) Habitam em comum em ca- 

sas d mo da de cabanas mui- 

to grandes feitas por gente 

que nao tem ferro nem ou- 

tro metal. P6de-ae dizer 

que as suas cabanas, sao 

casas admiraveis porque vi 
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A Lett era 

as tempestades e aos ven- 

tos. Em alguns lugares 

sao tao largas e compridas 

que, numa so casa, vimos 

que estavam 600 pessoas. 

A Lettera 

(12) Suas riquezas penas 

de passaros de muitas cores, 

rosarios que fazem de ossos 

de peixes ou de pedras 

brancas ou verdes que co- 

locam nas faces, nos labios, 

ou nas orelhas... As ri- 

quezas que nesta nossa Eu- 

ropa e em outras partes u- 

samos, co.mo ouro, joias, pe- 

rolas e outros luxos, nao 

as tern em nenhuma conta. 

A Lettera 

(13) Comem pouca carne, exce- 

to carne humana... porque 

comem todos os inimigo^ 

que matam ou fazem pri- 

sioneiros ... admiram-se 

muito ouvindo-nos dizer que 

nos nao comemos os nossos 

inimigos... 

Carta Bartolozzi 

que tem de comprimento 

200 passos e 30 de largura, 

artificiosamente construi- 

das, e em uma destas ca- 

sas estavam 500 a 600 pes~ 

so as, 

^arta Bartolozzi 

(12) ...nao dao valor a coisa 

alguma, nem ao ouro nem 

a prata ou a outra joia a 

nao ser as coisas de pluma- 

gens ou de ossos, como se 

disse... costumam furar os 

labios e as faces e depois 

poem nos furos ossos e pe- 

dras... de alabastro verdc 

e hranco .. 

Mundus Novus 

(13) ... pois vencedores e ven- 

cidos se entredevoram uns 

aos outros e a carne huma- 

na Ihes e comum entre as 

viandas,. . admiram-se eles 

de nao comermos nos ou- 

tros os nossos inimigos.., 
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A Leftera 

(14) A maior prova de amizade 

que vos demonstram e dar- 

vos as suas mulheres e suas 

filhas, sendo que um pai 

ou uma mae se tem por hon- 

rados quando vos trazem 

uma filha ainda moqa vir- 

gem para dormirdes com 

ela. .. ficamos all durante 

a noite, e nos ofereceram 

as suas mulheres de tal mo- 

do que nao pudemos resis- 

tir. 

A Lett era 

(15) Verificamos que faziam 

paes de pequenos peixes que 

pescavam no mar aos quais 

davam-lhes uma fervura, de- 

pots os amassavam, faziam 

uma pasta ou paes que as- 

savam nas brasas e assim 

comiara. Provamos e acha- 

mos que eram bons. 

A Lett era 

(16) ,.. por em andandona praia 

vimos na areia pegadas mui- 

to grandes,.. 

As viagens de Marco Polo 

(14) Eu vos digo que neste pais 

existe um curioso costume. 

E' que nao se sentem en- 

vergonhados se um foras- 

teiro ou outra pessoa fica 

com a mulher ou com a fi- 

lha, ou com alguma mulher 

que more em sua casa, pois 

com isso tem prazer. (tra- 

du^ao da pagina 171 do "I 

Viaggi di Marco Polo " sob 

o cuidado de Ad. Bartoli, 

Firenza, 1863). 

As viagens de Marco Polo 

(15) Ainda vos digo que eles tem 

muitofi bons peixes, e fa- 

zem biscoitos que cortam 

em pedaQos e fazem-nos se- 

car, e quando estao secos 

recolhem-nos e assim os co- 

mem, todo o ano como bis- 

coitos. (TraduQao da pa- 

gina 199 do "I Viaggi di 

Marco Polo'9, sob o cuidado 

de Ad. Bartoli, Firenza,... 

1863). 

0 Libretto 

(16) E encontramos na areia as 

suas pegadas que eram mui- 

to maiores do que as nos- 

sas.,. (Tradu^ao do ca- 

pitulo CXII, do Paesi). 
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A Lettera 

(17) Encontramos nesta costa 

corriam de sueste a noroes- 

de tanta forga que nao nos 

deixavam navegar e todas 

corriam de sueste a noroes- 

te... resohremos virar os 

navios para o lado do no- 

roeste. 

A Cart a de Sevilha de 28 de julho 

(17) ... encontramos uma cor- 

rente de mar que corria de 

sueste a noroeste e era tao 

forte... resolvemos virar 

a proa para o noroeste. 

A Lettera 

,18) ... vimos uma canoa que 

yinha de alto mar na qual 

havia multa gente. Resol- 

vemos apreza-la... e como 

nos nos fossemos aproxi- 

mando dela, puzeram os re- 

mos n'agua e come^aram a 

navegar em dire^ao a ter- 

ra. E como em nossa com- 

panhia viesse uma caravela 

de 45 toneis, muito veleira, 

a qual se pos a barlavento 

da canoa... vendo nossa 

vantagem. deram for^a aos 

remos para fugir... e co- 

mo se viram cercados pela 

caravela e bateis, atiraram- 

se todos ao mar, que seriam 

70 homens e estavam distan- 

tes da terra cerca de 2 le- 

guas, seguimo-los nos ba- 

teis durante todo o dia mas 

Narragao de Michele da Cuneo 

(18) ... vimos vir de um cabo 

uma canoa, isto e, uma bar- 

ca... batendo remos que 

parecia um bergantim bem 

armado, no qual estavam 3 

ou 4 Camballi com 2 

balle e 2 indios que eram es- 

cravos aprisionados, aos 

quais chamam de Camballi 

os seus vizinhos daquela ou- 

tra ilha, tinham de pouco 

cortado tambem os membros 

genitals ate o ventre, de mo- 

do que ainda estavam doen- 

tes; e tendo nos o batel do 

capita© em terra, visto que 

a dita canoa tentava fugir, 

saltamos no batel e demos 

ca^a a dita canoa. .. aprisio- 

namos a dita canoa com to- 

dos os homens e um Cam- 

baUo foi ferido por lan^a. 



A Lettera Narragdo de Michele da Cuneo 

so pudemos aprisionar dois, 

que f oi por acaso.., c na 

canoa ficaram 4 j ovens, os 

quais nao eram de sua raga 

e traziam presos de outras 

terras. Tinham-nos castra- 

dos de tai modo que nao 

possuiam membro viril e es- 

tavam com as chagas ainda 

frescas... disseram-nos por 

sinais que os haviam cas- 

trado para os comer... e 

soubemos que eram chama- 

dos Canibais, que eram tSo 

ferozes que comiam came 

humana. 

pelo que pensavamos que 

estivesse morto; e deixando- 

o no mar por morto, vimo- 

lo depressa nadar.... (Tra- 

du^ao da "Raccolta Colum- 

bind*, III parte, volume II 

pagina 97). 

A Lettera 

(19) ... depois que andamos 

cerca de uma legua, depa- 

ramos com um vale onde 

enoontramos cinco cabanas, 

que pareciam desabitadas 

mas onde achamos cinco 

mulheres, duas velhas e 

tres donzelas tao altas que 

as olhamos com admiraqao. 

Quando nos viram tiveram 

tanto medo que nao ousa- 

ram fugir; as duas velhas 

comeqaram a convidar-nos 

com palavras, trazendo-nos 

A Cart a de Sevilha de 28 de julho 

(19) ... encontramos um cami- 

nho e puzemos a andar por 

ele 2 leguas e mcia terra 

a dentro e descobrimos uma 

aldeia de cerca de 12 casas 

onde nada encontramos a 

nao ser mulheres de tao 

grande estatura, que nao 

havia nenhuma que nao fos- 

se mais alta que cada um de 

nos um palmo e meio. Logo 

que nos viram, tiveram 

grande medo de nos e a 

principal delas, que certo 
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A Lett era A Carta de Sevilha de 28 de julho 

muitas coisas de comer que 

puzeram numa cabana. Eram 

de estatura maior que a de 

um homem grande, e seriam 

de corpo como foi Francisco 

dos Albizi, porem de me- 

Ihores proporqoes, de mode 

que estavam todos no pro- 

posito de levar tres donze- 

las a for^a para Castela co- 

mo curiosidade. Mas estan- 

do nesse pJroposito, come- 

garam a entrar pela porta 

da cabana cerca de 36 ho- 

mens muito maiores que as 

mulheres, e tao bem feitos 

que dava gosto ve-los. 

era mulher discreta, com si- 

nais nos levou a uma casa e 

nos mandou dar refrescos. 

Nos quando vimos mulheres 

tao grandes que sem duvida 

eram criaturas fora da es- 

tatura comum dos homens, 

resolvemos roubar duas de- 

las, que eram jovens de 15 

anos, para dar de presente 

a qste Rei. :E enquanto 

assim pensavamos, vieram 

36 homens e entraram na 

casa onde estavamos beben- 

do. Eram de tao alta esta- 

tura, que cada um deles era 

mais alto estando de joe- 

Ihos, que eu em pe. Em 

conclusao, eram da estatura 

de gigantes segundo os seus 

tamanhos, e a propor^ao do 

corpo correspondia a altu- 

ra. Cada uma das mulhe- 

res pared .a uma Pantasileia 

e os homens Anteus. 

A vista do exposto, e admissivel que Vespucci possa ser o autpr 

da Lett era? Quern como ele tinha, na verdade, realizado viagens 

ao Novo Mundo, acaso teria necessidade de recorrer a tantas fon- 

tes de servir-se de narraqoes alheis para descrever o que na reali- 

dade viu com os seus proprios olhos? 
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Diz Vamhagen (26) que os barbarismos da Lett era sao uma 

das principals provas da sua autenticidade, e Vignaud (27) esposa 

essa opiniao, como anteriormente ja a tinham esposado outros histo- 

riadores de renome. Sera que Vamhagen, Vignaud e os que os 

acompanham, estao com a boa logica? Ou^amos o professor George 

Tyler Northup que diz (28) : 

"O navegador florentino nasceu em 1451. Sabemos que ele 

nunca abandonou a Italia por longo periodo ate 1490, quando partiu 

a serviqo na Espanha, tendo desse modo crescido somente falando o 

italiano. Na Espanha e mesmo em suas viagens, estava sempre em 

companhia de italianos, nao perdendo a oportunidade de falar a lin- 

gua natal. Depois de 14 anos de residencia na Espanha e Portugal, e 

do tempo passado em viagens, ele escreveu a carta a Soderini em 

1504. Si a linguagem dessa carta, como nos foi transmitida na 

Lett era, representa o que Vespucci realmente escreveu, entao deve- 

mos concordar que ele no decurso de 14 anos se esqueceu tanto de 

sua propria lingua que era incapaz de escrever uma linha sem violar 

os preceitos fundamentals da linguistica itali^na. Verificaremos 

entao que ele se esqueceu de termos bastante usuais e comuns (29), 

substituindo-os por palavras e frases que ele tinha certeza de nao 

formarem o menor sentido para os seus compatriotas. Mas sera isso 

possivel? Na idade de 39 anos os habitos linguisticos ja estao adqui- 

ridos. Aprende-se uma lingua estrangeira com dificuldade, e e mui- 

to mais improvavel esquecer-se a propria. O contrario do que se ob- 

serva com pessoa que abandone ainda jovem a sua patria. Um ho- 

mem que possue suficiente inteligencia para aprender com maestria 

(26) Obra citada, pdgina 67. 
(27) Obra citada, paginas 33 e 34. 
(28) Obra citada, paginas 28 a 31. 
(29) A titulo de exemplo, aponta Magnaghi, obra citada, volume I, pdgina 

139, os seguinte espanholismos da Lettera com as palavras corres- 
pondentes em italiano: savidoria (sapienza), usada (nota), patragne 
(fiabe), discanso (riposo), appartare (allontanare), brava (selvaggia), 
mando (comando), coditia (cupidigia), vaziar (vuotare), moza (gio- 
vane donna), cansar (stancare), alsi (cosi), achordar (stabilire), largho 
(lungo), breare (incatramare), adonde (dove), derrota (rotta), volta 
(ritomo), cavezuto (ostinato), etc. etc. 
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uma lingua estrangeira, nessa idade, e muito imf rovavel que venha a 

ser um iletrado na sua propria. Pois bem. A unica carta manuscrita 

c autografa de Vespucci que ate agora conhecemos, e a datada de 

9 de dezembro de 1508 e endereqada ao famoso cardeai Ximenez. 

Essa carta foi escrita em sua totalidade pelo proprio punho de Ves- 

pucci. Em absolute nao e obra de um secretario. Nos nao nos deveria- 

mos espantar se tal documento tivesse sinais do idioma italiano. Mas 

tal nao acontece. A linguagem e no mais puro espanhol. Julgamos 

entao que um homem capaz de se exprimir com tal desembara^o em 

uma lingua estrangeira, nunca seria capaz de escrever ininteligivel- 

mente na sua lingua natal". 

Aorescentemos que qualquer florentino, e com mais forte razao 

Vespucci que era pessoa de cultura, si tivesse realmente escrito ao 

supremo magistrado de sua patria, se teria esforgado para que a sua 

carta fosse expurgada de qualquer erro e, com maior empenho, de 

barbarismos como, em grande quantidade, contem a Letter a, 

Devemos recordar que um elevado numero de italianos que vi- 

veram longo tempo na Espanha e Portugal, quer como comercian- 

tes e banqueiros, quer mesmo como navegantes tomando parte em 

varias expedigoes espanholas e portuguesas, tais como Bartolomeu 

Marchioni, Girolomo Semigi, Piero Rondinelli, Andrea Corsali, 

Michele da Cuneo, Giovanni da Empoli, etc., nas suas cor- 

respondencias a amigos, parentes e patroes residentes na Italia, sem • 

pre usaram a linguagem natal sem os barbarismos que notamos na 

Lettera. 

Porque entao querem fazer exclusao de Vespucci e admitir ser 

ele o unico italiano que ficou impossibilitado de escrever a sua pro- 

pria lingua, passando a redigir as suas cartas numa verdadeira 

algaravia ? 

Devido ao numero de palavras do dialeto florentino que a Let~ 

iera contem e, por outro lado, levando-se em considera^ao os inu- 

meros barbarismos de origem espanhola que na mesma se notam, 

Magnaghi (30) chegou a conclusao de que o autor da compilagao 

(30) Obra citada, I volume, paginas 136, 141 e 245. 



foi um florentino que, quando jovem, residiu na Espanha e que na 

epoca em que forjou a Lett era morava em Florenga, porque so assim 

se pode explicar ter aproveitado o conteudo das cartas que Vespuc- 

ci em realidade escreveu ao seu patrao e amigo Lourenqo de Pier 

Francisco de Medici. 

Com que fim teria esse anonimo florentino compilado a famosa 

Lett era, quebra-cabeqa dos estudiosos de Vespucci e de suas viagens? 

Si visou lucro, foi infeliz porque trabalhou apenas para os chamados 

eruditos de Saint-Die que, so no ano de 1507, fizeram 7 edigoes da 

Quatuor Namgationes, ao passo que a ediqao florentina, como sabe- 

mos, nao passou unicamente de uma. No caso de ter procurado 

enaltecer Vespucci, arranjando para ele quatro viagens afim de cok)- 

ca-lo em grau de igualdade com Colombo, nao podia ter tido id^ia 

mais desastrada, porque a Lett era tern sido a fonte inesgotavel onde 

todos os detratores de Vespucci vao buscar solidos argumentos para 

ataca-lo vantajosamente. 



CAPITULO IV 

"QUATUOR NAVIGATIONES" 

Na pequena cidade de Saint-Die, escondida nos Vosges, existia, 

no comedo do seculo XVI um pequeno grupo de erudites que cons- 

tituia por assim dizer uma academia que foi apelidada "Ginasio Vos- 

gense", fisses letrados que gosavam da proteqao do duque Renato 

II de Lorena, eram influenciados pelo espirito do Renascimiento e, 

na epoca em que se trans feriram para essa cidade, as questoes cos- 

mograficas e geograficas empolgavam os humanistas de toda a Eu- 

ropa central e ocidental. As descobertas maritimas realizadas pelos 

Portugueses ao longo das costas da Africa ate a India, a de Colombo 

e de outros navegantes, eram o assunto predileto, sendo que as pu- 

blicaqoes das cartas de Colombo, e a atribuida a Vespucci com o ti- 

tulo de Mundus Novus, tiveram varias edigoes e foram traduzidas 

para o latim, italiano, espanhol, franees e alemao. 

Vautrin Lud, que e indicado como fundador do "Ginasio Vos- 

gensV, que de ginasio so tinha o nome porque nao ministrava ins- 

trugao a ninguem, nem realizava reunioes de sabios ou literates, con- 

cebeu a ideia de publicar uma nova ediqao da cosmografia de Ptolo- 

meu, para isso montando uma tipografia e conseguindo o concurso 

de tres jovens: Martin Waldseemiiller, matematico, cosmografo c 

desenhista; Jean Basin Sandaucourt, literato; e Mathias Ringmann, 

humanista. 

Pondo em execuqao a sua ideia, conseguiu Vautrin Lud publi- 

car em Saint-Die, a 25 de abril de 1507 uma introdugao a cosmo- 

grafia de Ptolomeu, cuja autoria e atribuida a Martin Waldseemiil- 

ler (Martin Hylacomylus) e tendo por titulo: "Cosmographiae 

introductio: cum quibusdam geometriae ac astronomkue principal 

ad earn rem necessariis." 
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fisse opusculo, dedicado ao imperador Maximiliano I da 

Akmanha, e de fdrmato quarto pequeno, contem 52 folhas, e divi- 

de-se em duas partes. A primeira ocupa-se dos principios gerais da 

cosmografia, oompreendendo nove pequenos capitulos que tratam 

da geometria, dos circulos do ceu, da esfera, das cinco zonas, dos 

paralelos, dos climas, dos ventos e das divisoes da terra. A segun- 

da parte oontem a descrigao das quatro viagens de Vespucci ao Novo 

Mundo, com o titulo "Quatuor Americi Vesputii Navigationes?'. 

O capitulo II da primeira parte trata do mundo conhecido por 

Ptolomeu e diz que Americo Vesputio ampliou o conhecimento do 

mesmo. No capitulo V le-se que alem dos povos conhecidos que ha- 

bitam a zona torrida, existem os que estao na grande extensao de 

terra recentemente descoberta por Americo Vesputio, O capitulo 

VII nos ensina que no sexto clima, na diregao Antartica, encontra- 

se a regiao mais afastada da Africa, recentemente descoberta (Zan- 

zibar, a pequena Java e a ilha Seula), assim como a parte do mundo 

que se pode chamar Amerigen, isto e, a terra de Amerigo, por assim 

dizer, ou America, pois foi Amerigo quern a descobriu. 

Finalmente no capitulo IX se encontra este topico que tern dado 

o que falar a todo o mundo: "Nunc vero et hae partes sunt latius lus~ 

tratae et alia quarta pars Americum Vesputium {ut in sequentibus 

andietur) inventa est, quam non video cur quis iure vetet ab Ame- 

rico inventore sagacis ingenii viro Amerigem quasi Americi terram 

sive Americam dicendam; cum et Bur op a et Asia mulieribus sua sor~ 

tita sunt nomina,>. Isto e: "Agora, ^)orem, que estas terras (Euro- 

pa, Africa e A'sia) foram completamente exploradas, e uma outra 

parte, a quarta, foi desooberta por Americum Vesputium (segundo 

se vera mais adiante), por isso de nada sei que nos possa impedir 

de denomina-la, de direito, Amerigem ou America, isto e, a terra de 

Americus, em honra de seu descobridor Americus, um homem de 

mentalidade sagaz, uma vez que tanto a Europa como a Asia rece- 

beram nomes de mulheres " (30 A). Tambem no mapa de Walde- 

1 11 1 ■ * 

(30A) O nome certo de Vespucci 6 Amerigo e nao Amdrico. Como 
provou Gustavo Uzielli ("Atti del Terzo Congresso Geogrdfico 
Italiano", Firenze, 1899, volume 11, pdgina 466), tanto em Floren- 
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miiller, de 1507, no trecho que corresponde ao Brasil, existe a 1c- 

genda: — America, 

Vignaud (31) esclarece esse pocedimento de Waldseemiiller, 

propondo o nome America para designar o Novo Mundo do seguin- 

te modo: 

"Por agora, e precise dizer que as razoes que determinaram a 

escolha do nome de Vespucci para designar o Novo Mundo se ex- 

plicam sem que seja neoessario recorrer a nenhuma das suposi- 

qoes que a esse respeito tem sido feitas." 

"Nao e, como muitas vezes se tem dito, porque o autor da Cos- 

mographiae Introdutio ignorava a importancia do feito de Colombo, 

£a como em outras cidades da Toscana, o nome Amerigo era bas- 
tante usado nao s6 como nome individual, mas tambem como no- 
me de familia. Na familia de Vespucci, houve mais de uin Ame- 
rigo, e ora lembramos que o seu av6 tambem chamava-se Amerigo. 
Jmes Marcou, de nacionalidade francesa, professor de geologia 
da Universidade de Cambridge, Estado de Massachusetts, Esta. 
dos Unidos da America do Norte, a partir de 1884 at6 1890, 
publicou em jomais e revistas, inclusive no boletim da Sociedade 
de Geografia de Paris, diversos artigos visando provar que o nome 
America provem de uma cadeia de montanhas da Nicaragua de- 
nominada Amerrisque pelos indigenas dessa regiao. 

Tomas Lambert de Saint-Bris, em dezembro de 1888, expos 
k Sociedade de Geografia de Nova York o seu ponto de vista sA- 
bre a origem do nome America, dizendo que Ale provAm de uma 
regiao sagrada para os indigenas, situada na parte setentrional da 
America do Sul, chamada Can-Amaraca. 

Em 1891, Alphonse Pinart, leu na Sociedade de Geografia 
de Paris um trabalho no qual procurou explicar que a palavra 
America tem a sua origem no nome de uma cidade destruida que 
se achava edificada na costa de Cumana, possivelmente onde se 
encontra hoje Barcelona, na Venezuela, ciaade essa denominada 
Ameracapana pelos indigenas. 

Mademoiselle Lecocq, em 1892, no Congresso dos Ameri- 
canistas reunido em Huervaf tentou provar que o nome America 
precede de Jamaica, ilha esta assinalada Tamaraque no mapa de 
Canerio, e Tamaraqua no de Ruysch, sendo que pela supressao e 
mutagao de letras, estas duas ultimas palavras deram origem 
ao nome America. 

PorAm, como provou Henry Vignaud ("Americ Vespuce", 
etc. Paris, 1917, pdginas 244 a 254), todos Asses trabalhos ten- 
do por escopo sustentar a tese de que a palavra AmArica A indi- 
gena, nao resiste ao embate da critica,, visto que os argumentos sSo 
frageis e atA absurdos. 

(31) Obra citada, pagina 240. 



Mapa de Waldssemliller de 1507, onde pela primeira vez e denominada Am.riru" a regiao qu3 hoje e o Brasil. 
Do facsimile de Fischer e von Wieser. 



que essa sugestao foi apresentada, Em 1507 estava perfeitamentc 

informada a esse respeito toda a Europa culta. Nessa data havia 

ja 15 ediqoes dif©rentes, em espanhol, latim, italiano e alemao, da 

primeira carta de Colombo narrando a grande descoberta. Essa 

carta, e verdade, falava apenas das Antilhas. Mas o Libretto (32), 

publicado em italiano em 1504, havia tornado conhecida a ter- 

ceira viagem, aquela na qual descobriu a terra firme e, sua carta de 

1503, relatando a quarta ao continente, havia sido impressa 

em espanhol e traduzida em italiano em ISOS." 

"Nao se pode supor que essas publicaqoes fossem ignoradas por 

eruditos como Lud, Ringmann e Waldseemiiller, que eram geogra- 

fos de profissao, como demons tram os seus trabalhos. Waldssemul- 

ler e seus colegas do "Ginasio Vosgense" conheciam pois todas 

descobertas de Colombo quando propuzeram dar o nome de Vespucci 

a uma parte do Novo Mundo. O que e provavel, ou antes evidente, 

e que eles nao compreenderam a verdadeira significagao do feito 

do grande Genoves. Ainda nao completamente informado a esse 

respeito, Waldseemiiller podia e devia acreditar que, mesmo depois 

de ter tocado em diferentes pontos de terra firme, Colombo nao ti- 

nha descoberto a nao ser um arquipelago, enquanto que Vespucci 

afirmava ter constatado a existencia de um continente novo situado 

ao sul das ilhas descobertas pelo genoves Colombo, com as quais 

nao podia ser confundido. Ve-se porque para Waldseemiiller, o 

Novo Mundo nao era o que hoje em dia entendemos por tal: era 

somente essa parte da nossa America Meridional de que Vespucci 

tinha revelado a existencia e da qual nao se conheciam ainda os exa- 

tos limites,^ 

A verdade e que, quern se der ao trabalho de confrontar os 

mapas e globos do comego do seculo XVI, verificara facilmente que 

entre os cosmografos dessa epoca reinava grande confusao a res- 

peito das terras do ocidente. 

(32) Refere-se aqui Vignaud ao livro de Albertino Vercellese publicado em 
Veneza em 1504 sob o titulo: "Libretto de Tutta la Navigatione del 
Re de Spagna de le isole e terreni novamente trovati". 
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Uns enteridiam quc as ilhas e terra firme descobertas por Co- 

lombo e setts continuadores, que hoje compreendem as Americas 

do Norte e Central, nada' mais eram do que o prolongamento da Asia, 

sendo que a Amierica do Sul era um novo mundo que imaginavam ora 

Hgado por um istmo a essa suposta regiao asiatica, ora dela sepa- 

rado. Outros acreditavam que tanto a America do Norte oomo a Cen- 

tral e a do Sul, nada mais eram do que terras da Asia. Um terceiro 

grupo de cosmografos levando em considerate) a descoberta do Pa- 

cific© por Balboa, a viagem de Magalhaes que revelou a grande exten- 

sao desse oceano, e as exploragoes da costa oeste do Mexico e Cali- 

fornia pjqr Oortez )e seus companheiros, Jaqertadamente admitiam 

que entre a costa oriental da Asia e a ocidental da Europa, interpu- 

nha-se de polo a polo um grande continente. Deste grupo convem 

citar Gerardo Kleiner, chamado Mercator, que tanto no seu mapa de 

1538 conheddo por Orbis Imago, como na esfera terreste de 1541, 

desenhou o Novo Mundo ■completamente separado da Asia, inscre- 

vendo com letras bem visiyeis as duas primeiras silabas da palavra 

America no continete setentrional e as duas ultimas no meridional, 

pondo assim em evidencia a sua acertada concepgao geografica. 

Vautrin Lud, um dos erudites do "Ginasio Vosgense no seu tra- 

balho "Speculi Or his Declaratiopublicado em Strasburgo em 

1507, isto e, no mesmo ano em que foi estampada em Saint-Die a 

" Quatuor Navigationes ", diz que o duque Renato II da Lorena re- 

cebeu de Portugal a versao francesa da Lett era e que Jean Basin 

fez a traduqao para o latim. Por sua vez, a " Quatuor Navigation 

ties" tern o seguinte titulo: "Quatuor Americi Vesputii navi- 

tiones. Ejus qui subsequent em terrorum descriptionem de vulgari 

gallico in latinum transtulitAssim, a dar-se credito aos eru- 

ditos de Saint-Die, a tradugao latina de Lett era foi feita, nao 

diretamente do texto original italiano, mas sim de uma versao fran- 

cesa da mesma, procedente de Portugal. Essa opiniao e esposada 

por historiadores de renome, entre eles Vignaud (33). 

(33) Obra citada, paginas 45 e 46. 
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A Quatuor Navigationes e precedida de uma composiqao poe- 

tica latina da autoria de Mathias Ringmaim, e tem esta dedicatoria: 

"Illustrissimo Renato, Wierusalem et Siciliae Regi, duci Lotharin- 

giae ac Barensi, Americus Vesputius humilem reverentiam et debt- 

tam recommendationem cuja traduqao e a seguinte: "Ao llustris- 

simo Renato, rei de Jerusalem e da Sicilia, duque de Lorena e de 

Ban, Amerigo Vespucci, humilde reverencia com a devida reco- 

menda^ao." 

No exordio, longo no comedo, encontra-se a declaraqao de que 

a carta havia sido "escrita determinadamente para Fernando, rei 

de Castella " {ad Perdinandum Castiliae Regem nominatim script as, 

ad te quoque mittam). Bste topico que e uma interpolagao, nos a 

ele nos referimos ligeiramente no capitulo anterior. 

Temos logo a seguir a frase onde Vespucci declara que "a cau- 

sa principal que me move a escrever, foi o rogo do portador desta 

carta, Benevenuto, humilde criado de Vossa Magestade Linhas adi- 

ante, recordando o Florentine os lagos de amizade que o ligam a 

Renato II, diz: "quando eramos jovens e junto estudavamos os ru- 

dimentos de gramatica debaixo da diregao do meu tio Frei Jorge An- 

tonio Vespuccif\ E, no fim do ex6rdio, diz que os antigos acredi- 

tavam que o ambito do mar estava vasio e despovoado e que "dessa 

opiniao foi tambem o nosso poeta Dante" Na descrigao da segunda 

viagem, querendo Vespucci dar ideia da estatura dos gigantes de uma 

ilha que descobriu, lembra o nome de uma pessoa florentina e diz 

que eram "t£Lo grandes como Francisco de Albizi." Quando inicia a 

narragao da terceira viagem, Vespucci diz que o rei de Portugal o 

mandou chamar a sua corte e "Voltou a enviar-me Juliao Bartolomeu 

Giocondo, que residia em Lisboa, com o encargo de me levar a todo 

o transe". 

Mas nos sabemos que Benevenuto Benevenuti, mine a foi humilde 

servidor do duque Renato II de Lorena. Esclarece Santarem (34) 

que este duque nao podia ter sido condiscipulo de Vespucci porque 

(34) "Recherches historiques stir Americ Vespuce", Paris, 1842, p&gi- 
nas 56 a 58. 
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residiu em Joinville ate a idade de 21 anos; quando em 1480 esteve 

na Italia, contava 29 anos e foi a Veneza negociar um tratado com 

a Senhoria. Por outro lado, o tio de Vespucci, f rei Jorge Antonio, 

nunca se afastou de Floren^a. A frase final do exordio, "nosso poe- 

ta Dante e hilare e dispensa qualquer comentario. Nao deixa de 

causar admira9ao citar Vespucci, para indicar a altura dos gigantes 

da ilha Curasao, o nome de Francisco de Albizi, individuo que Re- 

nato II nao podia ter conhecido porque nunca esteve em Floren^a. 

O mesmo podemos dizer de Juliao Bartolomeu Giocondo, que como 

diz a propria Quatuor Navigationes residia em Lisboa, cidade esta 

onde o duque Renato II nunca foi. 

Por essas frases citadas da Quatuor Navigationes e pelo todo 

da mesma, fica evidenciado que a relagao das quatro viagens de 

Vespucci, nao foi em absolute endereqada ao duque Renato II, 

Ha quern diga que Vespucci foi quern mandou traduzir para 

o f ranees a Letter a e enviou essa traduqao ao duque Renato. Se is- 

so fosse verdade, a primeira cousa que o Florentino teria feito era 

suprimir tudo o que na Lett era existe e que evidencia ter sido ela 

endereqada a Soderini. 

Mas na realidade, tudo nao passa da falta de competencia de 

Jean Basin, alias reconhecida pelo proprio Vignaud, (35) e da es- 

perteza dos demais membros do "Ginasio Vosgense " que, tudo fize- 

ram para ocultar a verdade, afim de esconder que a traduqao era 

ex-italica, e fora feita diretamente da Lett era, porque nao queriam 

dedicar ao duque Renato a traduqao de um trabalho ja publicado, 

portanto do conhecimento publico. Talyez tentassem por no 

mesmo grau de igualdade o duque Renato e o rei de Castela, para 

isso interpolando a frase a que nos referimos, e que diz que a rela- 

qao das quatro viagens tinha sido "escrita determinadamente para 

Fernando, rei de Castela". 

(35) Diz esse americanista a pagina 223 da sua citada obra, referindo-se 
a Jean Basin: ..."mais divers passages de ce travail montrent que 
son auteur n'avait pas le sens critique tris developp6w. 



— 79 — 

Passemos agora a provar que a Quatuor Navigationes nao pas- 

sa de uma pessima tradu^ao feita diretamente da Lettera. 

Diz Northup (36) que, "a melhor prova que a Quahwr Navi- 

gationes provem, em ultima analise, de uma fonte italiana, e fome- 

cida por dois nomes geograficos que aparecem impressos em italia- 

no: Serra Liona e Li Asori, Estas palavras sozinhas provam o fato, 

mas os disparates do tradutor mais facilmente nos fazem comprovar 

tal afirmativa. Onde a Lettera tern estampada corretamente a pala- 

vra capanna (cabana, choupana) a Quatuor Navigationes erradamen- 

te tern grafada campana (sino)". Tal confusao nao podia ter-se dado, 

na nossa opiniao, si o tradutor tivesse sob as vistas um texto fran- 

cos onde certamente nao existiria cloche9 sonnette ou grelot, mas sim 

cabane. Na Lettera existe seis vezes a palavra Capo Verde que foi 

■fcraduzida na Quatuor Navigationes por Campus Viridis, is to e, 

Campos Verdes, erro que certamente nao podia ocorrer si o tradutor 

tivesse que verter do francos para o latim a palavra cap, 

Cita Magnaghi (37) inumeros exemplos provando que a Qua- 

tuor Navigationes, ao contrario do que dizem os eruditos de Saint- 

Die, nao e nada mais que uma ma tradu^ao da Lettera. Transcre- 

vemos aqui alguns deles. Na primeira navegagao, existem na Let- 

tera estas palavras: sonagli et specchi, cente spalline", sendo que o 

certo seria "sonagli et speoohi, conterie e palline", isto e, guizos, es- 

pelhos, contas e bolinhas. Pois o tradutor latino escreveu: "nola» 

specula, cert os crjistallinos", A frase da Lettera diz: "per causa &1 

suolo die di gia per sudicezza stava infccto,, (per causa do solo 

que por sujeira e^tava infecto). O tradutor latino traduziu suolo 

(solo) por Phoebi, forma poetica de Sol. A Lettera termina deste 

modo "Servitore Amerigo Vespucci in Lisbona*', e a Quatuor Navi* 

gationes por sua vez finaliza com "Americus Vespuccius in Lisbona " 

sehdo que in Lisbona nao e absolutamente a tradugao latina de em 

Lisboa. Na Lettera (quarta viagem) diz que aproaram em um 

porto com o nome de "Badia di tutti e Sancti", sendo 

(36) Obra citada, pdgina 12 e 13. 
(37) Obra citada, voEune I, pdginas 158 a 166. 
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hadia (abadia) um erro tipografico, pois o certo e baia (bahia). 

Pois o tradutor latino verteu: "Omnium Santorum abbaciam". Na 

Lettera, por exemplo, e empregada a expressao navegar "alia volta", 

e no texto latino e usada a palavra gyrum: "navigando septe giorni 

alia volta del mare,,, isto e, navegando sete dias mar a dentro, afas- 

lando-se de terra, foi traduzido por "septem dies per gyrum marts99. 

No outro lugar da Lettera se ele: "fumo alia volta di terra" fomos 

em diregao a terra, que o tradutor latino verteu "circa plagam ipsam 

in gyrum nos collegimus", Ignorando o significado de continua 

("continua con la (terra di cui) di sopra si fa metione,,), isto e, 

contigua com a terra que acima se faz mengao, o tradutor acredi- 

tou que continua significasse contra e empregou esse vocabulo. Diz 

a Lettera, referindo-se aos selvagens: "erano di gesto e di viso molto 

brutti", isto e, eram de gestos e de rosto muito feios, que foi tradu- 

zido por "vultu ac gestu corporis brutales admodum Brutales nao 

pode ter sido sugerido a nao ser do italiano brutti que falta no fran- 

ces, sendo que o tradutor acreditou que aquela fosse a palavra lati- 

na correspondente, ja que esta em contraste com os gens benignis- 

sima et gratissima" por ele usado pouco antes. Na Lettera se le: 

"et ci presentarono molte tortughe" (tartarugas) e na "Quatuor 

N avigationes " se nota "plurimos tortures,,, nobis obtulerunt". O 

tradutor acreditou que correspondesse a tourterau, e fez surgir as 

rolinhasy sem reparar que quern fazia a oferta eram pescadores, de 

modo que resultou uma frase como esta: "psicium ingns abundatco- 

pia, ex quibus ipsi plurimos tortures ac quambonos pisces alios plu- 

res ultro nobis obtuleruntNa descriqao do iguano se le na Let- 

tera: "dal naso si move una cresta come una sega, che passa loro 

per il mezzo del la schiena isto e, do nariz parte uma crista como 

serra que passa pelo meio do dorso. A tradu^ao da palavra italiana 

sega foi feita para o latim com o emprego do vocabulo seta, Em 

franees a palavra italiana sega e scie, como tartaruga e tortue, de 

modo que, si o tradutor latino tivesse debaixo da vista um 

texto frances da Lettera, dificilmente poderiam surgir seta e turtures, 

Diz a Lettera: "Malacha... sta in paraggio di 33 gradi dal polo 

antartico,,
l isto e, Malaca esta na posigdo de 33 graus do polo antar- 



— 81 — 

tico. Mas o tradutor latino verteu: "iy aspectu triginta trium gra- 

dum . Ha na Lettered quarta viagem, esta frase: "Era nave di 

300 tonelli, nella quale andava tutta Timportanza della flotta", cuja 

tradu^o e a seguinte: era nau de 300 toneis, na qual estava toda a 

importancia da frota, Na Quatuor Navigationes tal tdpico foi assim 

traduzido: "in qua notre totius turhe totalis potentia erat". A pala- 

wa flotte em franees, no sentido de reuniao de navios, data somen- 

te do seculo XVI; antes so era usada como correspondendo a reu- 

niao de pessoas e de objetos da mesma especie. De modo que o tra- 

dutor nao sabendo que no italiano. flotta corresporide ao latim clas- 

sis, nao encontrou palavra melhor que turba, 

E dando por paus e por pedras, o tradutor latino de Saint-Die 

traduziu da Lettera diversas frases para o latim que provocam ate 

risos: "navi di conserva" (navios de companhia), por "conservan- 

tiae naves "; " pigliamo nostro rinfrescamento (fizemos nossa pro- 

visao de viveres), por "nos ipsos refrigerando", isso quando os na- 

vios estavam nas costas da Serra Leoa, onde o calor e horrivel. 

Em conclusao: a Quatuor Navigationes nada mais e do que uma 

tradugao muito mal feita da Lettera, o que poe por terra toda essa 

historia inventada pelos astuciosos academicos de Saint-Die de que 

o duque Renato II recebera de Portugal a traduqao francesa de 

uma carta escrita por Vespuod especialmente ao rei Fernando de 

Castela, narrando as suas quatro viagens ao Novo Mundo, a qual 

Jean Basin se encarregc^u de verter para o latim. 



CAPITULO V 

O C6DICE RICCARDIANO 1910 

Na Biblioteca Riccardiana de Floren(;a, que pertenceu ao mar- 

quez Riccardi, existe um volume manuscrito que mede 28 centime- 

tres por 21, contem 184 folhas de papel escritas em dupla coluna 

sendo a caligrafia bastante uni forme. Tlal codice que e denominado 

"Riceardiano 1910", foi escrito nos ultimos anos do seculo XV e nos 

primeiros do seculo XVI, por Piero Vaglienti, que faleceu em Flo- 

renga em 1514. 

A prova de que esse manusorito e da autoria de Vaglienti, se 

verifica por diversas passagens nele existentes. Assim, na primeira 

pagina figura o indice, com a declaragao de que foi organizado "per 

me Piero Vaglienti". No documento numero 17, que trata da cau- 

sa do progresso do comercio portugues, se le entre outras cousas o 

seguinte: "che se si faceva mia volontd di me Piero Vaglienti", Na 

pagina 131a, existe uma nota "d'una apologia mandata per me 

Piero Vaglienti alia magnifica nostra Singnoria di Pirenze, per I'uti- 

le e bene della cittd e del popolo di essa". 

O codice em aprego contem em resumo e por extenso, alem de 

escritos do proprio Vaglienti, copias de documentos referentes a via- 

gens ou descrigoes de povos e regides distantes. Importantes sao 

porem as cartas que os agentes de firmas florentinas de Lisboa re- 

meteram a Italia, notadamente a Florenga, narrando os resultados 

das viagens dos Portugueses a India. Existem copias de cartas con- 

tendo tais narragoes da autoria de Girolomo Sernigi, Bartolomeu 

Marchioni, Tomaso Detti, Francesco Corbinelli, Piero Rondinelli, etc. 
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A relagao completa dos escritos contidos nesse codice, em numero 

de 33, foi publicada por Gustavo Uzielli (38) e e a seguinte: 

1 — Macho Polo (folha la — 39 a ). Copia de diversos tre- 

chos dos "Milh6es,^ 

2 — B chonfini de VUngheria, e chome e situata (folha 39 a ) — 

Not a delta piu chomada via per andare al Santo Sepolchro 

(folha 39 b AO a). — Nota del sito di Domascho (-40 ab). 

3 — Nota d'una letera schrive Amerigo Vespucci di Chadisi, di 

loro ritorno de Visole d'lndia (folha 41 a — 47 a). a cajr- 

ta que Vespucci escreveu de Sevilha a Lourengo de Pier Fran- 

cisco de Medici, a 18 ou 28 de julho de 1500. 

4 —• Chopia d'una altra letera venuta di Lisbona da Bartolomeo 

Marchioni, so to di 27 di giungno anno 1501 (folha 47a — 

48a). a carta de Marchioni dando noticia da chegada da 

primeira nau da frota de Cabral que tinha ido a India. 

5 — Bettera di Bartolomeo sopradetto (folha 48ab). B a segun- 

da carta escrita por Marchioni, nos primeiros dias do mes de 

julho de 1501, completando a noticia da viagem de Cabral a 

India. 

6 — Chopia d'una letter a schritta (da) Amerigho Vespuci de I'iso- 

la del Chapo Verde e nel mare oceano, a Lorenzo di Piero 

Prancescho de Medici, solto di iiij di giungno 1501 (folha 48& 

—52b). a carta que Vespucci escreveu de Cabo Verde a 

Lourengo de Medici. 

7 — Nota d'una lettera venuta d'Amerigho Vespuci a Lorenzo dt 

Piero Francesco de Medici I'anno 1502 da Lisbona, delta loro 

tornata dalle nuove terre, mandato a cerchare per la maestd 

de're di Portoghallo (folha S2h — 556). £ a descrigao da 

viagem ao Brasil em 1501—02. 

(38) "Paolo dal Fozzo Toscanelli e la circumnavigazioiie dell*Africa se- 
condo la testimonianza di um contemporaneo", Firenze, 1891, 
ginas 19 a 26. 
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8 — Chopia d'una let era venuta di Lisbona della tornata delle 4 

charvvelle di chalichut cholle spezierie (folha 55b — 57a). 

li a carta que Piero Rondinelli escreveu de Sevilha a 3 de 

outubro de 1502. 

9 — Nota d'una letera di Portoghallo, de xx di maggio anno 1503, 

della ritornata delle nave di Chalichut de Vanno passato, luo- 

gho per luogho dove anno tocho d'andata e di rit or no {folha 

57 a — 60&). 

10 — Chopia d'una letera auta da Lisbona delle nuove terre trovate 

cholle spezierie Vanno 1499 a di X di luglio (folha 61a — 

65a). a copia da carta de Girolomo Semigi, descrevendo 

a viagem de Vasco da Gama. 

11 — Chopia della sichonda letter a di poi venne el Pidoto (folha 

65a — 68a). Trata este documento da descoberta do cami- 

nho da India pelos Portugueses, e dos prejuizos que com isso 

irao sofrer o Sultao da Babilonia e os venezianos. 

12 — Chopia d'una 3.a letera di Lisbona di Chuido di meser Tom&- 

so Detti, de'di X d'aghosto 1499, di questo medesimo, che 

viene a verifichare tut to (folha 68a — 70b). Refere-se as 

viagens dos Portugueses a India. 

13 — Lettere o relazione, mutila in principio (folha 71a — 75b) 

14 — Lettere di Francesco Corbinellu Anepigr. (folha 76a — 77b) 

Trata-se de uma carta dando noticia da chegada de navios 

Portugueses que foram a India em 1501. 

15 — Lettere o relazione. Anepigr. anon, (folha 78a — 82a). 

Refere-se este documento a chegada de uma frota portuguesa 

a Lisboa em setembro de 1504, frota essa que tinha ido a 

India e voltava carregada de especiarias. 

15 — Nota d'una nuova provincia nuovamente trovaia per I'armata 

del serenisimo re di Portoghallo nette parte d'India (folha 82a 

—83a). Rste documento faz referencia a descoberta do por- 

to de Astu, que diziam pertencer ao imperio do Preste Joao. 

.7 — L'elogio del Toscanelli. (folha 836 — 846). 



— 85 — 

18 — Relazione del Congo. Anepigr. {folha 85a — 100a). Trata 

da descoberta do Congo a mandado do rei D. Joao II de 

Portugal. 

19 — Chopia d'una let era da Lisbona d'Amerigho di ser Nastagio 

Vespucci al magnifico ghofalonieri Piero Soderini, delle 

chose del nuovo viaggio fa farre e rre Manovelo re di Per to- 

ghalo delle parte d'l*India {folha 100& — 120b). £ a copia 

da Lettera a Soderini, 

20 — Nota d'una lettera mandata de re Manovello re di Porto- 

ghalo alia Santitd di Nostro Signore papa Giulio, Vanno de 

la*ancharnazion del Nostro Signore Jeso Christo mille cinque- 

cento sete {folhal20b — 123a). 

21 — Nota d'una letera nuovamente venuta di Portoghallo, la qua- 

le schrive da Mazanbiche, de'di 10 di genaio 1506 (folha 123a 

— 125a). Trata-se de uma carta escrita de Mozambique dan 

do noticia da viagem ate aquele ponto e dizendo que espera 

melhorar o tempo para prosseguir viagem a India. 

22 — Nota d'una nuova letera di Portoghallo che schrive d'Indid 

Afonso dal Borghetto chapitano de I'armata di mare de re 

di PortoQhallo, la qual contiene chome a presso, e prima. 

La quale lettere e adiritta al vece re d*India, el quote si truo- 

va in ta* luogho per la sua maestd (folha 125a -— 130a). Re- 

fere-se a carta que Afonso de Albuquerque escreveu da In- 

dia a Portugal. 

23 — Nota d'una altra letera schrive el giovane di Bartolomeo 

Marchionne a Piero Panciatichi di Portoghallo (folha I30ab). 

Trata este documento de uma nau portuguesa aprisionada por 

um navio corsario biscainho. 

24 — Notizie fiorentine (folha 1306 — 131a). 

25 — Nota d'una apologia mandata per me Piero Voglienti alia 

magnifica nostra Signoria di Firenze, per Vutile e bene delta 

cittd e del popolo di essa (folha 131a — 1386), 
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26 —• Chopia di piu Vuna let ere di Portoghallo de 24 di maggio an' 

no 1S13 (folha l3Sb — lAOb). Tjrata este documento da 

chegada de uma nau de nome "T!rindade,, que tinha ido .a 

India e voltava carregada de especiarias. 

27 — Una letera schrive a re Portoghallo al Santo Padre Lione 

de cimo della tornata delle nave tornate de VIndia {folha 

140b — 1436). 

28 — Sommario di storia fiorentina, dalla fondazione alVacquisto 

di Pisa (folha 145a — 1496). 

29 — II tumulo dei Ciompi di Gino Capponi, Anepigr. (folha 1496 

— 1646). 

30 — Una pitizione fata per uno citadino (folha 1656 — 167a). 

cioe la letter a di Donato Acciaioli. 

31 — Nottizia d'alchune parte de IArchorano di Maometto cha~ 

vate d'esso Archorano alchuno fioretto d'esso, chome a pres- 

so; e prima el proemio (folha 167a — 181a). 

32 — Anbasciata delli Etiopi, la qual feciono al nostro Signore papa 

Eugenio quarto, a dt 2 di setembre anno 1442, in Firenze. 

(folha 181a6). 

33 — Chopia dJuna letera della perdita di Negroponte, el quale fu 

preso dal Turco, a dt 11 di luglo anno domini 1470 (folha 

1816 — 1846). 

O manuscrito de Valienti contem, como acabamos de ver, ex- 

clusao feita da carta Mundus Novus, copia das que Vespucci enviou 

a Lourengo de Pier Francisco de Medici, respectivamente de Se- 

vilha em 28 de julho de 1500; de Cabo Verde a 4 de junho 

de 1501; e de Lisboa no comedo de agosto de 1502. Essas cartas 

foram copiadas obedecendb a ordem cronologica: a primeira 

(28 de julho de 1500) ocupa as folhas 41a — 47a; a segunda 

(4 de junho de 1501) vae da folha 486 a 526; a terceira (de comedo 

de agosto de 1502) acha-se copiada nas folhas 526 a 556. Estando 

todas as tres cartas copiadas uma em seguida a outra, e sinal que 

Vaglienti teve em maos ou os originais ou copiaisi delas, uma apos 
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outra. A Lettera, vem muito depois, visto que foi copiada nas fo- 

Ihas 100& a \20h. 

Verifica-se pelo exame atento do codice, que Vaglienti se inte- 

ressava principalmenlte pelas descriqoes de viagens que chegavani 

por meio de cartas a Florenqa, cartas essas que andavam de mao em 

mao, de vez que outras pessoas alem de Vaglienti as copiaram, in* 

elusive as de Vespucci ao Medici, como se pode verificar pelos co- 

dices "IWZhis" e "Strozziano 318", ja por nos referidos. Vaglien- 

ti ao copiar a Lettera, diz que se trata "della chose del nuovo viaggio 

fa far re e rre Manovello re di Portoghallo della parte de V India*'; 

considera o conteudo da Lettera como najrragao de uma so viagem, 

nao reparando que copiava alem das viagens a mando do rei D. Ma- 

nuel, tambem as duas primeiras atribuidas a Vespucci, a servi9o do 

rei da Espanha. Isso evidencia que ele copiava sem malicia, maqtii- 

nalmente, o que, principalmente sobre viagens, Ihe vinha ter as maos. 

Os historiadores que tern estudado a fundo a personalidade de 

Vespucci e suas viagens, estao divididos em dois grupos: os que acei- 

tam como autenticos os textos das cartas que Vespucci escreveu a 

Lourengo de Pier Francisco de Medici e que Vaglienti copiou todas, 

sendo que mais dois escrivaes copiaram a de 28 de julho de 

1500 e a de Lisboa de 1502; e os que sustentam que autenticas s&o 

a carta Mundus Novus e a Lettera, e apocrifas as dos Codices flo« 

rentinos. Ao primeiro grupo pertencem Napione, Humboldt, Pes- 

chel, D'Avezac, Alberto Magnaghi e outros. O segundo grupo com- 

preende Navarrete, Santarem, Varnhagen, Fiske, Harrisse, Berchet, 

Vignaud, etc. 

De todos os historiadores que tacharam de falsas as cartas dos 

codices florentinos, foi Varnhagen quern mais se esfor^ou para jus- 

tificar o seu ponto de vista, tendo ido a Flqtenga em 1858, com o 

objetivo de examinar tais codices, o que fez, publicando em segui- 

da o resultado dessa sua pesquisa (39). 

(39) "Bull, de la Society de Geographic de Paris", avril 1858; "Amerigo 
Vespucci", etc. Lima, 1865, pdginas 67 e 68. 



— 88 — 

O exame dos documentos florentinos feito por Varnhagen, 

infelizmente nao foi demorado, razao pela qual esse insigne. histo- 

riador equivocou-se varias vezes ao emitir a sua opiniao sobre o va- 

lor e a autenticidade dos mesmos. 

O primeiro argumento de que se sqrviu o Visconde de Porto 

Seguro para negar autenticidade a carta que Vespucci escreveu de 

Sevilha ao Medici em 28 de julho de 1500, existente por copia 

em dois codices florentinos, no de Vaglienti e no de numero 2112 

bis, e que nela faltam os barbarismos que para ele constituem uma 

das principals provas da autenticidade da Lett era. Como ja vimos no 

capitulo anterior, essa opiniao de Varnhagen quanto a constituirem 

os espanholismos da Letter a a prova da sua autenticidade, nao tem 

a solidez que ele quer emprestar, conforme demonstramos cabal- 

mente recorrendo ao erudito estudo filologico de tal carta feito pelo 

professor Northup. Mas o curioso e que, ao contrario do que o 

Visconde de Porto Seguro afirma, as cartas florentinas nao estao 

isentas desses barbarismos, sendo que a do codice 2ll2bis, que Var- 

nhagen examinou quando esteve em Florenqa e que Bandini publi- 

cou em 1745, contem alguns deles, tais como: estard, maroseano, 

satire, grossaria, at pik, istar di basso, bombe, adonde, problasione, 

origlia, codizia, alghoton9 genie brava, commarcana, disnudi, mat- 

tanza, discansare. O fato dessas palavras se encontrarem nas cartas 

que eram realmente de Vespucci, teria levado o forjador da Lett era 

a introduzi-las em maior numero nessa narraqao, com o intuito de 

dar a sua falsificagao um cunho de autenticidade. Em todo o caso, 

para evidenciar com que criterio Varnhagen discute essa questao, 

diremos que ao publicar as cartas atribuidas a Vespucci (40), assina- 

la em italico na Lettera os barbarismos nela contidos e ate palavras 

italianas de uso antiquado, que confunde com espanholismos, ao 

posso que na carta do: Codice 2112 bis, nao assinala nenhum. Desse 

modo se verifica que as palavras, que para Varnhagen sao barbaris- 

mos na Lettera, passam a ser italianas na carta que a 18 ou 28 de ju- 

lho de 1500, Vespucci remeteu de Sevilha ao Medici. 

(40) "Amerigo Vespucci", etc. Lima, 1865, pdginas 34 a 64 e 69 a 77. 
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Na carta que de Lisboa enviou Vespucci em comedo de agosto 

de 1502 ao Medici, de espanholismos so ha as palavras codizia e 

levare. Isso se explica, diz Magnaghi (41), porque na viagem que 

o Florentine fez ao Brasil em 1501-02, fez-Ihe companhia o 

seu conterraneo Geraldo dal Verdi, com quern teve oportunidade 

de falar o seu idioma, sofrendo pouca influencia da lingua dos seus 

companheiros de viagem, os Portugueses. Tratando-se da carta de 

Cabo Verde, que descreve o principio da viagem ao Brasil e o itinera- 

rio da frota de Cabral quando foi a India, os espanholismos nao exis- 

tem e abundam expressoes puramente florentinas. A explicaqao po- 
* 

de ser que Vespucci, entre o regresso da sua viagem com Hojeda e 

a sua partida para o Brasil em 1501, tenha estado em continue con- 

tacto com os seus patricios, tanto em Sevilha como em Lisboa. 

Varnhagen, depois de examinar o Co dice 2112 his, alem do de 

Vaglienti, onde como sabemos tambem existe uma copia da carta 

que Vespucci enviou de Sevilha ao Medici, em 28 de julho 

de 1500, fez uma comunicaqao em 1858 a Societc de Geographie de 

Paris. Num dos topicos desse comunicado, o Visconde de Porto 

Seguro declara que "a escrita parece imitada para indicar maior an- 

tiguidade, e mesmo a tinta e muito palida e muito desigual na sua pa- 

lidez, o que faz crer que a prepararam desse modo para a fazer pas- 

sar por mais antiga. O papel e evidentemente florentino; e tern mes- 

mo por filigrana uma flor, emblema dessa cidade. Mas admitindc 

ainda que Vespucci em Sevilha teve sempre logo depois de suas via- 

gens papel fabricado em Florenqa para escrever, ou mesmo que o 

papel nao seja florentino, nos temos um argumento sem replica para 

provar a nao autenticidade da carta pela sua assinatura, Le-se "Ame- 

righo Vespucci", com um A maiusculo, dois ee alemaes, depois do no- 

me, o que nao esta de modo nenhum de aoordo com a maneira de 

Vespucci assinar, como se pode ver no facsimile que nos publicamos no 

primeiro volume da nossa historia, pagina 424" (42). Nao sabemos 

(41) Obra citada, volume il, pdgina 13. 

(42) ^Amerigo Vespucci, etc. Lima, 1865, nota no rodape da pagina 68. 
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explicar como e que Varnhagen que declara ter examinado o Co dice 

2112 bis, nao percebeu que a carta de Vespucci nele contida, a seme- 

lhanqa da do Co dice V aglienti, nao passa de uma simples copia, nao 

tendo havido da parte de seu autor a intenqao de cmpalidecer a tinta 

nem de imitar a caligrafia e a assinatura de Vespucci com o escopo 

de fraude. fisse lamentavel equivoco do Visconde de Porto Seguro 

deu ensejo a Uzielli (43) para escrever: "E verdade que Varnhagen 

se bate contra moinhos de vento, esforqando-se por demonstrar que 

os codices florentinos nao sao autografos de Vespucci. Certo que 

nao sao e ninguem pretende que sejamn. Acrescentamos que a falta 

dos textos autografos das cartas Mundus Novus e Lettera, nao cons- 

titue impecilio para Varnhagen considera-las autenticas, 

Na sua critica aos codices florentinos, Varnhagen deixa evi- 

denciado que o seu objetivo e sustentar a todo o transe a autentici- 

dade da viagem de Vespucci de 1497-98. Dai a sua intransigencia 

errt nao aceitar como autentica a carta que Vespucci enviou de Sevilha 

ao Medici em 28 de julho de 1500; ao passo que e mais con- 

descendente tratando-se da de Cabo Verde de 4 de junho de 1501 e 

da de Lisboa de 1502, porque nao contem os absurdos da de Sevilha 

e... foram falsificadas com mais arte. 

Para Varnhagen (44) so sao autenticas as cartas Mundus Novus 

e a Lettera, porque foram publicadas quando Vespucci era vivo e po- 

dia, portanto, protestar contra qualquer adulteraqao do que escreve- 

ra. Mas quando essas duas cartas foram impressas, Vespucci estava 

na Peninsula Iberica e la permaneceu ate a morte, sem nunca ter 

voltado a Italia. Admitamos, diz Magnaghi (45), que alguem tives- 

se enviado a Vespucci um exemplar de cada uma dessas cartas. Nes- 

se caso, como poderia o Florentine protestar publicamente contra os 

dizeres de tais narraqoes cuja autoria era-lhe atribuida, si naquela 

epoca nao existiam jornais nem cousa semelhante? Escrevendo car- 

(43) "Atti del Xerzo Congresso Geografico Italiano", Firenze, 1899, vo- 
lume II, pdgina 482. 

(44) "Amerigo Vespucci", etc. Lima 1865, p£gina 68. 

(45) Obra citada, volume U, pdgina 16. 
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tas aos editores de Floren^a, de Paris, de Saint-Die para que as pu- 

blicassem? Mas si assim procedesse, tais editores teriam o maximo 

cuidado de oculta-las ou consumi-las imediatamente. Devia entao 

Vespucci escrever uma descriqao verdadeira de suas viagenes, dizendo 

que as que circulavam com o seu nome eram falsas, e tudo publicar? 

Mas Vespucci que estava na Espanha a serviqo do rei Fernando, des* 

frutando grande prestigio e prestes a ser nomeado Piloto Mayor, 

certamente nao iria retificar o que nao escreveu, os absurdos da Mun- 

dus Novus e da Lettera, revelando desse modo segredos de navega- 

gao que podiam ser uteis principalmente a Portugal. Se Vespucci 

tivesse em realidade escrito a narragao de suas viagens com a in- 

tengao de publica-la, visando com isso conquistar renome e gloria, 

certamente teria o necessario cuidado de expurga-la dos absurdos que 

conem a Mundus Novus e a Lettera. 

Mas quern teria interesse em falsificar as cartas existentes por 

copia nos codices florentinos, si elas nao contem nada que possa 

enaltecer Vespucci? Si ao contrario sao cartas modestas em todos 

os sentidos, escritas em estilo familiar, onde o seu autor escreve so 

aquilo que melhor possa despertar a atengao da pessoa a quern sao 

enderegadas, sem arrogancia, sem vaidade, sem exagero? 

Diz Varnhagien citando Humboldt, "que existem na historia 

da literatura diversas epocas igualmente importantes pelo interesse 

que tinha em for jar livros com os nomes de homens celebres" (46). 

"Bis, com relagao a nos, uma maneira de explicar a origem desses 

dois originais no tempo da maior gloria de Vespucci, no fim do secu- 

lo XVI ou comego do XVII, epoca a qual pertencem quasi todos os 

outros documentos contidos no famoso volume de Pier Vaglienti" 

(47). Neste topico do Visconde de Porto Seguro ha dois equivocos: 

primeiro que o Cddice Vaglienti nao e do fim do seculo XVI e come- 

go do XVII, mas sim do fim do seculo XV e comego XVI; segundo 

(46) "Examen critique" etc. volume IV, pdgina 34 e 35. 

(47) "Amerigo Vespucci", etc. Lima, 1865, pdgina 68. 
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que o fim do seculo XVI e comedo do XVII, nac foi o tempo da 

maior gloria de Vespucci, porquie justamente em 1601, foi que 

apareceu em Madrid a " Hist oria General de los hechos de los Cast el- 

lanos*' do cronista oficial da Espanha, Antonio Herrera y Tordesil- 

las, onde Vespucci e atacado rudemente e acusado de por meio de 

intrigas e mentiras, ter feito dar o seu nome ao Novo Mundo. 

Vejamos por em o que disse Humboldt, isto e, que houve epocas 

na historia da literatura em que se forjaram livros com nomes de ho- 

mens celebres, e isso na opiniao de Varnhagen serve para expli- 

car a fraude praticada par Piero Vaglienti. Sendo assim, como se 

explica nao ter eate falsificador publicado as cartas que forjou, 

atribuindo-as a Vespucci? Porque entao preferiu que elas ficas- 

sem ocultas entre as paginas de um manuscrito que por seculos este— 

ve coberto de po, dormindo no armario de um arquivo? Sera que 

Vaglienti forjou tais documentos com o intuito premeditado de esta- 

belecer grande confusao aos posteros que fossem estudar as viagens 

de Vespucci? O falsario refazendo ou alterando qualquer escrito de 

Vespucci nao podia, nem mesmo ter por escopo defende-lo, porque 

naquela epoca nao se sonhava com o estudo critico do Florentino e 

de suas viagens. Ao contrario, quern podia verdadeiramente ter inte- 

resse em ampliar, enriquecer de qualquer modo as narraqoes de tudo 

que fosse atraente para satisfazer a curiosidade dos leitores d'aque- 

la epoca, eram como ja referimos, os tradutores e os editores. Su- 

por, como di? Magnaghi (48), que um homem simples como Vagli- 

enti, que copiava materialmente as cartas e descriqoes de viagens, 

e sobretudo as noticias mandadas por seus patricios de Lisboa; um 

homem despido de qualquer ideia critica, que copiou como ja dis- 

semos, a L,ettera, julgando-a uma so viagem, e que nao percebeu que 

esta carta contrasta com as cartas que Vespucci enviou ao Medici; 

supor que este homem tenha rebuscado nas paginas da Mundus Novus 

(48) Obra citada, volume II, pdgina 19. 
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e nas da Lett era elementos para for jar tres documentos (as cartas 

de Vespucci ao Medici) mais verossimeis, nao deixa de ser um ver- 

dadeiro absurdo. 

* * 

* 

Nao vamos agora nos ocupar em provar a autenticidade da car- 

ta que Vespucci a 28 de julho de 1500, remeteu ao Medici. 

Quando estudarmos no capitulo posterior a este a suposta viagem 

de Vespucci ao Novo Mundo em 1497-98, veremos por que razao 

Varnhagen e os que o acompanham fazem questao fechada de consi- 

dera-la apdcrifa, veremos que a sua autenticidade se comprova em 

face de uma analise e cdtica imparcial. 

Em todo o caso, encaixa-se perfeitamente aqui o seguinte facto: 

Em 1892 a duqueza de Berwick y De Alba, publicou em Madrid os 

"Autografos de Cristobal Colon y papeles de America", onde existe 

a "Pesquisa contra Ojeda sobre su primier viaje a las Indias" man- 

dada fazer por Colombo em Sao Domingos em 1500 e na qual exis- 

tem os depoimentos de duas testemunhas: Juan Velasquez e o medico 

Alonso. Consta dessa pesquisa que desavindo Hojeda com essas tes- 

temunhas, as abandonou em S. Domingos, de volta de sua viagem 

ao Novo Mundo. Queixaram-se elas a Colombo que mandou instau- 

rar inquerito. As citadas testemunhas entre outras cousas declara- 

ram que Hojeda na sua viagem de 1499 partiu de Cadiz a 18 de 

maio; que a frota era de dois navios* que a navegaqao se iniciou 

pela costa de Marrocos, tocando em varias ilhas do arquipelago das 

Canarias, a ultima das quais fora a Gomera. Essas declaragoes com- 

binam perfeitamente com os dizeres da carta que a 28 de julho 

de 1500, Vespucci enviou de Sevilha a Eourengo de Pier Francisco 

de Medici, ao passo que discorda com os da Lett era, visto que nesta 

a partida foi a 16 de maio; eram em numero de 3 os navios; e a der- 

rota foi via Cabo Verde, tendo a frota tocado na ilha do Fogo para 

se abastecer de agua e lenha. 

Vejamos, obedecendo a ordem cronologica, a carts que de Cabo 

Verde enviou Vespucci ao Medici em 4 de junho de 1501, que trata 
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do comedo da sua viagem ao Brasil e descreve a navegaqao feita pelos 

Portugueses a India. 

Como sabemos, Vamhagen sustenta que essa carta e apocjrifa, 

mas faz para ela uma concessao; nao tem os absurdos da de Sevilha 

e forjaram-na com mais arte. JHumboldt, Trubenback, Uzielli, Mag- 

naghi e outros, inclusive C. Malheiros Dias (49) e Jaime Cortesao 

(50), reputam-na autentica. 

Vespucci no inicio da carta ora em estudo, diz que partiu de 

Lisboa no dia 13 de mar^o de 1501 e que "tanto navegamos que pas- 

samos a vista das Ilhas Afortunadas, que hoje se chamam das Cana- 

rias, e passamo-Ias de largo tendo nossa navegaqao ao longo da costa 

da Africa, e tanto navegamos que chegamos aqui a um cabo que se 

chama Cabo Verde, que e o princapio da provincia da Etiopia e esta 

no meridiano das Ilhas Afortunadas, tem de latitude 14 

graus da linha equinocial, onde por acaso encontramos surtos dois 

navios do rei de Portugal que estavam de volta da parte da India 

oriental, que sao daqueles mesmos que partiram para Calicut ha 14 

meses, que foram 13 navios com os quais eu tive grandissima con- 

versaqao, nao tanto sobre a viagem, mas a respeito da costa da terra 

que percorreram, das riquezas que encontraram, daquilo que possue, 

de que tudo em re$umo se fara menqao nesta a Vossa Magnificencia, 

nao por meio de cosmografia, porque nao foi nessa frota cosmografo 

nem nenhum matematico, o que foi grande erro''. 

Esta carta de Vespucci ao Medici e anterior, de mais de 2 meses, 

a carta confidencial escrita pelo rei D. Manuel ao rei Fernando da 

Espanha, datada de Lisboa a 28 de agosto de 1501, descrevendo p. 

viagem de Cabral a India (51). Na "Relaqao do Piloto Anonimo", 

(49) "Hist6ria da Colonizagao Portuguesa do Brasil", volume II, pA- 
gina 190 a 194. 

(50) "A Expedigao de Pedro Alvares Cabral", Lisboa, 1922, pagina* 
45 e 46. 

(51) "Histdria da Colonlzagao Portuguesa do Brasil", volume II, p4- 
ginas 165 a 167. 
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(52) que como sabemos foi publicada no "Paesi novamente retrova- 

ti," etc. de Fracanzano da Montalboddo, coletanea esta impressa 

em Vicencia em 1507, se le no livro III, capitulo LXXXI o seguin- 

te: "chegamos ao cabo de Boa Esperan^a no dia de pascoa florida 

e dai fez bom tempo com o qual atravessamos e viemos a primeira 

terra junto ao Cabo Verde, Bezeguiche, e ai encontramos com 3 na- 

vios os quais nosso rei de Portugal mandava a descohrir a nova ter~ 

ra". Esta concordancia da carta de Vespucci com a "Relagao do 

Piloto Anonimo,, quer quanto a data, quer quanto aos fatos (a frota 

de Cabral ao voltar da India chegou em Cabo Verde nos primeiros 

dias de junho de 1501), constitue para Humboldt (53) a prova irrefu- 

tavel da autenticidade da carta que estamos apreciando, de vez que 

Vaglienti nao podia estar ao par dos detalhes desse encontro de Ves- 

pucci em Cabo Verde com a frota de Cabral. 

Existe um outro fato referido na carta de Cabo Verde, que con- 

corda tanxbem com a "Relagao do Piloto Anonimo,^ Diz a carta: 

"De Albarcon atravessam o estreito do Mar Vermelho e vao a Meca, 

onde foi um navio da dita frota, que neste momento aqui chegou 

neste cabo". Na "Relaqao do Piloto Anonimo", livro III, capitulo 

EXXXI do "Paesi", existe este topico: "Uma nau que perdemos de 

vista quando fomos para la (Calicut), foi ter a boca do estreito de 

Meca e esteve numa cidade onde perderam o batel com toda a gente 

que tinha. E assim, chegou a nau somente com seis homens", etc. 

Esta nau era aquela sob o comando de Diogo Dias, irmao de Barto- 

lomeu Dias. 

Na carta de Cabo Verde diz Vespucci ao Medici, que "em ver- 

dade o que digo, creia e muito mais de memoria, porque isso me 

contou um homem digno de fe, que se chama Caspar, e que tinha 

(52) A "Relagao do Piloto Anonimo" foi escrita por Giovanni Matteo 
Cretico, nuncio de Veneza em Lisboa, tendo por base documento 
portugues. Foi enviada ao almirante Domeniro Malipiero por Tre- 
visan, secretdrio da embaixada de Veneza na Espanha, em fins d© 
1501. Vide estudo detalhado no nosso livro "O Descobrimento do 
Brasil", Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1946. 

(53) "Examen critique etc., volume V, pdginas 66 e seguintes. 
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viaj ado do Cairo ate uma provincia que se chama Malaca, a qual 

esta situada na costa do Mar Indico". fiste Caspar de quem Vespuc- 

ci diz ter colhido as informaqoes que sobre a India transmite ao sen 

patrao e amigo Lourengo de Pier Francisco de Medici, e o mesmo 

Caspar a que faz alusao Leonardo Ca' Masser na sua Relazione es- 

crita de 1506 a 1507 (54), quando descreve a primeira viagem de Vas- 

co da Gama a India; e aquele a quem aludem Castanheda, Damiao 

de Goes, Joao de Barros e Jeronimo Osorio, um hebreu de origem 

polaca nascido em Alexandria, donde passou para a India, sendo que 

Vasco da Gama conseguiu converte-lo ao cristianismo e batisa-lo 

com o nome de Caspar da Gama. Prestou ele serviqo como inter- 

prete ao Gama, e nessa qualidade participou da frota de Cabral. E' 

admissivel que Vaglienti estivesse ao par desses detalhes a que nos 

referimos, para poder fazer a alusao que a carta de Cabo Verde faz, 

com tanta precisao, ao interprete Caspar? 

Diz Magnaghi (55), referindo-se a carta de Cabo Verde: "Mas 

existe, em fim, uma prova decisiva da autenticidade desta carta. 

Vespucci, no fecho da carta diz: "E para maior clareza da verdade 

se encontra presente Geraldo Verdi, irmdo de Simdo Verdi, de Cadiz, 

o qual vem em minha companhia e se vos recomenda". Sabe-se que 

Simao dal Verde ou Verdi, era um florentino residente na Espanha 

naquele tempo, Temos dele duas cartas relativas a segunda e tercei- 

ra viagem de Colombo (56), que provam como ele esteve em cor- 

respondencia com pessoas de Florenga. Vespuoci ou alguem, teria 

ousado inventar a circunst^ncia de um irmao de Simao Verdi, via- 

jar em sua companhia? Ao contrario esta circunstancia fornece 

do mesmo modo, uma nova garantia de autenticidade tambem da 

terceira carta, a que Vespucci escreveu ao Medici, de volta da via- 

gem. Em Florenqa os parentes e amigos de Geraldo Verdi teriam 

(54) Publicada no "Archive Storico Italiano", apdndice II, Florenga, 
1845, pagina 13. 

(55) Obra citada, volume II, pdginas 37 e 38. 

(56) "Raccolta Colombiana", parte III, volume II, p&ginas 78 a 82. 
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sabido perfeitamente si ele tinha ou nao estado em viagem com 

Vespucci. Tambem isto foi inventado por Vaglienti,,? 

O erudito hestoriador portugues C, Malheiroa Dias (57),defen- 

dendo a autenticidade da carta em estudo, diz: "Urn saliente erro 

cronologico avulta nesla altura da narrativa: a indicagao do ano de 

1499 como o da partida da esquadra de Cabral". Nao ba absoluta- 

mente nenhum erro, quando a carta em apreqo diz: "Questa frotta. 

del Re di Portoghalo, parti di Lisbona I'anno 1499, del mese d'Apri- 

le", etc. visto que no calendario floremtino, o ano de 1500 correspon- 

de ao de 1499, e o mez de marqo ao de abril. 

Tratando-se da carta que de Lisboa remeteu Vespucci ao Me- 

dici em comeqo de agosto de 1502, descrevendo a sua viagem ao 

Brasil, carta esta publicada pela primeira vez por Bartolozzi em 

1789, recorrendo nao ao Co dice Vaglienti, mas ao Strozziano 318, 

julgamos nao ser necessario defender a sua autenticidade^ primeiro 

porque ninguem a ataca de rijo, e depois porque ela nada mais e do 

que a continuagao da de Cabo Verde que acabamos de estudar, pois 

que diz de inicio: "A ultima escrita a Vossa Magnificencia foi da 

costa de Guine de um lugar que se chama Cabo Verde, pela qual 

subestes qual o principio da minha viagem e, pelo presente, serd dito 

com hrevidade o meio e o fim dessa, que e isto que segue agora", 

* * 

* 

Henry Vignaud (58) esposando a tese de Varnhagen, tambem 

sustenta que as cartas dos codices florentinos sao apocrifas, mas nao 

traz a discussao nenhum novo argumento de valor, apenas repetindo, 

"mutatis mutandis'', os do Visconde de Porto Seguro. Assim proce- 

dendo, comeste o erro de confundir os dois codices onde existem, por 

copia, a carta que Vespucci enviou de Sevilha ao Medici em 28 de 

(57) "Hist6ria da Coloniza^ao Fortuguesa do Brasil", volume II, pd- 
gina r 191. 

(58) "Americ Vespuce", Paris, 1917, pdgiUas 59 a 62. 
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julho de 1500, chaniando de 2112 his o Codice Vaglienti e con- 

siderando o 1910, que e o proprio Vaglienti, como aquele publicado 

por Bandini, quando em realidade este historiador publicou o 2112 bis. 

Diz Vigtiaud, referindo-se a Piero Vaglienti, que "U a laissi 

des memoires mats non une trks bonne renommee/' e chama a aten- 

qao do leitor para a nota n.0 195 que se encontra na pagina 154 do 

volume I da sua obra: "Histoire Critique de la Grande Intreprise 

de Christophe Colomb" (59). Neste livro e na pagina indicada, nos 

encontramos este topico; "Le caractbre moral de ce Vaglienti n'est 

pas trhs elevi; sa veracite et Tauthenticite des pieces qu'il a recueil- 

lies ont ete mises en question par des juges competents, par Varnha- 

gen et par Santarem, entre autres, dortt Topinion, sur ce point n'est 

pas rejetee par le professeur Luigi Hugues et par M.Berchet. M. 

Uzielli croit, au contraire, a la veracite du personnage, ainsi qu'a 

I'authenticite des documents que nous lui devons et des etudes criti- 

ques plus recentes paraissent lui avoir donne raison sur ce point. 

Voyez son article: "Piero Vaglienti dans le n.0 I du "Toscanelli", 

Florence, 1893, p.p 27 et sq." 

"Parece, diz Vignaud, the ter dado razdo neste ponto/'vnodo 

habil desse americanista ilustre nao dar as maos a palmatoria de 

Uzielli. O trabalho deste sabio historiador italiano que abalou o jui- 

zo temerario que Vignaud fazia de Piero Vaglienti, prova de acordo 

com documentos existentes nos arquivos de Florenqa o seguinte 

(60) : que os Vaglienti, desde o seculo XIV, foram quase todos 

ourives; que na historia da arte florentina durante o Renascimento, 

ha elogiosas referencias a mais de um membro dessa familia; que 

Giovanni Vaglienti, pae de Piero, tambem tinha sido ourives e que, 

ao falecer entre 1446 e 1451, deixou esse seu filho com pouca idade; 

que Piero em vez de dedicar-se a arte, preferiu a carreira de comer- 

ciante de tecidos, associando-se a um dos membros da nobre familia 

florentina dos Dei, de nome Milano; que deixando mais ou menos 

(59) Obra citada, pagina 59. 
(60) Revista "Toscanelli", numero 1, Florenga, Janeiro ,de 1893, pigi- 

nas 27 a 34. 



— 99 — 

on 1471 a sociedade com Milano Dei, se estabeleccu Piero em Pisa 

com casa comercial, prosperando os seus negocios; que em 1475 

casou-se ele com uma dama de nome Margarida, com a qual 

teve quatro filhos; que quando Oarlos VIII em setembro de 

1494 entrou em Pisa, os pisanos se insurgiram contra Florenqa e 

as casas comerciais e mesmo as particulares dos florentinos foram 

saqueadas, inclusive a de Piero; que ficando ele arruinado, apres- 

sadamente se transportou com toda a sua familia para Florenga; 

que nessa cidade passou Piero a trabalhar por conta de Nicola 

Sernigi, da firma Semigi de Lisboa, que incorporava por sua conta 

navios as frotas que 6 rei de Portugal enviava a India em busca das 

especiarias; que apesar desse emprego, o que Piero ganhava nao 

bastava para o sustento de sua familia, pelo que se viu obrigado a 

vender a Nicola Semigi a casa que possuia na "Via di Santa Chiara", 

morada querida de seus antepassados; que Piero nao tinha sido um 

falsificador de documentos do fim do seculo XVI ou comedo do 

XVII, mas sim um contemporaneo de Vespucci; que a vida de Piero, 

nos seus menores detalhes, e a de um homem probo que, assim pre- 

feriu morrer em 1514, a praticar qualquer falcatrua. 

A vista de tudo que expusemos nos capitulos anteriores e neste, 

cremos que estamos habilitados a estudar judiciosamente as viagens de 

Vespucci, uma vez que separamos o joio do trigo, uma vez que co- 

nhecemos quais sao as cartas autenticas desse navegante, quais as 

apocrifas a ele atribuidas. 
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CAFITULO I 

A SUPOSTA VIAGEM DE VESPUCCI EM 1497 

Como ja demonstramos no capitulo anterior, as cartas de Ves- 

pucci existentes por copia nos codices florentinos, notadamente no 

"Riccardiano sao as unicas que} a semelhan9a de Peschel, 

D'Avezac e Magnaghi, reputamos antenticas. A que de Sevilha, em 

18 ou 28 de julho de 1500, enviou o Florentino ao seu amigo e patrao 

Louren^o de Pier Francisco de Medici, narrando a sua viagem ao 

Novo Mtindo em 1499, comega com a seguinte frase: "Paz bast ante 

tempo que ndo tenho escrito a Vossa Magnificencia; isso aconteceu 

por ndo haver ocorrido coisa alguma digna de memorial 

Oscar Peschel (61) comentado essa passagem da carta, diz que 

c logico conduir-se que, si Vespucci tivesse realizado qualquer via- 

gem anteriormente a de 1499, ele teria disso informado o Medici e, 

"ipso facto", nao teria comegado a carta do mode como comegou. 

Como se ve, o argumento de Peschel e convincente, mas n6s, ci- 

tando-o, nao pretendemos fugir a discussao, que diz com a suposta 

viagem de Vespucci em 1497-98. Ao contrario, vamos debater © 

assunto. 

Louvando-se na Lett era, que ja evidenciamos ser um documento 

forjado, uma verdadeira "colcha de retalhos", Vamhagen, Harris- 

se, Fiske, Vignaud e outros historiadores, afirmam que Vespucci entre 

10 de maio de 1497 e 15 de outubro de 1498, realizou uma viagem ao 

Novo Mundo, durante a qual descobriu os golfos de Honduras, Cam- 

peche, Mexico, e as peninsulas de Yucatan e Florida, pertencendo- 

Ihe, portanto, a prioridade do descobrimento da terra firme da 

America. 

(61) "Ceschichte der Erdkunde", Munchen, 1865, pdgina 309, nota I. 



Aconftece, porem, que ate hoje nao foi encontrado nos arqui- 

vos espanhois qualquer documento que faqa alusao a essa viagem, 

e nemi tao pouco os cronistas espanhois daquela epoca a ela fazem 

a menor referencia. Isso se explica, diz Vignaud, (62) porque "essa 

primeira viagem de Vespucci foi uma das expedites clandestinas co- 

mo as muitas que en tao se realizaram". Mas esse argument© nao pro- 

cede porque, como diz a Lett era no exordio, a expedi^ao foi "a mando 

do rei de Castella D. Fernando VP*, e ao descrever o inicio dessa via- 

gem diz... "porque o rei D Fernando de Castela tendo de mandar 

quatro navios para descohrir novas terras no ocidente, fui escolhido 

por Sua Alteza para ir nessa frota a fim de ajudar a descohrir,** 

Outro argumento a que recorre Vignaud (63) para justificar 

o silencio, que dessa viagem do Florentine guardam os arquivos e 

os historiadores espanhois, e que "a primeira viagem de Vespucci 

nao tendo sido seguida de nenhuma outra na mesma regiao, esque- 

ceram as descobertas que ele tinha feito, as quais nao foiram nem 

verificadas, nem confirmadas por nenhuma tomada de posse.,, 

De modo que, para Vignaud, apenas decorridos poucos anos 

apos a referida viagem de Vespucci, esqueceram completamente o 

seu brilhante feito, e os documentos daquela epoca apenas registra- 

ram que so em 1502-1503 e que Colombo tocou no cabo Honduras 

que batizou com o nome de Punta Caxinas, fundeou na bahia de Tru- 

jillo de onde rumou para o sul percorrendo. as costas de Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Veragua, Panama e o golfo de Darien, de 

onde em maio de 1503 voltou para Cuba; que so em 1512 e que Juan 

Ponce de Ceon descobriu a Florida. 

As viagens livres e clandestinas para o ocidente, interessando 

umas e outras o governo espanhol, foram autorizadas pela cedula 

de, 10 de abril de 1495, sob certas condi^oes, entre as quais a de par- 

tirem todas do porto de Cadiz, para facilitar os respectivos registros. 

Mas a 23 de abril de 1497, a referida cedula de 1495 era revogada. 

(62) Obra citada, pagina 130. 

(63) Obra citada, pdgina 134. 
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e os previlegios de Colombo a que se refere a capitulation de 17 de 

abril de 1492, eram renovados (64). 

Como a Lett era diz que Vespucci partiu para essa suposta via- 

gem a 10 de maio de 1497, segue-se que ela teve inicio quando Colom- 

bo ja estava novamente em pleno gozo de seus previlegios. Em- 

bora so a 2 de junho de 1497 tenha sido revogada a "Hcenqa general 

para descobrir", nao e admissivel que Colombo, que se achava na 

Espanha (desde junho de 1496 a 30 de maio de 1498), ao ter co- 

nhecimento do aprestamento dessa expediqao destinada a uma regiao 

sob sua jurisdig&o nao fizesse valer os seus privilegios; nao e cri- 

vel que estando no apogeu de sua gloria, tentassem menosprezar os 

seus direitos. 

No famoso processo conhecido por "Fleitos de Col6nf\ em que 

o governo espanhol procurou anular os privilegios hereditarios dos 

descendentes do Almirante, ficou evidenciado pertencer-lhe a priori- 

dada do descobrimento da terra firme do Novo Mundo em 1498. 

Nesse processo onde depuzeram mais de 100 testenxunhas, apesar de 

tudo ter deligenciado o Fiscal para prejudicar os herdeiros de Colom- 

bo, ninguem se apresentou a disputar-lhe tal primasia. Hojeda, em 

8 de fevereiro de 1513, respondendo a 5a. pergunta do Fiscal, decla- 

rou ter sido o primeiro navegante, apos o Almirante, que descobriu a 

terra firme; "el primero hombre que vino a descubrir despues que 

el Almirante, e descubrio al mediodia la tierra firme" (65). 

Caso qualquer outro navegante tivesse descoberto alguma porqao de 

terra firme, anteriormente a Colombo, si de fato Vespucci tivesse 

realizado a viagem de 1497 como narra a Lettera, nao e possiyel que, 

em hipotese alguma, Hojeda, que era inimigo rancoroso de Colom- 

bo, fosse guardar sigilo sobre tal acontecimento, ao prestar o seu 

referido depoimento ao Fiscal.. Recordemos que Hojeda devia es- 

tar ao par dessa viagem de Vespucci, si de fato ele a realizou, pois 

o teve como companheiro na expediqao de 1499. 

(64)Navarrete, obra citada, volume II, pdgina 225 a 229. 

(65) Navarrete obra citada, volume III, pdgina 528. 
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Diz Vignaud (66) que nos "Pleitos de Colon" apenas se dis- 

cutia a prioridade da dcscoberta da "Costa das Pcrolas " realizada 

por Colombo cm 1498, c nao de Honduras e da regiao do norocstc, 

descobertas de Vespucci em 1497, razao pela qual nenhuma teste- 

munha podia ter feito referencia a essa viagem do Florentino. Ha 

manifesto equivoco da parte desse erudito americanista. Nesse pro- 

cesso nao ficaram absolutamentc restringidas, a questao de Paria, 

as perguntas feitas as testemunhas pelo Fiscal. Na sexta pergun- 

ta o Fiscal tratou da descoberta da prdvincia de Darien; nas setima 

e oitava da foz do Amazonas e do cabo de S,. Agostinho; nas noina 

e decima de Veragua; nas decima nona e vigesima da ilha Espa- 

nhola, etc. Por sua vez, nas "Probamas del Almirante", pergun- 

tas foram feitas as testemunhas sobre todas as descobertas de Co- 

lombo, inclusive Paria, Darien e Veragua (67). Sera admissivel 

que tendo o Fiscal feito perguntas as testemunhas sobre as viagens 

de Cristobal Guerra, Pedro Alonso Nino, Juan de la Cosa, Alonso 

de Hojeda, Rodrigo de La Bastidas, Vicente Yanez Pinzon, 

Diogo de Lope, etc., se tivesse esquecido de Vespucci e da sua impor- 

tantissima viagem de 1497, caso de fato ele a tivesse realizado? 

Vamhagen (68), visando defender a todo o transe a autentici- 

dade da viagem de 1497, procura identifica-!a com a que refere a 

carta, que de Burgos, em 23 de dezembro de 1506, o veneziano Giro- 

lamo Vianello, capitao a servi^o da Espanha, escreveu a Se- 

nhoria de Veneza. Esta carta narra uma viagem reali- 

zada naquela epoca por Juan de la Cosa e Vespucci, em 

dire^ao ao poente e a 800 leguias a sudeste da ilha Espa- 

nhola. Diz a carta em apre^o: "Bl vene qui do navUli 

de la India, de la portione del re mio signor, li qual furono a dis~ 

coprir, patron Zuan biscaino et Almerigo fiorentino, U qual sonno 

passati per ponenti et garbino lige 800 di Id de la inscula Spag- 

(66) Obra citada, pagina 133. 
(67) Navarrete, obra citada, volume III, p&ginas 529, 530, 539, 341, 553, 

554, 557, 562, a 573. 
(68) Obra citada, pdgina 120. 
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nola"... (69). Isto e; Aoabam dc chegar dois navios pcrtcn- 

centes ao rei meu senhor que foram realizar descobertas na India. 

Eram patroes Joao Biscainho e Amerigo Florentine, os quais na- 

vegaram a oestc-sudoeste 800 leguas alem da ilha Espanhola"... 

Nessa viagem Vespucci nao podia ter tornado parte, porque de va- 

rios documentos existentes nos arquivos espanhois e datados de 1505 

e 1506, consta que ele se achava na Espanha ate 23 de agosto de 

1506 (70). Esclarece Humlboldt (71) que Vianello deve ter-se 

cquivocado, pois ouvindo de Juan de la Cosa a narrativa de varias 

de suas viagens realizadas em terra firme, entre elas a de 1504-06, 

tera confundido esta com a realizada em companhia de Hojeda c 

Vespucci em 1499-1500, de modo que, tratando-se da viagem de 

1504-06, o nome de Vespucci por um erro de memoria, foi asso- 

ciado ao de Juan de la'Cosa. Porem Varnhagen e de opiniao que 

a data da carta de Vianello esta errada, que em vez de 1506 deve 

ler-se 1498, isto e, o erro abrange nada menos que tres algarismos! 

Mas segundo provou iHumboldt (72), Juan de la Cosa nao reali- 

zou nenhuma viagem no periodo de 1497 a 1498, portanto 

nao podia ter sido o companheiro de Vespucci na suposta viagem 

de 1497-98. 

Tratando-se da carta de Vianello, escreveu Uzielli (73) que, 

para resolver a questao referente a data da mesma, bastava ir a 

Veneza e examinar o manuscrito, Porem os criticos e aqui vae uma 

alusao a Vernhagen, preferiram discutir comodamente essa ques- 

tao em seus gabinetes ate que em 1881, foi publicada a parte do 

texto dos "Diarios de Marino Sanuto" que continha a carta dc Via- 

nello, ficando evidenciado ser ela datada de 1506. 

(69) "Raccolta Colombiana", parte III, volume II, pdginas 185 a 187. 

(70) Navarrete, obra citada, volume III, p&ginas 292 a 294. 

(71) "Examen critiqueM, etc. volume V, p4gma 166. 

(72) "Examen critique", etc. volume V, pdgina 163. 

(73) "Atti del Tcrzo Congresso Geografico Italiano", Firenxe, 1899, vo- 
lume II, pdgina 469. 
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Um dos mais fortes argumentos para negar ter Vespucci rea? 

lizado a viagem de 1497, e o seguinte alibi referido por Humboldt 

(74) : Vespucci desde a metade do mes de abril de 1497, ate o 

fim de maio de 1498, estava na Andaluzia ocupado com o apres- 

tamento da terceira viagem de Colombo. Munhoz encontrou em 

realidade nos "Livros de gustos de armadas " conservados nos arqui- 

vos da Cos a de contratacion de Sevilha, documentos aAitentico^ pro- 

vando que Vespucci, a partir de dezembro de 1495, esteve a testa 

da Casa Berardi, de Sevilha, encarregado- de armar expedigoes ultra- 

marinas: o tesoureiro Pinelo, em data de 12 de Janeiro de 1496, 

fez-lhe um pagamento de 10.000 maravedis, e Vespucci continuou 

com tal encargo em Sevilha e San laicar, desde a metade de abril 

de 1497 ate a partida de Colombo para a sua terceira viagem em 

30 de maio de 1498. Diz Navarrete, (75) referindo-se a esse fa- 

to que, tendo falecido Berardi em dezembro de 1495, "Vespuche se 

encargo de tener la cuenta con los... Maestres... del frete y suet- 

do que habiesen de haber, segun el asiento que el die ho Juanoto fi- 

20 con ellos y del mantenimiento, etc. Para lo cual recibib. .. 

Amerigo de Pinelo 10.000 mars, em 12 de Bnero de 1496Si- 

guio Vespucio disponendo todas las cosas hasta despachar la arma- 

da en Sanlucar." Acrescenta Navarrete em nota no rodape da ci- 

tada pagina: "Hallanse estas noticias en el lib. 2.° de los gastos 

de las armadas de las Indias que existe en la contratacion de Se- 

vilha, de onde lo extract© Munhoz". A' vista do exposto, Ves- 

pucci nao podia ter realizado a viagem de 10 de maio de 1497 a 15 

de o(utubro de 1498, a que se refere a Lettera. 

Henry Harrisse (76) contesta o alibi, mas sem ter-se dado ao 

trabalho de ir a Sevilha para examinar os "Lihros de gastos de ar- 

madas e assim provar de quemi e o equivoco: si de Munhoz, Na- 

(74) "Examen critique", etc. volume IV, pagina 273. 

(75) Obra citada, volume III, pdgina 317. 

(76) "The Discovery of North America", pdgina 354 a 362. 
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varrete e HumboMt, ou dos que como ele, sustentam que o Floren- 

tine) realizou a viagem de 1497. 

Um dos argumentos a que recorre IHarrisse (77) para justi- 

ficar ter Vespucci realizado a viagem em apreqo e o seguinte: ^As 

68 cartas endereqadas , a Amerigo Vespucci, que nos extraimos do 

" Carteggio" dos Medici , em 1868, e escritas de 1488 ate novembro 

de 1491, enquanto ele ainda residia .na Italia, mostram-no como 

tendo-se dedicado unicamente a assuntos coraerciais. Um documen- 

to recentemente trazido a luz, e datado de 30 dezembro de 1492, es- 

ta assinado: "Amerigho Vespucci, merchante fiorentino in Syhi- 

liabem como o recibo de 12 de Janeiro de 1496, mostra ocupa- 

Qoes da ynesma especie. Mas quando e feita novamente referencia 

a sua pessoa em se tratando da viagem transatlantica de Alonso de 

Hojeda, o qual ievantdu ferros de Cadiz a 16 de maio de 1499, ai 

o proprio comandante em chefe da esquadra fala dele nao como 

mercador ou feitor por parte do armador, mas sim como piloto 

profissional: "Juan de la Cosa, piloto, e Merigo Vespuche e outroS 

pilotos." E dessa epoca em diante ele aparece unicamente como 

navegador ou comandante de expediqoes maritimas, terminando por 

ser nomeado em 22 de marqo de 1508, "Piloto May of" de Espa- 

panha. Nao e muito provavel que Vespucci tenha passado de uma 

feita, do escritorio de Berardi, para a nau capitanea de Hojeda, 

como piloto. Certamente ele divia ter adquirido muita experiencia 

nautica antes de receber tal missao em uma frota, que velejando 

com a bandeira real, era enviada atraves do Atlantico para desco- 

brir novas terras. Esta deduqao nos leva a crer que entre 1496 a 

1499, Vespucci levou uma vida errante no mar, e, portanto, e pos- 

sivel que tenha navegado de maio de 1497 a outubro de 1498, que e 

o tempo declarado por ele (na Letter a) como tendo percorrido de 

costa 870 leguas de uma regiao continental em diregao noroeste 

Com essa logica, Harrisse ver-se-ia embaraqado si tivesse de 

explicar, onde teria Vespucci aprendido a navegar quando, partindo 

(77) "The Discovery of North America", pdgina 356. 
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como diz a Letter a, para a viagem de 1497 ia, " ajudar a descobrir 

missao esta muito mais importante que a de piloto na frota de 

Hojeda. 

Nao sao solidos, pois, esses argumentos de Harrisse, porquc 

e impossivel apurar-se com seguran^a, a semelhan^a do que ocorre 

com outros famosos navegantes, tais como Colombo, Barto- 

lomeu Dias, Vasco da Gama, Fernao de Magalhaes, etc., onde, em 

que epoca e como, o Florentino aprendeu a navegar. O que sabe- 

mos, e que ele percorreu uma vasta extensao do literal leste da 

America do Sul. 

Magnaghi (78), analisando meticulosamente a descri^ao que da 

viagem de 1497 faz a Lett era, prova sobejamente as inumeras in- 

coerencias que ela contem, principalmente as de ordem geografica. 

A titulo de exemplo, citamos algumas delas. As referendas 

quanto a latitude, longitude, distandas e dire^ao da naveqao, sao 

todas erradas, o que nao se coaduna com a capacidade cosmografica 

de Vespucci. Ha erro de latitude de 10 graus, o que em absoluto 

nao se pode atribuir ao Florentino que era perito em calcular as 

alturas (79), tanto assim que indicou para o cabo de S. Agostinho 

a latitude certa de 8 graus sul (80). Contem a Lettera uma pro- 

lixa descrigao dos uses e cqstumes dos habitantes de Honduras, 

Yucatan e golfo de Campeche, apontado-os como selvagens canibais, 

quando na realidade pertenciam eles a raqa semi-civilizada dos 

Mayas. Se a expediqao realizou o periplo do Yucatan e da Flori- 

da, e de se estranhar que a Lettera nao faga a menor alusao a exis- 

tencia dessas importantes peninsulas, Tendo a frota, na qual ia 

Vespucci, navegado sempre bem proxima do literal da enorme ex- 

tensao de terra que percorreu, os seus tripulantes deviam forgosa- 

mente ter avistado as embocaduras dos rios Grande, Colorado, Mis- 

(78) Obra citada, volume II, pdginas 65 a 105. 

(79) Pedro Martyr de Angleria — "De Orbe Novo", d£cada HI, livro 
V, capitulo I. 

(80) Navarrete, obra citada, volume III, pdginas 319 a 320. 
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sissipi, Alabama e Apalachicola, mas disso nao nos da noticia a 

Lett era. 

O proprio Harrisse (81) que defende com calor a autenticida- 

de da viagem de Vespucci, ora em estudo, confessa-se embara^ado 

ao procurar explicar o verdadeiro percurso realizado pelo Florenti- 

no dizendo: "A narrativa nos diz que as 870 leguas foram nave- 

gadas ao longo da costa, sempre a vista da terra: "muigdmo allungo 

delta costa sempre a vista delta terra, tanto che corremmo dessa 870 

leghe tutta via verso el maestrale Si isso aconteceu, em qualquer 

das hipoteses, nao devia existir o grande intervalo que aparece nos 

mapas de Cantino, Canerio, Ruysch e Schoner a oesjte do golfo de 

Venezuela ou Maracaiboc A costa continuaria em direqao oeste 

alem de Darien, Panama, e depois em direqao norte costeando Hon- 

duras, Yucatan e o golfo do Mexico "A configuraqao dessa par- 

te nos mapas Luso-Germanos (com excep^ao dos de Stobnicza e 

Waldseemiiller) nao esta portanto de acordo aom os dados forneci- 

dos pela primeira viagem de VespucciMas, convem aqui as- 

sinalar que o globo de Stobnicza e o mapa de Wadjaeemiiller, a que 

se refere Harrisse e que assinalam terras alem do golfo de Mara- 

caibo, foram confecionados respetivamente em 1512 e 1513, quando 

o litaral, quasi todo da America Central e da Florida, ja tinha 

sido explorado por Colombo e seus continuadores, tais como Pin- 

zon, Solis, Nicueza, Juan de la Cbsa, Ponoe de Leon, etc. 

Ao que recorrem, porem, com mais insistencia os que tentam 

sustentar a autenticidade da viagem, e a cartografia americana ve- 

tustissima e, em particular, ao planisferio de Cantino onde, a noroes-? 

te da ilha Isabella, existe desenhado um peda^o de terra em forma 

de peninsula que identificam com a da Florida, cuja descoberta atri- 

buem a Vespucci em 1497. 

Harrisse e o mais ardoroso defensor dessa proposi^ao, e sus- 

tenta que Vespucci colaborou na oonfec^ao do mapa de Cantino, 

(81) "The Descovery of North America", p&ginas 358 a 359. 
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fornecendo ao cartografo os dados relatives a sua viagem de 1497, 

que figuram nesse planisferio. 

Diz textualmente esse erudito americanista (82) : "O mapa de 

Cantino foi feito em Lisboa, e antes de outubro de 1502. Ameri- 

go Vespucci residiu nessa cidade de agosto de 1498 ate maio de 

1499; de setembro de 1500 ate maio de 1501 e tambem setembro de 

1502. file era cartografo famoso, e como ja vimos atras, acompa- 

nhou Alonso de Hojeda na expedigao que pela primeira vez levan- 

tou topograficamente a regiao a oeste de Paria. Finalmente, pos- 

suimos o testemunho direto de Pedro Martyr d'Angleria, o qual 

afirma que existia um mapa dos descobrim&itojs Portugueses, no 

qual dizia-se ter Amerigo Vespucci posto a mao: ..."muitos per- 

gamdnhos que os marinheiros chamam cartas de mar ear, uma das 

quais haviam desenhado os Portugueses, na qual dizem que poz a mdo 

Amerigo Vespucci, florentino, homem perito em essa arte".,. (83). 

"Isto foi escrito antes de decorridos tres meses apos a morte 

de Vespucci. Nos nao devemos nos esquecer que Pedro Martyr co- 

nheceu-o pessoal e oficialmente por longos anos 

"Sera que todos esses fatos nao nos autorizam a acreditar que 

o famoso Florentine fomeceu os informes, direta ou indireta- 

mente para a segao em questao do mapa de Cantino, o qual, pode- 

mos dizer ter sido baseado, com referencia a esses fatos, em dados 

de Vespucci" ? 

O topico citado por Harrisse, de Pedro Martyr, apenas serve pa- 

ra evidehciar que Vespucci era um habil cartografo, no que nao pomos 

a menor duvida, mas e preciso frisar que o mapa no qual diziam 

ter o Florentino posto a mao, achava-se na cidade de Burgos, na 

Espanha, como informa o proprio Pedro Martyr (84), nao podendo 

ser o de Cantino que, de Lisboa foi enviado para Italia, a Hercule 

D'Este, duque de Ferrara. 

(82) "The Discoveiy of North America", pdginas 333 © 334. 
(83) Angleria, d£cada II, livro X, folhas 41. 
(84) "De Orhe Novq", edigao argentina, 1944, d^cada. II, livro X, ca- 

pitulo I, p&gina 189. 



\ 

, 

■sv 

-- 

«*> 

rjflg 

wm 
► 4 

— 

f/fr VUOUf 

9^mji 

fvli 

\ / 
/ 

/ 

D» 

■? «.' 

r- fr"?3 

F 1 •■} f * J&I 4,4, I ' ^||.W. % <® / r ■ | ^ J _ 
i 4 

• «V^ 



— 113 — 

Devemos recordar que na epoca em que foi desenhado cm Lis- 

boa o mapa de Cantino, outros tambem foram delineados, sendo que 

conhecemos os de Ganerio, Hamy, Pedro Reinel, Kun$t- 

mann II e III. Em qual deles teria colaborado Vespucci? 

Seja como for, si, como diz Harrisse, era Vespucci um cartd- 

grafo famoso ("renowned cartographer"), custa-nos acreditar ter 

ele auxiliado o desenhista do mapa de Cantino, diante dos gravis- 

simos erros que esse planisferio contem, e que ele Harrisse poz em 

relevo as paginas 76, 77, 87 e 136 da sua monografia editada cm 

1883 em Paris sob o titulo: "Les Corte Real9*. Basta dizer que 

nesse mapa o literal brasileiro, percorrido duas vezes por Vespucci, 

esta irregularmente desenhado, sendo que ao sul do tropico de Ca- 

pricornio projeta-se err^damente para leste. 

Em 1924 o erudito geografo e historiador norte-americano Geor- 

ge E. Nunn, publioou um valioso e elucidativo trabalho (85) so- 

bre a terra em forma de peninsula, que se ve no mapa de Cantino 

a noroeste de uma ilha em forma de cogumelo, denominada"/jo-M- 

la ", estudo esse que evidencia laborarem em grave erro os que co- 

mo Vamhagen, Harrisse, Vignaud, etc., sustentam que Vespucci 

realizou a viagem de 1497, na qual descobriu entre outras regioes, 

a peninsula da Florida. 

Diz George E. Nunn (86) o seguinte: 

"O formato da terra (suposta Florida do mapa de Cantino) pa- 

rece derivar das descriqoes dos litorais descobertos por Colombo na 

sua segunda viagem. Na 'Gnformacion y Testemonio " de Fernando 

Peres de Luna, na parte referente ao juramento dos pilotos e demais 

tripulantes, de que Cuba era continente, ha uma passagem que pare- 

ce- ser a origem do aparecimento do contorno encontra^o no mapa 

de Cantino, a qual diz " (87) : 

(85) "The Geographical Conceptions of Columbus*', pdginas 91 a 141. 

(86) Obra citada, p&ginas 108 a 115. 

(87) fjavanete, obra citada, volume II, pdginas 171 a 172. 
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"En la carabela Nina, que ha por nombre Santa Clara, jue- 

ves doces dias del mes Jupio, ano del Nascimiento de nuestro 

Senor Jesuscristo de mil e quatrocientos e noventa e cuatra anos, 

el muy magnifico Senor D. Cristobal Colon, Almirante mayor del 

mjar Oceano, Visourey e Govemador perpetuo de la isla de San Sal- 

vador, e de todas las otras islas e tierra-firme de las Indias descu- 

biertas e por descubir por el Rey e por la Reina nuestros Senores, e 

su Capitan general de la mar, requirio a mi Fernand Perez de Lu- 

na Escribano publico del numero de la Cibdad Isabela (88), por 

parte de sus Altezas, que por cuanto el habia partido de la dicha cib- 

dad Isabela com tres carabelas por venir a descubrir la tierra-firme 

de las Indias puesto que ya tenia descubierto parte della el otro via- 

ge que aca primero habia hecho el ano passado del Senor de mil e 

cuatrocientos e noventa e tres afios, y no habia podido saber lo cier- 

to dello: porque puesto que andoviese mucho por ella non habia 

fallado personas en la costa de la mar que le supiesen dar cierta relacion 

dello, porque eran todos gente desnuda que no tiene bienes proprios, 

ni tratan, ni van fuera de sus casas, ni otros vienen a ellos, segund 

dellos mismo supo, y por esto no declaro afirmativo que fuese la 

tierra-firme, salvo que lo pronuncio dubitativo, y la habia puesto 

nombre la Juana, a mjemoria del Principe D. Juan nuestro Senor, 

y agora partio de la dicha Cibdad Isabela a viente y cuatro dias 

del mes de Abril e vino a demandar la tiera de la dicha Juana mas 

propinca de la isla Isabela (89), la qual es fecha como un giron que 

va de Oriente a Occidente, y la punta esta de la parte Oriente pro- 

pinca a la Isabela viente e dos leguas..." 

"Esta declaraqao deve ser estudada em con junto com outras que 

tambem relatam a primeira viagem. Com referencia a terra des- 

coberta, Colombo disse " (90) : 

(88) Localisada na costa norte da ilha Haiti. 

(89) A quarta ilha descoberta por Colombo na sua primeira viagem, uma 
das Bahamas. 

(90) Navarrete, obra citada, volume 1, pdgina 298. 
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"Cuando yo llegue a la Juana segui la costa della a poniente, y 

la falle tan grande que ense que seria tierra firme la provincia de 

Catayo; y como no falle asi villas y lugares en la costa de la mar, 

salvo pequenas poblaciones, con la gente de las cuales non podia 

haber fablas, porque luego fuian todas, andava yo adelante por el 

dicho camino, pensando de non errar grandes cuidades e villas; y 

al cabo de muchas leguas, visto que non habia innovacion, y que 

la costa me levava al setention "... 

"Alem disso Martin Alonso Pinzon comunicou (91) a Colom- 

bo em 30 de outubro de 1492, que ele acreditava que a terra era 

continental seguindo em dire^ao ao norte e que era muito grande ("y 

que toda aquela tierra era tierra firme, pues, iba tanto al Norte y 

era tan grande"). De acordo com Las Casas, Colombo determi- 

nou a latitude como sendo 42 graus norte. Todavia, Las Casas du- 

vida muito dessa posiqao, e com razao, pois deve ela ser 21 graus 

de latitude norte (92). A diferenqa pode, entretanto, ser perfei- 

tamente explicada, quando Navarrete (93) nos in forma que tal 

aconteceu por serem os quadrantes da epoca divididos em meios 

graus. ("Los cuadrantes de aquel tiempo median la doble altura; 

y por consiguinte los 42° que dice distaba de la equinocial ha- 

cia el N. deben reducirse a 21.° de latitude N. ") De qualquer modo, 

parece-nos que tal informa^ao erronea de latitude, deve ter influido 

bastante no desenho do mapa de Cantino." 

"Vamos agora examinar os dados que po&suimos. Julgava-se 

que existia um continente, chamado Juana por Colombo. Tal con- 

tinente, ate onde se conseguiu apurar, tinha a forma triangular. A 

costa sul corria para o norte. A distancia da costa leste ate a ilha 

Isabella era de 22 leguas. A ilha Espanola nao foi mencionada na 

"Informacion y Testemonio " de Fernando Peres de Luna, em conexao 

com a posigao da terra triangular." 

(91) Bartolomeu Las Casas — "Hlstoria de las Indias", Madrid, 1875, 
volume I, pigina 322. 

(92) Las Casas, obra citada, volume I, pdginas 324 e 338. 
(93) Obra citada, volume I, nota 4 no rodapd da pdgina 188. 
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' Examinando o mapa de Cantino, vemos que tais dados foram 

cvidentemente incluidos nele: a costa da terra a noroeste tem a 

forma de um triangulo, e a ilha Isabella esta colocada a leste entre 

a terra e a Epanola. Cuba nao aparece; mas no mapa de Wadse- 

emtiller de 1516 o qual, a julgar pela forma e nomenclatura, seguiu 

a mesma fonte do de Cantino, nos encontramos na terra triangular 

a legenda: "Terra de Cuba Asie Partis** (93 A). Aqui temos o 

indicio, que nos revela este misterio que e um embaraqo para Har- 

risse. Colombo e seus companheiros foram, inconscientemente, os 

causadores do erro, apesar de que nunca poderiam de modo imagi- 

nario representar a geografia do Novo Mundo como fez Cantino. 

Em resumo, o erro foi devido a interpreta^ao dada as descriqoes de 

Colombo pelos cartografos, que nao tinham estado na terra para 

verificar "de visu", e que tentaram harmonizar as informaqoes dis- 

cordantes da melhor maneira possivel". 

"Agora si pesquisannos mais alguns fatos, verificaremos no 

mapa de Canerio, o qual muito provavelmente foi feito logo depois 

do de Cantino, que na terra de forma triangular em direqao a oeste 

correspondente ao ponto mais distante da costa sul de Cuba, percor- 

rido por Colombo na sua segunda viagem, a terra voltea na dire- 

qao sul e um delta com tres aberturas aparece ai como um caso es- 

tranho e notavel da costa. Com relaqao a estes fatos, Pedros Mar- 

tyr afirma na sua narraqao da quarta vigem de Colombo, "que den- 

tro de uma distancia de oito leguas ele descobriu tres rios de agua 

clarissima, nas margens dos quais cresciam caniqos da grossura da 

perna de um homem." O delta de Canerio, conforme Vamhagen 

(94), e a foz do Mississipi. Mas se e realmente a do Mississipi, 

ela aparece de modo estranho a oeste, em lugar do lado norte da 

costa do golfo. Si, entretanto essa terra representa Cuba, a qual 

Colombo acreditou que fosse terra da Asia (como a configuraqao 

(93-A) O globo do cosmografo Schdner de 1520, reproduz o 
trecho em estudo do mapa de Cantino, (suposta Florida) inscrevendo nele a 
palavra: Cuba, 

(94) Obra dtada, pdgina 30. 



A terra a noro^ste da ilha Isabella no mapa de Waldssemiiller de 
1507. Reproduzido do livro de George E. Nunn: "The Geographical 

Conceptions dp Columbus", 



A terra a noro^ste da ilha Isabella no mapa de Waldssemuller 
de 1516, que nada mais 6 do que urn trecho da ilha de Cuba. 
Reproduzido do livro de George E. Nunn: "The Geographieal 

Coneeptions of Columbus". 



do globo de Behaim e do mapa de Martellus), entao tudo se torna 

mais simples e claro. Conio nos ja vimos nos estudos anteriores, 

a costa norte de Cuba oorresponderia a costa oeste de Cathay; a 

costa sul sieria a costa sul de Mangi; e em dire^o a oeste, a terra 

deveria, teoricamente, voltar-se para o sul; a terra a oeste seria Gam- 

ba. O fato da costa dirigir-se ao sul foi aceito no verao de 1494 

como prova de que Cuba era uma parte do continente asiatico (95). 

A quarta viagem de Colombo foi baseada na mesma teoria." 

Apos ter feito um estudo o mais minuncioso possivel da nomen- 

clatura da terra a noroeste da ilha Isabella do mapa de Cantino, pro- 

vando que ela provem quasi toda do resultado da primeira e segunda 

viagem de Colombo, assim conclue George E. Nunn: 

"Resta-nos discutir a razao do grande intervalo no mapa de 

Cantino entre a ilha Espahola e o ^C do fim de abriir' (da terra 

em estudo), o qual foi preenchido pela inserqao da ilha Isabella" 

"Tudo que necessitamos aqui sera fazer um breve sumario, vis- 

to que todas as ooncepcoes geograficas de importancia ja foram 

disoutidas detalhadamente em estudos anteriores. Ptolomeu fez 

o mundo conhecido estender-se aproxirrfedamente 180 graus de oes- 

te a leste, Marinus de Tyro, 225. Colombo acreditou, como Mari- 

nus de Tyro, que a terra, do cabo de S. Vicente em Portugal ate 

Cattigara, o limite leste do rmmdo conhecido, cobria 225 graus de 

kungitude. O trabalho dos cartografos medievais acrescentou ao 

mundo, conforme era conhecido dos antigos, aproximada- 

mente 60 graus: — entao 285 graus era a estimativa antes 

da viagem de 1492. De acordo com o cedculo de 

Colombo, contando de oeste a leste, devia haver 285 graus do pri- 

meiro meridiano ao ponto extremo da Asia, o "cabo do fim de 

abril^,, ou o cabo Alpha c (5mega, o que deixaria 75 graus desse 

ponto de partida em direqao oeste ate o continente asiatico. O 

fim oeste da ilha Espanola era usualmente colocado entre 50 e 60 

graus oeste do primeiro meridiano. Como consequencia, o exttemo 

(95) Navarrete, **bra citada, volume II. paginas 171 a 178. 



— 118 — 

leste de Cuba estando imediatamente oposto ao oeste de Espano- 

la, estaria entre IS e 60 graus muito distante em dire^ao leste para 

representar o leste da Asia de acordo com tais calculos. Quando, 

portanto, um cartdgrafo desenhasse um mapa do mundo inteiro, o 

continente asiatico teria de ser colocado, de acordo com a terra ai 

existente, a uma grande distancia atraves do Atlantico. O que se 

segue foi ter sido a teoria de Colombo usada para o tragado do ma- 

pa atraves do Atlantico em diregao oeste: ao passo que a teoria de 

Ptolomeu foi adotada para delinear o mundo leste da costa oeste 

de Europa. Este processo e evidente no globo de Behaim, no ma- 

pa de Waldseemiill^er de 1507, e outros mapas que moistram a 

distancia de 180 graus do cabo de S. Vicente ate o lado leste do 

Sinus Magnus. Realmente, sao varios os mapas do principio do 

seculo XVI que representam distintamente ambas as teorias. O 

mapa de Waldseemiiller de 1507 e um dos primeiros exemplares do 

mundo inteiro desenhado de tal inodo a aproveitar as duas teorias. 

O mapa de Johan Ruysch (1508) adota as estimativas de Colombo 

como base, o que Waldseemiiller nao fez inteiramente. Outros 

cartdgrafos trabalhando entA 1492 a 1507, cvitaram essa dificul- 

dade nao representando o mundo todo. La Cosa, por exemplo, omi- 

te o espago, mais ou menos de 140 graus, entre Calicut, na India, 

e um ponto oeste de Cuba. Aparentemente, foi a dificudade em 

reconciliar as teorias geograficas de Colombo e Ptolomeu, que le- 

vou Pedro Martyr (96) a dizer: ''Nao e sem razao que os cosmo- 

grafos deixaram indeterminados os limites da India do Ganges, e 

nao falta quern acredite que as costas da India nao distam muito 

das praias espanholas." 

"E' evidente, portanto, que o argumento de Harrisse, de que 

a terra continental do mapa de Cantino nao pode ser a costa leste 

da Asia, porquanto ela ja esta representada, e insustentavel." 

Resumindo, diz George E. Nunn:— "A terra a noroeste da 

ilha Isabella (do mapa de Cantino) nao e a Florida. Esta terra 

(96) "De Orbe Novo", d£cada I, livro III, capitulo III. 
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foi desenhada na cren9a de que era o continente asiatico. As ideias, 

entao correntes sobre o leste da Asia, con forme podemos observar 

no globo de Behaim e no mapa de Henricus Martellus Germamis, 

foram adotadas, apesar de que o golfo foi colocado um pouco mais 

ao norte do que devia ser. Ja demonstramos como isso viria com- 

prometer as descobertas de Colombo e Caboto. As terras realmen- 

te exploradas e denominadas com a impressao de serem o leste da 

Asia foram: Cuba descoberta por Colombo; e a costa nordeste da 

America do Norte, descoberta e explorada por Joao Caboto e os 

Cortes Reais.,, 

"O cartografo ao tentar resumir um con junto de dados confu- 

sos — teoricos, documentados, cartograficos e orais — produziu 

aquilo, conhecido por mapa de Cantino". 

O estudp erudito que, em parte transcrevemos, da. autoria do 

citado geografo norte-americano, e por assim dizer o tiro de mise^- 

cordia nessa questao que diz respeito a descoberta da Florida por 

Vespucci, na sua suposta viagem de 1497; por sua vez reduz as suas 

naturais proporgoes a exagerada importancia que certos historiado- 

res, notademente os Portugueses, emprestam ao planisferio de Cantino. 



CAPITULO n 

A VIAGEM HOJEDA — VESPUCCI DE 1499. 

Temos noticia da viagem de Hojeda a America do Sul em 1499, 

nao so pelas declaragoes de Nicolas Perez e Andres de Morales nas 

"Probanzas del Fiscal(97) como pelo depoimento do proprio Ho- 

jeda nesse process© a 8 de fevereiro de 1513, o qual se encontra 

transcrito por Navarrete e e do seguinte teor (98) : 

"Alonso de Hojeda dice, que la verdad de esta pergunta es que 

este testigo es el dicho Hojeda, que vino a descobrir: el primero 

hombre que vino a descubrir despues que el Almirante, e descubri6 

al mediodia la tierra firme, e corrio por ella ansi 200 leguas hasta 

Paria, e salio por la boca del Drago, e alii conoscio que el Almi- 

rante habia estado em la isla de la Trinidad junto con la boca del 

Drago, e de alii corrio e descubrio la costa de la tierra firme, fasta 

el golfo de las perlas e bojo la isla Margarita y la anduvo por tier- 

ra a pie, porque conoscio que el Almirante no sabia della nada mas 

de habella visto yendo su camino, e de ahi fue descubriendo toda 

aquella costa de la tierra firme desde los Frailes hasta en par de 

las islas de los Gigantes, el golfo de Venecia que es en la tiera fir- 

me, la tierra firme, y la provincia de Quinquibacoa, y en toda esta 

tierra firme 200 leguas antes de Paria, e de la de Paria hasta las 

perlas, e desde las perlas hasta Quinquibacoa: que lo que este tes- 

tigo descobrio, nunca nadie lo habia descubierto ni tocado en ello 

asi el Almirante como otra persona, y que en este viage que este 

dicho testigo hizo, trujo consigo d Juan de la Cosa, piloto, e Morigo 

(97) Navarrete, obra citada, tomo III, pdginas 525 — 527. 

(98) Idem^ Idem, pagina 528. 
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Vespuche e otros pilotos; que fue despachado este testigo par el di- 

cho viage por mandado del dicho D. Juan de Fonseca, obispo de Pa- 

lencia, por mandado de SS.AA." 

A' vista do depoimento ora transcrito de Hojeda, e de outras in- 

forma^oes, temos que, partindo ele de Cadiz na primavera de 1499, 

tocou nas Canarias, de onde rumou para sudoeste ate aproar em um 

ponto do litoral sul-americano distante de Paria 200 leguas. Dai na- 

vegou ate Paria, saiu pela boca do Dragao, seguiu acompanhando a 

costa da terra firme ate a ilha Margarida, de onde rumou para aque- 

la de los Gig antes (Curacao). Continuando a viagem, penetrou no 

golfo de Venecia (Venezuela ou Maracaibo) e dai passou a peque- 

na peninsula de Quinquibacoa. Deste ponto navegou para Haiti, 

chegando a Yaquimo ou Puerto del Brasil (Jacmel) a 5 de setem- 

bro de 1499, conforme atesta uma carta que, de S. Domingos, en- 

viou Colombo aos reis Catolicos (99). 

De Haiti, segundo Las Casas, partiu em margo de 1500 para 

a Espanha, (100) fundeando em Cadiz em abril desse ano. Isto 

se deduz do depoimento de Nicolas Perez ao responder a 3.a pergunta 

do Fiscal, segundo o qual Hojeda tinha voltado poucos dias depois 

de Alonso Nino e Christobal Guerra, sendo que estes dois nave- 

gantes regressaram a 6 de abril (101). 

* * 

♦ 

Como e hoje do dominio pacifico da historia, ter Amerigo Ves- 

pucci. tornado parte nessa viagem de Hojeda, passamos agora a 

resumir a descrigao dela de acordo com a carta que ele enviou de 

(99) Bartolomeu Las Casas — "Historia General de las Indias" — Ma- 
drid, 1875, volume II, pdginas 393 — 394. 

(100) Obra citad^, volume II, pagina 427. 

(101) Henry Harrisse — "The Discovery of North America", Paris, 1892, 
pagina 676^ Navarrete, obra citada, edigao argentina, volume III, 
pdgina 525. 
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Sevilha a 28 de julho de 1500 a Lourenqo de Pier Francisco de 

Medici, carta essa existente por copia no ^ Co dice Riccardiano 1910". 

Diz Vespucci que, por encargo do Rei da Espanha, partiu de 

Cadiz em 18 de maio de 1499 com duos caravelas para ir realizar 

descobertas do iado do ocidente, pelo que se dirigiu as ilhas das 

Canarias onde fez provisao do necessario. Partindo da ilha Go- 

mera rumo sudoeste, ao cabo de 24 dias de navegaqao avistaram terra 

que estava distante do porto de Cadiz 1300 leguas. Ar rear am o& 

bateis para realizar desembarque, mas logo verificaram a impossi- 

bilidade de conseguir esse objetivo, dado o fato da terra ser baixa 

e espessa a vegetaqao. A vista disso, voltaram aos navios e na- 

vegaram rumo sul porque, diz Vespucci, a sua inten^ao era ver si 

podia dobrar um cabo que Ptolomeu chama de Cattigara, junto ao 

Sinus Magnus. Assim navegando, observaram um fenomeno por 

eles nunca visto, tal aquele de poderem beber agua doce a 25 leguas 

afastados da terra. Verificou Vespucci que isso ocorria devido a 

jun^ao das aguas de dois caudalosos rios: um que corria de oeste para 

leste, tendo 4 leguas ou 16 milhas de largura; e outro que corria de 

sul para norte e era largo 3 leguas ou 12 milhas. Ora, dizemos nos, 

ao sul do ponto onde a frota tentou desembarque, so existem dois 

rios que, a primeira vista, podem ser identificados com aqueles a que 

se refere o Florentino: o Amazonas e o Tocantins ou melhor o 

Para. Mas ponderando-se bem, forga e concordar com a opiniao 

de Magnaghi (102) quando diz que Vespucci entrando no estuario 

do Amazonas a sudoeste da ilha Caviana, queria aludir ao ramo 

principal da esquerda, e ao outro grande estuario que se dirige de 

sul a norte e que fica a direita da ilha dos Porcos. 

Resolveram entao penetrar em um desses dois estuarios — Ves- 

plicci nao esclarece em qual deles —, com os bateis que transporta- 

vam 20 homens e mantimentos para 4 dias. No fim de 2 dias de 

navegaqao avanqaram rio a dentro cerca de 15 leguas, notando sem- 

pre que a terra era baixa e espessa a mata, percebendo tambem sinais 

(102) Obra citada, volume II, pdginas 145 — 146. 
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de ser ela habitada. Lembrando-se, porem, de que os navios esta- 

vam ancorados em lugar perigoso caso o vento soprasse de traves, 

resolveram voltar as caravelas, o que fizeram. 

Navegando para o sul e afastados do litoral, apos terem per- 

corrido 40 leguas, encontraram uma corrente maritima que corria 

de sudeste para noroeste. Era tao forte que nao so punha em ris- 

co os navios, como tambem impedia a navega^ao apesar do vento 

favoravel que soprava. Era uma corrente de tal modo forte, que 

as do estreito de Gibraltar e do farol de Mussina, assemelhavam-se 

a tanques onde a agua esta sempre estagnada. Assim sendo, resol- 

veram virar as proas dos navios e navegar rumo noroeste. Como 

e facil notar, Vespucci neste trecho descreve a grande corrente 

equatorial que se bifurca nas proximidades do cabo Sao Roque: indo 

um ramo para noroeste e outro para sudoeste, isto e, para o lite- 

ral norte brasileiro. Diz Magnaghi (103) que nos mapas vetus- 

tissimos americanos, tais como aqueles de Juan de la Cosa, Cantino, 

Hamy, Canerio, Ruysch e Waldseemiiller, nota-se um trecho do li- 

toral, pouco depoia da foz do Amazonas ate o cabo S. Roque, onde 

nao figura nenhum nome. Esse trecho, opina Magnaghi, corres- 

ponde aquele que Vespucci diz ter percorrido tffastado da costa 

numa extensao de cerca de 40 leguas. 

Passa em seguida Vespucci a descrever a navega^ao quanto \ 

latitude e a longitude, abordando questoes de cosmografia e astro- 

nomia, concluindo por afirmar ter atingido 6 graus e 30 minutos 

de latitude sul, isto e, ultrapassando o cabo de Sao Roque (103A). 

(103) Obra citada, volume II, pagina 147. 

(103A) No Terceiro Congresso Geografico Italiano, realizado em Flo- 
renga em 1898, o professor G. Marinelli ("Atti del Terzo Con- 
gresso Geographico Italiano", Firenze, 1899, volume 1, pdgina 
146) declarou que a Vespucci pertence "o merito de ter insti- 
tuido um novo metodo de detenninar as longitudes por meio 
das distancias lunares e das ocultagoes", Na carta que o Florentino 
enviou de Servilha ao Medici em 18 ou 28 de julho de 1500, 
explica o seu process© para detenninar a longitude. Esse me- 
todo usado pela primeira vez por Vespucci, apesar dos erros, de- 
vido a imperfeigao dos meios de observagao, tinha a vantagem 
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Depois que a expediqao interrompeu a navegaqao para o sul 

devido a corrente equatorial, rumou ela para o noroeste e navegou 

sempre ate que foi ter a uma ilha situada a 10 graus de latitude 

norte, que provavelmente e a Trindade. Nesta ilha encontraram 

os selvagens denominados "Cambatisf* que Vespucci descreve di- 

zendo que andavam nus e que comiam carne humana. Partiram 

depois dessa ilha e entraram em um golfo que o Florentino diz 

ser aquele conhecido por Paria, onde depararam com um rio cau- 

daloso que tomava doce a agua do golf a, o qual deve ser o ramo 

mais ocidental do Orenoco. Realizaram o desembarque nesse lo- 

cal, tendo tido boa acolhida da parte dos selvagens, os quais infor- 

maram Vespucci serem antropofagos os habitantes da Trindade. 

Sairam do golfo de Paria pela boca do Dragao e navegaram ao 

longo da costa avistando sempre aldeias de indigenas com os quais 

traficaram, Depois de ter percorrido 400 leguas, chegou Vespuc- 

ci a conclusao de que estava em presenqa de terra firme a quel, se- 

gundo diziam, ficava no confim da Asia pelo lado do oriente e em 

seu principio pelo lado do ocidente. Essa opiniao Vespucci fun- 

damenta, entre outros motivos, pela fauna que nao podia ser de 

ilha, pois na terra eram avistados animais que se oonfundiam com 

leoes, serpentes enormes, porcos selvagens, etc. 

Depois dessas 400 leguas percorridas, diz Vespucci que come- 

garam a encontrar selvagens que recusavam qualquer contact© com 

os tripulantes dos navios e que sempre os recebiam de modo agres- 

sivo quando oom os bateis tentavam realizar algum desembarque. 

Desse modo aconteceu certo dia descerem em terra e dai resultou 

um sangrento combate entre 26 homens dos navios e elevado nume- 

ro de indigenas. Nesse combate mataram 150 selvagens e foram 

incendiadas 180 de suas cabanas, mas por sua vez tiveram muitos 

de basear-se em fenomenos que se podem observar com mais fre- 
quencia, o que nao ocorre com os eclipses da Lua, processo que 
foi usado por Colombo e outros navegantes para determmar as 
longitudes, sempre tamb&n com erros. 
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feridos, tanto assim que, apos voltarem aos navios, procuraram um 

porto onde durante 20 dias o medico esteve tratando dos feridos, 

sendo que todos sararam, menos um que por ter sido ferido no 

peito, do lado esquerdo, faleceu. 

Continuando a navegar, foram ter a uma ilha que ficava afas- 

tada da terra firme 15 leguas, a qual supunham desabitada. Desem- 

barcaram nela 11 homens que penetraram terra a dentro 2 leguas 

e meia, encosntrando uma aldeia de selvagens gigafrites, tanto os 

homens como as mulheres, que os trataram muito bem dando-lhes 

de comer e de beber, ilha denominada dos gigantes, hoje identifica- 

da como a Curacao. Desta foram a uma outra que ficava distante 

10 leguas, onde depararam com uma coisa inesperada: uma aldeia 

edificada sobre estacas de madeira, recordando Veneza. Ai tive- 

ram combate com seus habitantes, dos quais se apoderam de grande 

quantidade de algodao, observando tambem que as traves das ha- 

bita^oes eram de pau-brasil. £ possivel que seja a ilha Aruba que 

figura nos mapas de Juan de la Cosa e de Canerio, com o nome 

de "isola de brasil 

Dessa ilha navegaram mais 300 leguas pela costa da terra 

firme, vendo sempre selvagens e muitas vezes com eles comba- 

tendo; sendo que de uma feita fizeram 20 prisioneiros, entre os 

quais 7 interpretes que nao se entendiam entre si. Diz Vespucci 

que depois de terem navegado 700 leguas, estando os navios avariados 

e a tripulagao fatigada, resolveram ir ate a ilha de Haiti, que distava 

do ponto onde estavam 120 leguas, onde chegaram apos 7 dias de- 

navegagao. 

Esclarece Magnaghi essa questao que diz respeito as 700 leguas 

dizendo: "Aqui evidentemente nao se trata 700 novas leguas per- 

corridas, Vespucci quiz dar apenas ideia das leguas percorridas a 

comeqar do golfo de Paria: sao 400 atras citadas e as 300 percori- 

das de Aruba em diante. Do contrario com 300 leguas chegariam 

pelo sudoeste ao golfo de Darien, e desse ponto nao podiam por 

certo atingir Haiti em 7 dias de navegaqao. Por outro lado, tarn- 
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bem os mapas de Juan de la Cosa, e de Canerio, terminam em di- 

regao leste na pensinsula de Guajra, a oddente do golfo de Mara- 

caibo. Do que se e forqado a admitir que as 300 leguas foram con- 

tadas no percurso feito na costa do golfo e parte na do lago de 

Maracaibo ate a saida, tanto mais que urn golfo assim largo e pro- 

fundo, terra a dentro, devia sugerir-lhes a possibilidade da existen- 

cia de uma passagem. Depois do que Vespucci devia ainda per- 

correr um trecho da penisula Guajra alem do cabo de la Vela, tal- 

vez ate a foz do Madalena. A distancia de 120 leguas "segundo 

o ponto dos pilotos" no qual se achava da Espanhola (Haiti), cer- 

ca de 7 graus e 30 minutos, tendo cada grau aproximadamente 16 

leguas, corresponde quasi que exatamente; e 7 dias empregados cor- 

respondem tambem ao tempo que Oviedo disse que gastavam os 

navios de Haiti para atingir terra firme (de 5 a 7, segundo o lugar 

da costa para onde se dirigiam) (104). 

Narra Vespucci que em Haiti ficaram 2 mezes reparando e abas- 

tecendo os navios e, isso feito, partiram rumo norte onde apos 200 

leguas de percurso, foram ter a uma ilha onde aprisionaram 232 sel- 

vagens destinados a ser vendidos como escravos. Tomaram o ru- 

mo de Castela, atingindo em 67 dias de navegaqao a ilha dos Azores. 

Dai partiram para seu destino, mas devido a ventos contrarios fo- 

ram forgados a ir as Canarias e em seguida a ilha da Madeira, de 

onde finalmente rumaram para Cadiz, onde chegaram em meado 

de junho de 1500. 

Estiveram nessa viagem 13 meses, navegaram cerca de 5000 

leguas ou 20 mil milhas e passaram a linha equinocial ate 6 graus e 

meio de latitude sul do lado ocidental. Dos escravos que aprisionaram, 

morreram 32 durante a viagem, de modo que venderam apenas 200. 

O lucro da viagem foi insignificante, deduzidas as despesas: ape- 

nas 500 ducados para ser em repartidos entre 55 pessoas. 

Diz finalmente Vespucci que o rei da Espanha mandou armar 

3 navios para ele ir outra vez realizar descobertas e que, si fizesse 

(104) Obra citada, volume II, paginas 159 — 160. 
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essa viagem, esperava descobrir a ilha Haprobana que fica entre os 

mares Indico e Gangetico. 

♦ ♦ 

♦ 

A vista do depoimento de Hojeda nas "Probmnzas de Fiscal" 

que transcrevemos no inicio deste capitulo, e tendo-se em vista a 

narraqao que, da sua viagem, fez Vespucci a Lourenqo de Pier Fran- 

cisco de Medici em carta expedida de Sevilha 28 de julho de 1500, 

duas questoes de capital importancia necessitam ser elucidadas, sen- 

do elas as seguintes: 

1.° — Qual o ponto do literal sul-americano oinde Hojeda 

abordou em 1499, quando diz que ficava ele 200 leguas antes de 

Paria ? 

2.° — Como se explica o fato de Vespucci ter declarado na 

sua citada carta, nao so ter atingido a foz do Amazonas onde pene- 

trou IS leguas, mas passado a equinocial e percorrido o litoral bra- 

sileiro ate 6 graus e 30 minutos de latitude sul, ao passo que IHo- 

jeda nao disse uma so palavra sobre esses acontecimentos quando 

depoz perante o Fiscal? 

♦ * 

* 

Vejamos a primeira questao. 

O erudito historiador brasileiro Joaquim Caetano da Silva, es- 

tudando o descobrimento do Oyapoc e Amazonas, assim se refere 

ao ponto do litoral sul-americano onde pela primeira vez aportou Ho- 

jeda quando da sua viagem de 1499 (105) : 

"Vicente Pinzon qualifica de descoberta seu reconhecimento do 

cabo da Consolacion, — descobrio; ele emprega a mesma expressao 

(105) Joaquim Caetano da Silva — "L'Oyapoc et L'Amazone", Paris, 
1899, volume II, pdginas 382 a 887. 
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para a costa compreendida entre esse cabo e o Amazonas, — descu* 

brio; a mesma expressao para o Amazonas, -— descuhrio; a mesma ex- 

pressao para a provincia dos Paricuras, — descubrio. Porem, quan- 

to a costa compreendida entre a provincia dos Paricuras e a boca 

setentrional do golfo de Paria, limita-se ele a dizer que a percorreu, 

— cor rid de luengo. 

"Por que esta diferenqa? que, nestas ultimas paragens, 

Vicente Pinzon tinha sido antecipado por Christovao Colombo* em 

1498, e por Alonso de Hojeda em 1499. O que se refere a Co- 

lombo e bem oonhecido; todo o mundo sabe que f oi a 

a costa meridional da peninsula de Paria a, que ele descobriu. 

Mas desconhecem a descri^ao completa do trecho descoberto por Ho- 

jeda. Nos temos, todavia, para essa questao uma indicaqao precisa, 

fomecida pelo proprio Hojeda.,, 

"fiste descobridor foi uma das numerosas testemunhas arro- 

ladas pelo Fiscal no grande processo movido contra os herdeiros dc 

Christovao Colombo, file depoz em S. Domingos, a 8 de feverei- 

ro, de 1513, sobre os diferentes quesitos do inquerito. Seu depoi- 

mento se encontra no terceiro voflume de Navarrete, — dividido 

em seis pedaqos segundo os quesitos que tinha que responder. A 

pagina 544 de Navarrete, esta a resposta que Hojeda deu sobre a 

sua viagem de 1499:" 

^Alonso de Hojeda dice, que la verdad de esta pergunta es que 

este testigo es el dicho Hojeda, el primer hombre que vino a des- 

cubrir despues que el Almirante, e descubrio al mediodia la tierra 

firme, e corrio por ella ansi 200 leguas hasta Paria,,. descubrio 

toda esta tierra firme 200 leguas antes de Paria, e de la de Paria 

ha$ta| Quinquibacoa." 

"Baseando-se nesta declaragao, Navarrete (tdmo III, pagina 

5), Irving (tomo III, pagina 23), IHumboldt ("Bxamen Critique", 

tomo I, pagina 313, tomo IV, pagina 196), acharam que a extremi- 

dade meridional da descoberta de Hojeda deve ser colocada nas costas 

de Surinam. E.M. D'Avezac, no capitulo X de seu trabalho de 1857 

e na primeira das duas cartas anexas a esse trabalho, afirma, que 
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o ponto mais meridipnal que possa assinalar a deseoberta de Hojeda 

e o Maroni". 

"Mas essas conclusoes baseiam-se em mapas modernos e so- 

bre estimativas arbitrarias da legua de Hojeda; ao passo que nas 

temos, para explicar de maneira positiva a declaragao de Hojeda, 

um documento tao importante como se ele fosse fornecido por esse 

mesmo navegador. fL a carta de seu primeiro piloto. Hojeda 

nos mostra, no fim de sua resposta sobre a viagem de 1499, que 

ele tinha entao como primeiro piloto Juan de la Cosa: "y que en 

este viage que este dicho testigo hizo, trujo consigo d Juan de la Cosa, 

piloto, S Morigo Vespuche e outros pilotos" 

"E Pedro Martyr de Angleria no ultimo livro da sua segunda 

decada, livro escrito em 1514 e impresso em 1516, recomenda, para 

o conhecimento das costas da America, uma carta em pergaminho 

que tinha feito Juan de la Cosa, compagnon de Hojeda, "lonnes de la 

Cossa, fogedae comesOra, em julho de 1832, os senhores Ale- 

xandre de Humboldt e Walckenaer encontraram em Paris um mapa- 

mundo em pergaminho com a seguinte legenda: "Juan de la Cosa lafi- 

so enel puerto de S: nija. en aho de 1500", "Juan de la Cosa o fez 

no porto de Santa Maria (da bahia de Cadiz) no ano de 1500," Es- 

ta data e preciosa. De volta a bahia de Cadiz no comedo do ano 

de 1500, talvez mesmo no fim de 1499, Juan de la Cosa nao partiu 

a nao ser em outubro de 1500. Esse mapa deve pois conter, e 

contem em em verdade, nao somente as descobertas de Hojeda, nas 

quais ele tinha tornado parte, nao somente as explora^oes de Lepe, 

de volta a Espanha em junho de 1500, mas tambem as descobertas 

de Vicente Pinzon, de retorno a 30 de setembro, sendo que um de sens 

navios tinha sido comandado pelo seu sobrinho Diego Hernandez 

Colmenero, que tinha tambem acompanhado Hojeda (Navarrete, to- 

mo III, paginas 544-550), e que, por consequencia, estava perfei- 

tamente em condiqoes de coordenar entre eles as descobertas de um 

e de outro." 

"O original do mapa de Juan de la Cosa conservado ate 1852 

na biblioteca dos barao Walckenaer, passou entao para a Espa- 
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nha estando guardado no Deposito Naval de Madrid. Mas, sent 

falar das copias, mais ou menos infieis, publicadas por Humboldt 

e M. La Sagra em sens atlas, o publico deve a M. Jomard, depois 

do mes de agosto de 1846, um fac-simile do mapa-mundi de Juan 

de la Cosa, com o qual esse escrupuloso sabio enriqueceu seu "Mo- 

numents de la geographic 

"Estudemos, nesse equivalente do original, o trabalho do pri- 

meiro piloto de [Hojeda. O mapa de Juan de La Cosa assinala 

o equador e o tropico de Cancer; ele tern nos seus dois grandes la- 

dos uma longa escala, dividida em espagos, sendo que cada um e re- 

partido em seis pequenas sub-divisoes. Pedro Martyr nos previne 

de que essa escala "conforme o uso espanhol, nao indica milhas, 

mas leguas"; e comparando-a com a distancia do equador ao tropi- 

co, ve-se que esta distancia, de 23 graus e meio, corresponde a 32 

espagos e quasi dois tergos, do que segue-se que Juan de la Cosa 

dava a cada grau 16 leguas e dc(is tergos, que cada espago de sua 

escala valia 12 leguas, e cada siib-divisao 2 leguas, Que isso basta 

ou nao para poder reduzir em metros a legua de Juan de la Cosa, pou- 

co nos importa. Nos nao temos que determinar o valor absoluto da 

legua desse marinheiro, mas somente o valor relative, no mapa que 

ele nos legou/' 

"Megamos agora na carta de seu primeiro piloto, as 200 le- 

guas de Hojeda. Mas a partir de que ponto? Da boca meridio- 

nal ou da boca setentrional do golfo de Paria? Nem de uma, nem 

de outra. Hojeda nao fala em golfo; ele diz simplesmente Paria 

—"200 leguas hasta Paria", "200 leguas antes Paria". Ora, o noc 

me Paria, somente empregado, significou em todos os tempos la 

tierra de Paria, a peninsula de Paria. Foi a peninsula que deu o 

seu nome ao golfo, e nao o golfo a peninsula. Em seu depoimen- 

to de 6 de abril, de 1513 (Navarrete, tomo III, pagina 540), o 

piloto Juan Rodriguez, companheiro de Christovao Colombo em sua 

viagem de 1498, exprime-se nestes termos reconocieron una isla 

que se llama Trinidad, e de alii llega/on d Paria, que es teirra fir" 

fnp"- Mas o proprio Hojeda acrenta as suas primeiras declara- 
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<;oes uma frase que explica bem: "toda esta tierra firme 200 le- 

guas antes de Paria, e de la de Paria hasta Quinquibacoa." A que 

pode referir-se em espanhol a palavra la, si nao a terra firme ? " 

"Christovao Colombo tinha descoberto toda a costa interna da 

terra de Paria, desde o cume da peninsula ate a sua base. Ve-se 

claramente na carta do grande homem (Navarrete, tomo I, paginas 

242-264, no texto de M. Irving (tomo II, paginas 102-127), e 

nas cartas de Navarrete e do ilustre Norte-Americano. O ponto 

de liga^ao da descoberta de Hojeda com aquela de Colombo, e pois 

a base da peninsula de Paria, no fundo do golfo onde essa longa 

peninsula montanhosa constitue a parte mais saliente. Pois bem. 

No mapa de Juan de la Cosa, 200 leguas de litoral, contadas da base 

da peninsula de Paria para sudeste, vem dar em uma bahia em 

cujo limite ocidental esta escrito motes, isto e, motes, e cujo limite 

oriental e formado por uma longa ponta, situada na latitude seten- 

trional de quatro graus e meio, e tendo ao sul o nome de "tierra 

de S: Anbrosio," Esta bahia. e aquela do Oyapoc. A latitude 

de sua ponta ♦oriental prova-o daramente —• quatro graus e meio, 

Esta indicagao e confirmada pela de motes no outro lado da bahia, 

isto e, por essas montanhas caracteristicas do Oyapoc, que deviam 

ter impressionado Vicente Pinzon e Lepe, nas viagens que fizeram 

do sul para o norte, pelas quais se regulou Juan de la Cosa quanto 

a parte meridional de seu mapa." 

Portanto, segundo a opiniao de Caetano da Silva, o ponto do 

litoral sul-americano onde Hojeda aportou em. 1499, esta situado 

a 4 graus e meio de latitude norte, na bahia do rio Oyapoc. 

Ouqamos mais uma grande autoridade em cartografia america- 

na vetustissima, tal seja Orville Derby (106) que diz: "IHojeda 

no seu depoimento no processo Colombo, em 1513, afirmou que ti- 

nha descoberto 200 leguas da costa ao sul do cabo Paria. Esta 

distancia (contada conforme as leguas da epoca que vem represen- 

(106) "Os mapas mais antigos do Brasil*', na "Revista do Instituto His- 
tdrico e Geografico de S. Paulo", volume VII, ano de 1902 pdgi- 
nas 236 a 237. 
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tadas na reconstrugao pelo barao do Rio Branco do mapa padrao es- 

panhol de 1536), daria o ponto do primeiro desoobrimento da ter- 

ra nas proximidades da foz do Oyapoc, ou um p^uoo mais ao 

sul; em todo o caso um tanto ao norte da foz do Amazonas. £ste 

ponto nos mapas modernos e um tanto mais distante do cabo Paria 

do que e o cabo de la Vela, o outro extremo da viagem de Hojeda. 

De complete acordo com esta afirmaqao, o autor do mapa Kuns- 

tmann numero II representa um trecho ao sul do cabo Paria um 

tanto mais comprido do que o trecho ao oeste daquele cabo, sendo 

para notar que nao figura feigao topografica alguma que possa com 

certa probabilidade ser referida ao Amazonas. O desenho deste 

trecho da costa neste mapa e bastante tosco e denteado, dando cinco 

indenta96es maiores que evidentemente figuram barras de rios, das 

quasi somente uma (rio de Aues) e distinguida por um nome. Des- 

tas a mais setentrional, pela sua posigao com referencia ao cabo 

Paria e a ilha de Prindade e ainda mais pela inscri^ao referente a 

agua doce, representa indubitavelmente a foz do Orenoco. A que 

segue ao sul, com nome de rio de Auas (ayes), deve entao ser o 

Essequibo, e neste caso a terceira, situada no fundo de uma grande 

inflexao da costa deve ser o Corentyne; a quarta o Oyapoo, e a 

quifita e ultima (bem como maior) deve ser a bahia de Marica, 

Conforme esta identifica9ao o ponto em que a expediqao (Hojeda) 

encontrou primeiro a terra devia ter sido a ilha de Marica, ou no 

cabo Norte; e, correspondente com esta identificaqao, a reentrancia 

do desenho acima referida a barra do Corentyne se acha colocada 

corretamente a cerca de meia distancia entre o extremo sul do tre- 

cho representado e o cabo Paria." 

A vista do exposto, temos que tanto na opiniao de Caetano da 

Silva, como na de Orville Derby, Hojeda apartou pela primeira vez 

em 1499, em terras do Brasil. 

Diz o professor Duarte Leite (107) : "Houve sempre uma 

zona litigiosa cujo extremo ocidental, com o correr dos tempos, 

(107) "Os falsos precursores de Cabral", na " Hist6ria da ColonizagSo 
Portuguesa ao Brasil", volume I, pdgina 198. 
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atingiu o equador e o Amazonas. Era 1519 ainda o rio era pelos 

castelhanos incluido na sua esfera. Assim o da a entender o diplo- 

ma que instituiu brasao aos descendentes dos Pinzones, no qual 

el Brasily pertencente a Portugal, e citado depots de el gran rio; e te- 

mos disso um testemunho mais explicito, embora nao revestido de 

caracter ofidal. Enciso afirma, naquele mesmo ano, que a linha 

de demarcagao caia entre os rios Mar duke e Maranon, e mais per- 

to do primeiro. Se o Mar duke tern de ser identificado com o 

Amazonas, o Brasil estava pois a oriente dele; todavia as preten- 

^oes portuguesas transpunham semelhante divisoria e em 1524, no 

congresso cosmografico de Bedajoz, recuavam-na para o poente. 

Cinco anos depois; Diogo Ribeiro, cartogriafo portugues ao ser- 

viqo de Carlos V desde julho de 1523, riscava nos seus mapas o me- 

ridiano de demarcaqao pelo ponto da costa americana situada no 

equador, e deixava o Maranon inteiramente na esfera portuguesa. 

0 colapso de Portugal, absorvido em 1580 por Castela, relegou para 

piano inferior a questao dos limites, mas parece ja ter encontrado 

ampliados os do Brasil. Em 1637, na doa^ao de Bento Maciel 

Parente, o rei das Espanhas declara que a repartigdo das indias do 

Reino de Castella entre o Rio de Vicente Pinzon, o actual Oy&poc, 

distante 40 leguas do cabo do Norte; para ele a costa brasileira 

aVan^ava ate 4 graus de latitude boreal, exactamente como hoje. 

Depois da restaura^ao de Portugal em 1640, D. Joao IV persistiu 

na mesma doutrina, confirmada depois de multiplas peripecias pelo 

tratado de Utrecht em 11 de abril de 1713. Finalmente a prolonga- 

da disputa entre a Franqa e Portugal a oerca do rio de Vicente Pin- 

zon, herdada pelo Brasil quando em 1822 se tornou independente, 

foi resolvida em favor deste pelo laudo arbitral suisso, proferido em 

1 de dezembro de 1900. Tomando pois na acep^ao que chamaremos 

historia, e atraves das indicisoes resultantes da imperfeita convenqao 

de Tordesilhas, pode o Brasil primitivo considerar-se limitado ao 

norte pelo Amazonas e distinto do actual Brasil, que abrange mais 

a regiao entre este rio e o curso do Oyapoc, terminando no cabo 

d'Orange." 
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No caso dc prcvalecer cstc conceito do professor Duarte Lcite, 

nao c Hojcda precursor de Cabral. 

* * 

♦ 

Resta-nos agora procurar esclarecer o fato dc Vespucci cm sua 

carta expedida de Sevilha a 28 de julho de 1500 a Louren^o dc 

Pier Francisco de Medici, declarar nao so ter atingido a foz do 

Amazonas onde penetrou 15 leguas, como tambem ter atravessado a 

equinocial e atingido um ponto do litoral brasileiro situado a 6 

graus e meio de latitude sul, quando esses fatos sao silenciados por 

Hojeda no seu ja citado depoimento nas "Probanzas del Fiscal", 

Francisco Adolpho de Varnhagen, penegirista de Vespucci, a 

quem sem favor algum emprestamos o titulo de sabio, cxplica esse 

silencio de Hojeda dizendo que e verdade que, no seu depoimento, 

este navegante espanhol nao disse nada a respeito da abordada no 

Brasil, da qual Vespucci nos da noticia. Mas que tambem e in- 

contestavel que, alem de nao ter sido ele interrogado a nao ser so- 

bre dsooberta da terra firme ou Paria, podia querer fazer, como 

diversas outras testemunhas, uma declaraqao restrita, sobretudo 

quanto ao aproamento no Brasil, porque si dissesse a verdade, iria 

provar que tinha desobedecido as instruqoes recebidas, segundo as 

quais nao devia tocar em terras que, pelo Tratado de Tordesillas, 

pertenciam a Portugal. Por outro lado, esse navegante espanhol 

devia recordar-se, do que Ihe tinha acontecido quando, ligando pou- 

ca importancia a determinaqao de respeitar os dominios Portugueses, 

desembarcou na ilha de Santiago, uma do arquipdago de Cabo 

Verde (108). 

Mas esses argumentos de Varnhagen esposados por Vignaud 

(109) sao inconsistentes: 

(109) "Amerigo Vespucci, ton caract&re, set ^crists", etc. lima, 1809, 
pdgina 106. 

(109) Henry Vignaud — "Amerigo Vetpuce", Paris, 1917, pdgina 14SL 
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1.° — porque Juan de la Cosa no sen mapa de 1500, nao tcve 

reccio de inscrever uma legenda declarando positivamente que o 

cabo de la Consolacion (S. Agostinho) tinha sido descoberto por 

Pinzon em 1500; 

2.° — porque nas "Probanzas del Fiscal dedarou Pinzon 

que "ea verdad que descubrio desde el cabo de Consolacion, que is 

en la parte de Portugal e agora se llama cabo de S. Agostinho, e 

que descubrio todo la costa".,. (110), 

3.° — porque o proprio Hojeda interrogado pelo Fiscal "si sa- 

ben que Vicente Yanez Pinion y los que conel fueron a descobrir 

descubrieron fasta la parte de lebante a la costa que esta descubier- 

ta fasta la punta que llaman de Santa Cruz e de San Agostin, de 

aqui entre la voca del ryo grande donde hallaron el agua dulze que 

cntraba enla mar respondeu que, "lo save como en ella se contiene 

porque los vyo este testigo yr a descubrir e vyo la figura que a sua 

Altezas truxeron, porque este testigo avya ya descubrierto un peda- 

zo de la myma cos fa primer o que ellos " (111). 

E, quanto ao ocorrido com Hojeda na ilha de Santiago, ha ma- 

nifesto equivoco da parte de Varnhagen, fiste rtavegante espanhol 

viu-se processado e condenado, nao por ter desembarcado nessa ilha, 

mas devido ao fato de ter se apoderado de 4 navios Portugueses sur- 

tos no porto da mesma e bombardeado a cidade (112). 

Quando Hojeda e Vespucci atingiram um ponto do continente 

sul-americano, provavelmente situado mais ou menos a 5 graus de 

latitude norte, se separaram: Hojeda para seguir para noroeste e 

Vespucci para continuar a viagem emc direqao ao sul 

(113). Acontece que a 30 de agosto deixava Hojeda o continente 

(110) Navarrete, obra citada, edigao argentina, volume III, pdgina 531. 

(111) "Historia da Colonizagao Portuguesa no Brasii'% volume I, p4- 
gina 208. 

(112) Navarrete. obra citada, edigao argentina, volume 11, documealo 
XIX no ap&idice, p4gina 486. 

(113) Confinna que os navios da frota se tinham separado, o depoimento 
de Cristdbal Garcia nos "Pleitos de Colon", "Probanzas del Fb* 
cal", prestado a 1.° de outubro de 1515, quando diz: "que al 
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para ir a Haiti, onde chegou a 5 de setembro. Hesse modo teve ele 

apenas dois meses para explorar a costa, o que nao podia ser su- 

ficiente. Narra Las Casas que quando Colombo teve noticia da che- 

gada de Hojeda, escreveu aos Reis Catolicos dizendo: "Hojeda 

Uego ha cinco dias al puerto ad onde es el brasil (Yaquimo); dicen 

estos marineros que, segun la brevedad del tempo que no puede 

haber descubierto tierra" (114). 

"Na sua carta ao Medici datada de Sevilha a 28 de julho de 

1500, diz Vespucci que " o tempo que estivemos na linha equinocial 

ou afastada dela cere a de 4 ou 6 graus, foi nos meses de julho e 

agosto ", sendo que linhas antes havia declarado "haveis de notar que 

esta navegagao foi nos meses de julho, agosto e setembro," Se- 

gue-se que, em quanto Hojeda aportava em Haiti, Vespucci percor- 

ria o litoral sul, isto e, o litoral norte do Brasil. 

Portanto o Florentino inegavelmente explorou uma extensao de 

terra muito maior da explorada por Hojeda, porque apos ter passado 

a equinocial, voltou para noroeste, avistou a ilha da Trindade, ex- 

plorou a costa do- Paria, desembarcou na ilha dos Gigantes, naque- 

la que Ihe fez recordar Veneza, dai navegou 300 leguas ao longo da 

costa e de um ponto distante 120 leguas de Haiti, em 7 dias de na- 

vegagao atingiu essa ilha. 

A vista do exposto, quer nos parecer que Hojeda nada disse 

no seu citado depoimento a respeito de Vespucci e da sua navega- 

gao, unicamente por vaidade, por nao desejar dividir com o Floren- 

tino, que era falecido, os bons resultados alcangados pela expedigao 

de 1499-1500. 

tiempo quel dicho Hojeda e Juan de la Cosa vinieron a descubrix 
de tierraxirme, este testigo estaba en Santo Domingo, 6 alii vinie- 
ron los sobredichos en un barquete, que habian perdido los na- 
vios, e con obra de quince 6 viente hombres, que ios otros se les 
habian muerto 6 quedado". (Navarrete, obra citada, edigao ar- 
gentina, volume HI, pagina 528). 

(114) Bartolomeu Las Casas— "Historia d© las Indias" — Madrid, 1875, 
volume 11, pdginas 393-394. 
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Em sintese: ha controversia quanto a ter Hojeda, na 

viagem de 1499, abordado terras do Brasii, e feito o longo percurso 

a que se refere o seu depoimento de 8 de fevereiro de 1513, nas 

" Probanzas del Fiscal 

Tratando-se de Vespucci, a modema critica historica admite ter 

ele, separando-se de Hojeda, navegando para o sueste ate atin- 

gir, pelo menos, o cabo de S. Roque, de onde virou a proa para 

noroeste e fez o percurso a que nos referimos. Assim sendo, a prio- 

ridade do descobrimento do Brasii Ihe pertence. 



CAP1TULO III 

A EXPEDigAO DE 1501-1502 

O unico cronista portugues que da noticia do envio, pelo rei 

D. Manuel, de uma expediqao exploradora ao litoral brasileiro em 

1501, e Antonio Galvao na sua obra publicada em Lisboa em 1563 

sob o titulo:— "Tratado dos Descobrimentos A passagem do Hvro 

de Galvao fazendo referencia a expediqao ora em estudo e muito 

sucinta e diz: "Neste mesmo anno de 501 e mes de Mayo partira 

tres nauioa da ddade de Lixboa por mando del Rey dom Manuel, 

a descobrir ha costa do Brasil, e foram a ver vista das Canarias, e 

da hi o cabo Verde, tomara refresco em Beziguiche, passada a li- 

nha da parte do sul, foram tomar terra no Brasil em cinco graus 

daltura, e fora por ella ate trinta e dous pouco mais ou menos, se- 

gundo sua cota, donde se tomaram no mes de Abril por auer ja 

la frio, e tormenta, poseram nesta descobrimento e viage quinze 

meses, por tomarem a Lixboa na entrada de Setemb^o,, (115). 

Como e facil verificar, Antonio Galvao deu esta sumaria nota da 

viagem da expediQao de 1501, tomando-a da carta Mundus No- 

vus ou da Quatuor Ncevigationes. 

O silencio do demais cronistas Portugueses, tais como Casta- 

nheda, Joao de Barros, Damiao de Goes, Gaspar Correa, Jeronimo 

Osorio e outros sobre a expedi^ao de 1501, bem assim a falta de 

de qualquer documento nos arquivos Portugueses provando a passa- 

gem de Vespucci por Portugal, levou o Visconde de Santarem a 

escrever a 15 de julho de 1826 a famosa carta a Navarrete, onde 

(115) Antonio Galvao — "Tratado dos descobrimcntos", 3.a ©dicSo, 
Porto, 1944, p£ginas 150 a 151. 
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ha este topico: "Nem nas chancelarias originais del rei D. Ma- 

nuel desde 1495 a 1503 inclusive, nem nos 82.902 documentos do 

corpo chronologico, nem nos 6.095 do corpo das gavctas, nem nos 

numerosos ma^os das cartas missivas dos reis c outras pcrsonagens 

aparece em documento algum o nome de Vespucci" (116). 

Porem hoje em dia, com as pesquisas feias nosarquivos curo- 

peus, notadamente nos italianos, por ocasiao da comemora^ao do 

quarto centenario do descobrimento da America, de que resultou vi- 

rem a luz preciosos documentos que provam de miodo irrefutavel 

as viagens de Vespucci ao Novo Mundo e, particularizando, ao Bra- 

sil, todos os argumentos de que se serviu Santarem para negar as 

viagens do Florentine, esboroaram-se como um castelo de cartas. 

Das viagens atribuidas a Vespucci, a mais comprovada de to- 

das, e justamente aquela ao Brasil em 1501-1502. 

Piero Rondinelli escrevendo de Sevilha para Florenga em 3de 

outubro de 1502, dando noticia da chegada de navios que tinham ido 

a India, documento este existente na Biblioteca Riccardiana de Flo- 

ren9a, diz: "Amerigho Vespucci arem qui fra pochi d\t el quafa 

d durato asai fatiche e d'uto pocho profitto, che pure meritava altro 

che V or dine: e re di Fortoghallo arendd le terre che lui discho perse 

a certi Christiani nuovi, e sono obrighati a mandare ongni anno 6 

navili e dischoprire ongni anno 300 leghe avanti, e fare una forteza 

nel discho per to e mantenella detti 3 anni, e'l primo anno non pa- 

ghano nulla, e'l secondo el 1/6, el terzo el 1/4, e fanno chonto di 

portare verzino asai e schiavi, e forse vi troveranno chose d'altro 

profito" (117). Isto e: Amierigo Vespucci estara aqui dentro 

em poucos dias, o qual suportou bastantes fadigas e teve pouco 

proveito, pois merecia mais que a ordem; e o rei de Portugal 

arrendou a terra que He descohriu a certos cristaos novos que sao 

obrigados a mandar cada ano 6 navios para descobrir cada ano 

(116) Navarrete, obra citada, cdigSo argentina, volume III, pAginai 
309 a 814. 

(117) "Raccolta Colombiana", partc III, volume II, pigixxas 120 e 121. 
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300 leguas alem e a construir uma fortaleza no (territorio) desco- 

berto e mante-la nos ditos 5 anos; e no prinieiro ano nada pagam, 

no segundo um ^exto, no terceiro um quarto, e fazem conta de tra- 

zer pau brasil e escravos, e talvez achem outras coisas de proveito." 

Na carta que Giovanni da Empoli eacreveu de Lisboa em 16 

de Setembro de 1504 a seu pae residente em Florenga, narrando a 

sua viagem a India com Afonso de Albuquerque, documento esse 

arquivado na Biblioteca Nacional de Florenqa, Codice Magliabecciano, 

ha uma passagem que diz:... "e dessa partiti et navichando pure 

in decta volta, ci trovamo tanto avanti come la terra della Vera Cra- 

cie, k si nomata, altra volta dischoperta per Amerigho Vespucci, 

nella quali si fa buona somma di chassia et di verzino" etc. (118). 

Isto e; .. ."e partindo d'ai e navegando na dita volta, nos achamos 

tanto avante com a terra de Vera Cruz, assim chamada, em tempo 

descoberta por Amerigo Vespucci, na qual se faz boa soma de ca- 

nafistula e pau-brasilM, etc. 

Como acabamos de ver, existem dois documentos de indiscu- 

tivd valor, fazendo daras alusoes a viagem de Vespucci do Brasil, 

porem sem precisar a data da mesma. Mas o Florentine na carta 

a Lourengo de Pier Francisco de Medici, expedida de Cabo Verde a 

4 de junho de 1501, esdarece que a partida da expediqao foi de 

Lisboa, a 13 de maio desse ano. 

Em 12 de outubro de 1502, o embaixador de Veneza na Es- 

panha, Pietro Pasqualigo, enviou de Saragossa a Senhoria uma car- 

ta sumariando noticias que Ihe foram transmitidas por Giovanni 

Francesco Affaitato, em carta expedida de Lisboa em 10 de setembro 

desse mesmo ano. Nesse despacho de Pasqualigo ha um topico 

que diz: ..."le carovele, mandate Vanno passd a scoprir la terra 

di Papagd o ver di Santa Croce, a 22 luio erano ritornate; e il 

capetaneo referiva aver scoperto piU de 2500 mia di costa nova, nb 

mai aver trovato fin de ditta cost of' (119). Isto e: ..."as cara- 

(118) "Raccolta Colombiana", parte III, volume I, p£gina 180 © 181. 
(119) "Raccolta Colombiana", parte HI, volume I, p&gina 91. 
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velas, mandadas o ano passado a descobrir a terra dos papagaios ou 

de Santa Cruzy a 22 de julho tinham tornado; e o capitao referia 

ter descoberto mais de 2500 milhas de costa nova, e nao ter nunca 

achado o fimi dela," 

Assim, pois, a carta de Pasqualigo a Senhoria de Veneza, con- 

firma plenamente a de Vespucci ao Medici, isto e, a partida em 

1501 de uma expediqao portuguesa encarregada de explorar o li- 

toral brasileiro, na qual tinha este navegante tornado parte. 

Sobem porem de importancia para provar ter Vespucci parti- 

cipado em 1501 da expedigao portguesa ao Brasil, os fatos ocorri- 

dos na reuniao havida em Sevilha a 13 de novembro de 1515, dos 

quais nos dao noticia os documentos existentes na Casa de la Con- 

tratacion dessa cidade, publicados por Munoz e depois por Navarre- 

te. Nessa junta nao tiveram assento pessoas obgcuras, rudes ma- 

rinheiros, como ocorreu no celebre processo conhecido por "Pleitos 

de Colon-Prohanzas del fiscalTomaram pailte nela os mais 

famosos pilotos da Espanha e ai se cuidou de estudar o melhor meio 

de ser estabelecida a linha de demarcaqao, de que cogitava o Trata- 

do de Tordesillas. 

Vindo a balha a questao referente a posiqao geografica do cabo 

de S. Agostinho, fdi por Sebastiao Caboto, piloto mor da Espatlha, 

declarado: "Que hasta verse el dicho cabo de S, Agustin, e cor- 

rerse la costa hasta los terminos que estan Hmitados por el Rey 

nuestro Senor y el Rey de Portugal no se puede determinar cosa 

ninguna que bien determinada sea si no se da credito a una navegar 

cion que Amerigo, que haya gloria, hiso, que dice que partio de la 

isla de Santiago, que es d cabo Verde al poniente al susudueste 

450 leguas, e dice asi: que halldndose em 8.°, pudiendo poner por 

el ueste la proa, que se habrd doblado el cabo, Lo cual creo ser 

asi, por cuanto el mismo lo tomo d altura en el dicho cabo, y era 

hombre bien experto en las alturas," Joao Vespucci, sobrinho de 

Amerigo, disse o seguinte: ^Digo que el cabo de S. Agustin esta 

8.° de la liena equinocial hacia el sur .. .i esto lo digo por dicho 

de Amerigo Vespucci .. .que fue did dos viages al dicho cabo, i 
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Mi tomo el altura tnuchas veces, e desto ten go escritura de ju mano 

propia, cada dia for que derrota iba, e cudntas leguas hacia; 6 dice 

que se corren con la isla de Santiago, nornordeste sursudueste, S 

hay 420 leguas. Asi que, senores, si S.A. quicre, por este dicho 

de Amerigo se podra averiguar; e si no hay otro remedio, que S.A. 

arme una carabela e otra el Rey de Portugal, e que se envie a ver 

lo cierto." Nuno Garcia dedarou:, que se debe dar credito a Ame- 

rigo .. ,el cual fue al cabo de S. Agustin, y tomo su derrota desde 

la isla de Santiago, que es at occidente del cabo Verde al sursudues- 

te 400 leguas y mas 50; y me decia muchas veces que podia poner 

el cabo en 8,° haciendo yo cartas en su casa y despues de sus dias 

lo mismo he hecho, Y aunque Andres de Morales diga lo contrario 

y diga que fue d descobrir por el Rey de Portugal, no creo yo que 

si SI lo hiciera maliciosamente, que me lo mandara d mi poner estan- 

do en Castilla " (120). 

Quanto a cartografia, temos o planiferio de.Cantino que, como 

sabemos foi desenhado em 1502 em Lisboa e por cartografo portu- 

gues, presumidamente oficial, como diz Duarte L/eite (121). fisse 

mapa que foi o primeiro, ou um dos primeiros a ser ddineado apos 

o descobrimento do Brasil por Cabral, evidencia que, depois do fei- 

to deste capitao, houve uma viagem de explora^ao do literal brasilei- 

ro por frota portuguesa, desde um ponto denomjinado cabo de S. 

Jorge, que ora identificam com o cabo de S. Agostinho, ate cerca 

de 40 graus de latitude sul. 

A vista do que ate agora temos exposto neste capitulo, podemos 

afirmar que Vespucci, partiu de Lisboa em 1501 com uma expediqao 

portuguesa que ia explorar o literal brasileiro, e que dessa viagem 

regressou em 1502. 

O estudo das viagens do Florentino, como temos visto, constitue 

uma serie de intricados problemas a serem resolvidos devido as inu- 

(120) Navarrete, obra citada, edigSo argentina, volume III, pdginas 
319 a 320. 

(121) "Historia da Colonizagao Portuguesa do Brasil," volume 11, 
gina 426. 
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meras controversias que sobre elas existem. Com referencia aquela 

de que ora nos ocupamos, importa considerar: qual tenha sido o seu 

comandante; si teve ou nao cunho oficial; qual a extensao do literal 

atlantico da America do Sul por ela percorrido; que papel nela re- 

presentou Vespucci. 

Tratando-se do nome do comandante, nada de positivo se sabe, 

apesar das mais acuradas investiga^oes ate hoje feitas. Os panegi- 

ristas de Vespucci apontam-no como o comandante. Capistrano de 

Abreu e de opiniao que foi Andre Goncjalves. Vamhagen ere que 

tenha sido D. Nuno Manuel. Outros indicam Gon(;aIo Coelho ou 

Caspar de Lemos. Nos nao temos a pretensao de poder indicar 

um nome para o comandante dessa expedigao, e defender de modo 

convincente essa nossa opiniao. Mas conjeturas por conjeturas, nao 

deixa de ter cabimento ter sido o comandante quern levou a boa nova 

do descobrimento e quem conhecia o caminho de ida e volta, isto e, 

Caspar de Lemos. 

O professor Dr. Duarte Leite e de parecer que a expedi- 

gao de 1501, na qual embarcou Vespucci, nao foi estipendiada pelo 

governo portugues mas sim pelo mercador e banqueiro florentino re- 

sidente em Lisboa de nome Bartolomeu Marchioni, de parceria com 

os cristaos novos (judeus conversos), tendo o comando sido con- 

fiado a Fernao de Loronha ou Noronha. Para chegar a essa oon- 

clusao, o referido professor luso entende que se deve ler " Quaresma " 

o nome da ilha "Anaresma" assinalado a cerca de 9 graus de latitude 

sul, no planisferio de Cantino. Apos esse conceito, procura identificar 

a ilha em aprego com a atual Fernao de Noronha, e, desse modo, 

atribue a sua descoberta a expedigao de Noronha que, de torna via- 

gem a Lisboa, avistou essa ilha nos ultimos dias da quares- 

ma de 1502 (122). 

Mas a ilha Fernao de Noronha esta a 3 graus e SO minutos de 

latitude sul e a "Anaresma" a 9 graus; aquela afastada do litoral 

(122) O" mais antigo mapa do Brasil", na "Historia da Colooizagao 
Portuguesa do Brasil", volume II, paginas 253 a 255 e 275 a 279. 
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brasileiro 60 ieguas e esta quasi que o dobro, isto e, 104 leguas. 

Ora, como nao e admissivel que os pilotos Portugueses, no dizer do 

professor Leite, "os mais peritos de quantos entao sulcavam os ma- 

res tivessem fornecido dados tao errados ao cartografo que dese- 

nhou o mapa de Cantino, somos propensos a admitir que se trata 

de uma ilha imaginaria, pois convem por aqui em relevo que, ex- 

clusao feita do planisferio de Cantino, nenhum dos mapas Portu- 

gueses ou de prototipos Portugueses descnhados antes de 1503 

(Kunstmann 11 e 111, Pesaro, e de Hatny), que e o da descoberta 

da ilha Femao de Noronha, traz esta ilha ou nome que foi elimi- 

nado no mapa de Nicolay de Canerio que, como sabemos, e uma 

copia melhorada do planisferio de Cantino, qui^a obra do carto- 

grafo que o desenhou. 

Nos sabemos pelo relatorio de Lunardo de Ca' Masser, escri- 

to de 1506 a 1507, cujo texto e traduqao se encontram no volume 

da Academia das Ciencias de Lisboa, comemorativo do quarto cen- 

tenario do descobrimento da America, que Fernao de Loronha ou 

Noronha era ooncessionario e associado de cristaos novos que ar- 

rendaram a "Terra de Santa Cruz." Por outro lado, pela carta 

que Piero Rondinelli enviou de Sevilha a Floren^a em 3 de outu- 

bro de 1502, fica evidenciado que esse arrendamento foi pelo prazo 

de tres anos. Como D. Manuel ao conceder a 6 de butubro de 1503 

cert os previlegios a mjercadores alemaes, diz que o contrato de ar- 

rendamento de Femao de Loronha terminava em 1505 (123), se- 

gue-se que esse contrato so poderia ter sido ass in ado nos ultimos 

meses de 1502. Acresce esta circunstanoia. Nao e admissivel que 

Loronha e os cristaos novos assinassem o contrato de arrendamento 

da '"Terra dos Papagaios", submetendo-se as clausulas de grande 

responsabilidades que conhecemos, sem que previamente tivessem no- 

ticias seguras dessa regiao e do que nela podiam explorar com ob- 

jetivo de lucros. Portanto, so depois do retorno da expedi^ao de 

(123) Arquivo. da Torre do Toxnbo-Chancelaria de D. Manuel, livro 22, 
folhas 25. 
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1501-02, e que o contrato foi firmado entre as partes interessadas, 

e so depois disso e que Noronha partiu para o Brasil. 

Tudo induz a admitir que a expedigao de Noronha zarpou de 

Lisboa no comego de 1503 para a "Terra de Santa Cruz", pois os 

ultimos meses do ano de 1502 eram improprios para tuna navega- 

qao a essa regiao, visto que, como diz Duarte Incite, "a experiencia 

portuguesa da travessia atlantica recomenda sen comjego no decurso 

do primeiro semestre; e neste periodo partiram todas as armadas da 

India, as quais o "Bsmeraldo" aconselha o primeiro trimestre, dando 

preferencia a fevereiro" (124). bem provavel, que Femao de 

Noronha tendo partido para o Brasil, no decurso do primeiro semes- 

tre de 1503, tenha a 24 de junho desse ano descoberto a ilha S. 

Jodo, hoje Fernao de Noronha, que Ihe foi doada a 16 de Janeiro de 

1504, com a declaragao de que a tinha descoberto recentemente (125). 

As noticias que entao tinham, prinoipalmente em Portugal, da 

terra achada por Cabral, nao eram animadoras. Os seus habitan- 

tes eram selvagens que viviara completamente nus, alguns ate antro- 

pofagos. Quanto a existencia de metais, preciosos ou nao, nenhum 

sinal. Abundancia so de pau-brasil, papagaios e macacos, Assim 

sendo, achamos muito dificil que Bartolomeu Marchioni (126), que 

tinha nessa ocasiao toda a sua atengao voltada para os magnos pro- 

blemas relacionados com o comercio das especiarias e drogas do 

Oriente, fosse desviar qualquer de seus navios que partiam para a 

India, de onde voltavam carregados de mercadorias, que valiam so- 

mas fabulosas, para manda-los ao Brasil em busca de papagaios, ma- 

cacos e pau-brasil. 

Apos o descobrimento do Brasil por Cabral, nao se conhece nen- 

hum documento que, direta ou indiretamente, faqa alusao a ter- 

(124) "Duarte Pacheco e o Brasil", no "Jomal do Comercio" do Rio 
de Janeiro, 7 e 14 de julho de 1929. 

(125) "Alguns Documentos da Torre do Tombo, Lisboa, 1892, pdgina 460. 
(126) Diz Jaime Cortesao ("Revista Portuguesa", Sao Paulo, 1930, tomo 

I, fasciculo I): "O grande conselneiro e auxiliar financeiro da 
empresa dos descobrimentos e da organizagao do com&rcio da In- 
dia, durante os reinados de D. Joao II e D. Manuel, foi o floren- 
tino Bartolomeu Marchioni". 
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se Bartolomeu Marchioni associada a qualquer expedi^ao enviada 

ao Brasil antes daquela da nau Bret do, armada por ele, seu sobri- 

nho Benedito Moreli, Francisco Martins e Fernao de Noronha, a 

qtial partiu de Lisboa a 22 de fevereiro de 1511 para a "terra do 

brasil", Mas nessa epoca, esse modo de agir de Marchioni se 

justifica. O comercio das especiarias e drogas do Oriente, nao 

mais constituia para ele uma especie de monopolio, visto que D. 

Manuel tinha permitido que firmas alemas, tais como as casas Fiig- 

ger, Welszer, etc., tambem armassem navios e os incorporassem as 

armadas que partiam para a India, afim de trazerem aos mercados 

da Europa as preciosas mercadorias/ dessa regiao asiatica. 

Ate aqui, temo-nos limitado a contestar ter sido a expedigao 

de 1501 estipendiada por Marchioni de parceria com judeus con- 

versos e comandada por Fernao de Noronha. Vejamos agdra si 

ela partiu a mando de I}. Manuel, portanto a custa da cor6a. 

Pedro Martyr de Angleria diz que Vespucci: "navegou ate o 

Antdrtico, muitos graus alem da linha equinocial, com os auspkios 

e estipendios dos Portugueses" (127). Giovanni Matteo Cretico, 

nuncio de Veneza em Lisboa, na descriqao que fez1 da viagem de 

Cabral ao Brasil e a India, mlais conhecida por "Relaqao do Piloto 

Anonimo", enviada por Trevisan, secretario da embaixada venezia- 

na na Espanha, ao almirante Domenico Malepiero, diz que de volta 

de Calicut para Portugal, a frota de Cabral encontrou-se em Cabo 
• 
Verde com tres navios que o rei D. Manuel mandava para explorar 

o litoral brasileiro. Sao estas as palavras textuais desse topico da 

"Relagao do Piloto Anonimo", ja por nos citadonestelivro: "Che- 

gamos ao cabo de Boa Esperanga no dia de pdscoa florida e dai 

fez bom tempo com o qual atravessamos e vie mo s d primeira terrd 

junta com o Cabo Verde, em Bezeguichse, e at encontramos com tres 

navios que o nosso rei de Portugal mandava a descobrir a nova 

(127) "De Orbe Novo" (D^cadas del Nuevo Mondo"), Buenos Aires, 
1944 d6cada II, livro X, capitulo I, p^gina 189. 
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terra" (128). Por sua vez Vespucci na carta de que Cabo Verde 

enviou ao Medici em 4 de junho de 1501, declarou que: "fui chia~ 

tnato, stando a Sibilia dal Re di Portoghailo, e mi prego che mi dis- 

pone si a servillo per questo viaggio i net quale mi imbarcai a Lis- 

bona"... (129). Isto e... "fui chamado, estando em Sevilha, pe- 

lo rei de Portugal, e pediu-me que me dispusesse a servi-lo nesta 

viagem e para qual me embarquei em Lisboa "... 

Todas essas citagoes poderao ter pouco valor para se poder 

afirmar ter D. Manuel mandado em 1501 uma expediqao afim de 

explorar o litoral brasileiro, como aconselhava Cabral (130) e da 

qual tinha participado Vespuci. 

Mas quando deparamos com um documento, tal seja um ter mo 

lavrado por tabelido publico de Lisboa que declara por o seu sinal 

publico em testemunho da verdade, nao podemos deixar de roco- 

nhecer que ele tem valor irrestringivel para elucidar de uma vez por 

todas a questao em aprego. 

Tal documento e um ato notarial de Valentim Fernandes, ta- 

belido pu]blico de Lisboa, lavrado em 20 de maio de 1503, para 

acompanhar a imagem de um tupi e a pele de um jacare, enviados 

a Bruges por um mercador flamengo, ato esse cujo original em la- 

tim pertence ao celebre Codice de Conrado Peutinger da Biblioteca 

de Stuttgart. Desse documento consta a descrigao da viagem de 

Cabral ao Brasil e ha uma passagem referente a expedi^ao portugue- 

sa envikda ao nosso pais em 1501 a qual diz: "Passados dois anos* 

uma outra armada do mesmo cristianissimo rei, destinada a esse 

(128) "Paesi Noumente retrouati e Novo Mondo da Alberico Vesputio 
Florentino intitulato". Edigao fascimilar daquela de 1508, feita 
pela Princeton University, 1916, pagina 99. 

(129) Henry Vignaud, obra citada, pagina 403. 
(130) "E perguntou (Cabral) a todos se nos parecia bem mandar a nova 

do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos manti- 
mentos, para melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que 
n6s agora podlamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre 
muitas falas que no caso se rizeram, foi por todos ou a maior parte 
dito que seria bem (Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Ma- 
nuel, folha 6). 
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fint, tendo seguido o lit oral daquela terra por quasi 760 leguas, en- 

controu nos povos uma so lingua, hatisou a muitos e, avangando, 

para o sul chegou ate d altura do polo antdrtico, a 53 graus, e ten- 

do encontrado grandes frios no mar voltou d patria." E depois de 

algumas outras palavras, vem o feoho desse documento que diz: 

"£ eu Valentim Fernandes, da Moravia, tabelido publico por ordem 

do mesmo rei de Portugal, li a carta presente diante da regia ma-t 

jestade, dos sens bardes, supremos capitdes e pilotos ou governado- 

res dos seus navios da supracitada terra dos antipodas com o novo 

nome de terra de Santa Cruz e todos unanimente confirmaram e 

eu coligi tudo isto dum livro scrito por mim, mediante a narragdo 

de dois homens da terra acima referida, e abaixo assinados, que du- 

ruante 20 meses Id moraram e afirmo que tudo e verdadeiro pelo 

que vi e me relaaram. Em tesemunho do que aponho aqui o meu 

signal publico, a 20 de maio de 1503, por assim o ter escrito acima, Va- 

lentim Fernandes esta carta em verdade9*, etc. (31). 

De acordo com as oartas que de Cabo Verde e de Lisboa, es- 

creveu Vespucci a Lourenqo de Pier Francisco de Medici, respec- 

tivamente em 1501 e 1502, a expediqao partiu de Lisboa a 13 de maio 

de 1501, e, apos 64 dias de navegaqao, com parada em Cabo Verde 

para abastecimento, chegou a um ponto do litoral brasileiro de onde 

rumou para sudoeste acompanhando a costa, correndo cerca de 800 

leguas e atingindo 50 graus de latitude sul, de onde voltou para Por- 

tugal devido ao intenso frio. Segundo a carta por nos citada, que 

Pasqualigo enviou a Senhoria de Veneza em 12 de outubro de 1502, 

a expediqao voltou ao porto de Lisboa a 22 de julho de 1502. 

Varnhagen (132) diz que o chefe da expediqao, "com o calen- 

dario na m&o, foi sucessivamente batizando as diferentes paragens 

da costa, designando a posteridade o dia em que a elas aportava, 

do modo seguinte": 

(131) A. Fontoura da Costa — 44 Cart as das Ilhas dc Cabo Verde de 
Valentim Fernandes", Lisboa, 1939, paginas 91 a 96. 

(132) "Hist6ria Ceral do BrasO", 3.a edi^ao, Companhia Melhoramentoi 
de S. Paulo, I volume, pdginas 93 e 94. 
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a 28 de agosto no cabo de 5. Agostinho, 

a 29 de setembro no rio de Sao Miguel, 

a 30 de setembro no rio de Jodo Jerdnimo, 

a 4 de outubro no rio de Sao Francisco, 

a 21 de outubro no das Virgens, 

a 1 de novembro na bahia de Todos os Santos, 

a 13 de dezembro no rio Santa Luzia, 

a 21 de dezembro no cabo de Sao Thome, 

a 25 de dezembro na bahia do Salvador, 

a 1 de Janeiro no rio de Janeiro, 

a 6 de Janeiro na Angra dos Reis, 

a 20 de Janeiro na ilha 5 i Sebastido, 

a 22 de Janeiro no porto de S. Vicente. 

Henry Harrisse (133) apresenta uma outra rdaqao de nomes 

que damos a seguir, indicando os antigos mapas onde os colheu e 

declarando que eles provem de uma unica viagem, da expediqao 

de 1501 de que participou Vespucci. Tais nomes sao os seguintes: 

S. Roxho, ou R. Roque (Canerio, Waldseemiiller) 16 de agosto. 

Rio de S. lena ou S. Helena (Canerio, Waldseemluller) 18 de 

agosto. 

Rio de S. Augustin (Canerio, Waldseemiiller, Schoner) 28 de agosto. 

Rio de S. Jacinto, ou lacinctus o Martyr (Schoner) 11 de setembro. 

San Miguel (Cantino, Canerio, Waldseemiiller, Schoner) 24 d!e 

setembro. 

R. de S. leronymo (Canerio, Schoner) 30 de setembro. 

R. de S. Francisco (Cantino, Waldseemiiller, Schoner) 4 de outubro. 

R. d'Virgine ou 11.000 Virgens (Canerio, Schoner) 21 de outubro. 

R. de S. Lucia (Canerio, Ruysch, Waldseemiiller, Schoner) 13 

de dezembro. 

Scrra de S. Thoma (Canerio, Waldseemiiller, Schoner) 21 de de- 

zembro . 

(133) "The Discovery of North America", Paris, 1892, pagina 335. 
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Baia de Reis ou Epifania (Canerio, Ruysch, Schdner) 6 de Janeiro. 

R. de S. Antonio (Canerio, Ruysch, Waldscemuller, Schoner) 7 

de Janeiro. 

P. de S. Sebastian (Canerio, Waldtefeemtiller, Schoner) 20 de 

Janeiro. 

P. de S. Vicentio (Canerio, Ruysch, Waldseemiiller, Schoner) 22 

de Janeiro. 

i 
De acordo com Varnhagen e Harrisse, quanto a ter a expediqao 

de 1501 batizado as diferentes paragens da costa de conformidade 

com o calendario, estao Peschel, Sophus Ruge, Fiske, Luigi Hugues, 

Gallois, etc., ao passo que Duarte Leite (134) e de parecer que as 

datas nao oorrespondem as descobertas. 

Na nossa opiniao, a nomenclatura do mapa de Canerio repre- 

senta o resultado da exploraqao feita pela expedigao de 1501. Si 

existem alguns nomes que parecem intercalados, dando-nos a ideia 

da vinda, quiqa, de uma expedigao anterior aquela de que partici- 

pou Vespucci, isso se explica facilmente. Os navios, devido pro- 

vavelmente a mudanqa ou velocidade dos ventos, a temporais, e ou- 

tras coisas, nem sempre navegavam juntos, mas distanciados uns 

dos outros, de modo que cada um ia denominando os lugares por 

sua conta. Assim, por exemplo, um navio navegando na frente te- 

ria descoberto a 30 de setembro um rio que batizou 6'. Jerdnimo e, 

um outro que tinha ficado atras alguns dias de viagem, teria a 4 de 

outubro denominado esse mesrrno rio .Sao Erancisco. Depois ao se- 

rem recolhidas de cada capitao de navio as informagoes para o dese- 

nho dos mapas, elas se embaralharam e nomes foram sobrepostos. 

Os mapas de Canerio, Kunstmann II e III, Pesaro, Waldsee- 

miiller de 1507 e Ruysch de 1508, indicam pela nomenclaturas, que 

a expedigao foi ate Cananor, mudado mais tarde para Cananea, po- 

siqao esta situada aproximadamente a 25 graus de latitude sul, sen- 

(134) "O mais antigo mapa do Brasil", na " Hist6ria da ColonizaySo 
Portuguesa do Brasil , volume II, pdginas 269 a 275. 
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do provavel que os elementos para o desenho desses mapas foram 

colhidos entre pilotos Portugueses. Mas no mapa de Pesaro a costa 

vae ate 47 graus, e no referido planisferio de WaJdseemiiller de 

1507, ela apesar de nao ter nomenclatura alem de Cananor ultrapas- 

sa 40 graus e chega ate cerca de 50 de latitude sul, com uma confi- 

guraqao aproximada da realidade, Na disserta(;ao que o monje Mar- 

co Benevenuto acrescenta ao Ptolomeu de 1508, diz que a terra 

de "Santa Cruz5, vae estreitando-se ate 37 graus de latitude austral 

e que a percorreram ate 50 graus. No mapa de Ruysch do mesmo 

Ptolomeu, nurn^ legenda na costa do Brasil, abaixo de Cananea, se 

le: "Naute lusitani fartem hanc terre huius observauunt et usque 

ad elevationem poli antartici 50 gradum peruenerunt, nomdum ta- 

men ad eius finem austrium". Isto e: "Navegantes Portugueses 

observaram esta parte desta terra e chegaram ate a eleva^ao de 50 

grails/ do polo antartico, sem chegar ao seu fim meridional." Nos glo- 

bes de Lenox de 1510, de Bernardo Silvano (Ptolomeu de 1511), 

e de Strobnicza de 1512, a costa ultrapassa 40 graus de latitude sul 

porem sem nenhum nome. 

Todavia, a ausencia de nomenclatura alem de Cananea, em di- 

reQao ao sul, nao e element© suficiente para se negar ter a expedi- 

qao de 1501, da qual participou Vespucci, atingido 50 graus. De- 

vemos ter em mente que a linha de demarcaqao que passava na em- 

bocadura do Amazonas, segundo o mapa de Diogo Ribeiro de 1529, 

tambem cortava a entrada do estuario do Rio da Prata, a 35 graus 

de latitude sul. Isso explica porque os primeiros mapas Portugueses 

e de origem portuguesa, nao vao alem de Cananea. E' que apesar 

de Vespucci ter explorado a costa muito mais ao sul desse porto, 

o Governo Portugues tinha naturalmente o mais vivo interesse em 

ocultar que a costa se prolongava em dire9ao a sudoeste, o que da- 

va direito a Espanha, pelo tratado de Tordesillas, de reivindicar 

esse trecho de terra firme, que mais tarde Magalhaes verificou que 

nao era pequeno. 

Como ja referimos, em Cananea termina a nomenclatura dos 

mapas de Canerio, Kunstmann II e III, Pesaro, Waldseemiiller de 
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1507 e Ruysch de 1508. Mas no do cartografo portugues de nome 

Reinel, a servigo da Espanha, desenhado mais ou menos em 1516, 

e no Padron Real de 1523 atribuido ao sobrinho de Amerigo, de 

nome Joao Vespucci, existente na Biblioteca Real de Turim, alem 

de Cananea existem diversos nomes, todos de origem portuguesa, 

sendo que no mapa de Reinel termina a nomenclatura com o cabo 

de S. Maria no estuario do Rio da Prata, ao passo que no Padron 

Real vae alem, indicando o resultado da expediqao de Fernao de 

Magalhaes ate o estreito. "Mutatis mutandis", a nomenclatura do 

mapa de Reinel e reproduzida no de 1523, o que evidencia que os 

dois cartografos, pelo menos no trecho compreendido entre Cananea 

e o estuario do Rio da Prata, obtiveram os dados na mesma fonte. 

Com exceqao feita da expedi^ao de Fernao de Noronha ao Brasil 

em 1503-1504, que nao atingiu altas latitudes sul, nao se tern no- 

ticia segura (135) de qualquer outra portuguesa ou mesmo espa- 

nhola ao sul, antes da de Solis de 1515. Assim e admissivel que 

esses cartografos tenham colhido os elementos para a nomenclatu- 

ra de seus mlapas, alem de Cananea, recorrendo a Vespucci ou al- 

guem, que participou como ele da expediqao de 1501. 

No Padron Real de 1523, esta assinalado pela primeira vez o 

porto de Juliao, cerca de 49 graus e 15 minutos de latitude sul, 

onde Magalhaes passou o primeiro invemo na regiao antartica, sen- 

do que do seu roteiro consta que esse porto esta a 49 graus e 30 mi- 

nutos. No calendario, o dia de S. Julido ocorre a 28 de fevereiro, 

ao passo que Magalhaes entrou nesse porto a 31 de janeiro. For 

outro lado, o nome S, Juliao nao estava em voga naquela epoca na 

Peninsula Iberica, tanto assim que nao o vemos em nenhum mapa 

(135) Discute-se ainda hoje, si realmente em 1514 uma expedigao por- 
tuguesa composta de 2 navios, a que faz referenda a "Newen 
Zaytunf auss Pessillg Landt", tenha ido ate a f6z do Rio da Prata. 
Mas admitindo-se que a viagem a que se refere a "Newen Zaytung 
Pessillg Landt*' se tenha realizado, seria dificil a Reinel, entao a 
servigo da Espanha, obter minuciosas informagoes sobre o percurso 
por ela feito e os pontos em que tocou, de modo a tudo assinalar 
no seu referido mapa desenhado em 1516. 



desenhado por cartografos Portugueses ou espanhdis. Como Ves- 

pucci na expedu;ao de 1501 chegou a S. Vicente a 22 de Janeiro 

e a 24 em Cananea, tinha ele 35 dias para veneer a distancia de 

25 graus de latitude, que e a que separa Cananea do porto de S. 

Julido. Na sua viagem da costa de Venezuela a Haiti, diz Ves- 

pucci que em 7 dias percorreu 120 leguas, ou 7 graus e 30 minutos, 

isto e, um grau por dia. Portanto, navegando por dia pouco menos 

de 45 minutos, teria ele a 28 de fevereiro atingido o porto que deno- 

minou S. Julido, nome este familiar aos florentinos e que Maga- 

lhaes conservou. Devemos nos lembrar que, quando este famoso 

navegante teve que enfrentar nesse porto a revolta chefiada por 

Cartagena, entre outros argumentos de que lanqou mao para obri- 

gar a maruja a obdece-lo, disse que era necessario, pelo menos ir 

tanto a frente, quanto tinha ido Amerigo Vespucci (136), 

Porque, como diz Magnaghi (137), Magalhaes nao se recor- 

dou de qualquer outro navegante, se outros tivessem atingido aque- 

las latitudes? Si Magalhaes nao estivesse convenddo que, efetiva- 

mente Vespucci tinha ido, pelo menos, ate 50 graus de latitude sul, 

teria a isso feito alusao? 

Lemos alhures que, devido aos rigores do frio e a ausencia de 

qualquer riquesa, nao e provavel que Vespucci tenha ido alem de 

Cananea, atingindo uma alta latitude austral. Essa alegagao nao 

procede porque, justamente numa zona frigida como e a Groenlan- 

(136) Fernando Lopez de Gomara — "Historia General de las Indias". 
Tradugao itanana publicada em Veneza em 1560, parte 11, capi- 
tulo 92, paginas 125 e 125 verso: "Magaglianes rispose che gli 
sarebbe grandissima uergogna ritomaresene de li; per si poca ta- 
tica di fame et freddo, senza uedere lo stretto che cercaua, o il fine 
di quella terra, perche presto si passarebbe quel freddo, e la fame 
si rimediarebbe con il buon ordine, e tassa che andaua, co molta 
pesca, e caccia che poteuano fare, per que sto che nauigassero 
alcuni giomi, como uenisse la primauera, fine a saglire a settante 
cinque gradi, poi che si nauicauano Scotia, Noruega, Islandia, poi 
che era arriuato appresso de Ti Americo Vespucio, e caso che non 
trouassero quello che tanto difenderaua, che se ne ritoraarebbe, 
loro e la maggior parte della gente". 

(137) Obra citada, volume II, pdgina 224. 
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dia, Terra do Lavrador, Terra Nova e adjacencias, sem a menor 

aparencia de riqueza, Caboto, os Cortes Reais, Cartier, etc, reali- 

zaram nessa epoca viagens de exploraqao. 

Seja porem como for, a maior prova de que Vespucci com a 

expediqao de 1501, chegou a uma latitude muito mais ao sul de Ca- 

hanea, esta no ato notarial do tabelido publico de Lisboa, Valentim 

Fernandes, ja por nos transcrito paginas atras, onde se diz que tal 

expedi^ao atingiu uma alta latitude austral, de onde voltou para 

Portugal devido ao intense frio. 

Nos sabemos que os monarcas Portugueses, a comegar por D. 

Diniz, que contratou o genoves Emmanoel Pessagno e mais vinte 

oficiais da Liguria para instrutores da marinha lusa, nao so sem- 

pre aceitaram como ate solicitaram a colaboraqao de estrangeiros 

para a realizaqao de seus empreendimentos maritimos, o que em 

absoluto, nao pode diminuir as legitimas glorias do Infante D. Hen- 

rique, de Diogo de Azambuja, de Diogo Cao, de Pero de Alenquer, 

de Bartolomeu Bias, de Vasco da Gama, e de tantos outros que le- 

varam a mares desconheddos a bandeira das cinco quinas. 

Vespucci antes de ser nomeado piloto-mor da Espanha, cargo 

de grande responsabilidade, tinha o posto de capitdo, como facil e 

verificar-se de varies documentos dos arquivos espanhois (138). 

Isso evidencia que ele tinha sido, pelo menos na Espanha, coman- 

dante de navio, seguramente na expediqao de Hojeda. Osi seus 

conhecimentos de cosmografia e nautica sao atestados por seus con- 

temporaneos. Pedro Martyr de Angleria escreveu que: "Jodo Ves- 

pucci, florentino, sobrinho de Amerigo Vespucci, acima citado, a 

quem seu tio Ihe deixou em heranga a pericia da arte de navegar e 

de calcular os graus'* (139), Sebastiao Caboto, como ja vimos, 

(138) Navarrete, obra citada, edi^ao argentina, volume III, pdgina 295, 
296, e 303. 

(139) "De Orbe Novo" ("D&adas del Nuevo Mondo"), Buenos Aires, 
1944, d^cada II, livro VI, capitulo II, p4gma 170. 
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referindo-se a Vespuoci, disse que ele "era hombre bien experto en 

las alturas" (140). 

Ora, o rei D. Manuel estando ao par da capacidade de Ves- 

pucci, quiga como diz Jaime Cortesao (141), por intermedio do 

rico mercador florentino de Lisboa, Bartolomeu Marchioni, resol- 

veu convida-lo a participar da expedi^ao que preparava para enviar 

ao Brasil, afim de explorar o seu litoral. Vespucci aceitou o con- 

vite, e partiu com a expedigao. Mas no desempenho de que missao? 

Naturalmente na qualidade de cosmografo, ficando a seu cargo, en- 

tre outras coisas, determinar as posigoes geograficas, principalmen- 

te as latitudes, no que era reconhecida autoridade. 

Resumindo: desempenhou Vespucci na expedigao de 1501-1502, 

fungoes consultivas, principalmente de ordem oosmografica, e si ela 

atingiu uma tao alta latitude austral, certamente foi devido a di- 

reta interferencia desse navegante e cosmografo florentino. 

Os historiadores' Portugueses admitem que Vespucci tenha par- 

ticipado da expedigao em estudo, porem como simples mercador. 

Mas nos perguntamos: em 1501 quando da partida do Floren- 

tino para o Brasil em frota portuguesa, estava em pleno vigor a "po- 

litica de sigilo" dos monarcas lusitanos? Os modernos historiado- 

res de Portugal respondem pela afirmativa. Era Vespucci um indi- 

viduo bastante capaz para realizar com habilidade espionagem por 

conta de Castela? Todos acreditam que sim. Entao como expli- 

car a sua presenga na expedfgao? Que de extraordinario ocorria 

com o Florentino, a ponto de fecharem os olhos em se tratando de 

espionagemi? A resposta vein espontaneamente: e que D. Manuel 

necessitava dos seus conhecimentos nautfoos e cosmograficos, de 

vez que os seus mais habeis pilotos e cosmografos tinham embarcado 

na armada de Cabral, que ainda nao tinha voltado, desfalcada de 

seis naus que naufragaram. 

(140) Navarrete, obra citada, edigao argentina, volume III, pdgina 319. 

(141) "A Expedigao de Pedro Alvares Cabral", Lisboa, 1922, pdgina 187. 
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Porem, si isso nao basta, temos mais eate argumento. Vespuc- 

ci certamente gosava de prestigio na Espanha, pois tinha sido agen- 

te nesse pais dos riquissimos banqueiros Medici, e tomara parte na 

expediqao Hojeda, de 1499-1500, como piloto. E' admissivel que 

tendo o Florentine) uma boa posiqao social em Sevilha fosse deixar 

essa cidade para arriscar a vida em uma frota que, pela primeira 

vez, ia explorar mares e terras desconhecidos, sabendo de antemao 

que nela nao passaria de simples mercador? Mas mercador para 

vender a quern, ou para comprar o que? Acaso a terra achada por 

Cabral nao era habitada por selvagens nus, com abundancia so de 

macacos e papagaios? 

Rematando: foi Vespucci de todos os navegantes do seu tem- 

po, o que percorreu a maior extensao do literal da America do 

Sul, visto que na expedi^ao de Hojeda foi desde 6 graus e meio de 

latitude sul ate a foz do Madalena, e como a de 1501-1502, desde 

o cabo de S. Roque ate o porto de Sao Juliao que tica bem proxi- 

mo do estreito de Magalhaes. 



CAPITULO IV 

A EXPEDIQAO DE 1503-1504 

Como vimos no capitulo anterior, nos arquivos de Portugal 

nao existe nenhum documento pelo qual se possa inferir ter Vespuc- 

ci participado de uma expedi^ao portuguesa enviada ao Brasil em 

1501-1502. 

Isso nao obsta que hoje em dia, a vista dos documentos espa- 

nhois publicados por Navarrete, dos italianos, principaln^ente os 

transcxitos na Raccolta Colomhiana, bem como do existente na bi- 

blioteca de Stuttgart (Codice Conrado Feutingpr) publicado fern 

1860 por Frederico Kunstmann e traduzido para o portugues em 

1939 por A Fontoura da Costa (142), se possa afirmar ter Ves- 

pucci tornado parte na expediqao de 1501, como figura de relevo. 

O mesmo, porem, nao ocorre com a expediqao de 1503-1504 

cuja chefia atribuem a Gonqalo Coelho e da qual pretendem tenha 

participado o Florentino. Nem nos arquivos Portugueses, nem nos 

italianos, nem noa espanhois, nem em nenhum outro da Europe, 

existe qualquer documento, que direta ou indiretamente a ela faga a 

menor referencia. 

A falta de qualquer noticia dessa viagem de Vespucci nos do- 

cumentos florentinos e de grande significaqao. Nao e admissivel 

que Piero Vaglienti que tinha todo o empenho em copiar na sua 

coletanea de viagens, tudo o que vinha de Lisboa, nao tenha tido 

conhecimento de qualquer carta de Vespucci ou dos florentinos re- 

sidentes naquela capital, narrando a nova viagem ao Brasil. 

(142) "Cartas das Hhas de Cabo Verde de Valentim Femandes", Lisboa, 
1939, pdginas 91 a 96. 
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Em 1566 o cronista portugues Damiao de Goes (143) nos diz 

que: "No mesmo ano (1503) mandou ('D. Manuel) Gon9alo 

Coelho com seis naus a terra de Santa Cruz, com que partiu do 

porto de Lisboa aos 10 dias do mes de junho, dos quais por ainda 

terem pouca noticia da terra, perdeu quatro e as outras duas trouxe 

ao Reino, com mercadorias da terra, que entao nao eram outras, 

que pau vermelho, a que chamam brasil, bugios e papagaios." Te- 

ve Goes essa passagem da sua cronica repetida, "mutatis mutandis", 

em 1571, pelo bispo de Silves, D. Jeronimo Osorio (144). 

Porem\, como ja tinha notado Humboldt (145), facil e veri- 

f icar-se que a sucinta noticia dada por Goes dessa expediqao: numero 

de navios, finalidade da viagem, pouco conhecintento do Atlantic© 

Sul pelo comandante, a volta com carregamento de pau brasil, etc., 

nada mais e do que um apanhado da narra^ao da quarta viagem de 

Vespucci oontida na Lettera, cuja tradu^ao latina, como sabemos, 

tiriha sido amplamente divulgada por toda a Europa. Mas Damiao 

de Goes nao foi o unico a recorrer a referida tradugao latina da 

Lettera, pois que dela se socorreram quasi todos os cronistas dos 

seculos XVI e XVII, inclusive como ja vimos: Antonio Galvao e 

o famoso historiador oficial da Espanha, Antonio de Herrera y Tor- 

desillas, ao narrar a viagem realizada por Hojeda em 1499. As- 

sim, o unico document©, si assim podemos dizer, que descreve a via- 

gem de Vespucci ao Brasil, em uma expedigao portuguesa, que 

zarpou de Lisboa em 10 de maio de 1503, e a Lettera que, como 4ja 

sustentamos, e apocrifa. 

Na Lettera, a narragao da quarta viagem e bastante resumida, 

o que nao se justifica porque, tratando^se de descrever pela pri- 

meira vez a tao alta personalidade como era Soderini, uma viagem 

que nao tinha sido descrita a ningueml, devia o seu autor ter dito 

alguma coisa de novidade, de interessante, nao se limitando, como 

(143) "Cronica do Felicissimo Rei D. Manoel", Coimbra, 1926, parte I, 
capitulo LXV, pdgina 145. 

(144) ''Da Vida e Feitos de El-Rex D. Manoel", tradugao de Francisco 
Manoel do Nascimento, Lisboa, 1804, volume I,pdgina 189. 

(145) "Examen critique", etc., volume V, pdgina 120. 
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fez ao incoerente relate do naufragio da nau capitanea e da rixa 

de Vespucci com o comandante da expediqao. Mas isso se explica, 

porque o compilador nao teve a sua disposiqao nenhum novo mate- 

rial ao for jar a quarto, viagem de Vespucci de vez que ja tinha 

aproveitado tudo o que podia conter a carta Mundus Novus e as que 

o Florentino enviara ao referido Medici em 1500, 1501 e 1502, res- 

pectivamente de Sevilha, Cabo Verde e Lisboa. Notando que a 

sua narraqao alem de ser resumida era despida de interesse, procu- 

rou o compilador um pretexto para poder justificar tao sensivel 

falha, tal o de logo no inicio da descrigao, emprestar a Vespucci es- 

tas palavras: "Falta-me dizer as coisas que vi na quarto 

viagem ou iomada, e tanto por estar canqado e tambem porque ela 

se nao fez como eu tinha proposito, por causa de uma desgraqa que 

nos sucedeu no golfao do mar Atlantico, como Vossa Magnificien- 

cia em resumo nao tardara em ver no contextoNao podemos 

concordar que Vespucci, que nas suas cartas ao Medici sempre pri- 

mou por ser extremamente polido, fosse dizer ao supremo magis- 

trado da sua patria, de Florenqa, que seria breve no sen relato, 

por estar canqado. A desgraqa e o naufragio da nau capitanea que 

bateu num dos escolhos da ilha Fernao de Noronha, episodic prin- 

cipal de toda a narraqao. 

Ao terminar a quarto viagem, ha na Lett era este topico: "De- 

pois de 77 dias e de tantos trabalhos e perigos, entramos neste por- 

to a 18 de junho de 1504, Deus seja louvado, onde fomos muito 

bem recebidos de modo incrivel, porque toda a oidade nos julgava 

perdidos, porque outros navios da frota se perderam pela soberba 

e loucura do nosso capitao, pois assim paga Deus ao soberbo." Se 

a expediqao, como diz a Lett era, partiu "com o proposito de ir des- 

cobrir no Oriente uma ilha chamada "Malaca ", nao se justifica ter 

toda a Lisboa se regosijado com seu inesperado regresso, julgan- 

do-a perdida, uma vez que o referido emporio oriental das espe- 

ciarias estava bast ante afastado de Portugal e, "ipso facto", a 

viagem de ida e retorno exigiria muito mais que um ano. Quanto a 

dizer que parte dos navios da expediqao se perdeu pela soberba e 
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loucura do comandante e que "assim paga Deus aq soberbo inter- 

pretamos isso como desculpas inaceitaveis porque, sf' Vespucci, como 

diz a Lettera, apos o naufragio da nau capitanea, que ocorreu ao 

chegar a frota nas proximidades do litoral brasileiro, tinha ficado 

com o comando independente de dois navios, podia perfeitamente 

agir por sua propria conta, de modo proveitoso, procurando como 

fez na expediqao de 1501-02, uma passagem no extremo sul do 

continente americano para atingir pelo ocidente as cobi^adas Molucas. 

A descriqao do naufragio da capitanea e dos fatos disso decor- 

rentes, e iiogica. Quando ela a 10 de agosto de 1503, bate em cheio 

nos escolhos de Fernao de Noronha, Vespucci recebe ordem de ir 

com a sua nau procurar nessa ilha um bom surgidouro, ao passo que 

todos os restantes navios., compreendido o seu batel tripulado por 

9 homens, ficam para auxiliar o salvamento da nau em perigo de 

sossobrar, sendo como diz a Lettera, que a ilha distava do local 

do sinistro 4 leguas. Mas nem a 4 leguas, nem a 4 milhas de Fer- 

nao de Noronha, existem baixiosf contra os quais pudesse espati- 

far-se a nau capitanea. Diz C. Malheiros Dias (146): "O mais 

oriental dos ilheus ajacenties a ilha, - das Fragatas^ - situado 

na sua parte meridional, esta dela separado por uns escassos 700 

metros. Sobrevinda a esquadra da costa africana e viajando no 

rumo precitado (susudoeste), a ilha deve ter sido abordada pela 

face voltada ao oriente, na sua extremidade mais setentrional. Foi 

entao nas escapas do ilheu da Rata que a nau do capitao-mor 

sossobrou? Seria uma interpretagao inadaptavel ao texto. A Let' 

tera da o naufragio como sucedido a quatro leguas da ilha, e o 

ilheu da Rata dista uma milha maritima, aproximadamente, dela, 

sendo o ultimo e o maior de um pequeno grupo de rochas que se 

estendem ao nordeste de Fernao de Noronha, numa linha que e 

sensivelmente o prolongamento do eixo maior da ilha. Entre Rata 

e Fernao de Noronha contam-se os minusculos ilheus do Meio, 

(146) "A Expedigao de 1503", na " Historia da Colonizagao Poztuguesa do 
firasil", volume II, pdgina 309. 
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Sela Gineta e Rasa, e arrumados a leste outros conglomerados de 

rochas vulcanioas, um dos quais tem o nome de S. Jose. Debalde 

se procurara nas cartas hidrograficas men^ao de baixios ou pene- 

dias a distancia de 4 leguas ou 4 milhas, muito embora seja esta zo- 

na maritima das mais conhecidas do Atlantieo e frequentada por 

permanente navegaqao. Tanto do lado oriental como do lado oci- 

dental, os maiores transatlanticos da carreira do Brasil paseam li- 

vremente. A realidade geografica opoe desmentido categorioo aos 

fatos narrados na "Lettera a Soderini." 

Vespucci, que a mandado do capitao-mor tinha ido a ilha em 

procura de um bom surgidouro onde pudessiem surgir todos os 

navios, o encontra e ai eapera durante 8 dias a frota, que nao apa- 

rece. No fim do oitavo dia ve aproximar-se uma nau e, com recdo 

que esta nao veja a sua, vai ao encontro dela, pensando que trazia o 

seu batel e os seus marinheiros. Ao emparelhar-se com ela vem 

a saber que a capitanea naufragalra, que a sua tripula^ao tinha 

sido salva, e que toda a frota, compreendido o seu batel e os 9 

marujoa que a guameciam, tinham ido mar em fora, isto e, tinha sido 

o seu navio abandonado, entregue a sua propria sorte, o que causou 

grande aborrecimento a todos, por se acharem a mil leguas de dis- 

tSncia de Lisboa e com pouca gente. Este topico da Lett era cons- 

titue outra inverdade. Ou^amos mais uma vez o erudito historia- 

dor luso C. Malheiros Dias (147). "Nao e crivel que Vespucci 

tenha permanecido oito dias na ilha Femao de Noronha sem avistar 

a frota de qualquer de suas numerosas eminencias. Na sua maior 

largura, a ilha mede pouco mais que dois quilometros, desde os 

ilheus dos Gemeos a ponta do Fumo. Das suas colinas (Morro 

Frances, Atalaia Grande, Atalaia Pequena, Morro Branco, Boa Vis- 

ta, Ponteira, Curral, Alto dos Cajuzeiros, etc.) contempla-se livre- 

mente o oceano em toda a drcunferencia do horizonte. Como e, pois, 

que Vespucci, mandado pelo capitao-mor a procura de um ancora- 

(147) "A Expe&cao de 1503", na " Historia da ColonizagSo Portuguesa 
do Brasil", volume II, pdgina 312. 



douro, perdeu de vista a esquadra?" Depois de examinar a ques- 

tao que diz com o local onde teria fundeado Vespucci, terminando 

por admitir que ele surgiu na bahia de Santo Antonio, na extremi- 

dade nordeste da ilha, assim conclue Malheiros Dias: "Da nau ai 

ancorada nao se avistaria a frota, que devia pairar do outro lado da 

ilha, e se Vespucci a contornou peb sul ate encontrar fundeadouro 

propicio o percurso seria bem de quatro leguas desde a ponta Ta- 

moio a bahia de Santo Antonio. Pirocuramos a hipotese mais fa- 

voravel a interpretaqao verosimel do texto; mas este nao resiste as 

objeqoes, que imediatamente ocorrem ao analista. Depois de anco- 

rada a nau, bastaria subir a tun dos comoros perpendiculares ao 

fundeadouro para se abranger com a vista o oceano circunjacente. 

Enviado peb capitao-mor a procura de ancoradouro para a frota, 

e^a natural, senao obrigatorio, que Vespucci postasse atalaias nos 

montes circunvizinhos para assinalar a armada o surgidouro. Iso- 

lada nas solidoes atlanticas, das colinas de Fernao de Noronha avis- 

ta-se o oceano para todos os pontos do quadrante. Como e que 

Vespucci nao viu mais a frota? Se o capitao-mor o enviara a 

procura de fundeadouro, esperaria pelo resultado da comissao. Nao e 

crivel que voluntariamente abandonasse um navio quando acabava 

de perder outro, desfalcando assim a armada em duas das suas seis 
* -r, 
unidades." Acrescentemos que o fato de dizer a Lettera que o ba- 

tel nao tinha sido deyolvido a Vespucci, parece ter sido inventado 

com o fito de mostrar a impossibilidade em que ele se achava de 

manter contact© com a frota. 

Continuando, diz a Lettera que os dois navios voltaram a ilha 

pnde fizeram provisao de agua e lenha e depois partiram com o ven- 

to entre o sul e sudoeste, "porque tinhamos regimento do Rei que 

tnandava que qualquer navio que se perdesse da frota on do seu ca- 

pita©, fosse ter a terra da viagem passada ". "Descobrimos nela 

um porto a que pusemos o nome de Bahia de Todos os Santos a 

prouve a Deus dar-nos tao bom tempo que em dezessete dias toma- 

mos ai terra, que distava da ilha bem umas 300 leguas ". Mas a 

bahia, a que se refere este topico da Lettera, foi descoberta pela ex- 
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pediqao de 1501-1502 e acha-se aasinalada no planisferio de Canti- 

no que, como sabemos, foi desenhado em 1502. Portanto, mais 

uma incoerencia da Lett era, 

Prossegue a Letter a dizendo que na citada bahia, Vespucci nao 

encontrou nem o capitao-mor nem qualquer outro navio da frota, e 

que apos ter ai esperado o resto da expediqao pelo espaqo de 2 me- 

ses e 4 dias, resolveu ir percorrer o literal. Depois de ter navegado 

260 leguas, deitou ferros a 18 graus de latitude sul em um porto onde 

levantou uma fortaleza e onde permaneceu 5 longos meses, findos os 

quais, regressou a Lisboa com carregamento de pau brasil, deixando 

nessa fortaleza, ou rrielhor feitoria, 24 homens cristdos. Mas o 

compilador devia saber pelo seu proprio relate, que os dois navios 

tinham uma equipagem reduzida, devido entre outras coisas, aos 

9 homens da nau de Vespucci, que guarneciam o batel que fora mar 

em fora com a frota. Assim, nao podia dispor de gente suficiente 

para desembarcar 34 homens destinados nao so a construir a feito- 

ria, como a ficar a defende-la. Acontece, porem, que a Lett era diz 

que esses 24 homens for am recolhidos do navio capitcinea, que ti- 

nha naufragado, certamente por ordem do capitao-mor. Entao nao 

e verdade o que diz a passagem da Lettera por nos atrasi citada, 

quando afirma ter o comandante da expediqao abandonado a nau de 

Vespucci ao Deus dara. Como acabamos de ver, recebeu o Flo- 

rentine o auxilio de uma nau que o acompanhou em ,toda a sua via- 

gem e, alem disso, 24 homens de refor^o com os quais fundou uma 

feitoria, certamente por determinagao do comandante da frota. 

Tudo, pois, nos induz a dar credito que esse episodio do nau- 

fragio, ainda nao explorado nas tres prescendentes viagens narra- 

das na Lettera, tenha sido fantasiado, e que a ilha, que o compila- 

dor cita como teatro da desgra^a, ele a foi encontrar na carta que 

Giovanni da Empoli enviou de Lisboa a Florenga em 16 de setembro 

de 1504, quando de volta da India, para onde partira em 1503 com 

Afonso de Albuquerque. Essa carta de Empoli devia andar de mao 

em mao em Floren^a, tanto assim que foi copiada por um escriba 

e faz parte do Codice. Magliabecchiano, que e do seculo XVI e se 



— 164 — 

encontra na Biblioteca Nacional de Florenga. Diz a citada carta 

de Empoli, em um dos seus topicos (148) : "Et navichando nella 

decta volta al pie di 28 giomi, una sera havemo vista d'una terra 

la quale gia pegli altri era suta trovata, em prosumjptione non gia 

per cosa ferma, et chamasi isola de Presumptione." Isto e: "E 

navegando na dita volta ao cabo de 28 dias, numa tarde tivemos 

vista d'uma terra que ja tinha sido achada por outros, por conjec- 

turas e nao ja por coisa fir me, e chama-se ilha de Presungao." 

Ramusio identificou essa ilha a que se refere Empoli, com a da As- 

censdo, mas assim procedendo, praticou um erro porque a ilha da 

Ascensdo foi descoberta por Joao da Nova em 1501, A frota de 

Afonso de Albuquerque si tivesse avistado a ilha de Ascensdo, que 

esta a cerca de 8 graus de latitude de sul, nao teria sido impelida 

a oosta do Brasil, como diz Empoli. De modo que a ilha da Pre- 

sung do deve ser a atual Femao de Noroiiha. 

A referencia, que faz a Lettera do desembarque de 24 homens 

cristdos destinados a levantar uma feitoria, foi tirada de um outro 

documento florentino, da carta de Rondinelli de 3 de outubro de 

1502, tantas vezes por nos citada, na qual ha um topico dizendo 

que a terra por Vespucci descoberta, tinha sido arrendada a certos 

cristdos novos, que eram obrigados a mandar cada ano seis navios (as 

seis naus da expedigao de Vespucci) para descobrir cada ano 300 

leguas alem do descoberto (as 260 leguas ao sul da Bahia a que 

alude a Lettera), e a construir uma fortaleza, etc. 

Na carta que Vespucci escreveu de Lisboa ao Medici, no comedo 

de agosto de 1502, da a entendcr que o rei de Portugal estava inde- 

ciso quanto a confiar-lhe qualquer outra mrasao referente a navega- 

qao, dizendo textualmente: "Por ora estou aqui em Lisboa espe- 

rando aquilo que o Rei me determinara." Mas decorridos alguns 

dias apos ter Vespucci escrito ao Medici, resolveu voltar a Espanha e 

disso teve ciencia Rondinelli que, escrevendo de Sevilha para Florenqa 

(148) "Raccolta Colombiana", parte III, volume I, pdglna 281. 
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em 3 de outukro de 1502, disse o seguinte: "Amerigo Vespucci es~ 

tard aqui dentro em poucos dias, o qual suportou hast antes fadigas e 

teve pouco proveito, pois merecia mais que a ordem".... Es'te tb~ 

pico da carta de Rondinelli e confirmado em parte pela missiva que 

a 5 de fevereiro de 1505, Colombo escreveu ao seu filho Diogo 

(149) onde, referindo-se a Vespucci diz: "La fortuna le ha sido con- 

traria como d otros muchos, Sus trabajos non le han aprovechado 

tanto como la ration requiere" Pdo exposto sompsr leva- 

dos a concluir que, ou o rei de Portugal despediu Vespucci por nao 

julgar viavel o seu projecto que, como iremos ver, consdstia em 

procurar as Molucas dobrando o extremo sul do novo continente; 

ou ele achando que nao tinha sido recompensado de modo satisfato- 

rio pelos servigos prestados na viagem ao Brasil em 1501-1502, 

resolveu voltar definitivamente a EJspanha. Seja como for, mas 

louvando-nos na carta de Rondinelli, a conclusao e que Vespucci 

nao se achava em Portugal em 1503, data da sua suposta partida 

para o Brasil. 

* * 

♦ 

Sabemos pela carta de Rondinelli e pelo relatorio de Lunardo 

Ca' Masser, que a "Terra de Santa Cruz" foi em fins de 1502 ar- 

rendada a Fernao de Noronha e a "certos cristaos novos Dando 

cumprimento as obrigaqoes desse contrato com a Coroa, os cristaos 

novos e mais Noronha, organizaram uma expediqao ao Brasil com 

fito puramente comercial, a qual partiu de Lisboa no primeiro &e- 

mestre de 1503, dela nao participando Vespucci. 

De quantos navios se compunha essa expedi^ao, em que dia 

e mes zarpou de Lisboa, em que data chegou ao Brasil, em que por- 

to deitou ferros, o que de extraordinario com ela ocorreu e quando 

regressou ao Reino, sao pontos obscuros que ainda nao foram es- 

clarecidos. 

(149) "Raccolta Colombian*Scritti II. n0 57, pdgina 253. 
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Uma prova irrefutavel de que Femao de Noronha esteve no 

Brasil em 1503, temos nos dizeres do documento datado de 16 de 

janeiro de 1504 e assinado pelo rei D. Manuel, ao fazer-lhe doa- 

qao da ilha de S. Joao, hoje Fernao de Noronha. Nessa carta de 

doagao ha a declaragao formal de que tal ilha tinha sido recentemen- 

te descoberta por Noronha. (..."ilha de S. Joao que ora nova- 

mente achou e descobriu cincoenta leguas no mar da nossa terra de 

Santa Cruz,..") (150). Si a ilha tinha sido recent entente des^ 

coberta, e claro que o fora no dia 24 de junho de 1503. 

(150) "AlguiM Documentos da Torre do Tombo", Lisboa, 1892, 
gma 460. 

Na £poca dos descobrimentos maritimos, era commnente empregada a 
expressao "novamente descoberta", "novamente acbada", tanto em italiano, 
como em espanhol, franees portugues, para traduzir a id&a de " recentemente", 
"ha pouco", "agora" descoberta ou achada. 

Passamos a exemplificar. 
No planisferio que Alberto Cantino mandou desenhar em Lisboa, em 1502, 

para Hercule D'Este, duque de Ferrara, mapa este que menciona as descober- 
tas de Colombo, Cabral, Cortes Reals e a dos espanh6is no Novo Mundo, ha 
no verso, parte superior, lado direito, os seguintes dizeres: "Carta de navi- 
gar per le Isole novamente trovati in le parte de LTndia dono Alberto Can- 
tino A1 S. Duca Hercole". 

Em 1504 foi publicado em Veneza por Albertino Vercellese um livro s6- 
bre os descobrimentos realizados no Novo Mundo por Colombo e outros na- 
vegantes a servigo da Espanha, com o titulo: "Libretto de Tutta la naviga- 
tione del Re de Spagna de le Isole et terreni novamente trovati". 

Entre 1505 e 1506, foi publicada em Florenga a Lettera a Soderini des- 
crevendo as supostas quatro viagens de Vespucci ao Novo Mundo, com o se- 
guinte titulo: "Lettera di Amerigo Vespucci delle isole novamente trovati 
in quattro suoi viaggi". 

Francanzano de Montalboddo, publicou em Vicencia, em 1507, uma serie 
d© descri^oes de viagens e descobertas, inclusive a da America por Colombo e 
a do Brasil por Cabral, intitulando esse seu livro:" Paesi novamente retrovati 
et Novo Mundo da Alberico Vesputio florentino intitulato". 

Em 5 de setembro de 1493, a rainha Izabel enviou a Colombo uma carta 
que de inicio diz: "Don Cristobal Colon, mi Almirante del Mar Oceano, 
Viso-rey e Gobemador de las islas nuevamente halladas em las Indias". 

A coletanea de Montalboddo acima citada, foi em 1515 traduzida para 
o francos com o seguinte titulo; "Sensuyt le nouveau monde & navigations 
faicts par Emric Vespuce Florentin. Des pays & isles nouvellement trouvea 
auparavant a nous inconneuz tant enrEthiope que Arrabie, Calicut et aultres 
plusieurs regions estranges. Translate de italien en langue frangoise par Mathu- 
rin du Redouer licencie en loix". 

Em 1532, foram publicadas em Paris as "D^cadas do Novo Mundo" de 
Pedro Martir de Angleria, que trata do descobrimento da America por Colombo 
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Como Gongalo Coelho exercia as fungoes de escrivao da Fa- 

zenda Real e possivel ter participado da expedigao de Noronha como 

personagem de gratide destaque, tendo por encargo fiscalizar a execu- 

gao do contrato de arrendamento da "Terra de Santa Cruz 

Isso talvez possa explicar ter Damiao de Goes atribuido a Gon- 

galo Coelho o comando da expedigao que o compilador da L,eitera 

forjou, e que esse cronista na sua boa fe sumariou, confundindo-a 

com a de Noronha. 

e das viagens realizadas a esse continente pelos navegantes espanhdis, com os 
dizeres; "Extraict ov Hecveil des isles nouuellment trouues en la gran Mer 
Oceane au temps du Roy Despaihne Femand & Elizabeth sa famme, faiot 
premierement en latin par Pierre Martyr de Millan, & despuis translate en 
languiaige frapcoys." 

Nas "Ddcadas da Asia" de Joao de Barros, decada 1, livro V, capitulo 
II, deparamos com este topico: "Pedralvares vendo que por razao de sua 
viagem outra coisa nao podia fazer, dali expediu um navio, capitao Caspar 
de Lemos, com a nova pera el Hei Dom Manuel do que tinha descoberto: 
o qual navio com sua chegada deu muito prazer a el-Rei, e a todo o Reino as- 
sim por saber da boa viagem que a frota levava como pela terra que desco- 
brira. Passados alguns dias enquanto o tempo nao servia, fizeram sua aguada, 
quando veio a tres de maio que Pedralvares se quis partir por dar nome aquela 
terra por ele novamente achada, mandou arvorar uma cruz mui grande no 
mais alto lugar de uma arvore e ao p£ della se disse missa". 

E, para remate, transcrevemos aqui um tdpicb da carta que D. Manuel 
enviou aos Reis Catolicos (segundo a c6pia do arquivo de Veneza), datada de 
Lisboa a 28 de agosto de 1501, anunciando o retomo da frota de Cabral que 
tinha ido d India, e que diz: 

"O dito meu capitao com treze naus partiu de Lisboa a nove dias d© 
margo do ano passado e nas oitavas da Pascoa seguinte chegou a uma terra 
que novamente descobriu a que pos nome Santa Cruz, em que achou as gen- 
tes nuas como na primeira inoc&icia, mansas e pacificasr a qual pareceu que 
Nosso Senhor, milagrosamente quis que se achasse porque 6 muito conveni- 
cnte e necessaria d navegagao da India, porque ali carregou suas naus e tomon 
agua, e pelo caminho grande que tinha para andar nao se deteve para se in- 
formar das coisas da dita terra, sdmente dali me enviou um navio a notificar-m© 
como a achara, e seguiu seu caminho pela via do cabo de Boa Esperanga". 



CAP1TULO V 

A CONCEPgAO GEOGRAFICA DE VESPUCCI 

Na "Historia da Colonizagdo Portuguesa do BrasiV volume I, 

introduqao, paginas LV e LVI, existe esta passagem: 

"O primeiro tnapa do novo continente e, pois portugues (151) 

e consequencia das viagens simultaneas de Corte Real e Pedro A'l- 

vares, completada esta ultima por uma serie de expedi9oes clandes- 

tinas, realizadas entre os anos de 1500 e 1502 boreal e austral do 

continente americano,. Resultante da concordancia destas diversas 

informaqoes geograficas, aparece a imagem da America, a primeira 

fixagao pictural da ideia da unidade continental, fundada na obser- 

vaqao direta. Ate esse momento, nenhum documento, de qualquer 

natureza ou procedencia, permite atribuir a Espanha e aos seus na- 

vegadores a concepqao da unidade continental das terras do Oci- 

dente. Existe, sim, um outro documento anterior, mas que so con- 

firma a prioridade da surpreendente concep^ao portuguesa do con- 

tinente ocidental. E' a carta de Pasqualigo, escrita de Lisboa aos 

18 de outubro de 1501, relatando a chegada de um dos navios de 

Corte Real no regresso da Terra Nova: "qual terra.,, etiam cre- 

dono conjungersi con le Andilie, che furono discoperte per li reali 

di Spagna, et con la terra dei papagd, noviter trovata per le nave di 

questo re che andorono in Calicut." Esta carta encontrada pelo 

historiador Ranke na biblioteca Marciana, foi comunicada a Hum- 

boldt. A surpresa do genial geografo devia ter sido grande perante 

um documento em que se provava que ja antes da primeira viagem 

(151) Hd manifesto equivoco. O primeiro mapa da America 6 aquel© 
de Juan da la Cosa, desenhado em Puerto Santa Maria d'Andaluzia 
em 1500. 
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de Colombo a Honduras e Veragua se sabia em Portugal que as ne- 

vosas terras setentrionais do Ocidente se ligavam semi solu^ao dc 

continuidade as terras das aves faladoras, no hemisferio austral. 

Perante a revelagao prodigiosa, que abalava tantas das suas convic- 

qoes, Humboldt, incredulo, exclama: " cette divination qui procla~ 

me, malgre V absence de tant de chainons intermediares, une lias on 

continentale entre le Bresil et les terres glacees du Labrador, est 

tres surprenante Faltou a Humboldt o conhecimento do pla- 

nisferio de Cantino. Fste documento Ihe teria demonstrado a rea- 

lidade do que chamou adivinhagao." 

Humboldt escreveu o topico ora citado ha mais de um seculo 

e ha 65 anos Henry Harrisse demonstrou cabalmente o equivoco de 

que tinha sido vitima o genial geografo alemao. 

Disse Harrisse (152) naquela epoca: 

"Quando Alexandre de Humboldt escrevia seu ef Exam en criti- 

que", Leopoldo Ranke Ihe deu conhecimento de uma carta que aca- 

bava de descobrir entre os manuscritos da Marciana." 

"Impressionado pela importancia desse documento, o eminente his- 

toriador da geografia do novo continente deu-sie pressa em anun- 

cia-lo em seu "Examen critique" com estas palavras: "Eu prova- 

rei na "Troisieme Section", publicando uma carta inedita e copiada 

recentemente por Ranke dos arquivos de Veneza, que, mesmo antes 

da viagem de Colombo a Honduras e Veragua, no mes de outubro 

de 1501, ja sabiam em Portugal que as terras do Norte, cobertas 

de neves e gelo, eram contiguas as Antilhas e a "Terra dos Papa- 

gaios " recentemente achada." 

"Esta terceira segao nunca foi publicada e nao se sabe qual o 

fim que teve o manuscrito, Quanto a carta anunciada por Ranke, 

apesar das insistentes buscas nos arquivos venezianos em 1867 e 

1880, nao podemos descobri-la, mesmo nos u Diarii di Sanuto", cujo 

manuscrito, e preciso confessar, estava quasi ilegivel devido ao des<- 

botamento da tinta e a velhice do papel." 

(152) "Les Cortc Real", Paris, 1883, pdginas 129 a 134. 



— 170 — 

44 Ten do recentemente iniciado novas pesquisas em Veneza, 

principalmente nas relagoes enviadas da Espanha e Portugal, que 

Ranke tinha consultado em 1829, e essas investigaqoes nao dando 

resultado, Bartolomeo Cecchetti, erudito superintendente dos ar- 

quivos, teve a gentileza de dedicar os seus es for 90s no que diz res- 

peito aos "Diarii de Mar in Sanuto onde, no ano de 1501, encon- 

trou de fato a carta tao procurada." 

"£0 despacho que enviou Pietro Pasqualigo a Senhoria de Vene- 

za, em 18 de outubro de 1501, participando a chegada a Lisboa, em 9 

e nao a 8 do dito mes, da primeira caravela de Gaspar Corte Real." 

"Nessa missiva, os dizeres sao quasi identicos aos que Pas- 

qualigo enviou a seus irmaos no dia seguinte; mas nota-se uma fra- 

se importante que nao e encontrada na carta particular datada de 

19 de outubro." 

"Em seguida a passagem: "Eles percorreram cerca de 600 ou 

700 milhas de costa dessa terra sem jamais encontrar fim, o que 

leva a crer que e terra firme. Esta terra faz parte da outra terra 

descoberta o ano passado, no setentriao," encontra-se effetivamente 

a frase referida por Humboldt, a qual, no original esta sim redigida: 

"Etiam credeno conjungersi con le Andillie, che furono disco- 

perte per li reali di Spagna, et con la terra del papagd, noviter tro- 

vata per le nave di questo re che andorono in Calicut." Isto e: 

"Tambem creem estar ligadas com as Antilhas que foram descober- 

tas pelos reis de Espanha e com a terra dos papagaios recentemente 

achada pelas naus deste rei que foram a Calicut, " 

"Deve-se concluir dessa frase que os Portugueses acreditavam 

na existencia d'uma costa se prolongando sem solu^ao de continui- 

dade, do Brasil a ilha da Terra Nova, em consequencia de uma ex- 

ploraqao verdadeira de Gaspar Corte Real, ou de outro navegante 

portugues realizada antes de 1502? Absolutamente nao." 

"Os leitores notarao logo a forma dubitativa da frase: "As 

gentes da caravela creem — "crendeno questi di la caravela..Em 

seguida, Pasqualigo da as razoes, que servem de base a esse modo de 

expressar: "Bl creder questo se moveno, printa, per che, havendo 
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corsa la costa de ditta terra per spazio de 600 et piu milia non hanno 

trovato fin alcuno" Literalmente: "Esta opiniao precede antes de 

tudo por terem percorrido a costa na distancia de mais de 600 mi- 

Ihas sem ter encontrado o fim. *' 

"A carta endere<;ada por Pasqualigo a sens irmaos indica um 

motivo suplementar que parece ter estado na imaginaqao de Caspar 

Corte Real, e, com razao, mais provante ainda: "Questo in stesso 

li fa credese la moltitudine de fiumare grossissime che anno trouaici 

la: che certo de una Ensula none haria mat tanto et cosi grOsse." 

Isto e: "Eles acreditam isso por causa da multidao de grandes rios 

que eles la encontraram, pois, certamente, uma ilha nao teria nun- 

ca tantos e assim caudalosos. " 

" En fim, o motivo referido por Cantino da demora prolongada 

de Corte Real nas novas terras, e que esse navegante nao queria 

voltar a Portugal antes de ter oerteza si essa regiao era uma ilha 

ou terra firme: " Che vole intendere se quella e insula, o Pur terra 

ferma." E a esperanqa de que participava Pasqualigo quando es- 

crevia a Senhoria: " Expetasse di zorno in zorno Valta caravella ca- 

pitania, da la qual distinctamente si intend era la qualita et condi- 

tion cKe la sopradita terra, per discoprir quanto piu potrd de quel- 

la. " Isto e; "Espera-se de dia a dia a outra caravela capitanea, pe- 

la qual positivamente se sabera a natureza e condi<;6es da sobredita 

terra, para descobrir quanto mais dela poder." 

" Infelizmente, Corte Real jamais voltou e si os Portugueses ti- 

veram no ano de 1501 conhecimento da natureza exata das regioes 

transatlanticas, isso nao foi seguramente por meio das expedi^oes 

dos Cortes Reais. " 

Depois de outras ligeiras consideraqoes, conclue Harrisse des- 

te modo: 

"A carta revelada por Ranke nao implica, pois, como pensava 

Humboldt, que em Lisboa, em 1501, se soubesse de ciencia propria 

que as terras do norte eram contiguas ao Brasil." 

♦ * 

* 
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Nao faz muita tempo, um outro historiador de notavel saber, 

Jaime Cortesao, visando defender a tese de pertencer a navegantcs 

Portugueses a prioridade da concepqao de que as terras do ocidentc 

eram um novo mundo, um continente interposto entre a Europa e 

a Asia, aduziu alguns argumentos, que passamos a apreciar. 

Comega Cortesao (153) por afirmar: "Hoje, e graqas a pu- 

blicagao de novos documentos, pode afirmar-se com efeito, que Pe- 

dro Alvares e os seus capitaes trouxeram de sua viagem mais do que 

a suspeita, a persuasao de ter descoberto com a terra de Vera Cruz, 

um Mundo Novo, quer geografico, quer humano." 

Km seguida passa esse historiador a citar os novos documentos. 

O primeiro e a segunda carta que, nos primeiros dias de ju- 

Iho de 1501, o mercador e banqueiro Bartolomeu Marchioni enviou 

a Florenga (154), na qual descreve a viagem de Cabral a India e 

onde ha este topico: "Este rei (D. Manuel") achou recentemente 

nesta (viagem) um novo mundo, mas e perigoso nave gar sobre a 

extensdo desses mares'* O segundo documento e o ato notarial de 

Valentim Fernandes, ja por nos citado neste trabalho, lavrado em 

Lisboa a 20 de maio de 1503, para acompanhar a imagem d'um 

tupi e a pele de um jacare, enviados a Bruges por um mercador 

flamengo, onde existe esta passagem: "Uma armada de 13 gran- 

des naus do poderossimo D. Manuel I, rei de Portugal, etc., desco- 

briu, por designo da Divina Providencia, dquem do Ganges, num 

mar desconhecido e abaixo da linha equinoclal, um outro mundo, 

ignorado de todas as outras autoridades, no ano de Cristo de 1500 

e no ultimo dia do mes de Abril." 

Apos essas duas citagoes, impressionado com as expressoes 

"novo mundo*' e "outro mundo*' nelas contidas, conclue Cortesao: 

"O conjunto destas referencias leva-nos a admitir que o conceit© 

d'um Novo Mundo fosse pela primeira vez formulado pelos desco- 

(153) "A Carta de Pero Vaz de Caminha", edigao — " Livros de Por- 
tugal Limitada," Rio de Janeiro, 1943, piginas 83 e 84. 

(154) Vide o inteiro teor dessa carta no nosso trabalho "O Descobri- 
mento do Brasil", pdginas 144 a 146. 
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bridores de Vera Cruz" (155). Acontece, porem, que como acerta- 

damente diz Vignaud (156) : "Cette expression (Nouveau Mon- 

de) ae trouve frequemment dans les auteurs du temps, qui 1'emploi- 

ent le plus souvent au sens figure. En parlant des regions nouvel- 

lement decouvertes, tant em Afrique qu'a I'Occident, quand on di- 

sait le "Nouveau Monde" on entendait generalement par la les re- 

gions recemment connues et inexplorees jusqu'alors, mais non des 

contrees dont I'existence n'etait pas etablie avant leur decouverte 

et qui etaient distinctes de TAsie." Haja vista Colombo, que ten- 

do morrido com a suposi^ao de ter descoberto a costa leste da Asia 

(Cipango e Chatay), declarou apos a sua terceira viagem de 1498, 

na qual descobriu a terra firme de Paria, dirigindo-se aos Reis Ca- 

tolicos, ., ."Vuestrasi Altezas tienen w;k'otro mundo," (157) eacres- 

centou: "cometi viage nuevo al nuevo cielo e mundo, que fasta en- 

tonces estaba en oculto" (158). Mais condudente e o mapa esbo- 

^ado em 1503, por Bartolomeu Colombo, com o escopo de represen- 

tar as terras ate entao descobcrtas pelo seu irmao, as quais deno- 

mina Asia, mas onde na regiao que compreende as terras de Paria 

existe esta sugestiva inscriqao - "Mondo Novo," 

Paginas adiante (159), diz o erudito historiador luso que, "o 

conceito de Novo Mundo foi inicialmente formulado pelos tripu- 

lantes da armada de Cabral, e encontrou em Caminha o seu primei- 

ro interprete. " Acontece, porem, que esse epistolografo datou do 

seguinte modo a sua famosa carta: "Deste Porto Seguro da vossn 

.ilha de Vera Gruz.,, Cortesao nao ve nisso nenhuma seria obje- 

qao a sua afirmativa, declarando que, "o vocabulo ilha tinha entao, 

como outros de caracter geografico, significaqao mais lata" (160). 

Mas nos sabemos que, tanto os navegantes como os cartografos da- 

OSS) Obra citada, pagina 86. 
(150) "Americ Vespuce", Paris, 1917, pigina 194. 
(157) Navarrete, obra citada volume I, pdgina 386. 
(158) Navarrete, obra citada, volume I, pdgiua 388. 
(159) Obra citada, p&gina 111. 

(160) Obra citada, pdgina 110. 



— 174 — 

quela epoca, o de que mais questao faziam era justamente distin- 

guir as ilhas de terra firme, e vice-versa. Na carta que Alberto 

Cantino escreveu a Hercule D'Este, Duque de Ferrara, em 17 de 

outubro de 1501, ha esta passagem com referencia a descoberta de 

Caspar Corte Real na regiao setentrional da America; .. ."laltro 

compagno ha deliberato andar tanto por quella costa que vole in* 

tend ere se quella e insula, o pur terra ferma" (161). Isto e: <fou- 

tro companheiro deliberou percorrer bastante aquela costa, por que 

quer saber si ela (terra) e ilha ou tambem terra firme." Ainda com 

rela^ao a descoberta de Caspar Corte Real, Pietro Pasqualigo es- 

crevendo aos seus irmaos em 19 de outubro de 1501, tern a preocu- 

pa^ao de informa-los de que a regiao recentemente achada, ao que 

parece, nao era ilha mas sim terra firme, justificando essa sua opi- 

niao deste modo" "per la costa de la quali scorseno for si miglia dc. 

in dec. ne mai trouareno fin: per el che credeno sia terra ferma." 

Isto e: "pela costa da qual (terra) percorreram cerca de 600 ou 

700 milhas, e nao encontraram fim, pelo que creem que seja terra 

firme" (162). Na ''Rela^ao do Piloto Anonimo", ve-se que tam- 

bem havia o maximo interesse em ser esclarecido si a terra des- 

coberta por Cabral era ilha ou terra firme, tanto que quem a es- 

creveu cuidou de dizer: "la terra e grande e non sapiamo se glie 

isola o terra ferma" (163). Isto e:" a terra e grande e nao so- 

bemos se e ilha ou terra firme." 

Como sabemos, o nome com o qual baptisaram a terra recen- 

temente achada por Cabral, foi "Ilha de Vera Cruz" Mas logo 

que perceberam o engano, tiveram pressa em denomina-Ia, "Terra 

de Santa Cruz." Por que essa mudanqa de denominaqao, si, como 

diz Cortesao, "o vocabulo ilha tinha entao, como outros de caracter 

geografico, significagao mais lata " ? 

(161) "Les Corte . Real", pdgina 208. 
(162) "Les Corte Real", Paris, 1883, pdginas 211 e 212. 
(163) Francanzaao da Montalboddo — "Paesi novamente retrovati" etc. 

Milano 1508. Edigao fac-similar da Princeton University Press 
1916, pdgina 78. 
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Podiamos citar inumeros exemplos a favor da nossa opiniao, 

mas esses que ai estao sao bastantes para provar que na epoca dos 

descobrimentos maritimos, havia grande empenho por parte dos na- 

yegantes em esclarecer, sempre que possivel, si as terras por eles 

descobertas eram ilhas ou terra firme. 

Desse modo, denominando Caminha ilha, a terra recem-desco- 

berta por Cabral, e evidente que tanto ele como os demais tripulan- 

tes da segunda armada a India, inclusive Mestre Joao que escreveu 

a D. Manuel dizendo que quatro eram as ilhas encontradas, nao 

podiam ter o conceito, como pretende Cortesao, de que acabavam de 

descobrir um novo mundo. 

♦ * 

♦ 

Da acordo com as cartas de Vespucci existentes nos codices 

florentinos, principalmente no "Riccardiano 1910", podemos dizer 

alguma coisa de positive sobre qual tenha sido o conceito que ele 

fazia das terras do ocidente. 

Na carta que a 28 de julho de 1500, enviou de Sevilha ao 

Medici, descrevendo a sua viagem de 1499-1500, diz Vespucci que 

apos ter atingido a costa da Guiana, fizera-se de vela pondo a proa 

ao sul, "porque a minha intenqao era ver se podia dobrar um cabo 

que Ptblomeu denomina cabo Cattigara, junto ao Sinus Magnus que, 

de acordo com a minha opiniao, nao estava muito distante dele, se- 

gundo os graus de longitude e latitude, como aqui abaixo se dara 

conta." fisse cabo, segundo Ptolomeu, estava a 9 graus de lati- 

tude sul. 

Navegando de continue no referido rumo, estando afastado da 

terra 40 leguas e a 6 graus de latitude austral, diz Vespucd que en- 

controu uma corrente maritima que cdrrendo de sueste para noroes- 

te, o impedia de prosseguir, pelo que "resolvemos virar a proa para 

o noroeste e navegar para o norte." 

Assim velejando descobriu uma ilha a 10 graus de latitude 

norte, certamente a Trindade, penetrou no golfo de Paria de onde 
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saiu pela boca do Dragao e, udepois de havermos navegado de conti- 

nue cerca de 400 leguas por uma costa, concluimos que esta era 

terra firme que digo ficar no confirm da Asia pelo lado do oriente, 

e em seu principio pelo lado do ocidente, porque muitas vezes acon- 

teceu vermos diversos animais como leoes, cervos, porcos selvagens, 

coelhoa e outros animais terrestres que nao se encontram em ilhas 

mas em terra firme.,, 

Quasi ao terminar a carta, diz Vespucci: "Arma-me aqui este 

rei 3 navios para que novamente va descobrir, e creio que estarao 

prestes em meados de sletembro. Queira Nosso Senhor dar-me 

saude e boa viagem, que na volta espero trazer importantes noticias 

e descobrir a ilha l^aprobana que fica entre os mares Indico e 

Gangetico.,, 

A* vista do que acabamos de expor, Vespucci apos ter realizado 

a viagem de 1499-1500, em parte com Hojeda, participava do mesmo 

conceito de Colombo e da maioria dos cosmografos da epoca; as 

terras do ocidente eram os prolongamento da Asia. 

Na carta que a 4 de junho de 1501 enviou de Cabo Verde ao 

Medici, quando no inicio da viagem ao Brasil, apos descrever o 

intinerario das frotas portuguesas (Gama e Cabral) que tinham 

ido a India, diz Vespucci: "ate aqui (referindo-se a Conimat na 

costa ocidental do Indostao) navegaram as frotas de Portugal", e 

acresoenta: "Eu tenho esperan^a nesta minha navegaqao ver e 

percorrer grande parte do acima dito (do descoberto), e descobrir 

muito mais, e na minha volta farei de tudo boa e veridica descrigao." 

E, fechando a carta, acrescenta o Florentino: "Esta viagem, que 

ora faqo, vejo que e perigosa quanto a franquesa do nosso humano 

viver. No entanto fago-a com animo franco para servir a Deus 

c ao mundo." 

Comentando essas duas passagens da carta de Vespucci, diz 

Magnaghi (164) : "Era ainda a ideia antiga, a crenga de dobrar 

essa extremidade da Asia para atingir pelo oeste a terra encontra- 

(164) Obrc citada, volume 11, pdgina 30. 
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da pelos Portugueses nas suas viagens a leste. Nas palavras de 

Vespucci: ver e correr grande parte do descoberto, esta o projeto 

audaz de realizar a volta do mundo, que talvez nao estivesse ainda 

no pensamento de Magalhaes. Passado para oeste — sempre na 

crenqa que a nova terra foase a Asia — ele teria atingido a India 

oriental, e provavelmente, uma vez la chegando, teria prosseguido 

avante como 20 anos depois fizera a nau "Vitoria". Opiniao igual 

a essa de Magnaghi, ja tinham expendido Sophus Ruge (165) e 

Jean Denuce (166) ao afirmarem pertencer incontestavelmente a 

Vespucci a gloria de ser o primeiro a admitir a possibilidade de ser 

atingida a India passando pelo extremo meridional da America. 

Vespucci, quando da viagem de 1501-1502, a medida que 

avanqava para o sul, devia ter percebido que a regiao era povoada 

por selvagens e que todos os pontos em que a terra era abordada, 

estavam desertos ou pouco povoados por esses homens sem ne- 

nhuma civilizaqao, o que em absoluto nao condizia com as notidas 

dos viajantes, que tinham percorrido o sudoeste da Asia, que di- 

ziam habitado por densa e dvilizada populagao. Ao atingir 50 

graus de latitude sul, latitude essa elevada a que nao chegava a 

Asia de Ptolomeu, ao notar que a cosita recuava sen^ivelmenjte 

para oeste, devia entao Vespucci ter tido nitida compreensao de 

que nao podia mais admitir que fosse a Asia a regiao que costeava. 

Convencido ficou de que entre a costa oddental da Europa e a 

oriental da Asia, devia interpor-se uma enorme massa de terra, 

um continente, e que este podia ser dobrado na sua parte sul. 

De volta a Lisboa, Vespucci teria exposto ao monarca por- 

tugues, D. Manuel, a sua ideia de serem procuradas as Molucas 

dobrando a extremidade sul do novo continente. Seja porque os 

(165) "Geschichte des Zeitalters der Entderckungen", Berlin, 1881, ter- 
ceira parte, capitulo 111. Tradugao portuguesa por Manuel 
d'OIiveira Ramos: "Historia da Epoca dos Descobrimentos", 
pdgina 407. 

(166) "Magallan, la question des Molumies et !a premiere circumnavi- 
gation d« globe", nas "Memoires de I'Acad. Royale de Belgique", 
classe des Lettres et des Sciences morales, 11 serie, tomo IV, 
Bruxelles, 1908-1911. 
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cosmografos Portugueses julgassem mais viavel atingir esse arqui- 

pelago pelo oriente, seja porque a rota proposta era privativa de 

Castela pelo tratado de Tordesillas, seja por qualquer outro motivo 

plausivel, o certo e que o projeto de Vespucci foi recusado e as 

terras por ele exploradas foram arrendadas, como sabemos, aos 

judeus conversos aos entao chamadoj "cristdos novos". 

Em consequencia disso, voltou Vespucci a Espanha e expos 

aos Reis Catolicos o que ja expuzera a D. Manuel, o seu cometi- 

mento, que foi muito bem acolhido e ao qual se dedicou ate a morte. 

Com as seguintes palavras descreve Magnaghi (167) a ativi- 

dade de Vespucci na Espanha, procurando por em execugao a sua 

ideia de sierem atingidas pelo extremo sul da America as cobi- 

<;adaa Molucas. 

"Desde 5 de fevereiro de 1505 nos podemios seguir Vespucci 

quasi que passo a passo ate o dia de sua morte; e vemo-lo sempre em 

continua e grande atividade nos servi^os da Casa de Contratacion e 

da Corte, primeiro como perito e de pois^ como Piloto Mayor, a 

organizar expedi<;6es de descobertas e, sobretudo, para a procura da 

passagem a sudoeste. Entre os conhecimentos obtidos devido a via- 

gem de Vespucci, o que mais podia interessar a Espanha, era que 

na nova terra o ponto extremo atingido ao sul se achava a diversos 

graus a oeste da linha de demarcaqao; pelo que a Espanha pertencia 

o direito de procurar ai a passagem. Assim, Vespucci depois de ter 

recebido em abril de 1505 a carta espanhola de naturaliza^ao, teve 

logo o encargo de preparar com Pinzon uma frota 'fpara ir a des- 

cobrir el nacimento de la especiana". Isso foi, segundo Naverrete 

(obra citada, volume II, pagina 321), o resultado da conferencia 

que Vespucci teve com a Corte. Ora, e superfluo repetir que, de- 

pois de ter atingido uma latitude tao austral sem ter encontrado nen- 

huma regiao das especiarias, Vespucci devia necessariamente ter 

trocado de ideia com relaqao a pertencer a Asia a nova terra: Cat- 

tigara (cabo) era colocado por Ptolomeu a nove graus ao sul e a 

(167) Obra citada, volume 11, p&ginas 236 a 245. 
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peninsula de Malaca, antes da viagem de Diogo Lopes de Serqueira 

a Malaca e Sumatra em 1509, figurava sempre nos mapas termi- 

nando a trinta e tres graus ao sul. Depois ele sabia com certeza 

que a terra que tinha explorado nao mais podia fazer parte da 

Asia, e que para atingir a terra das especiarias (onde bastante mais 

tarde, chegou em 1511, Antonio de Abreu), necessitava dobrar ao 

sul a massa continental por ele explorada ate cincoenta graus de 

latitude sul, e subir depois o novo oceano situado no outro lado a 

noroeste. Pelo que nao mais ficava isolado unicamente Cipango, de 

acordo com a concep^So de Toscanelli e Martim Behaim, em um 

unico oceano; mas entre dois oceanos se colocava enfim a America 

do Sul. Desta se ignorava ainda, naturalmente, a forma a oeste; 

mas a sua configuragao triangular se ve adivinhada e audazmente 

desenhada em globos anteriores de um decenio a viagem de Maga- 

Ihaes, como nos de Stobnicza e Glareano, e ainda em documentos 

cartograficos anteriores, como no mapa de Waldseemuller de 1507 

e no do Ptolomeu de Bernardo Silvano da Eboli de 1511, onde ha 

um mundo novo nitidamente assinalado ao sul, ao passo que ao norte 

flutuam ainda massas insulares indistintas, que so raramente dao 

ideia de constituir uma unica terra, E o tragado, que aparece em 

alguns, de um caminho navegavel para a India por sudoeste, em 

documentos cartograficos anteriores a 1519, nao e talvez simples- 

mente oriundo de consideraqoes teoricas dos cosmografos, baseadas 

na simples descriqao da viagem; mas de elementos de um mapa que 

provavelmente ha via desenhado Vespucci." 

"Ninguem tinha atingido aquela latitude depois do Florenlino, 

e em vista do projeto por ele idealizado ter sido acolhido e prosse- 

gido com tanta insistencia pela Espanha, de 1505 a 1519, nos temos 

quasi a certeza que aquele homem devia ter encontrado ou o prin- 

cipio do estreito, ou qualquer elemento, qualquer indicio positivo da 

sua existencia. Quern sabe si ele o adivinhou pelo continue e rapido 

curvar da costa para oeste, e desse constante adelgaqamento pode 

compreender que a massa continental estava proxima de seu termo; 

ou tambem sabendo que a Africa terminava a 34.° sul e que a Asia 
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acabava, segundo o que se sabia da peninsula de Malaca, a 33.0,dedu- 

ziu teoricamente que a nova terra nao podia ir muito alem; qui^a tam- 

bem percebeu que os rios se tornavam cada vez menos extensos e menos 

profundos. Nos nao sabemos, nem tao pouco queremos fazer de 

Vespucci um homem mais importante do que ele foi. Mas podemos 

pensair: que a Magalhaes nao bastava estar convencido de que as 

Molucas estavam no hemisferio espanhol; que a Espanha nao teria 

arriscado uma expedigao como aquela da procura da passagem a 

sudoeste, si o seu Piloto Mayor nao a tivesse deixado de posse de 

elementos que faziam prever um resultado feliz." 

"Os preparatives da primeira expediqao duraram longo tempo. 

Um documento de 15 de setembro de 1505 (Navarrete, obra citada, 

volume II, paginas 317-318), informava ao rei Filipe I que a frota, 

ordenada pelo rei Fernando, nao podia partir antes de fevereiro 

de 1507. Trata-se de uma carta dos oficiais da Casa de Contratation 

confiada ao proprio Vespucci "el cual va informiado de todas las 

circunstancias de la dicha armada, y lleva memorial de las cosas que 

se ban de proveer demas de lo que esta ya proveidoVespucci 

aparece aqui como homem de confianqa da Casa de Contratacion; 

ele leva consigo tambem copia dos memoriais expedidos pelo gover- 

nador e pelos oficiais da Espanhola. Nessa ocasiao Ihe foi confiada 

uma "Memoria de los oficiales de la Casa de Contratacion para o 

capitan Amerigo Vespuche " (Navarrete, volume 11. pagina 319) con- 

tendo instruQoes de caracter reservado, e sobretudo o encargo de- 

licadissimo de colher informa^oes sobre a correspondencia trocada 

entre os dois soberanos - Fernando e Filipe." 

"Mas o objetivo e o destine dessa expediqao devia levantar 

suspeitas e provocar queixas na Corte Portuguesa, o que moveu 

o Governo Espanhol a suspende-la, destinando a outro uso os tres 

navios que se aprestaram na Biscaia: dois for am mandados 1 a 

Espanhola, e o terceiro serviu para a viagem de Pinzon-Solis a 

Honduras em 1508 (Navarrete, volume II, pagina 322 "). 

"A 7 de novembro de 1507 o Rei convidou Vespucci e Juan 

de la Cosa para irem a Burgos, onde ja se achavam Fonseca (bis- 
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po), Vicente Yafiez Pinzon e Juan Dias de Solis. O resultado des- 

sa Junta foi mantido em segredo; mas segundo Denuce (obra cita- 

da, pagina 62), as seguintes deliberaqoes foram tomadas: 1.° — 

nomeagao de um PUoto Mayor que foi feita a 22 de margo de 

1508 ; 2.° — envio de Solis-Pinzon (carta real de 23 de maio de 

1508) ao norte de Veragua com o encargo de procurar um canal 

ou mar aberto que fosse ter a mares mais ocidentais; 3.° — ex- 

pedi^ao de Nicuesa e la Cosa a Darien. Pelo que diz respeito ao 

segundo objetivo, sabe-se que a dualidade de comando redundou no 

fracasso da expedigao, tanto que Solis ao voltar para Sevilha (14 

de novembro de 1509) foi preso (Herrera, obra citada, I, VII, 

9), Quanto ao terceiro, em dois documentos de Francisco Cor- 

ner (embaixador de Veneza na Eapanha), respectivamente de 19 

de junho e 16 de julho de 1508 {Reccolta Colombiana, parte III, 

volume I, paginas 94-95), tem-se duas noticias relativas a Vespuc- 

ci: a primeira diz que o Rei deu 19 mil ducados a "Amerigo e 

Joao Biscainho (la Cosa), os quais vao a sua custa tomar posse 

das ilhas recentemente achadas, as quais eles chamam terra fir- 

me". Mas evident emente Vespucci nao deve ter tornado parte na 

expedigao, porque no segundo documento de data posterior, Cor- 

ner afirma que "Amerigo Florentino que e aquele que vae desco- 

brindo as ilhas, me disse que e para ir prover-se de bons navios em 

Biscaia, os quais todos, parece, quer revestir de chumbo e ir pela 

rota do poente encontrar as terras que encontram os Portugueses 

navegando pelo levantet e partira infalivelmente este mes de mar- 

go". (Entende-se do proximo ano). O encargo de realizar a via- 

gem foi aceito por Solis, mas o rei de Portugal protestou contra 

essa expedigao e a viagem foi adiada "sine die". Alem disso cons- 

ta que o Governo Portugues procurou atrair ao seu servigo repu- 

tados pilotos espanhois, sendo que ,Herrera (I, VIII, 112) diz que 

em 1511 os Portugueses procuraram obter mapas de Vespucci." 

"Depois da conquista de Malaca houve um despertar de ativi- 

dade da parte de Portugal, pois parece que comegaram a espalhar 

noticias que Malaca estava no hemisferio ocidental; e constava que 
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esse cpnceito tinha partido, precisamente, pela primeira vez, de Ves- 

pucci, pois que em um mapa-mundi de forma esferica o navegador 

florentino tinha situado Maluca no hemisferio espanhol. Isso se 

deduz da carta que Alonso Cuaoo enviou ao rei da Espanha, datada 

de S. Domingos a 22 de junho de 1518, publicada nos " Documentos 

ineditos da India", I, I, 296-1883. Vespucci morreu a 22 de fe- 

vereiro de 1512; e a ele sucedeu, no cargo de PUoto Mayor, Juan 

Dias de Solis, o qual pode realizar em 1515 a Viagem que tinha sido 

por largo tempo projetada e preparada pelo seu antecessor, viagem, 

como e sabido, de resultado infeliz, porque Solis foi morto e devo- 

rado pelos selvagens na costa do Prata." 

"Ao grande navegador florentino nao sera pequena gloria, per- 

tencer-lhe alem da prioridade do projeto de Magalhaes, como se evi- 

dencia explicitamente da carta de Corner, ter tambem precedido o 

grande navegador portugues na concepqao, apeaar de errada em al- 

guns graus, de que a terra das especiarias estava no hemisferio es- 

panhol ." 



CAPITULO VI 

ALGUNS COMENTARIOS S6BRE A CIeNCIA 

NAUTICA DOS PORTUGUESES NOS 

SfiCULOS XV E XVI 

Cte historiadores Portugueses, por desmedida vaidade nacional, cos- 

tumam fazer grande alarde dos conhecimentos nauticos de seus na- 

vegantes do fim do seculo XV e comedo XVI, menosprezando os de 

outras nacionalidades, principalmente os esparihois e italianos. Ha- 

ja vista o que a respeito de Vespucci escreveram principalmente o 

almirante Gago Coutinho e o professor Duarte Leite. Este 

ultimo, referirido-se ao Florentine, disse textualmente ter 

sido ele um "obscuro mercador, fatuo e invejoso de gloria 

alheia, tao fertil de imagina^ao quanta de trapaqas, pessimo 

astronomo e nauta incompetente, arvorado pela credulidade universal 

em descobridor audaz e cosmografo insigne" (168), 

Nao seria tarefa dificil alinhavarmos algumas linhas com o es- 

copo de apontar os exageros de tais historiadores. Entretanto pre- 

ferimos simplesmente transcrever aqui, respeitando os textos ori- 

ginais, o que sobre a capacidade nautica dos navegantes Portugueses 

escreveram dois eruditos americanistas que, ao nosso ver, reduziram 

tudo as suas naturais proporgoes, dando a cada um o que de direito 

Ihe pertence. 

Diz Roberto Levillier (169) o seguinte a respeito do assunto 

em aprego: "Salta a la vista de inmediato el proposito de Duarte 

(168) "Historia da Colonizagao Portuguesa do Brasii", volume ll, 
pdgina 398. 

(169) "America la Bien Llamada", Buenos Aires, 1948, volume 1, pdgi- 
nas 164 a 167. 



— 184 — 

Leite ("Histdria da Colonizagdo Portuguesa do Brasil", volume 1, 

paginas 114 e 115) de sublimar la ciencia nautica portuguesa y re- 

bajar la de Espana y sus pilotos. Aqui tenemos ejemplos. Refi- 

riendose a Vespucci, escribe: "Ora as alturas do polo fornecidas 

por este pretenso grande nauta e astronomo andam quasi sempre 

erradas de alguns graus, cousa que ja nao era permitida a um bom 

pUoto portugues do fim do seculo XV. Serve de exemplo a latitu- 

de de 15.° boreais dada na mesma segunda navegagao, a qual foi es- 

crita depois de 1503, a costa proxima da Ilha das Gigantes (Curazao), 

que na realidade apenas conta de 11.° a 12.°. Nao admira que tal 

sucedesse, pois Vespucio, da mesma forma que os demais pilotos 

espanhois do tempo, determinava as latitudes, se e que ja o fazia 

ao tempo, por imperfeitissimas observaqoes da polar, ao passo que 

os Portugueses, bem mais adiantados na astronomia nautica, as acha- 

vatn pela altura meridiana do sol e pelas tabuas da sua declinaqao, 

metodo ainda hoje correntemente usado pelos maritimos. Os na- 

vegadores espanhois que se aventuraram aos mares do sul, privados 

do recurso aquela estrela-guia, ficavam adstritos a conjecturas e es- 

timativas grosseiras. Em 1498, Colombo, que so conhecia este pro- 

cesso grosseiro, achou 5.° para a altura da polar ao anoitecer, na ilha 

da Trindade. Caioulamos em 2.° o erro minimo desta observaqao; 

se ela e dada como exprimindo a latitude, o erro regula por 4.°. 

Mestre Jose Vizinho, ja em 1485 determinava latitudes na Guine 

por alturas solares. O antigo regimento das alturas acha-se trans- 

crito do Regimento do astrolabio e do quadrante (1509?), exem- 

plar de Munich reproduzido por Joaquim Bensaude na ediqao fac- 

similar de 1914, feita a expensas do governo portuguesiL Na in- 

troduqao, o iluslre editor nota que o regimento ja devia ter trans- 

pirado em Espanha no ano de 1508. O geografo Enciso, na sua 

Summa de Geografia (1519), faz-lhe bastantes emprestimos sem o 

citar. Os Portugueses depressa aprenderam a guiar-se nos mares 

austrais pelo Cruzeiro do Sul e pelas estrelas So el e Solibar . Ve- 

jam-se as paginas 22 e 37 do Livro de Marinharia (1514) de Joao 



— 185 — 

de Lisboa, editado ein( 1903 pelo general Brito Rabelo. Bste eru- 

dite reporta a 1506 a preparaqao do Regimento do Cruzeiro do Sul". 

uVamos por partes. Es pura leyenda que la ciencia nautica 

portuguesa tuviese, a fines del siglo XV, seoretos para medir al- 

turas, que no poseyese la espanola. Iban marinos Portugueses en 

los barcos de Castilla, y castellanos o italianos en los de Portugal, 

y los conocimientbs eram universales, siendo las Tobias Alfonsinas; 

el ingles Holywood (Sacrobosco) autor del Trat ado de la Sphera; 

Regiomontano (Miiller), aleman autor de las Efemerides publicadas 

em 1474; Zaouto, de la Universidad de Salamanca, autor hispano- 

arabe, del cual se tradujo y publico en 1496 en latin, el Almanaque 

Perpetuo, las fuentes en que bebieron Vizinho, Duarte Pacheco, 

Eisboa, Magalhanes, Faleiro y demas pilotos Portugueses" (170). 

"En la epoca de Colon y de Vespudo, anterior a 1500, ningun 

pueblo europeo, como es bien sabido, tenia superioridad sobre los 

demas en materia astronomica. Las latitudes eran dudosas, las lon- 

gitudes casi invariablemente erradas, y porque los hons pilotos Por- 

tugueses cometian tantos errores como los castellanos o italianos, 

Duarte Pacheco indica a los lectores de su Esmeraldo de Situ Orhis 

(1505-1518) la posicion de los promotorios y lugares de Africa 

(170) "Com os espanh6is a nossa llgagao £ bastante mais intima, tanto 
que nao falta quem chame "peninsular" a ciencia nautica portuguesa de qua- 
trocentos. A prepara^ao dos conhecimentos astronomicos dos Portugueses, que 
permitiram chegar k possibilidade da orientagao no alto mar, tem, certamente, 
o seu mais antigo fundamento na c6pia dos "Libras del Saber de Astronomia", 
que D. Afonso X, de Castela, "o Sabio", ofereceu a seu neto, o rei de Por- 
tugal, D. Diniz. Os Portugueses nao inventaram o astroldbio ou a astronomia; 
o seu mdrito consiste em terem adaptado d nautica o astroldbio terreste e os 
conhecimentos astrondmicos que Ihes foram transmitidos pelos aslrologos espa- 
nhois, na sua maioria judeus. Judeus vindo de Espanha eram tambem alguns 
dos componentes da "Junta dos Matematicos", de D. Joao II, como Abraao 
Zacuto e Mestre Moises, alem do bispo D. Diego Ortiz; vdrios Portugueses fre- 
3uentaram centros de cultura cspanhois, especialmente Salamanca, os ultimos 

os quais, dignos de nota, teriam sido Mestre Margalho e Pedro Nunes. Esta 
ligagao basilar da ciencia ndutica portuguesa com a astrologia ou astronomia 
espanhola dos seculos XIII, XIV e XV, d talvez um dos aspectos mais nota- 
veis e mais interessantes da histdria das relagoes cientificas e espirituais das 
duas nagoes ibdricas", (Armando Cortesao — "Cartografia e Cartografos Por- 
tugueses dos sdculos XV e XVI", Lisboa, 1935, volume I, Introdugao, pd- 
gina XXXV). 
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visiUes descfe el mar para que "pueda navegarse a lo largo de la 

costa con mas seguridad". Esto revela que en esa epoca bojaban 

sin perder de vista la costa o por estimativa, guias mas fidedignas 

para ellos y mas seguras en su experiencia, que los calculos "pela 

altura meridiana do sol e pelas tabuas da sua declinaqao". 

"Pacheco era en efecto, um bom piloto portugues, pero si el 

grado excelso de la ciencia nautica lusitana no permitia, desde fines 

del siglo XV, segun Duarte Eeite, caer en errores de latitud, como 

explicar que cometiese en su Esmeraldo estas faltas, amen de otras 

menores que pasamos por alto? Coloca el Cabo San Roque, que 

esta en 5.° SO7 S. en 3.° 30' S. y asi lo tira al mar; Bahia de Todos 

os Santos, en 15.° 40' y esta en 12.° 56'; el Cabo Frio, en 25.° y 

esta en 23.° 30'; la isla de Santo Amaro en 28.° 30' y esta en 24.° 

30'; Genova, en 42.° 30' y esta en 44.° 23'; Constantinopla en 43.° 

y esta en 41.°; Cabo de Caterina en 4.° 30' S. y esta 1.° 53' S.; Rio 

Fermoso en 7.° N. y esta en 5.° 46'; Cabo Fermoso en 5.° SO7 N. y 

esta en 4.° 16' N.; Santo Tome en 3.° N. y esta en 1.° 32f N. Da 

la misma latitud de 24.° N, para la isla de Arguim en el Atlantic©, 

y el Cabo Guardafui en la Boca del Mar Rojo. Ahora bien; la isla 

esta en 20.° N. y el Cabo Guardafui en 12.° N.... Kimble ha tra- 

zado el mapa que corresponderia a las distancias de um punto a 

otro, por Duarte Pacheco, conjuntamente con las latitudes, y asi 

como estas son bastantes exactas, aquelajs dariam por resultado 

un Africa que terminaria por 27.° de latitud, en vez de 34.° 40' 

"Es pueril intento querer presentar a los cosmografos y pilo- 

tos Portugueses del siglo XV como sabios calculadores, gracias a 

los cuales, criticos embelesados pueden hoy darse el lujo de despre- 

ciar a los de otras nacionalidades. La ignorancia en ciertas mate- 

rias y la ingenuidad credula que procedia de la Edad Media, fueran 

en esa hora de transicion brusca, patrimonio heredado del que par- 

ticipaban todos los navegantes, por ilustres que fuesen. La unica 

superioridad de los nautas Portugueses sobre los de su tiempo, fue, 

antes de Colon, la mayor experiencia marina adquirida gracias al 

impulse dado a la navegacion de ultramar por don Enrique, y bien 
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le costo a ese gran hombre obligar a sus pilotos a poner a un lado 

temores que hoy parecen absurdos. Catorce veces hubo de mandar 

sus barineles al oceano, antes de que cruzaran el Cabo Nam, porque 

creian los tripulantes que las aguas, mas alia, hervian. Igualmente 

fue penoso haverlos pasar la Unea ecuatorial, pues se deda y la fe 

venia de muy antigo, que el sur del ecuador era inhabitable. Lo 

hicieron, no porque calculos sabios les permitieran tomar las alturas, 

sino porque eran valerosos y siguieron adelante, estimando grosera- 

mente las distancias a ojo de buen cubero, sin alej arse nunca de la 

tutela de la costa, por la inseguridad que entonces sentian. Esa 

misma inseguridad la revela Maeae J'oao, e astrologo de la expedi- 

cion de Cabral, en 1500, en las disidencias que revela, entre sus cal- 

culos y los que hacian los pilotos de la flota, reispecto de distancias 

y latitudes. Todavia en 1574 escribia lo siguiente Salazar refirien- 

dose a los pilotos de su tiempo: 4<0, como ha podido Dios, en su 

omipotencia, colocar este sutil e importante arte de navegar en men - 

tes tan opacas y manos tan torpes, como las de estos pilotos! Es 

de verlos perguntarse unos a otros: "Cuantos grados calcula Vues- 

tra Senoria? uno dice dieciseis, otro veinte escasos, y aquel trece y 

medio. Luogo perguntan "a que distancia pone Vuestra Senoria 

la tierra" ? Uno contesta 40 leguas, este y aquel 921 Y si fuera tres 

os trescientosx estan todos en desacuerdo entre si y con la verdad''. 

"Bien se ve que a casi un siglo de distancia de Colon, Vespu- 

cio y Duaxte Pacheco Pereira, y a pesar de las tablas de latitudes 

de Munich y de Evora y las obras de Lisboa, de Nunez y de Caspar 

de Medina y de Alonso de Santa Cruz, la nautica estaba todavia en 

la infancia,^ 

"Entre los cosmografos existia gran divergencia de conceptos 

acerca de la proporcion de tierra y de agua en el globo, y esta na- 

turalmente se reflejaba en el saber de los pilotos. Ea mayoria creia 

que el agua era de una superficie menor que la tierra; pero ni Es- 

dras, ni Toscanelli, ni Monetario cometieron um error de calculo tan 

considerable como Duarte Pacheco, pues el estimaba el agua da 

septima parte del globo, o sea menos del 15%, y como sabemos es 
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cl 72%, Es claro que al restringir asi la extension oceanica, debia 

disminuir, a su juicio, la® distancias entre Asia y Europa, como 

entre Europa y las nuevas tierras descubiertas. De ese calculo er- 

radisimo sale este dislate, peor que los de Colon: "temos sabido 

que das prayas e costa do mar dastes reynos de Portugal e do pro- 

montorio de finisterre y de cualquer outro lugar da Europa & de 

Africa e de Asia hatravesando alem todo ho oceano ditetamente ha 

oucidente ou ha loest segundo harden de marinharia por 36 gradoS 

de longura que seram seiseentas & quarente & oyto leguoas de ca- 

minho cant and o a desoyto leguoas por graao he hachada esta terra 

nom naveguada pellos navios de vossa alteza?'. De manera que el 

consideraba de 36.° la distancia desde cualquer punto de Portugal o 

de Europa al Nuevo Mundo por mar. Y si el lector quiere medirla 

en un mapamundi correcto, observara que de la costa europea a la 

de Estados Unidos, una de las lineas mas cortas como la de Oporto 

a Boston, pasa de 62.°. De Greenwich a Terranova hay 56.°, del 

Cabo Verde a Nicaragua, 67.°. El error, para un ham piloto por- 

tugues, es mas que regular! de 20 a 31 gradosl" 

Depois de outras consideraqoes, assim se refere Levillier ao 

cosmografo Jose Vizinho: "En cuanto al eminente cosmografo Jo- 

se Vizinho, que en todo se inspiro em Zacuto, de Salamanca, es cier- 

to que debia caloular las latitudes con tablas de declinacion y obser- 

vacion meridiana del sol; pero cometio errores graves. Colon, en 

su tercer viaje, dedujo al calcular una latitud de 5.° norte, que de- 

bia hallarse sobre paralelo de las islas frente a Sierra Leona; esa 

habia sido la latidud atribuida a ese punto por Maestro Vizinho, y 

Colon tenia un prof undo respeto po el. Sin embargo, esa eminen- 

cia portuguesa, que calculaba con el superior metodo astronomico, 

engano al genoves, pues las islas frente a Sierra Eeona no estan en 

5.°, sino en 9.° 30'! El error era de 4.° 30', varacion que no siendo 

permitida entonces a un experto piloto, segun Duarte Leite, mal 

puede tolerarse en un maestro "bem mais adiantado na astronomia 

nautica" que los espanoles, como lo eran por definicion para dicho 

critico, todos los cosmografos y pilotos Portugueses". 
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"Errores se leen tambien en la carta de 1505, de don Manuel a 

los Reyes Catolicos y son graves. Que cosmografo portugues hizo 

decir al soberano que el Cabo de Buena Esperanza estaba en 31 gra- 

des, cuando se encuentra en 34.° 25'; Puerto Seguro en 14.°, es- 

tando por 17.°, y Calicut en 5.°, estando en 11.° 20^?" 

"Es una ilusion como dijimos, pros tar a los nautas Portugue- 

ses del siglo XV una superior id cientifica que no existe en la bi- 

bliografia, ni transparenta en los hechos. Fueron los primeiros en 

navegar en forma continuada en el oceano; bordejando a lo largo de 

la costa de Guinea y del Congo, siguindo con los ojos los promon- 

torios, como quien cruza un canal dificil, amparado por boyas late- 

rales, o usa del pasamano al cruzar un puente movediza. Si no 

son muchos/, fueran varias las expediciones portuguesas que salidas 

de islas del Atlantico con rumbo al occidente, no volvieron o lo hi- 

cieron sin descubrir. En cannbio, basto a las tripulaciones espanolas 

de Colon^ y los Pinzones,/a misma modesta ciencia primitiva e in- 

segura de la epoca, para cruzar sin pasamanos, antes que nadie, todo 

el ancho del Oceano occidental, descubrir la varacion magnetica, 

hallar un Nuevo Mundo, volver, y volver muchas veces mas, si- 

guindo los rumbos que le marcaban nuevas islas, estrellas y latitu- 

des. Denigrir, denigrir sistematicamente lo ajeno para destacar lo 

proprio, es esteril entretenimiento, frente a la Verdad documentada 

y sabida". 

Tratando-se da prioridade do uso da tabua das declinaQoes sola- 

res para determinar as latitudes nas viagens em alto mar, assim se 

manifesta o grande mestre Alberto Magnaghi (170): "E ora si 

presenta, in relazione con tutto cio, una grossa questione: a chi, e 

in qual misura> spetti il merito di aver preparato e applicato la ta- 

vola delle declinazioni solari per le determinazione della latitudini 

nei viaggi in alto mare. Anche qui vediamo entrare in gioco — 

(170) "Una curiosa documentazione del servigi red dal Portogallo alle 
Scienze Geografiche nell'Epoca delle Grand! Scoperte". "Revista 
Geografica Italiana", Firenze, 1934, fascicule VI, Novembro-De- 
zembro 1934, p£ginas 160 a 168. 



— 190 — 

e purtroppo vi ha gran parte —• i'amor proprio nazionale: dei Por- 

tuchesi da un lato, e dei Tedeschi dairaltro. Una tradizione, a 

lungo conservatisi, aveva sino a poco tempo fa ammesso, die questa 

tavola si trovasse nelle "Ephemerides" del Regiomontano (publi- 

cate nel 1474 e calcolate per gli anni 1475-1506) ; ma gia da vari 

anni lo studioso portoghese Joaquim Bensaude aveva constatato che 

quest'opera deirastronomo di Norimberga, che Martino Behaim 

avrebbe introdotto in Portogallo, non contiene affatto la tavola delle 

dedinazioni solari. II Bensaude tratto a fondo e a varie riprese 

quest argomento, animate — forse un po troppo — dallo scopo di 

esaltare Tindipendenza della scienza della Peninsola Iberica in ge- 

nere, e del Portogallo in ispecie, dalla scienza tedesca del Rinasci- 

mento. I portoghesi invece avrebbero conoschlto queste tavole (delle 

dedinazioni solari, e le altre occorrenti per la navigazione astrono- 

mica) nell'opera di Abraham Zacuto, publicata, e vero, solo nel 1496 

a Leiria, ma — dice il Bensaude — gia da vari anni oircolante ma- 

noscritta nella Peninsola Iberica (si vuole, diciamolo sin d'ora, fare 

in modo ch'essa potesse servir di base per i lavori della famosa 

"Junta'' adunatasi non dopo il 1485). E il Sig. Lallemand (Char- 

les Lallemand, "Les services rendus par le Portugal aux sciences 

geographiques"Annuaire pour I'an 1934, public par le Bureau 

des Longitudes", Paris, 1934) si affretta, naturalmente, ad accet- 

tare queste condusioni; dopo aver rilevato che le "Ephemerides", 

del Regiomontano non contengono affatto la famosa tavola, affer- 

ma che "par contre, VAlmanack perpetuum d'Abraham Zacuto re- 

digie a Salamanque en 1473 et dont il existe une edition portugaise 

de 1496 contenait, pour ce genre de calculs, des tables que 1'on trou- 

ve reproduites, deux ans plus tard, dans les "Ephemerides" de Re- 

giomontanus". 

"Ma, anche senza riprendere a fondo I'esame delle questione, i) 

che ci porterebbe troppo lontano, se noi si facciano a studiame i 

termini con un po d'attenzione e senza preconcetti, troviamo che 

non valeva forse la pena di sollevare attorno ad essa tanto scalpore; 

perche, in conclusione, la tavola delle dedinazioni anzitutto si ritro- 
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va in un'altra opera dal Regiomontano, e in secondo luogo prima as- 

sai che in questa e in quella di Zacuto era gid fissata in opere di 

astronomi arabi. Abraham Zacuto (1450-1510), la cui opera, scrit- 

ta in ebraico, era stata tradotta in latino e publicata come s'e detto 

dal suo discepolo Jose Vizinho, aveva professato astronomda a Sa- 

lamanca dal 1474 al 1492; nel quale anno aveva dovuto lasciare la 

Spagna in seguito a persecuzione religiosa ed era passato al servizio 

del Re di Portogallo. L,e tavole che piu c'interessano sono quattro 

"Tabule Solis" che danno la longitudine geocentrica al Sole per 

quattro anni, tre comuni e uno bisestile, per ogni giorno dell'anno 

per ciascuno dei segni dello Zodiaco e per il ciolo 1473-1476. La 

composizione deU'Almanacco si fa salire al 1473, perche questo e 

Fanno radice, da cui si cominda a computare il ciclo. E v'e inoltre 

la famosa "Tabula declinationis Solis ab equinoctiali", destinata a 

far conoscere la distanza in gradi e minuti del Sole dall'Equatore 

per dedurre, togliendo o aggiungendo quest'angolo alFaltezza meri- 

diana del Sole in un dato giorno, la latitudine di un dato luogo. E 

questo e il gran merito che Bensaude attribuisce a Zacuto, d'aver riu- 

nito in un sol volume gli elementi necessari per la determinazione 

delle latitudini; mentre (e il Bensaude lo grida e lo ripete in modo 

assordante) nelle "Ephemerides" del Regiomontano il secondo ele- 

mento manca. Egli non ignora pero che questo e riportato in. altra 

opera dell'astronomo tedesco ("Tabula directionum", etc. publicata 

nel 1475) ; ma afferma che i marinai avrebbero dovuto, per servirsene, 

possedere le due opera e saperle utilizzare. 

Affermazione, come si vede ben curiosa: quasi che per essi 

avesse dovuto riuscire di grave e insuperabile impaccio servirsi con- 

temporaneamente dei dati forniti da due opere! Alia peggio, in un 

mezzo foglio avrebbero potuto copiarsi la tavola delle declinazioni e 

aggiungerla alle "Ephemerides". Quello che intanto e certo e il 

fatto — e ammettiamo pure che in Portogallo, e altrove questa ta- 

vola delle declinazioni fosse nota assai prima che uscisse Fopera del 

Regiomontano — che si trovava gid stamp at a 21 anno prima delta 

publicazione dell'opera di Zacuto. Se quesrti Favesse gia riportata 
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nell'opera manoscritta noi non sappiamo; ma in ogni modo il me- 

rito non sarebbe stato tanto grande, dato che (lo vedremo fra poco) 

la tavola era nota da qualche secolo. Ma per prevenire I'osserva- 

zione che Zacuto abbia potuto prenderla dall'astronomo tedesco, il 

Bensaude {L,es Legendes eoc, vol. 2.° pag, 174) grida trionfante 

che mentre per Regiomontano la massima declinazione e di 23.° 

30', per Zacuto e di 23.° 33'; cosicche non s'accorge che quest'ultimo 

si Urn it a a copiare um dato che poteva valere circa due secoli prima, 

mentre Regiomontano off re un dato corretto, verosimilmente in ba- 

se ad osservazioni sue, e che corrisponde al vero"! 

"E, sempre in referimento al merito che si vuol riconoscere a 

Zacuto per la publicazione della tavola delle declinazioni e alia pos- 

sibilita che I'opera sua fosse utilizzata gia prima manoscritta, e op- 

portuno rilevare che la tavola fantosa h gid riportata nelle note 

manoscritta di Colombo in un foglio di guardia dell*esemplare da 

lui posseduto della "Imago Mundi **. Anche per Colombo, come in 

Zacuto e in altri anteriori e posteriori, Tinclinazione dell'Eclittica, e 

quindi la declinazione massima del Sole e di 23.° 33'. Ma non e 

detto che Colombo avesse attinto codesta tavola da Zacuto. Noi 
\ . 

non sappiamo quando egli scrisse le sue annotazioni; probabilimente 

fra il 1488 e il 1491, e in ogni modo prima che fosse publicata Vope~. 

ra di Zacuto (1496). Ora se copie di Zacuto giravano manoscritte, 

esse erano in ebraico, poiche la prima traduzione in latino e preci1- 

samente quella del suo discepolo Vizinho publicata in quest' anno. E 

siccomo Colombo non conosceva I'ebraico, vuol dire che avra co- 

piato la tavola da qualche manoscritto latino; e questi potevano cir- 

colare nella Peninsula Iberica e dappertutto gia da un pezzo". 

"Ma sappiamo poi con certezza che Zacuto stesso derivava le 

sue cognizioni astronomiche da una lunga tradizione che per tramite 

degli Ebrei risaliva agli Arabi e quasi sicuramente ai Greci. E an- 

che Zacuto — e da aggiungere — non intendeva affatto scrivere 

un trattato che servisse ad usi nettamente pratici; ad es. per la gen- 

te di mare; ma egli apparteneva a quella stirpe d'astrologhi, per lo 

piu Ebrei, che nel M. Evo s'applicarono con passione a ricercare nei 



— 193 — 

jnovimenti degli astri il segreto dei destini umani. Ora in un Trat- 

tato del quadrante compostb a Montpellier verso il 1292 abbiamo una 

tavola delle declinazioni solari e quattro tavole, in gradi e minuti 

con la longitudine del Sole per ogni giorno per un ciclo di 4 anni; 

e su questo modello furono stabilite due secoli dopo le tavole di 

Zacuto. Anzi Zacuto conserva I'angolo dell'Eclittica di 23.° 33'. 

E Tautore di questo trattato ci mette anche sulla strada per compren- 

dere quale fosse la fonte sua per quel che riguarda la tabula declir 

nacionis: questa k detta secundum Albategni, il grande astronomo 

arabo (856-929), la cui opera e stata cosi profondamente e com- 

pletamente illustrata dal Carolo Alphonso Nallino, "Al Battani sine 

A batenii opus astronomicum",.. Milano, 1907. Da questa deri- 

vano sostanzialmente anche le famose Tavole Alfonsine del secolo 

XIII, che oltre alia "Tabla de la declinacion del Sol" contengono 

quattro tavole delle longitudini solari per il consueto ciclo di quattro 

anni, e derivano pure tutte de altre opera manuscritte di cui il 

Bensaude si da un abbondante catalogo." 

"Ma in tutto questo i Portoghesi non hanno nulla a che vedere, 

e prima delta pubblioasione a Leiria nel 1496 dell9Almanack perpe~ 

tuum di Zacuto non v'k niente che autoriszi ad ammettere che essi 

abbiano recato un diretto ed efficace contributo ai progres si dell'ap- 

plicazione deWastronomia nautica. Vero e che il Bensaude chiama 

tutti codesti scrittori come rapj)resentanti delle sciences peninsulaires; 

ma erano Ebrei i quali, se vengono ora elevati al grado di rappre- 

senti delle sudette sciences come appartenenti ai peuples iberiques, 

non erano certo considerati come altrettali nel tempo in cui vissero. 

E qualche cosa ne seppe lo stesso Zacuto, che dopo esser fuggito 

da Salamanca dovette pure, dopo qualche tempo, abbandonare anche 

il Portogallo e prender la via Tunisi e, in fine, di Salonicco per evi- 

tare un trattamento.... troppo caloroso da parte dell'Inquisizione". 

"11 piu antico, e sin qui unico document© che acoenni esplici^ 

tamente ad un'azione concreta dei portoghesi in fatto di lavori di 

astronomia nautica, rimane sempre I'accenno del Barros al compito 

affidato da Giovanni II alia famosa "Junta" che, in ogni modo, 
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dovette essersi adunata nella seconda meta del 1485, perche uno dei 

membri di essa, Jose Vizinho, il traduttore di Zacuto, nel marzo di 

ques'anno era sulle ooste di Guinea. Se a questa data, e come frut- 

to dei lavori della "Junta" si deba attribuire il famoso libretto con- 

servato nella Biblioteca Reale di Monaco e publicato dal Bensaude: 

"Regimento do astrolabio e do quadrante pera saber ha declinagam 

e ho logar do soil em coda huum dia e asy pera saber ha estrella do 

norte", rimane ancora da dimostrare, ad onta che il Bensaude sia 

indinato a dar come certa la oosa; ma se anche cosi fosse, non si trat- 

ta di un gran che". 

"Ma, per ritornare a Zacuto, a1 dimostrare che 1'opera sua non 

aegno quel progresso che vogliono ora gli storici portuguesi e affini, 

potrebbe valere il fatto che il Nunes (171) nella sua 

classica opera (1546) non ricorda mai ne Zacuto ne Vizinho, men- 

tre fa spessissimo il nonue del Campana, del Cardano, di Marco Be- 

neventano, di Oronzio Pineo, e soprattuto dei tedeschi Werner, 

Walther, Stoeffer, Peurbach e in special modo del Regiomontano. E 

cosi siamo andati, senza volerlo, al di la di quello che si proponeva- 

mo nel confutare le affermazioni del Sig. Eallemand per quel con- 

ceme la priorita e I'indipendenza della scienza nautica portoghese; 

ma e bene ripetere che i famosi elementi calcolati da Zacuto, le 4 

tavole delle longitudini del Sole per il cido di 4 anni e la tavola 

ddle declinazioni erano in sostanza noti da secoli, ed erano di pro- 

venienza araba". 

(171) Magnaghi refere-se a Pedro Nunes, judeu nascido em 1502 em 
Alcdcer-do-Sol e falecido em Coimbra a 11 de agosto de 1578. Pedro Nunes 
a quern A. Fontoura da Costa ("A Marinharia dos Descobrimentos", Lisboa, 
1939, pagina 26) chamou de "aguia dos matematicos Portugueses", estudou 
medicina na Universidadc de Lisboa, onde conquistou o titulo de doutor. 
Abandonando a medicina e dedicando-se ao estudo da matematica, principal- 
mente da astronomia, mudou-se temporariamente para Salamanca, onde na uni- 
versidade dessa cidade espanhola, ampliou os seus conhecimentos matema- 
astronomia, tambem publicou varias de sua autoria. 
ticos. Foi cosm6graro-mor de Portugal e al£m de traduzir diversas obra sobre 
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Sommaire 

I) — Les lettres attibuees a Vespucci, publiees en 1504 et 

,1506, que nous connaissons par le "Mundus Novus" et 

la "Lettera a Soderini", sont apocryphes. 

II) — Les lettfres authentique(s n'e^istent que sous forme de 

copie. Ces copies se trouvent dans le Manuscrit 1910, au 

departement des manuscrits de la Bibliotheque Riccar- 

diana, a Florence. Ces lettres adressees a Lorenzo di 

Pier Francesco de Medici, furent ecrites respectivement 

en 1500, a Seville; en 1501, au Cap Vert; et en 1502, a 

Lisbonne. 

III) — Selon la teneur du Manuscrit Riccardiano 1910, Ves- 

pucci n'aurait fait que deux voyages en Amerique. Le 

premier, en 1499, effectue partiellement avec Hojeda; le 

second, en 1501 pour D. Manuel du Portugal. 

IV) — Les declarations du navigateur espagnol Hojeda faites a 

S. Domingos, le 8 fevrier 1513, au "Pleitos de Colon" 

—"Probanzas del Fiscal", prouvent que Vespucci, a fait 

partie de son expedition. 

V) — L'expedition portugaise envoyee au Bresil en 1501, pour 

en explorer le litoral, tfut realisee aux frais de la Cou- 

ronne. 

Ceci est confirme; 

a) — par la communication faite par Pietro Pasqualigo, 

ecrite a Saragossa en date du 12 octobre 1502, au 

Gouvernement de Venise; 

b) — par Tacte notarie de Valentim Fernandes, notaire 

a Lisbonne, du 20 mai 1503; 

c) — par le "Rapport du Pilote Anonymepublic eit 

1507 par Montalboddo dans son ouvrage "Paesi 
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Novamente Ritrovati et Novo Mondo da Alberico 

Vesputio Florentino intitulato"; 

d) — enfin, par la lettre de Vespucci ecrite au Cap 

Vert en 1501 et adressee a Lorenzo di Pier Fran- 

cesco de Medici. 

VI) — Vespucci a fait partie de I'expedition portugaise au 

Bresil. 

Ceci est confirme par: 

a) — la lettre que Piero Rondinelli a ecrite a Seville le 

3 octobre 1502 a destination de Florence; 

b) — la lettre que Giovanni da Empoli a ecrite a Lis- 

bonne, egalement a destination de Florence; 

c) — le " Orbe Novo " de Pedro Martir de Angleria, De- 

cade II, Livre X, chapitre I; 

d) — les declarations des pilotes espagnols a la Reunion 

des Pilotes, qui eut lieu a Seville en 1515; 

— par la lettre que Vespucci a ecrite a Lisbonne en 

1502 et adressee a Lorenzo di Pier Francesco dc 

Medici. 

VII) — De la teneur des lettres que Vespucci a ecrites au sudit 

Medici, et dont les copies se trouvent dana le Manuscrit 

Riccardiano 1910, il ressort qu'on ne peut aucunement af- 

firmer que Vespucci ait ete le chefe de expedition por- 

tuguaise envoyee au Bresil en 1501. 

VIII) — II semble, en outre, inadmissible que Vespucci, qui jouis- 

sait d'un grand prestige aupres des Rois Catholiqucs, 

qui etait ragent commercial de la Maison de Medici en 

Espagne, ait abandonne ce pays, pousse uniquement par 

le desir de oonnaltre de nouvelles terres. Tout ce que 

Fon peut dire en tenant compte de la logique et du bon 

sans, e'est que ce ne peut-etre que pour remplir une mis- 
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sion de toute particuliere importance que Vespucci ait 

pu faire partie de I'expedition portugaise de 1501. 

IX) — Les connaissances exceptionnelles et les hauts merites de 

Vespucci comme cosmographe furent loues et reconnus 

par tous a la Reunion des Pilotes Espagnols qui eut lieu 

a Seville em 1515. 

Dans une lettre de Philippe I, de 23 aout 1505, il 

est donne certains conseils d'ordre technique aux officiers 

de la Casa de la Contratacion; il est tout particuliere- 

ment recommande a leur commandant de ne pas s'embar- 

quer pour les Mbluques sans prendre prealablement con- 

seil de Vicente Pinzon et de Vespucci, dont les connais- 

sences nautiques font autorite. 

D'autre part les documents qui se trouvent dans les ar- 

chives de Seville, portant les dates respectives de 1506 iet 

de 1507, etablissent que Vespucci est "Capitan", titre ex- 

clusivement reserve, en termes de navigation, aux com- 

mandants de navires ou de flottes. 

X) — Ce fut Vespucci qui eut, le premier, Tidee d'aller aux 

Moluques en passant par 1*extreme sud de I'Amerique. 

Des qu'il eut termine ses voyage au Bresil de 1501 et 

1502, il se rendit en Espagne en vue de realiser ce projet. 

XI) — Quand on lit attentivement Tacte de nomination de Ves- 

pucci, par lequel ce dernier est eleve au poste de Pilote 

Major d'une puissance maritime comme 1'etat TEspagne 

a cette epoque, on ne peut nier que les hautes charges qui 

lui furent confiees etaient de toute premiere importance. 

XII) — Enfin, il est inadmissible de penser que, si Vespucci 

avait ete comme on I'a pretendu par la suite, un mauvais 

astronome et un navigateur incapable, il eut pu, durant 

I'exercice de sies fonctions de Pilote Major, tromper sur 

son compte et mystifier les hauts fonctionnaires de la 

marine et les surintendants charges de I'expansion colo- 

niale de TEspagne. 
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Summary 

1) — The letters attributed to Vespucci, published in 1504 and 

1506, known as " Mundus Novus " and Lett era a Sode- 

rini" are apocryphal. 

II) — Copies of the authentic letters exist in the ^ Co dice 1910" 

of the library Riccardiana de Florence, addressed to Lo- 

renzo de Pier Francesco de Midici, from Seville in 1500, 

from Cabo Verde in 1501 and from Lisbon in 1502. 

III) — According to the letters in the "Codice Riccardiano" 

1910," Vespucci made only, two voyages to America. The 

first in 1499 with Hojeda and the second in 1501-1502 

on the service of the King D. Manuel of Portugal. 

IV) — That Vespucci took part in the expedition made by Ho- 

jeda in 1499 is testified to by the deposition of that Spa- 

nish Sailor in the "Pleitos de Colon" — "Probanzas del 

Piscal" made in Sao Domingos on the 8th of February, 

1513. 

V) — The Portuguese expedition sent to explore the coast of 

Brazil in 1501 was financed by the Throne. This is 

testified to by a despatch by Pietro Pasqualigo, dated the 

the 12h of Octobre 1502 addressed to his "Senhoria 

by a notory's act made by Valentim Femandes, public 

notory in Lisbon on the 20th of May 1503; by the 

"Anonymous Narrative" published by Montalboddo in 

his collection entitled "Paesi Novamente Retrovati etc. 

by the letter written by Vespucci from Cabo Verde in 

1501 to Lorenzo de Pier Francesco de Medici. 

VI) — That Vespucci participated in the Portuguese expedition 

is evidenced by the following: a letter which Piero Ron- 

dinelli wrote from Serville to Florence on the 3rd of Oc- 

tober 1502, and a letter which he wrote from Lisbon also to 

Florence on the 16th of Stpeember 1504 Giovanni da 
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Empoli; the " Orbe Novo " of Pedro Martir de Angleria 

in decade II, volume X, chapter I; the statements of the 

Spanish pilots made in the meeting which they held ini 

Seville on the 13th of November 1515; the letter which 

Vespucci sent in 1502 to Lorenzo de Pier Francesco de 

Medici from Lisbon. 

VII) — From the letters which Vespucci wrote to the afore-men- 

tioned Medici, copies of which exist in the "Codice Ric- 

cardiano 1910't' it is not possible to assert that he had 

been Commander of the Portuguese fleet sent to Brazil 

in 1501. 

VIII) — It is not however admissible that Vespucci who enjoyed 

prestige with the Catholic Kings and who had been agent 

for the important House of Medici inSpain, should aban- 

don this country solely moved by the desire to become 

acquainted with new lands. It is logical to believe that 

only in order to carry out a mission of great importance, 

he wold have taken part in the Portuguese expedition 

to Brazil in 1501. 

IX) — In the afore-mentioned meeting held in Seville by the 

Spanish pilots, Vespuccis, qualities as a cosmographer 

were praised; King Philipp the First in a letter dated on 

the 23rd of August 1506, recommended the officers of 

the " Cos a de la Contratacion", that before departing to 

the Molucas with fleet designated for that purpose, their 

commander should first obtain the opinions of Vicente 

Pinzon and Vespucci, both recognized authorities on nau- 

tics; from documents which exist in the archives of Se- 

ville dated in 1506 and 1507 it is evidenced that Ves- 

pucci was a captain, which rank was only conferred 

when relating to navegation, to commanders of ships of 

fleets. 

X) — It was Vespucci who first had the idea of going to the 

Molucas passing the extreme meridional of America. In 
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order to carry out this project he transferred himself to 

Spain shortly after his return from the voyage to Bra- 

zil in 1501-1502. 

XI) — When reading with the proper attention the decree no- 

minating Vespucci to the post of Pilot Major of a Naval 

power such as Spain was in those times, it is evident 

the positions with which he was entrusted were of the 

utmost importance. p 

XII) — In view of the hypothesis that Vespucci was a bad astro- g 

nomist and an incompetent sailor, it is not admissible a 

that during the years in which he exercised the capacity of -r. 

Pilot Major, he should have been able to elude thos who- S 

se duty was to superintend the very important services con- § 

nected with the colonial expansion of Spain. 
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TERCEIRA PARTE 

( DOCUMENTOS) 





MUNDUS NOVUS 

Carta a Lourengo di Pier Francesco de Medici 

(Texto latino da primeira edigao datada de Augusta 

1504, com as alteragoes da edigao de Jehan Lambert, 

de Paris). 

Amerigo Vespucci envia muito saudar a Lourengo Pietro de 

Medici. 

Em dias precedentes, tive oportunidade de escrever~te, de modo 

suficientemente amplo acerca do meu regresso daquelas novas re- 

gides que procuramos e descohrimos a mandado do Serenissimo Ret 

de Portugal, em esquadra e a expensas suas. B licito e chamar-lhes, 

a essas regioes, o Novo Mundo: ndo somente porque entre os nos~ 

sos antepassados nenhum conhecimento houve a respeito delas, se- 

ndo tambem porque a quant os nos ougam a prop 6 sit o constituem elas 

objeto de completa novidade. E neste ponto de muito nos avanta- 

jamos d opinido dos avoengos: pois assegura a maior parte deles 

ndo existir terra para alem da linha equinocial e na diregdo do sul, 

mas tdo somente o mar que denominam Atlantico; e, se alguns den- 

tre eles afirmaram que terra existia cdi, disseram, do mesmo passo, 

que por muitos motivos ndo seria habitdvel essa terra. Ora, demonstrou 

claramente esta minha ultima navegagdo ser infundada e de todo em 

todo oposta d verdade semelhante crenga, porquanto encontrei eu, na- 

quelas plagas meridionais, um continente habitado por maior numero de 

populagoes e animais do que o seja a nossa Euro pa ou Asia, ou Afri- 

ca; e, alem disso, o clima que ali se me deparou e mais temper ado e 

ameno que o de qualquer outra regido de nos conhecida; como mais 

adiante compre end eras, quando expusermos suscintamente apenas os 
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fatos principais e as coisas mats dignas de anotagdo e memoria par 

mim vistas ou ouvidas nesse novo mundo: o que tudo abaixo se es- 

clarecera. 

A catorze de maio de 1501, por ordem do precitado monarca, par- 

timo-nos de Lisboa, em tres navios e com prospero cur so, em demanda 

de novas regioes do sul, e por vinte tneses velejamos ininterrupta- 

mente para o meio dia. E* o seguinte o roteiro de tal viagem. 

Pez-se*a nossa navegagdo ao longo das Ilhas Afortunadas, as- 

sim ditas outrora, mas designadas hoje por llhas Grandes Candrias, 

que ficam no terceiro clima e nas extremas paries habitadas do ocim 

dente. Dali, atraves do oceano, costedmos todo o litoral africano e 

uma faixa do territorio da Etiopia ate o Promontorio Etiopico, desf- 

arte nomeado por Ptolomeu, e que agora das nossos se intitula 

Cabo Verde e dos etiopes Beseghice, Jaz aquela regiao, Mandinga, 

dentro da zona torrida, catorze graus ao norte do e quad or e e ha- 

bitada por gentes e populagdes de raga negra. Re parados que ali fo- 

mos de for gas, e providos de quanta necessitava a nossa peregrines 

gdo, levamos dncoras e desfraldamos as velas aos ventos; e, dirigindo 

para o Antdrtico a nossa derrota atraves do vastissimo oceano, des~ 

viamo-nos um pouco no sentido do ocidente, por efeito do vento a 

que chamam Vulturno; e desde o dia em que zarpamos do referido 

promontorio, navegamos por espago de dots meses e tres dias sem que 

terra edguma se nos antolhasse. Aquilo que sofremos na imensidade 

do mar, que perigos de naufragios e que inebmodos de corpo tivemos 

de sup or tar e de que inquietagoes de espirito nos vimos oprimidos, 

tudo isso eu o deixo d meditagao daqueles que, pela experiencia de 

muitos casos, sabem perfeitamente o que seja aventurar-se alguem a 

arrostar o incerto, intentando esquadrinhar o que ignora, 

E, para tudo resumir numa so palavra, saherds que, dos sessenta 

e sete dias em que navegamos, tivemos quarenta e quatro consecutivos 

de chuvas, trovoes e reldmpagos: e tdo escuros, que nem sol durante 

o dia, nem ceu sereno durante a noite jamais viramos. Donde so- 

breveio apoderar-se de nos tdo grande me do, que jd quase tod a espe" 

ranga de vida houveramos per dido. Mas, por entre tantas e tdo rudes 
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intemperies do mar e do ceu} aprouve ao Altissimo revelar-nos um 

continente, novas terras e todo um desconhecido mundo: e, tanto que 

o contemplamos, de too intense jubilo nos sentimos dominados, 

quanto licito seja imaginar~se poder acontecer a quern das capri~ 

chosas vicissitudes de uma adverse for tuna venha a encontrar sal" 

vamento, 

A sete de agosto de 1501 (1), langamos dncoras no litoral das 

mencionadas regides, tributando agradecimentos ao nosso Deus, em 

solene acgdo de gragas e com celebragao de uma missa cantada. Re~ 

conhecemos entdo ndo ser aquela terra uma ilha, e sim um conti- 

nente, pois nao somente se estende por longuissimo litoral que a 

ndo circunda, mas tambem e repleta de infinito ndmero de habitat 

dores. Nela, efetivamente, achamos inumerdveis gentes e povos e 

especies de todos os animais frozes encontrados em nossas regides, 

e muitas outras de nos nunca vistas e acerca de cada uma das quais 

seria longo discorrer. Grande foi a clemencia que Deus nos mani- 

festou, fazendo-nos abordar dquelas paragens: pois jd faltavam le~ 

nha e dgua e, pelo conseguinte, tdo so por mais alguns dias pode- 

riamos tolerar a vida do mar. A £le, portanto, honra, gratiddo e 

acgdo de gragas, 

Deliberamos navegar na diregdo de leste, mas ao longo do lite- 

ral e sem nunca perde-lo de vista. B tanto que o percorreramos 

algum tempo, chegados fomos a um recdncavo, onde o litoral se 

inclinava para o meio dia; e desde o sitio em que pela primeira ves 

tocamos terra ate aquela anfractuosidade medeiam aproximadamente 

trezentas leguas. No decorrer desta navegagdo, por muitas vexes 

saltamos em terra e amistosamente tratamos com aquele povo, con- 

forme ao depots saberds. Esquecera-me de escrever-te que do pro- 

montorio de Cabo Verde ate ao intcio daquele continente se perfaz 

um total de mais ou menos sete cent as leguas: embora imagine eu que 

(1) — "A sete de agftsto de 1501". O texto latino de Vlgnaud traz 
" — 1500millesimo quingentesimo. Trata-se de um too tipo> 
grafico porque, no texto original da edic&o de Augusta, existentc 
na New xork Public Library se Id: "millesimo quingentesimo 
primo." 
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hajamos nave gad o para mats de mil e oito centos, em parte pelo des- 

conhecimento das regioes e pela impertcia do cap it do do naviof e em 

parte por forga das tempestades e dos ventos, que nos impediam a 

reta derrota, compelindo-nos a frequentes desvios. E, se a mim, 

que possuia conhecimentos cosmogrdficos, me ndo houvessem langado 

as vistas os companheiros, nao haveria capitdo de navio ou guia nos~ 

so de navegagdo que ao cabo de quinhentas leguas soubesse dizer onde 

estariamos. Pois que estdvamos perdidos e errant es e apenas os ins" 

trumentos destinados a calcular a altura dos corpos celestes nos pude- 

ram revelar a nossa exata posigdo: eram eles o quadrante e o astrola- 

bio, onde todos quiseram certificar-se dela. Desde entao, por esse 

motivo, me cumularam todos de especial deferencia. Mosirei-lhes 

que, desconhecendo embora a carta de marear, mats versado era eu 

na arte de navegagdo do que todos os pilotos do universo globo: pois 

ndo possuem eles qualquer conhecimento, a ndo ser daqueles lug ares 

por onde costumam sempre nave gar. 

Quando, porem, o referido dngulo de terra nos proporcionou 

uma inclinagdo do litoral para o sul, resolvemos costed-lo de bem perto, 

a investigar o que houvesse naquelas regioes. Perlustramos dessa 

guisa circa de seiseentas leguas e repetidas vises saimos em terra. 

Conversdvamos e conviviamos com os moradores dos diversos si- 

tios, que cordialmente nos recebiam, e entre iles em certos casos nos 

demordvamos de quinze a vinte dias consecutivos, de modo amistoso 

e hospitaleiro, conforme mais abaixo compreenderds. 

Uma parte do territdrio desse novo continente fica situada na 

zona tor rid a, alem da linha equinocial em diregao ao polo Antdrti- 

co: porque comega a oito graus alem da referida linha. 

Navegamos paralelamente a esse litoral, ate que, ultrapassando 

o tropico de Capricdrnio, descobrimos o polo Antdrtico, cinquenta 

graus mais alto que o horizonte daqueles povos. Estivemos a de- 

zessete graus e meio proximos do proprio circulo Antdrtico. B que 

coisas hei vis to e conhecido da natureza daqueles povos e sobre os 

seus costumes e afabilidade, sobre a fertilidade da terra,' a salubri- 

dade do clima, a configuragdo do ceu e dos corpos celestes, e, prin~ 
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cipalmente, das estrelas fixas da oitava esfera, jantais vistas ou 

estudadas dos nossos antepassados: tudo isso e o que passo a narrar- 

te sucessivamente. 

Bm primeiro lugar o que c one erne ds populagoes, Tdo grande 

e a multiddo de gente que encontramos naquelas plagas, quanta wn- 

guem poderia enumerar, — como se le no Apocalipse, — gente 

essa que afirmo ser pacifica e tratdvel. Todos, de ambos os sexos, 

andam nus, ndo cohrindo quaisquer paries do corpo: e como saem 

do venire materno assim caminhavam ate a morte. Tem robusto corpo, 

de estatura mediana, bem disposto e bem propocionado, de cor ti- 

rante a vermelho, o que Ihes advem, segundo penso, do fato de, pot 

andarem nus, ser em tisnados pelo sol. O cabelo possuem-no abun- 

dante e negro. Np andar e nos folguedos sdo expedites e nobres. 

Pormoso Ihes e o rosto, que entretanto a si proprios se deformam, 

perfurando as faces, os lahios, o nariz e as orelhas. B ndo creias 

sejam pequeninas tais perfuragdes, ou que apenas possuam uma sd 

delas: pois a alguns vi eu que so no rosto ostentavam sete orificios, 

qualquer dos quais da capacidade de uma ameixa. Bsses orificios 

fecham-nos eles com pedras azuis, fragment os de mar more, belissi- 

mos cristais de aJtabastro, alvissimos ossos, ou com outros objetos 

engenhosamente trabalhados segundo o seu uso. Se contemplasses 

algo de extranhamente insolito e monstruoso, como, por exemplo, a 

um homem que trouxesse, tdo so nas faces e nos labios, nada me- 

nos que sete pedras, algumas das quais de palmo e meio de extensdo, 

-— por certo que ndo deixarias de ficar estupe fato. For mult as 

vezes, efetivamente, avaliei pesarem essas sete pedras dezesseis on- 

gas. Alem disso, em coda orelha, per fur ad a de tres orificios, trazem 

eles outras pedras pendentes em aneis. Bste costume, por em, e 

proprio exclusivamente dos homens: as mulheres ndo per fur am o ros- 

to, mas tdo so as orelhas. Hd entre eles outro costume, excessvua- 

mente mostruoso e ab err ante da mais re quint ad a credibilidade hu- 

mana. (2) E vem a ser que, de libidinosas, fazem as mulheres 

(2) — O texto latino de Vignaud diz "huraanara crudelitatem". Trata-se 
de um ^ito tipogrdfico, porque o texto original da edi$ao de Au- 
gusta diz: "hmnanam credmitatem". 
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entumescer o membro genital dos maridos, de tmneira tao desme- 

surada que vem a parecer hediondo e repelente: e conseguem elas 

is to com algum ardil de sua parte e com mordedura de animais 

venenosos. Por causa disto muitos dos maridos se tornam eunucos, 

perdendo o membro, que, por falta de cuidaJdo, Ihes apodrece. Ndo 

usam quaisquer panes, nem de Id nem de linho, nem de edgoddo, 

ndo somente por que ndo precisam deles, mas tambem por que ndo pos- 

suem bens proprios, mas tudo Ihes e comum, vivendo juntamente, 

sem rei nem lei, sendo coda qual o senhor de si proprio. Casam-se 

quantas vises querem: e copula o filho com a mde, o irmao com a 

irmd, o primo com a prima, e qualquer com a primeira mulher que 

tope, E tambem quantas vises o desejam desfasem os casamentos, 

nos quais nenhuma formalidade observam. 

Nenhum templo nenhuma lei possuem, nem contudo sdo idola- 

tras, Que mais poderei diser? Vivem segundo a natureza e devem 

ser considerados antes epicuristas que estoicos. Ndo ha entre iles 

mercadorias nem comercio. As tribos guerreiam entre si sem qual' 

quer arte e disciplina. Arengando os jovens, conseguem os mais 

velhos dobrd-los para o que quiserem e excitd-los para as guerras, 

onde se matam barbaramente uns aos outros. E a quantos da guer- 

ra condusem cativos, conservam-nos ndo por Ihes pouparem gene' 

rosamente a vida, mas a fim de serem mortos para sua alimentar 

gdo: pois vencedores e vencidos se entredevoram uns aos outros e 

a came humana Ihes e comum entre as viandas. Ndo tenhas ne- 

nhuma dthida quanto d veracid ode diste fato, porque jd Ihes pa- 

receu natural a um pai o direito de devorar a esposa e os filhos e 

eu proprio conheci um homem, com quern tambem falei, do qual se 

divulgava a fama de ter comido mais de tresentos corpos humanos. 

E, outrossim, permaneci por vinte e sete dias em certa cidade, onde 

in, pelas casas, came humana salgada suspensa das vigas, tal como 

e costume entre nos faser com toucinho e came de porco. Digo 

mais: admiram-se iles de ndo comermos nos outros os nossos inimi- 

gos, ndo Ihes usando ds refeigoes a came, que disem ser sa~ 

borosissima. 
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Sims armas sdo arcos e flee has, e quando avangam para a guer- 

ra nenhuma parte do coypo cobrem em intuito de protegdo: e ate 

nisto se parecem com os animals. Quanto em nos esteve, esforga* 

mo-nos por dissuadi-los de tdo grosseiros costumes, que nos pro- 

meter am abandonar. As mulheres, como jd assinalei, embora, an- 

dem nuas e sejam extraordindriamente senxuais, sab em contudo, 

ter o corpo bastante formoso e limpo: nem tdo feias sdo, como se 

poderia talvez imaginar, porque, sendo bem providas de carnes, me- 

nos se Ihes poe d mostra a fealdade, que, pela maior parte, Ihes 

e naturalmeyvte disfargada pela exuberdncia da corpulencia. B sur- 

preendente nos pareceu que entre elas nenhuma se visse que tivesse 

caidos os seios; e as que jd tinham dado d luz, em nada, pela forma 

e contragdo do ventre, se distinguiam das virgens, as quais tambem 

se assemelhavam em outras partes dp corpo, que deliberadamente 

deixo de especificar por motivo de natural dec or o. Ao terem ense- 

jo de copular com os cristdos, contaminavam e poluiam todo sen- 

timento de recato, excitadas de incontida libidinagem. 

Vivem aqueles povos cento e cinquenta anos e raramente adoe- 

cem; quando sdo acometidos de alguma enfermidade, curam-se a 

si mesmos com certas raizes de ervas. 

Sdo estes os fatos mais notdveis que entre eles observei. 

Mui temper ado e ameno e o clima, e, segundo me asseguraram, 

jamais se verificou ali epidemia ou simples doenga . proveniente da 

corrupgdo do ar. A ndo ser que peregam de morte violenta, vivem 

por dilatados anos: creio que por soprarem sempre ali os ventos 

meridionals, principalmente aquele a que chamamos Euro, que e para 

eles o que para nos outros o Aquilao. Sdo dados d pesca, pois pis- 

coso Ihes e o mar, abundante de todo genero de pescados. Ndo sdo 

cagadores: julgo que por existirem ali muitas especies de animais 

ferozes, e sobretudo de leoes, ursos, inumerdveis serpentes e outras 

terriveis e horripilantes alimdrias; e ainda por ser em as florestas 

muitissimo extensas e vast as e haver nelas drvores de imenso porte, 

razdo porque ndo ousam os nativos, nus, sem protegdo e sem ar- 

mas, expor-se a tdo grandes perigos. 



— 210 — 

Extrewamente fertil e aprasivel e a terra daquelas regioes: ricas 

de numerosas colinas e mantes, infindos vales e caudalosos rios; ir- 

rigada de frescos fantes e coberta de larguissimas, espessas e quase 

impenetrdveis florestas, povoadas de to das as variedades de animais. 

As drvores mormente ali vice jam sem cultura, e muitas ddo frut as 

de agraddvel gosto e uteis aa cor pa humano; outras, par em, nada 

produzem e nenhuns frutos ali existem semelhantes aos nossos. Pu- 

lulam tambem, naquelas plagas, inumerdveis modalidades de ervas 

e raizes, de que fabricam pdo e excelentes aliment as. Vem eles 

outrossim muitas sementes, de todo em todo divers as das nossas. Ndo 

hd quaisquer especies de metal, exceto a aura, de que sdo opidentis- 

simos aqueles sitios: e, ndo obstante, mostra alguma dele trouxemos 

conosco nesta nossa primeira nave gag do. Disso nos fizeram sabedo- 

res os habitantes, afirmando existir no interior das terras grande 

quantidade de ouro9 a que, contudo, nenhuma estimagao ou prego vom 

tam. Hd grande copia de perolas, como em outra ocasido jd 

ie escrevi. 

Se pretendesse eu rememorar-te tudo quanto la se encontra e 

escrever-te acerca das inumeras especies de animais e da infinita mul~ 

tidao destes, for a isso tarefa demasiado extensa e intermindvel. Pois 

acredito sinceramente que o nosso Plinio ndo chegou a tratar sequer 

da milesima parte dos tipos de papagaios e rest antes aves e animais 

Id exist en tes, de tanta diversidade de aspectos e cores, que seria 

impotente para retratd-los o proprio Policleto, apesar de pint or de 

consumada arte. As drvores to das sdo ali odorosas e destilam goma, 

oleo ou outra essencia, cujas propriedades, se conhecidas nos fds~ 

sem, serviriam de guarnecer o corpo humano, em minha opinido. 

E, em verdade, se o paratso terrestre estd localizado em alguma 

parte da terra, julgo que nao dista muito daquelas regioes. 

Estdo elas situadas, como disse, na diregdo do sul, em tamanha 

suavidade de temperatura que Id jamais se experimentam gelidos in- 

vernos nem fervidos colores. 

Limpidos sdo o ceu e a atmosfera na maior parte do ano, isento 

de densos vapores; as chuvas ali caem miudas e duram de tres a 
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quatro hot as, desfazendo-se em forma de cerragdo. B* o ceu reca- 

mado de formosissimos astros e constelagoes: observei neles cerca 

de vinte estrelas de tanto brilho quanta as vezes vemos em Venus e 

Jupiter. Bxaminei-lhes os movimentos e as orbitas e calculei-lhes 

com metodos geometric os as circunferencias e os didmetros, verifi- 

cando serem da maior grandeza. Contemplei naquele ceu tres Cano- 

pos, dois realmente brilhantes e um obscuro. O polo Antdrtico nao 

e adornado com uma Ursa Maior e outra Menor, como se ostenta o 

nosso Artico, nem proximo a ele se ve qualquer estrela scintilante; e 

dentro as que em volta dele giram com mais breve circuito tres ha que 

apresentam a figura de um tridngulo retdngulo: nelas, a semicircun- 

ferencia, o didmetro, tern cerca de nove graus e meio. Com estas, 

ao surgirem, divisar-se do lado esquerdo um Canopo branco de except 

cional tamanho; e, quando c he gam ao meio do ceu, oferecem a se- 

guinte configuragdo: 

{figura) 

Apos estas, notam-se duos outras, cuja semicircunferencia, cujo 

didmetro conta doze graus e meio: com elas se percebe outro Canopo 

branco. Seguem-se a estas outras seis estrelas^ as mais belas e ful- 

gentes entre todas as restantes da oitava esfera e que, na parte mais 

elevada do firmamnto, tern uma semicircunferencia, um didmetro, de 

trinta e dois graus. Volteia rapidamente com elas um Canopo sem 

brilho, de enormes proporgoes; vem-se na Via Ldctea, e tern um cons- 

pecto do teor se guinte, quando na linha meridiana: 

(figura) 

Muitas outras pulquerrimas estrelas vim a conhecer, anotando- 

Ihes cuidodosamente os movimentos, que procurei representar, d per- 

'feigdo, por meio de diagram-as, num como memorial da minha navega- 

gdo. Bste canhenho, detem-no atualmente consigo o Serenissimo 

Rei, que espero mo restituird. Naquele hemisferio observei coisas 

ndo consentdnects com as teorias dos filosofos. Duos vezes, por 
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volta da meia noite, um arco-iris branco fox visto ndo sdmente for 

mim, mas tambem por todos os marinheiros, Semelhantemente, vi- 

mos muitas vises a lua nova no dia em que estd em conjungdo com 

o sol. Noite por noite, naquela parte do ceu, "um mundo de va- 

por es no ar flutua" (3) e perpasscm ardentes mete or os. 

Disse hd pouco: "naquele hemisferio"; falando-se com proprie- 

dade, ndo e ele a rigor um autentico hemisferio, se comparado a este 

nosso: mas, como se Ihe aproxima da forma, assim me aprouve 

chamd-lo. 

Consequentemente, de Lisboa, como deixei consignado, donde 

houveramos partido e que dista da linha equinocial trinta e nove graus 

e meio, velejamos ate cinquenta graus alem da referida linha: o que 

tudo perfaz em conjunto circa de noventa graus, so ma esta que atin- 

ge a quarta parte do circulo mdximo, segundo o exato cdlculo de 

mensural do a nos outros legado pelos antigos: e, pois, evidente que 

temos percorrido a quarta parte do globo. E, conforme tal raciocir 

nio, nos que habitamos Lisboa, aquem do equador, trinta e nove 

graus e meio de latitude norte, estamos para com eles, que demoram 

alem do equador, cinquenta graus (4) de latitude sul, — na relagdo 

de um dngulo de cinco graus em linha transversal. Para que mats 

claramente compreendas: uma linha perpendicular que, estando nos 

em posigao vertical, se baixasse de um ponto do ceu situado acima 

da nossa cabega, a nos outros nos catria sobre a cabega mesma: a 

eles, porem, cair-lhes-ia sobre a ilharga ou as costas. Donde sucede 

que estamos nos em uma linha vertical, e iles em linha transversal; 

formando-se a figura de um tridngulo retdngulo, de que somos os 

catetos e iles a base, tirando-se a hipotenusa do nOsso vertice (zinite) 

para o deles: tal como se vi do esquema. E basta de cosmogrdfia. 

(3) 

(4) 
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(figura) 

E for am essas as mai* notdveis coisas que observei na minha 

ultima navegagdo, a qua chamo o meu terceiro capitulo {jornada.) 

Os outros dois foram as duas outras nave gag des que, por determina- 

gao do Serenissimo Rei das Espanhas, empreendi na diregdo do oci- 

dente, e durante as quais fui registrando as maravilhas realizadas pelo 

nosso Deus, sublime artifice de to das as coisas. Organizei des tar te 

um didrio de memordveis recordagoes, e, se algum dia tiver lazer, co- 

ligirei as reminiscencias de to das essas obras extraordindrias e por- 

tentosas e farei delas um compendia de geografia ou de cosmografia: 

para que possa perdurar na posteridade a lembranga do meu nOwr 

e proclamado seja o imenso trabalho de Deus onipotente, trabalho 

esse desconhecido, em parte, dos antigos e dos sabidos. Rogo, pois, 

a Deus clementissimo que me prolongue os dias de vida, a fim de 

que, com sua benvola ajuda e para salvagdo de minha alma, consiga 

eu levar a cabo a mais bela disposigdo da minha vontade. Os roteiros 

das duas outras jornadas conservo-os eu em meu gabinete; e, logo que 

o Serenissimo Rei se dignar de restituir-me o terceiro, esforgar-me-ei 

por alcangar novamente a pdtria e o repouso. Procurarei entao 

aconselhar-me com os entendidos, e oxald possa ser deles estimulado 

e assistido para a conclusdo daquele trabalho. 

Pego-te perddo de te ndo haver enviado a minha ultima ncwega* 

gdo, ou, para melhor dizer, o meu ultimo capitulo, de agordo com 

o que te prometera na carta precedente. Jd sabes a razdo: e que ainda 

ndo pude rehaver das mdos do Serenissimo Rei o original. 

Excogito comigo ainda agora efetuar uma quarta expedigdo, ob- 

jetivo de que zelosamente cuido: jd se me fez promessa de duas em- 

barcag.es devidamente equipadas, para que me apreste a, impelido 

pelo vento Africo, procurar novas terras na diregdo de sueste. B 

nesta jornada muito penso realizar para gloria de Deus, proveito des- 

te reino e honra de minha velhice, e nenkuma outra cousa aguardo 

a ndo ser o benepldcito do Serenissimo Rei. Consinta Deus o que. 

preferivel for. Sab eras o que vier a suceder. 
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Jucundo, o tradutor, verteu esta carta do idioma italiano para 

o latino, a fint de que possam todos os latinistas compreender quao 

inumerdveis maravilhas se descobrem diariamente, e par*, que se 

hutmlhe a arrogdncia daqueles que vivem a perscrutar o ceu e a 

majestade divina, intentando saber mais do que e licito: porquanto, 

apesar do longuissimo tempo decorrido desde que o mundo e mundo, 

e desconhecida a vastiddo da terra e o que nela se contem. 

GLORIA A DEUS 

Ao professor dr. Celestino Correia Pina, muito agradecemos a presente tra- 
du^ao que fez especialmente para 6ste livro da CArta "Mundus Novus", recor- 
rendo ao texto latino publicado por Henry Vignaud em 1917, na sua monu- 
mental obra intitulada "Americ Vespucc". 



LETTERA A SODERINI 

Carta de Amerigo Vespucci das ilhas recentemente 

descobertas em quatro de suas viagens. 

Magniflco Senhor. 

Depois da humilde reverencia e devidas recomendagoes etc. 

Pode ser que Vossa Magnificiencia ce maravilhard da minha te- 

nter idade e de que, conhecida zwssa sabedoHa, eu me mova, absurda- 

mente, a escrever a Vossa Magnificencia a presente carta tdo proli" 

xa, sabendo que continuamente estd ocupado nos altos conselhos e 

negocios sobre o bom governo dessa exceha Republica. B 

ter-me-d ndo so como presungoso mas tamhem como inutil, o pdr~me 

a escrever coisas ndo convententes a vosso estado, nao deleitdveis e 

escritas em estilo bdrbaro e fora de to da ordem de humanidade. Po- 

rim, a confianga que tenho nas vossas virtudes e na verdade do que 

escrevo, que sdo coisas que ndo se encontram mencionadas nem nos 

modernos escritores, como no contexto conhecerd V.M., jaz-me ser 

ousado. A causa principal que me moveu a escrever-vos, foi o rogo 

do presente portador chamado Benevenuto Benevenuti, nosso floren* 

tino, grande servidor segundo tern demonstrado de V.M., e muito 

meu amigo, o qual achando-se aqui nesta cidade de Lisboa, me pediu 

que desse parte a V.M. das coisas que vi nas diversas paries do 

mundo, em virtude de quatro viagens que fis para descobrir novas 

terras: duas por ordem do Rei de Castela, Dom Fernando VI, pelo 

grande gblfo do mar oceano para o ocidente, e outras duas a manda- 

do do poderoso Dom Manuel, Rei de Portugal, para o austro. Dis~ 

se-me que V.M. teria prazer nisso e que com isso esperava servir- 

vos, pelo que me dispuz a faze-lo, pois estou certo de que V.M. me 

tern no numero dos seus servidores, recordando-se como no tempo 

da nossa juventude era eu vosso amigo e agora servidor, quanao 
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tamos ouvir os principios de gramdtica sob o bom exemplo e dou- 

trina do venerdvel religioso de S. Marcos, frei Giorgio Antonio 

Vespucci, cujos conselhos e doutrina quisera Deus que eu os ti" 

vesse seguido, pois como disse Petrarca: "eu seria outro homem di- 

ferente do que sou De qualquer modo que seja, nao me lamento 

porque senvpre me tenho deleitado com coisas virtuosos, e ainda que 

estas minhas patranhas ndo sejam convenientes as vossas virtu- 

des, direi como disse Plinio a Mecenas; "vos costumdveis em outro 

tempo deleitar-vOs com os meus gracejosy\ Ainda que V.M. este- 

ja de continuo' ocupado com os negocios public os, alguma hora to- 

mareis para descanso a fim de consumir um pouco de tempo em 

coisas ridiculas ou divertidas, como a erva-doce que se costuma par 

em cima das deliciosas comidas para dispo-las a uma melhor diges- 

taOy assim podereis, para descanso das vossas t ant as ocupagoes, 

mandar ler esta minha carta, para que vos afasteis um tanto do 

continuo cuidado e asssiduo pensamento das coisas publicas e se eu 

for prolixo, pego perddo ao meu Magnifico Senhor. 

Vossa Magnificencia sab era que a razdo de minha vinda a este 

Reino da Espanha foi para negociar mercadorias, e que segui esse 

proposito circa de quatro anost durante os quais vi e conheci as 

desvairadas mudangas da for tuna e como mudava ela estes bens ca~ 

ducos e transitorios, e como uma vez mantem o homem na sumidade 

da roda e outra vez o afasta de si e o priva dos bens que se 

podem dizer passageiros, de modo que, conhecido o continuo tra- 

balho que poe o homem em conquistd-los, subemetendo-se a tantos 

incdmodos e perigos, deliberei abandonar as mercadorias e pdr o 

meu fim em coisa mais louvdvel e fir me. JDispus-me a ir ver parte 

do mundo e suas maravilhas, e para isso me ofereceram oportunida- 

de o tempo e o lugar, porque o Rei Dom Fernando de Cast ela tendo 

de mandar quatro navios para descobrir novas terras no ocidente, 

fui escolhido por Sua Alteza para ir nessa frota a fim de ajudar 

a descobrir. Partimos do porto de Cadiz no dia 10 de maio de 

1497 e tomamos nosso caminho pelo grande golfo do mar oceanc, 
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na quel viagem e stive mo s 18 meses e descobrimos nuuita terra firme 

e infinitas Uhas, grande parte delas habit ados, das quais os antigos 

escritores ndo fazem referenda, creio porque ndo tiveram noHcias. 

Se bem me recordo, cdgures eu li que se julgava estar este mar oceano 

despovoado e que dessa opinido foi Dante, nosso poeta, no XXVI ca- 

pitulo do Inferno, onde simula a morte de Ulisses. Nesta viagem 

vi coisas maravilhosas, como verd Vossa Magnificencia. 

Como adma disse, partimos do porto de Cadiz com quatro na- 

vios de conserva e comegamos nossa navegagdo em diregdo as Uhas 

Afortunadas, que hoje se chamam a Grd-Canada, que estdo situa- 

das no mar oceano no fim do Ocidente habitado, postas no terceiro 

dima, sobre as quais se eleva o polo do setentrido fora do horizonte 

27 graus e meio, e distam desta cidade de Lisboa pelo vento entre 

meio-dia e sudoeste 280 leguas, onde estivemos 8 dias abastecendo- 

nos de dgua, lenha e outras coisas necessdrias. Feitas as nossas ora- 

goes, dali partimos e demos vela ao vento, comegando nossa navega- 

gdo para o poente, tomando uma quarta do sudoeste, Navegamos 

tanto que ao cabo de 37 dias fomos ter a uma terra que julgamos 

ser terra firme, a qual dista das Uhas das Candrias, mais ao ociden- 

te cercade 1.000 leguas fora do habitado e dentro da zona torrida, 

porque encontramos o polo do setentrido a uma altura de 16 graus 

fora do seu horizonte9 e tinha 75 graus ao ocidente das Uhas das 

Candrias, segundo mostravam os nossos instrumentos, Ancoramos 

nossos navios a uma legua e meia da terra e arriamos nossos ba- 

teis guarnecidos de gente e armas e dirigimo-nos a terra. Antes 

que chegdssemos a ela, vimos muita gente que andava ao Ion go da 

praia, com o que muito nos alegramos, e vimos ser gente nua. Mos- 

traram ter me do de nos, creio porque nos viram vestidos e com ou- 

tra aparencia. Todos se retiraram para um monte e, apesar dos si- 

mais de paz e amizade que Ihes fizemos, ndo quiseram vir conversar 

conosco, de niodo que, jd vindo a noite e porque os navios estavam 

surtos em lugar perigoso, por 'estar em costa brava e sem abrigo, 

concordamos no outro dia partir daqui e ir procurar algum pdrto ou 

enseada onde abrigdssemos nossos navios. Navegamos pelo noroes- 
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te e assim corrtamos a costa, sempre avistando a terra e de conttnuo 

vendo gente pela praia. Depois de navegar dois dias encontramos 

lugar bastante seguro para os navios e surgimos a meia legua de ter- 

ra, onde vimos muita gente. Nesse mesmo dia fomos a terra com 

bateis e desembarcamos 40 homens com boa ordem. 0s habitantesi 

da terra mostravam-se todavia receiosos de negociar conosco e ndo 

nos foi possivel convenee-los a que viessem conversar conosco, Po- 

rem nesse dia tanto insistimps em oferecer-lhes nossas coisas, guisos, 

espelhos, contas, bolinhas e outras ninharias, ate que alguns deles se 

animaram e vieram necjociar conosco. Tendo feito boa amizade com 

eles e vindo a noite, nos despedinios e voltamos aos navios. Ao aman 

nhecer do dia seguinte, vimos que havia na praia incalculdvel numero 

de homens que traziam consigo suas mulheres e filhos. Fomos a ter- 

ra e vimos que todos vinham carregados com sens mantimentos — 

que sdo aqueles que em outro lugar descreverei. Antes que atingis- 

semos a terra, muitos deles se puzeram a nadar, pois sdo grandes na- 

dadores, e vieram receber-nos d distdncia de um tiro de besta com 

tanta amizade, como se nos conhecessem de hd nmito tempo. Desta 

sua amizade tivemos muito prazer. 

O que de sua vida e costumes conhecemos foi que andam to- 

dos completamente nus, tanto homens como mulheres, sem cobrir 

suas vergonhas, do mesmo modo como sairam dos venires de suas 

mdes. Sdo de mediana estatura, muito bem proporcionados; sua 

came e de uma cor que pende para o vermelho como o pelo de ledo. 

Creio que se andassem vestidos, seriam brancos como nos. Ndo 

tern no corpo nenhum pelo, salvo os cabelos que sdo longos e pre- 

tos, principalmente as mulheres, que sdo por isso formosas. De 

rosto ndo sdo muito bonitos, porque o tern largo, parecendo-se com 

os tartar os. Ndo deixam crescer o pelo das sobrancelhas, nem das 

pestanas, nem de nenhuma parte, salvo na cabega, pois tern o pelo 

por coisa feia. Sao muito dgeis no andar e no correr, tanto os ho- 

mens como as mulheres, de modo que estas ndo levam em conta 

correr uma ou duas leguas, o que muitas vezes vimos, e nisto levam 

grandtssima vantagem a nos outros cristdos. Nadam de modo in- 
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crivel, as mulheres melhor que os horn ens, porque muitas vezes vi* 

mos que andavam nadando duas leguas dentro do mar, sem nenhum 

apoio. Suas armas sdo arcos e flechas, muito bem fabric ados, ape-' 

sar de ndo terem ferro nem outra especie de metal duro. Em lugar 

de ferro, usam por denies de animals ou de peixes, ou um pedago de 
f 

madeira dura, agugado na ponta. Sdo bons atiradores, acertando 

onde querem; em alguns lug ares as mulheres usam estes arcos. 

Tfm outras armas, como langas crestadas ao fogo e unS bastoes com 

as empunhadeiras muito bem trabalhadas. Fazem guerra entre si 

com gentes que ndo da sua lingua, mui cruelmente, sem poupar a 

vida a ninguem, salvo para dar maior sofrimento. Quando vdo d 

guerra levam consigo as suas mulheres, ndo para combater, mas pa- 

ra levar-lhes o mantimento, pois uma mulher pode levar uma cargo 

nas costas, trinta ou quarenta leguas, o que um homem ndo faz, o 

que vimos muitas vezes. Ndo costumam ter nenhum capitdo, ndo 

andam em ordem, pois cada um e senhor de si. A causa de suas 

guerras ndo e a ambigdo de reinar, nem de aumentar seus domtnios, 

nem desordenada cobiga, mas por intriga de inimizade que tiveram 

entre si em tempos passados. Interrogaidos porque guerreavam, 

nao sabiam apresentar outra razdo a ndo ser que assim faziam para 

vingar a morte de seus antepassados ou de seus pais. Ndo tern rei 

nem senhor e ndo obedecem a ninguem, pois vivem em plena liber- 

dad e. Quando resolvem fazer guerra pela morte ou prisdo de al- 

gum deles, o parente mats velho deste se levanta e vai falando pelas 

istradas para que vdo com ele vingar a morte daquele seu parente, 

e assim se movem por compaixdo. Ndo aplicam justiga nem casii- 

gam ao malfeitor, nem o pai ou a mde castigam os filhos. Maravi- 

Iha ou ndo nunca vimos questdes entre eles. 

Mostram-se simples no falar e sdo muito maliciosos e sagazes 

naquilo que Ikes interessa. Falam pouco e em voz baixa. Usam 

os mesmos acentos que nos, porque for mam as palavras, ou no par 

lato, ou nos denies, ou nos labios, salvo que usam outros vocdbulos 

para indiear as coisas. Muitas sdo as diferengas das linguas, pois de 

100 em 100 leguas encontramos mudanga de linguagem, de modo quo 
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ndo se entendiam uns com os outros. A maneira como vivem e 

muito barbara, porque ndo comem a horas certas, mas todas as ve~ 

zes que querem e ndo se incomodam que a vontade Ihes venha mats 

d meia-noite do que de dia, pois a toda hora comem. Comem no 

chdo sem toalha ou qualquer outro pano, porque tern os seus ali- 

mentos em bacias de barro que fabric am, ou em meias cabagas. 

Dor mem em redes muito grandes, feitas de algoddo e suspensas no 

ar. Apesar dessa maneira de dormir parecer incbmoda, digo que 

e agraddvel. Dormimos melhor nessas redes que nos colchoes. Sao 

gentes limpas e asse&das de corpo, porque de continuo se lavam. 

Quando, perdoando a expressdo, esvaziam o venire, fazem tudo pa- 

ra ndo serem vistos. Enquanto em tudo sdo limpos e decentes, ao 

fazerem dgua sdo entretanto sujos e desavergonhados, porque, es- 

tando conversando conosco, sem se afas tar em ou sem se envergo^ 

nharem, deixavam sair tal fealdade, pois nisso ndo tern nenhuma 

vergonha. 

Ndo usam entre si o casamento, pois coda um toma quantas mu- 

Iheres quer, e quando as querem repudiar, as repudiam, sem que 

Ihes seja tido por mat, nem por vergonha a mulher, pois nisto tern 

tanta liberdade a mulher como o homem. Ndo sao muito ciumentas, 

sdo luxuriosas for a de medida, muito maid as mulheres que os 

homens. Deixo de contar, por dec or o, os artificios de que se ser- 

vem para satisfazer sua desordenada luxuria. Sdo mulheres muito 

fecundas e durante a gravidez ndo recusam nenhum trabalho. 

Seus partos sdo tdo fdceis que, depois de um dia dos mesmos, vdo 

por todos os lugqres, principalmente lavar-se nos rios, e estdo sadias 

como peixes. Sdo tdo desamorosas e crueis, que, se se zangam com 

os maridos, logo recorrem a um artifkio com o qual matam a crian- 

ga no ventre e abortam, razdo por que matam inumeras criaturas. 

Sdo mulheres de corpo gentil, muito bem proporcionadas, porque 

ndo se ve nos seus corpos coisa ou membro mal feito, Apesar de 

andarem completamente nuas, sdo mulheres cheias de carnes, ndo 

se vendo aquelas partes de suas vergonhas, que ndo pode imaginar, 

quern ndo as viu, pois as encobrem com as coxas, salvo aquela parte 
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que a natureza ndo cuidou, que e, falando honestamente, o pubis. 

Efn conclusao, ndo tern pudor de suas vergonhas, assim covno nos 

ndo temos de mostrar o nariz on a hdca. Raras vezes vereis os peitos 

caidos em uma mulher, ou o ventre caido ou enrugado, por muito 

parir, pois to das parece que nunca pariram. Mostram-se muito de- 

sejosas de unir-se a nos cristdos. Ndo percehemos se estas gen- 

tes tem alguma lei, ndo se pode chamd-los de mouros ou judeus. 

Sdo piores que os gentios por que ndo vimos fazerem nenhum sacri- 

ftcio e tdo pouco tem casa de oragdo. Julgo que levam uma vida 

de epicurista. Suas habitagoes sdo em comum e as casas 

em forma de cabanas, mas Midamcnte construidad e feitas com 

grandes troncos de drvores, cobertas de folhas de palmeiras e resis- 

tentes as tempestades e aos ventos, Em alguns lug ares sdo tdo largos 

e compridas que numa so casa vimos que estavam 600 pessoas. Vi- 

mos povoagoes apenas com 13 casas onde estavam quatro mil almas. 

De oito a dez anos mudam as povoagoes. Interrogados porque as- 

sim faziam, responderam que era por causa do solo, pois pelas imun- 

dicies ficava infeto e corrompido, causando-lhes doengas em seus cor- 

pos, o que parecia boa razdo. Suas riquezas sdo penas de pdssaros 

de muitas cores, rosdrios que fazem de ossos de peixes ou de pe- 

dras brancas ou verdes que colocam nas faces, nos Idbios ou nas 

orelhas, e outras muitas coisas que nos de modo algum estimamos. 

Ndo usam comercio, ndo compram nem vendem. Em conclusdoy 

vivem e contentamrse com o que a natureza Ikes dd. As riquezas 

que nesta nossa Europa e em outras partes usamos, como ouro, joi- 

as, perolas e outros luxos, ndo as tem em nenhuma conta, e apesar 

de possui-las em suas terras, ndo trabalham para have-las, nem as 

apreciam. Sdo liberais no dar e so raramente vos negam alguma 

coisa. Por sua vez sdo muito francos no pedir quando se mostram 

vossos amigos. A maior prova de amizade que vos demonstram, 

e dar-vos as suas mulheres e suas filhas, sendo que um pai ou uma 

mde se tem por honrados quando vos trazem uma filha ainda moga 

virgem para dormirdes com ela. Desse modo dao prova do maximo 

de sua amizade. 
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Quando morrem usam diver so s modos de exequias. Alguns sdo 

enterrados. com dgua e alimentos na cabeceira, porque pensam que 

tern de comer. Ndo tern nem usam cerimdnias com luzes nem com 

prantos. Bm alguns outros lug ares usam o mais bdrbaro e inumano 

enterramento, sendo que quando um doente ou enfermo estd qua- 

se que no ultimo passo da morte, os seus parentes o levam a um 

grande bosque e colocam entre duos drvores uma daquelas suas re- 

des onde dormem. Depois o met em nela e dangam ao redor um 

dia todo. Chegando a noite poem na cabeceira dgua com alimen- 

tos, de modo que se possa alimentar durante quatro ou seis dias. 

Deixam-no so e voltam as suas habitagoes. Se o enfermo se arri- 

ma por si mesmo, come, bebe e vive, torna d aldeia onde os seus 

o recebem com cerimdnia. Mas poucos sdo aqueles que escapam, 

e morrem sem serem mais visitados e aquela e a sua sepultura. 

Tern muitos outros costumes que, para nao ser prolixo, nao os re- 

late. Usam nas suas enfermidades vdrios modos de cur a, tao di- 

ferentes dos nossos, que nos admirdvamos como podia alguent se 

salvar. Muitos vezes vi que a um enfermo de febre, quando a ti- 

nha elevada, o banhavam da cabega aos pes com muita dgua fria e 

depois faziam um grande fogo ao seu redor, fasendo-o virar e re- 

virar durante duas horas ate que o cansavam e deixavam dormir, e 

muitos saravam. Com is to usam muito a diet a e ficam tres dias sem 

comer; tambem a sangria, ndo no brago, mas na coxa, nas costas 

e na polpa da perna. Provocam o Vomito com ervas que poem na 

boca e usam outros remedios que seria longo contar. Sofrem muito 

de fleuma e do sangue por causa dos seus alimentos, que sdo princi- 

palmente raizes de ervas, frutas e peixes. Ndo tern sementes de 

trigo nem de outros graos e comem comumente uma raiz de uma 

plant a da qual fazem farinha muito boa, chamam-na luca, e outros 

que dominam Cazabi e outros Inhame. Comem pouca came, ex- 

ceto came humana, pois sab era Vossa M a gnific en cia que nisto sdo 

tdo inumanos que ultrapassam todos os costumes bestiais, porque 

comem todos os inimigos que matam ou fazem prisioneiros, tanto 

homens como mulheres, com tanta ferocidade que so em dizer cau- 
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sa horror, que dim em ver, coma me aconteceu infinitas vises em 

muitas partes, Admiram-se muito ouvindo-nos dizer que nos ndo 

comemos os nossos inimigos, creia isto por ver dad e Fossa Magni- 

ficencia, e tambem que seus outros costumes sdo tdo bdrbaros que 

seria dificil descreve-los, Como nest as quatro viagens vi tant as coi- 

sas diferentes dos nossos costumes, me dispus a escrever uma mis- 

celdnea a que chamo "As Quatro Jornadas onde relato a maior 

parte das coisas que vi, mui detalhadamente, segundo o meu de- 

bit engenhoy a qual ainda ndo publiquei por que tenho tal desprazer 

das minhas proprias coisas, que ndo encontro graga nessas que es- 

crevi, apesar dos muitos que me animam a publicd-la. Nela se verd ca~ 

da coisa por miudo, de mo do que ndo me alar gar ei mais neste ca- 

pitulo, porque no prosseguimento da carta veremos muitas outras coisas 

que sdo particulares e, quanto ao geral, isto basta. 

No principio ndo vimos coisa de muito proveito na terra, salvo 

alguma amostra de ouro; creio que a causa e que ndo sabiamos a 

lingua. Quanto ao sitio e disposigdo da terra, ndo pode ser melhor. 

Concordgmos em partir e ir mais adiante costeando de continuo a 

terra, na qual fizemos muitas escalas, tendo conversado com muita 

gente e, no fim de alguns dias, fomos ter a um pdrto onde passamos 

por grandissimo perigo, por em gragas ao Espirito Santo nos sal- 

vamos. Eoi deste modo: Entramos em um pdrto onde encontra- 

mos um povoagdo edificada sobre a dgua como Veneza. Eram cer- 

ca de 44 casas grandes em forma de cabanas suspensas sobre pauS 

muito grossos e tinham suas 'portas ou entradas a modo de pontes 

levadigas, podendo-se de uma casa ir a todas, devido as pontes le- 

vadigas que se estendiam de casa em casa. Quando as gentes dela$ 

nos viram, mostraram ter medo de nos e imediatamente levantarank 

todas as pontes e, esiando nos a ver essa maravilha, vimos vir por 

mar cerca de 22 canoas, que sao os feitios de seus navios, feitas du- 

ma so drvore, as quais vinham ao re dor de nossos bateis. Como se 

admirassem de nosso aspecto e traje, se afastaram e assim procedendo, 

fizemo-lhes sinais para que se aproximassem de nos, assegurando- 

Ihes a nossa amizade. Vis to que ndo vinham, fomos a 

eles, mas ndo nos esperaram, antes for am a terra e com sinais nos 
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disseram que esperdssemos, pois logo valtariam. For am direitos a 

um monte e ndo tardaram muito. Quando voltaram traziam con~ 

sigo 16 mogas e entraram com elas nas suas canoas, vieram com elas 

aos bateis e em cada um deixaram quatro, coisa que nos causou 

tanta admiragdo como V,M. pode compreender. Meteram-se com 

suas canoas entre nossos bateis, falando conosco de tal modo que 

julgamos sinal de amizade. E estando nistof vimos vir muita gen* 

te que vinha das casas nadando pelo mar e aproximando-se de nos 

sem nada de suspeito, A esse tempo apareceram nas port as das 

casas vdrias mulheres velhas dando grandtssimos gritos e arrancan- 

do os cabelos em sinal de tristesa, o que nos fez suspeitar, recor- 

rendo cada um ds or mas. Imediatamente as mo gas que estavam nos 

bateis se jo gar am ao mar, os das canoas se af as tar am e come gar am 

a atirar setas com seus arcos e, os que vinham nadando, trazia ca- 

da um uma langa debaxo d'dgua, que escondia o mais que podia. 

De modo que, conhecida a traigdo, comegamos ndo so a nos defen- 

der, como a atacd-los fortemente e fizemos sogohrar com os bateis 

muitas das suas almadias ou canoas, como assim chamam. Fizemos 

estragos e todos fugiram a nado, abandonando as suas canoas 

com muito dano, foram nadando d terra. Morreram deles cerca de 

15 ou 20 e tiveram muitos feridos. Dos nossos foram feridos 5 e 

todos se salvaram gragas a Deus. Aprisionamos 2 de suas mogaS 

e 2 homens e fomos ds suas casas encontrando so 2 velhas e um en- 

fermo. Tomamos-lhes muitas coisas mas de pouco valor e ndo qui- 

zemos incendiar as casas porque ndo quertamos ter encargo de cons- 

ciencia. Voltamos aos nossos bateis com 5 prisioneiros, fomos aos 

navios e pusemos em cada um, um par de ferros nos pes, menos ds 

mogas, as quais fugiram quando veto a noite com um dos homenst 

de modo o mais subtil do mundo. No dia seguinte concordamos em 

sair deste porto e seguir mais adiante. Navegando de contxnuo ao 

longo da costa vimos outra gente, distante da anterior, cerca de 80 

leguas, que era mui diferente na lingua e nos costumes. Con- 

cordamos surgir e fomos com os bateis d terra, vendo na praia mui- 

tissimas gentes que bem podiam ser quatro mil almas. Apenas nos 
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aproximamos ndo nos esperaram e puseram-se a fugir pa- 

ra os bosques, abandonando suas casas. Saltamos em terra e fo- 

mos por um caminho que conduzia ao bosque e a um tiro de besta 

encontramos suas cabanas onde haviam feito grandes fogueiras e 

em duos delas estavam cozinhando seus aliment os e assando muitos 

animais e vdrias especies de peixes. Vimos que assavam um ani- 

mal que parecia uma serpente, por em que ndo tinha asas, de aparen- 

cia tdo feia que nos espantou muito. Caminhando pelas suas casas, 

ou melhor, cabanas, encontramos muitos destas serpentes vivas qut 

estavam amarradas pelos pes e tinham uma cor da ao redor do foci- 

nho de modo tal que ndo podiam abrir a boca, como se faz aos cdes 

mastins para que ndo mordam, Bram de tdo horrtvel aspecto que 

nenhum dos nossos se atreveu a t oca-las, p ens and o que eram vene- 

nosas. Sao do tamanho de um cabrito e de brago e meio de com- 

primento, tem os pes compridos e grossos armados de fortes unhas, 

a pele e dura e de diversas cores, o focinho e a cara de dprpente. 

Parte do nariz uma crista como uma serra que, passando pelo meio 

do dor so, vae ate a ponta da cauda. Em conclusdo: julgamos que 

eram serpentes e venenosas, apesar de que eles as comiam. Verifi- 

camos que faziam paes de pequenos peixes que pescavam no mar, 

aos quais davamrlhes uma fervura, depois os amassavam, faziam 

uma pasta ou pdes que assavam nos brasas e assim os comiam, Pro- 

vamos e achamos que eram bons. Tinham tant as outras especies 

de comidas, principalmente frut as e raizes, que seria coisa longa des- 

creve-las por miudo. 

Visto que a gente ndo voltava, concordamos ndo tocar nem to- 

mar coisa alguma para melhor seguranga, deixando em suas caba- 

nas muitas das nossos coisas em lugar que pudessem ve-las, Tor- 

namos d noite aos navios e, no dia seguinte, ao amanhecer, vimos na 

praia inumeras gentes e fomos d terra, Ainda que se mostrassem 

receosos, todavia confiaram em negociar conosco, dando-nos quan- 

ta Ihes pediamos. Mostrando-se muito amigos, disseram-nos que es*- 

sas ndo eram suas habitagoes e que tinham vindo aqui para pescart 

pedindo-nos que fossemos as suas habitagoes e povoagoes por que 
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queriam receber-nos como amigos. A razao desta amizade era can- 

sada pelos 2 homens que traziamos presos, porque eram sens inimi- 

gos. A vista de tanta insistencia deles, feito nosso conselho, con- 

cordamos que 28 dos nossos cristdos bem armados os seguissem com 

o firme proposito de morrerem se fosse. Depois de quase 3 dias, 

fomos com dies terra a dentro e, a Z leguas da praia, encontramos 

uma aldeia de muita gente, com poucas casas, porque ndo havia mais 

de 9 onde fomos recehidos com tantas e too bdrbaras cerimdnias que 

ndo basta a pena para descreve-las. Houve dan gas, cantos e lamen- 

tos misturados com regosijos e grandes quantidades de alimentos. 

Ficamos ali durante a noite, e nos of ere c eram as suas mulheres de 

tal modo, que ndo pudemos resistir. Depois que passamos ali a noite 

e a metade do dia seguinte, foi tanta a gente que admirada nos que- 

ria ver, que era incrivel. Os mais velhos nos pediam que fpssemos 

com eles as outras aldeias que estavam terra a dentro, dizendo que 

nos prestariam grandes honras. Concordamos em ir e nos presta- 

ram tantas honras que ndo e possivel descrever-vos. Fomos a mui- 

tds aldeias, tanto que gasiamos 9 dias de viagem, de modo que nossoS 

cristdos que tinham ficado nos navios, estavam com temor de nos. 

Estando 18 leguas terra a dentro, deliberamos regressar aos navios 

e na volta foi tanta a gente, homens e mulheres, que vinha conosco 

ate o mar, que foi coisa admirdvel. Se algum dos npssos se can- 

sava pelo caminho, carregavam-no em suaS redes mui descansada- 

mente. Ao atravessar os rios, que sdo muitos e bast ante grandes, 

os atravessavam com artificio e com tanta seguranga que ndo tinha- 

mos nenhum perigo. Muitos deles vinham carregados das coisas que 

nos haviam dado, que estavam nas redes onde dormiam, como pe- 

nas mui ricas, muitos arcos e flechas e inumeros papagaias de vdrias 

cores. Qutros traziam aliment os e animais. Vimos ainda uma coisa 

muito maravilhosa: quando tinhamos que atravessar um rio, se con- 

siderctvam felizes os que nos carregavam Sgbre seus ombros. Quan- 

do chegamos ao mar e entramos nos bateis, foi tanta a luta que fi- 

zeram para neles entrar e ir ver nossos navios, que ficamos ad- 

mirados. Levamos deles quantos pudemos nos bateis ate os navtos. 
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porem vieram tantos nadando, que ficamos aborrecidos porque ape- 

sar de nus e desarmados eram mais de mil almas. Admiraram-se 

muito dos nossos apetrechos e artificios e da grandeza dos navios. 

Com estes nos sucedeu coisa de dar risada. Poi que concordamos 

disparar algumas pegas de artilharia e, quando ouviram o estampido, 

atiraram-se ao mar a maior parte deles de medo, do mesmo modo 

como fas em as rds que estdo na beira do pdntano e vendo coisa pe- 

rigosa a ele se jo gam. Os que ficaram nos navios estavam tdo as- 

sustados, que nos nos arrependemos do que fizemos. Dissemo-lhes 

que com aquelas arm as matdvamos nossos inimigos. T endo folgado to- 

do o dia nos navios, Ihes dissemos que fdssem embora porque que- 

riamos partir d noite. Assim for am d terra com muitas provas de 

amizade e carinho. Muitos foram os costumes e modos de viver que 

vi e notei nesta gente e em sua terra, a cujo respeito ndo euro pa- 

ra ndo estender-me, porque V\.M. saberd que em cada uma das mi- 

nhas viagens tomei nota das coisas mais import antes e tudo resumi 

em um volume em estilo geogrdfico ao qual chamo "As Quatro Jor- 

nadas ", obra que conta as coisas amiudadamente, a qual ndo publi- 

quei porque necessito reve-la. 

Esta terra e povoadissima e cheia de gente, assim como de inu- 

meros rios e animais pouco semelhantes aos nossos, salvo leoes, pan- 

teras, veados, porcos, cobras e gamos, se bem que tenham ainda al~ 

guma diferenga. Pies ndo tern cavalos, nem mulas, nem perdoando 

a expressdo, asnos, nem cdes, nem nenhuma especie de rehanho, nem 

vacas, porem sdo tantos os outros animais que tern, embora sejam 

selvagens e ndo se sirvam deles, que e impossivel descreve-los. Que 

diremos dos pdssaros que sdo tantos e de tdo variadas cores as pe- 

nas, que se fica admirado em ve-losf A terra e muito'amena e fru- 

tifera, cheia de grandes selvas e bosques, que sempre estdo verdes, 

porque nunca perdem as folhas. As frutas sdo tantos, impossiveis 

de serem contadas e muito diferentes das nossos. Esta terra estd 

dentro da zona torrid a, diretamente de baixo do paralelo que descre- 

ve o tropico de Cancer, onde se eleva o polo do horizonte 23.°, no 

fim do segundo clima. 
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Vinham nos ver muitos povos e se admircwam dos nossos rostos 

e da nossa brancura. Perguntaram de onde vinhamos e nos Ihes 

ddvamos a entender que vinhamos do ceu e que anddvamos a ver o 

mundo, no que acreditavam. Nesta terra pusemos pia batismal e in- 

finitas gentes se batizaram. Chamavam-nos em sua lingua "Carabi," 

que quer dizer homens de grande sabedoria. Partimos deste porto, a 

provincia se chama Lariab, e navegamos ao longo da costa, sempre d, 

vista da terra ate que corremos 870 leguas, porem em diregdo ao no* 

roeste, fazendo nela muitos escalas, negociando com muitos gentes: 

Em muitos lugares resgatamos ouro, porem ndo em grande quanti- 

dade, pois qud fizemos muito em descobrir a terra e saber que tv 

nha ouro, Tinhamos jd estado 13 meses em viagem e os navios e 

seus apetrechos estavam muito estragados e os homens cans ados, 

pelo que resolvemos de comum acdrdo por os navios a seco, exami- 

nd-los para os consertar. Jd que faziam muita dgua, calafetd-los, 

embred-los de novo e voltarmos d Espanha. Quando isso delibera- 

mos, tinhamos chegado a um porto o melhor do mundo, no qual 

entramos com os nossos navios e onde encontramos infinita gente 

a qual nos recebeu com muita amizade. Levantamos em terra um 

bastido com os nossos bateis, toneis, barris e nossa artilharia que do- 

minava todos os lados. Descarregados e aligeirados nossos navios, 

os puxamos para a terra, os reparamos de tudo que necessitavam, 

tendo a gente da terra nos dado grandtssima ajuda e de continuo nos 

proviam de seus alimentos, com que nos prestaram um grande fa- 

vor, jd que neste porto pouco tocamos nos nossos, com o que fize- 

mos bom jogo, por que eram bem poucos os que tinhamos para vol- 

tar. Estivemos 37 dias e fomos muitos vezes ds suas aldeias, onde 

nos prestaram grandes honras. Querendo nos partirmos para a 

nossa viagem, queixaram-se de que em cert a epoca do ano, vinham 

pelo mar a esta sua terra gentes muito crueis, suas inimigas que, com 

traigdes ou pela forga, matavam muitos deles, os comiam, e alguns 

faziam prisioneiros e os levavam para as suas casas ou terra. Pi- 

zeram sinais que eram gentes de ilhas que podiam distar dali mar 

a dentro 100 leguas e com tanta afligdo diziam isso, que acreditamos 
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e Ihes prometemos vingd-los de tanta injuria. Picaram muito ale~ 

gres com isso e muitos se ofereceram para nos acompanhar, porem 

ndo quisemos por muitas razdes, salvo 7 que levamos com a condi- 

gao de depois voltarem em suas canoas por que ndo quisemos obri- 

gd-las a voltar d terra, Picaram contentes e assim partimos destas 

gentes deixando-as muito nossas amigas, Consertados nossos na- 

vios navegamos 7 dias mar a dentro com vento nordeste e leste e 

ao cabo deles encontramos entre as ilhas que eram muitas, algumas 

povoadas e outras desertas. Surgimos em uma delas, onde vir 

mos muita gente que a chamava "ItiGuarnecidos os nossos ba- 

teis com gente e cada um com 3 tiros de bombarda, fomos d terra 

onde encontramos 400 homens e muitas mulheres, todos nus como ps 

anteriores, Eram de bom corpo e pareciam homens belicosos por- 

que estavam armados com suas armas que sdo arcos, flechas e lam- 

gas, e a maior parte deles tinha pequenas tdbuas quadradas de tal 

modo colocadas, que ndo Ihes imfediam de atirar com o arco.Quan- 

do estdvamos nos bateis circa da terra um tiro de besta, todos sal- 

tar am n'dgua a atirar flechas, impedindo-nos que desembarcdssemos. 

Tinham todos o corpo pintado de diversas cores, emplumados com 

penas e, diziam os linguas que estavam conosco, que quando se mos- 

travam assim pintados e emplumados, era por que queriam comba- 

ter, Tanto perseveravam em defender a terra, que nos fomos for- 

gados a atirar com nossa artilharia. Ao ouvirem o estampido e verem 

cair mortos alguns dos seus, recuaram todos para terra, a vista de 

que, depois de termos conselho, concordamos desembarcar quaren- 

ta e dots dos nossos e combater com eles se nos esperassem. Assim, 

quando saltamos em terra com nossas armas, se arrojaram sobre nos 

e combatemos circa de uma hora sem obter grande vantagem, salvo 

que nossos besteiros e espingardeiros mataram alguns deles e eles fe- 

riram pouco dos nossos, isso por que ndo nos esperavam quando da- 

vamos os golpes de langa e de espada, Porem fizemos no fim 

tanto esfdrgo que os atingimos com os golpes das espadas e, quando 

experimentaram as nossas armas, puseram-se em fuga pelos monies 

e bosques, deixando-nos vencedotes do campo com muitos deles mor~ 
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tos e bast antes feridos. Neste dia, nao quisemos persegui-los por 

que estdvamos muito fatigados e voltamos aos navios com aqueles 

7 homens que vieram conosco, que ndo cabiam em si de tanta alegria. 

No dia seguinte, vimos chegar um numero grande de gente, por em de 

modo agressivo, tocando cornos e outros vdrios instrumentos que 

usam na guerra. Vinham todos pintados e emplumados que era coisa 

hem estranha de se ver, pelo que todos os navios fizeram conselho 

e foi de liber ado que, se esta gente queria inimizade conosco, que 

fdssemos ter com ela e fizessmos todos o possivel para fazi- la ami* 

ga. No caso de ndo quererem nossa amizade, que os tratdssemos 

co mo inimigos e quant os deles pudessemos aprisionar, fossem todos 

nossos escravos. Armados como melhor podtamosf fomos a terra 

sem que se opusessem, creio por nvedo das bombardas. Desem- 

barcamos 57 homens em quatro companhias, coda uma com seu car 

pitao, chegamos as mdos com eles e depois de uma grande batalha, 

mortos muitos deles, os pusemos em fuga e os perseguimos ate uma 

de suas aldeias, fazendo-lhes 250 prisioneiros, Incendiamos a po- 

voagdo e voltamos vitoriosos aos navios com 250 prisioneiros, deixan- 

do deles muitos mortos e feridos. Da nossa parte so Hvemos um morto 

e vinte e dots feridos que sararam gragas a Deus. Ordenamos a 

partida e os 7 homens, dos quais 5 estavam feridos, embarcaram nu- 

ma canoa da ilha e com 7 prisioneiros que Ihes demos, quatro mu- 

Iheres e tres homens, voltaram d sua terra muito dtegres, maravi- 

Ihando-se do nosso poderio. Pizemos de vela para a Espanha com 

222 prisioneiros escravos, chegamos ao porto de Cadiz a 15 de ou~ 

tubro de 1498, onde fomos bem recebidos e vendemos nossos escrow 

vos. Isto e o mais notdvel que me aconteceu nesta minha primeira 

viagem. 

TERMINA A PRIMEIRA VIAGEM 

COMECA A SEGUNDA 

Quanto a segunda viagem e aquilo que nela vi digno de memdria 

e o que aqui segue, PaTtimos do porto de Cadiz tres navios de con- 
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serva no dia 16 de maio de 1499 e come$amos nosso caminho em 

diregdo as ilhas de Cabo Verde, passando d vista da ilha da Gra Co. 

ndria e tanto navegamos que fomos ter a uma ilha que se chanta llha 

do Pogo, e aqui feita nossa provisao de dgua e lenha, tomamos nossa 

navegagdo pelo sudoeste. Depots de 44 dias fomos ter a uma no- 

va terra que julgamos que era terra firme e que estava contigua com 

a acima mencionada, a qual estd situada dentro da zona torrida e 

for a da linha equinocial, para a banda do sul. Sdbre ela se eleva o 

polo meridional 5 graus, fora de todo o clima e dista das ditas ilhas 

pelo sudoeste 500 leguas. Os dias eram iguais as noites, porque che- 

gamos a ela em 27 de junho, quando o sol estd perto do tropvco de 

Cancer, A terra que encontramos era toda alagada e cheia de rios 

grandissimos, e de come go ndo vimos gente nenhuma. Surgimos 

com nossos navios e arriamos os bateis, nos quais fomos a terra que, 

como dissemos, era sulcada por grandissimos rios que a inundavam 

Tentamos em .muitos pontos ver se podiamos nela entrar, por em pe- 

la grande quantidade de dgua que tinham os rios, ndo encontramos 

lugar que ndo estivesse alagado; vimos sinais nas mar gens dos rios 

de que a terra era hahitada. Visto como ndo podiamos desembar- 

car, acordamos voltar aos navios e explord-la noutro ponto. Le- 

vant amos dncora e navegamos entre o levante e o sueste costeando 

continuamente a terra que seguia nessa diregdo, explorando-a em 

muitas partes por espago de 40 leguas, por em fox tempo per dido. 

Encontramos nesta costa correntes de mar que eram de tanta forga 

que ndo nos deixavam navegar e todas corriam de sueste a nordeste. 

de modo que vistos tantos inconvenientes para a nossa narvegagda, 

resolvemos virar os navios para o lado noroeste, Navegamos tanto 

ao longo da costa que chegamos a um for mo so porto formado por 

uma grande ilha que estava d entrada, havendo dentro uma grandis- 

sima enseada; e navegando para entrar nela costeando a ilha, vi- 

mos muita gente, o que nos alegrou. Dirigimos os navios ate onde 

estava a gente, que poderia estar afastada cerca de 4 leguas do mar 

e navegando desse modo, vimos uma canoa que vinha de alto mar na 

qual havia muita gente, Resolvemos apresd-la e fisemos a volte 
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com nossos navios em diregdo a ela e de modo que ndo nos escapas- 

se, e correndo ao seu encontro com vento fraco, vimos que estavam 

com os remos algados, creio que admirados dos navios, Como vis* 

sent que nos nos aproximdvamos, meter am os remos d dgua e co- 

me gar am a navegar em diregao d terra. Vinha conosco uma cara- 

vela de 45 toneis muito veleira a qual se pds a harlavento da canoa 

e, quando julgou tempo de dar sobre ela, alargou os aparelhos e foi 

a seu encontro, ndo so acangando-a como ainda passando-a, pois 

ndo quis investir com ela. Vendo nossa vantagem, deram fdrga 

aos remos, porem nos que tlnhamos os bateis da pdpa guamecidos 

de boa gente, lutamos mais de duos horas, e por fim, se a pequena 

caravela ndo tivesse noutra bordada raido sobre ela, iinhamo-la per- 

dido. Assim que se viram cercados pela caravela e bateis, atiraram- 

se todos ao mar, que seriam 70 homens e estavam distantes da terra 

cerca de 2 legnas. Seguimo-los nos bateis duranfe todo o did 

mas so pudemos aprisionar dois que foi por acaso, porque os demais 

certamentae se sttlVaram e chfgpram d terra. Na canoa ficaram 

4 j ovens, os quais ndo eram de sua rag a e traziam pfesos de outras 

terras. Tinham-os castrado de tal modo que ndo possuiam membro 

viril e estavam com as chagas ainda frescos, o que muito nos espan- 

tou, Recolhidos aos navios disseram-nos por sinais que os haviam 

castrado para os comer e soubemos que eram chamados Canibais, 

que eram too ferozes que comiam came humana. Dirigimo-nos d 

terra com os nossos navios para reconhece-la levando a canoa presa 

d pdpa e fundeamos a meia legua. Vimos muita gente na praia e 

fomos a terra com os bateis, levando conosco os dois prisioneiros c 

quando desembarcamos fugiram todos e se esconderam nos bas- 

ques. Bnviamos um dos prisioneiros, dando-lhes muitos guisos, e o 

encarregando de conquistar-lhes a amizade, tarefa que fez muito 

bem, trazendo consigo toda a gente que seriam 400 homens e muitas 

mulheres. Vieram desarmados ate onde estdvamos com os bateis e 

feita boa amizade com eles Ihes demos o outro prisioneiro e a ca- 

noa que mandamos buscar aos navios. Esta canoa que tinha 26 

pes de comprimento e 2 bragas de largura era feita de um s6 tronco 
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de drvore e muito bent trahalhada. Quando a tiveram varada em 

um rio e posta em lugar seguro, fugiram todos e ndo quiseram mats 

ier comercio, coisa que nos pareceu um ato bdrbaro, julgando-os getv- 

te de pouca fe e md condigdo. Vimos que traziam um pouco de euro 

nas orelhas. 

Partimos dali e entramos na enseada onde encontramos tantas 

gentes que era de admirar, com as quais fizemos amizade e muitos 

dos nossos for am com eles ds suas aldeias, sendo recebidos com to- 

da a confianga, Neste lugar resgatamos 150 perolas que nos deram 

por um guizo, e um pouco de ouro que nos deram de graga. Ve~ 

rificamos que nesta terra bebiam um vinho de frutas e sementes fei- 

to por eles, a moda de cerveja, branco e vermelho, de que o melhor 

era feito de mirabolano e muito agraddvel; comemos muitissimas des- 

tas frutas saborosas ao palodar e sauddveis ao corpo porque era a 

sua sazdo. A terra e muito abundante de alimentos, a gente de bom 

trato e conversagdo, sendo a mais pacifica de toda as que temos en- 

contrado ate agora. Bstivemos com muito prazer 17 dias nesse por- 

to, e diariamente vinham do interior novas gentes, a maravilhar-se dos 

nossos rostos e brancura, dos nossos trajes e armas, hem como da 

forma e grandeza dos navios. Tivemos por eles noticia de que havia 

uns povos mais ao ocidente, seus inimigos, os quais tinham grande 

quantidade de perolas, sendo que as que nos haviam dado, for am to- 

madas nas guerras; disseram-nos como nasciam e eram pescadas, e 

com verdade, como ouvird Vossa Magnifidencia. 

Partimos deste pdrto e navegamos pela costa, vendo continua- 

mente fumaga e gente na praia; e ao caba de muitos dias detivemo-nos 

em um pdrto para consertarmos um dos nossos navios que fazia 

muita dgua. At encontramos muita gente, com a qual ndo pudemos 

ter comercio algum, nem por bem nem por mal. Quando tamos d 

terra, defendiam-lhe bravamente o acesso, e quando isso ndo podiam 

fazer, fugiam para o mato sem nos esperar. Visto que eram bar- 

bar os, partimos dali e navegando vimos uma ilha que distava de 

terra 15 leguas, e resolvemos verificar se era povoada. Encontra- 

mos nela as gentes mais hestiais e horriveis que se possa imaginar. 
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Hram de gestos e de rosto muito feios, traziam as bocas cheias dc 

utJia erva verde, que continuamente tnascavam como aninvais, e de 

tal modo que mal podiam falar, Traziaw tambem pendvradas ao 

pescogo duas cabagas, uma cheia da erva que mascavam, outra de 

uma farinha branca que parecia gesso em po, e de vez em quando 

molhavam um fuso na boca, passavam-no pela farinha, depois me- 

tiam-no na boca pelas duas pontas enfarinhando a erva que Id tinham. 

Faziam is so muitas vezes, o que nos maravilhou, visto que ndo en- 

contrdvamos explicagdo para tdo estranha prdtica nem o seu fim. 

Logo que nos viram, vieram, ter conosco tdo familiarmente como se 

fossemos amigos, andando conosco na praia e compreendendo-nos. De~ 

sejdvamos beber dgua fresca, porem disseram por sinais que a ndo 

tinham, oferecendo-nos de sua erva e farinha, pelo que compreeu~ 

demos que esta ilha era pobre de dgua e que, para defenderse da 

sede, traziam na boca aquela erva e farinha. Andamos pela ilha 

dia e meio sem acharmos dgua viva, e a que eles tinham era o or- 

valho da noite juntado em certas folhas que pareciam orelhas de 

asno; era muito boa, porem tm poucos lugares havia dessas fo- 

lhas. Ndo tinham nenhuma especie de alimentos, nem raizes como 

na terra firme, e alimentavam-se com peixes que apanham no mar e 

destes tinham grande abund&ncia, sendo exoelentes Pescadores. 

Apresentaram-nos muitas tartarugas e muitos e bons peixes grandes. 

As mulheres nao usam mascar a erva como os ho men s, mas todas 

traziam uma cabaga com dgua, da qual bebiam. Nao tinham al- 

deias, nem de casa, nem de cabanas, mas abrigavam-se sob umas 

drvores que os defendiam do sol, mas ndo da dgua, suposto raras 

vezes chover na ilha. Quando estavam pescando no mar todos tra- 

ziam uma folha tdo grande que a sombra dela os cobria; espetavam- 

na no chdo e como o sol se mudasse viravam a folha a jeito, as- 

sim se defendendo do ardor do sal. A ilha tinha muitos e varies 

animais, que bebiam dgua dos pdntanos. Visto que nao ttrdVamos 

deles qualquer proveito, partimos dolt e fomos a outra ilha, que 

era habitada por homens de grande estatura. Fomos a terra para 

ver se encontrdvamos dgua fresca, pensando que a ilha estava desr 
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povoada por ndo vermos gente, porem, andando pela praia, vimos 

na areia pegadas muito grandes; e pensamos que se os outros mem- 

bros correspondessem a tal medida, deviant ser hontens muito gran- 

des. Bncontramos um caminho que seguia para o interior e resol- 

vemos que 9 dos nossos fossem procurd-los, julgando que por ser a 

ilha pequena nao podia ser muito povoada. Fomos para ver que 

gente era aquelji e depois que andamos cerca de uma legua, depara- 

mos com um vale onde encontramos cinco cabanas que pareciam de- 

sabitadas, mas onde achamos cinco mulheres, duos velhas e tres don- 

zelas tdo altos que as olhamos com admiragdo. Quando nos viram 

tiveram tanto medo que nao ousaram fugir; as duas velhas comega- 

ram a convidar-nos com pcdavras, trazendo~nos muitas coisas de co- 

mer que puseram numa cabana. Eram de estatura maior que a de 

um homem grande, e seriam de corpo como foi Francisco dos Al~ 

bisi, porem de melhores proporgoest. Todos tivemos desejos de le- 

var as tres donzelas a forga para Castela como curiosidade. Mas 

estando nesse proposito, comegaram a enirar pela porta da cabana 

cerca de 36 homens muito maiores que as mulheres, e tdo hem feitos 

que dava gosto ve-los; ficamos tdo perturbados que antes quise- 

ramos estar em nossos navios que em companhia de tal gente. Tra- 

ziam grandes areas e setas, grandes mo cos, e falavam en- 

tre si com semblante de nos querer atacar. Diante de tdo grande 

perigo dividiram-se as opinioes, dizendo uns que era melhor cair 

sobre eles dentro da cabana e outros que fora dela, alvitrando al- 

guns que ndo inicidssemos a luta antes de sabermos o que eles pen- 

savam fazer. Concordamos sair da cabana e irmo-nos emhora, dis- 

simuladamente para os navios, e assim se fez. Seguimos para os 

navios, e eles atrds de nos um tiro de pedra, falando entre si, creio 

que com ndo menos medo que nos deles porque, se as vezes pardva- 

mos, eles tambem isso faziam sem se aproximar de nos. Assim 

chegamos d praia onde nos esperavam os bateis. Quando entramos 

neles e estavamos distantes saltaram e comegaram a disparar-nos se- 

tas, mas entdo pouco medo tinhamos deles. Disparamo-lhes dots 

tiros de bombardas, mais para assustd-los do que para Ihes causar 
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dano, e todos ao ouvir o estampido fugiram para o monte; assm os 

deixamoSf parecendo ter escapado a uma perigosa jomada. Anda- 

vam tambem nus como os outros. Esta ilha e chamada liha dos 

Gigantes par causa da estatura de sens habit antes. Navegamos pa' 

ra diante a curta distdncia da costa, combatendo muitas vises com 

iles porque ndo consentiam que tirdssemos coisa alguma de sua terra, 

Jd tinhamos vontade de voltar para Castela, porque Hnhamos nave' 

gagdo quase um ano e poucos mantvmentos tinhamos e esses mesmos 

deteriorados pelos grandes calores sofridos, porque desde que parti' 

mos das ilhas de Cabo Verde ate aqui, navegamos coniinuamente 

pela zona torrida, atravessando duas vises a linha equinocial, por- 

que, como se disse antes, chegamos 5 graus ao sul dela e aqui estd-. 

vamos 15 graus para norte, Sendo essa nossa intengdo, aprouve ao 

Bspirito Santo dar algum descango a nossos trabalhos, e foi que, 

procurando um porto para consertar os navios, encontramos 

uma gente que nos recebeu com muita amis ode, e tinha uma grandis' 

sima quantidade de perolas orientals, bastante boas, Permanece- 

mos aqui 47 dias, resgatando 119 mar cos de perolas d troco de pou- 

cos coisas, que creio ndo nos custaram 40 ducados, pois que so de- 

mos guisos, espelhos, contas, dez bolas e fdlhas de latdo. Coda um 

deles dava por um guizo, quantas perolas tinha, Informaram-nos 

como e onde as pescavam, e deram-nos muitas das ostras em que elas 

nascem. Resgatamo-lhes uma ostra na qual havia 130 perolas, e 

outros com menos; a ostra de 130 perolas tomou-a a Rainha e as 

outras tratei de Ihes ocultar, Saiba V.M, que as perolas 

ndo estdo maduras, se ndo destacam por si, ndo prestam e 

estragam-se depressa, e disto tenho experiincia; quando estdo ma- 

duras ficam destacadas dentro da ostra, na came, e essas sdo as boas, 

Apesar de que tinhamos muitas mats, pois na motor parte eram ru- 

des e mal fur ados, todavia valiam muito dinheiro, porque se vendia 

{em branco no texto) o marco. 

Ao cabo de 47 dias deixamos os habitantes muito nossos ami- 

gos e, necessitados de aliment os, fomos d ilha Antilha, que e a que 

descobriu hd anos Christovdo Colombo, onde nos abastecemos e de- 
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moramos dois meses e 17 dias. Aqui passamos muitos perigos e 

trabalhos com os prdprios cristdos que estavam na Uha com Colom* 

ho, e creio que por inveja; o que deixo de contar para ndo ser pro- 

lixo. Partimos da dita Uha a 22 de julho, navegamos mis e meio 

e entramos no porto de Cadiz a & de setembro, de dia. Esta e a 

minha segunda viagem9 Deus seja louvado. 

FIM DA SEGUNDA VIAGEM, 

COMEgA A TERCEIRA. 

Achando-me depois em Sevilha, repousando-me de muitos tra- 

balhos que tinha passado nestas duos viagens, e com vontade de 

voltar d terra das perolas, quando ainda ndo satisfeita a for tuna 

com metis passados trabalhos, veio ndo sex como ao pensamento des- 

te serenissimo rei D. Manuel de Portugal querer servir-se de mim. 

Estando em Sevilha, longe de pensar em vir a Portugal, chegou um 

mensageiro com carta de sua real coroa, na qual me rogava que vies- 

se a Lisboa {alar com Sua Alteza, com promessas de mere is. Anco- 

selharamrme a que ndo fosse: despedi o mensageiro dizendo que es- 

tava enfermo e que quando estivesse bom, se Sua Alteza necessitas- 

se de mim, faria quanta me ordenasse, Visto que ndo podia cow- 

vencer-me, resolveu mandar-me Julido Bartolomeu Giocondo, que es- 

tava aqui em Lisboa, com o encargo de me levar de qualquer ma- 

neira. Veio o dito Julido a SevUha. A sua vinda e os seus rogos 

forqaram-me a vir, o que me levaram a mal quantos me conheciam, 

por partir de Costela onde me faziam honra e o rei me tinha em 

just a posse, e o pior e que parti sem despedir-me de ninguem. Apre- 

sentandomme a este Rei mostrou grande prazer com a minha vinda 

e fediu-me que fosse em companhia de tres de seus navios, que es- 

tavam prontos para partir a descohrir novas terras. Como o pedi- 

do de um rei e uma ordem, tive de consentir enquanto me rogava. 

Partimos deste porto de Lisboa tres navios de conserva aos 10 de 

maio de 1501, e seguimos nossa derrota direitos d Uha da Grd Ca~ 

ndria, passando d vista dela sem nos determos. Daqui fomos cos- 

teando o litoral da Africa pela parte ocidental, em cuja costa fize- 
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mos uma pefcatia a uma especie de peixes chamados pargos, e 

at paramos durante tres dias, e de Id fomos, pela costa da Btiopia, 

a um porto chamado Bezeguiche que estd na zona torrida, a qua' 

iorze graus e meio do polo setentrional, e situado no primeiro cli~ 

ma. At ficamos 11 dias para fazer provisdo de d&ua e lenha, por-- 

que a minha intengdo era navegar para o Sul pelo mar Atlantico, 

Partimos deste porto da Btiopia e navegamos para sudoeste quarta 

a sul de modo que em 67 dias fomos dar numa terra que distava 

700 leguas do dito porto para sudoeste. ^Durante estes 67 dias ti~ 

vemos o pior tempo que nunca nenhum navegante experimentou, 

por causa dos muitos aguaceiros, turbilhoes e tempestades que nos 

assaltaram, sempre com o tempo contrdrio, porque o forte da nossa 

nave gag do foi continuamente nas vizmhangas da linha equinocial, 

onde e inverno no mes de julho e achamos que os dias eram iguais 

as noites e que a sombra caia constantemente para o sul. Ptouve a 

Deus mostrar-nos no dia 17 de agosto uma terra nova. At surgimos 

a meia legua da costa, e deitamos for a os nossos bateis para ver se 

a terra era habitada e de que qualidade de gente. Achamos que 

era habitada por gente pior que os animais. 

Bntenderd porem V.M. que a princtpio ndo vimos ninguem, 

mas percebemos por muitos sinais que era habitada. Tomamos pos- 

se dela em nome do Serenissimo Rei. Achamos ser uma terra mui- 

to amena, verdejante e de boa aparencia, e situada para alem da 

equinocial 5 graus para o sul, e isto feito voltamos aos navios. 

Porque Hnhamos grande necessidade de dgua e lenha, resolvemos 

voltar a terra no dia seguinte para fazer nosso provimento. Estando 

em terra, avistamos no cume de um monte gente que nos contem' 

plava sem ousar descer. Estava nua e era da mesma cor e estatu- 

ra que a anterior. EsfcKfigamo-nos pot que viesse falar conos^co, 

sem conseguirmos inspirar-lhe confianga, recusando-se eles a 

fiar-se em nos. Em vista da sua obstinagdo e porque jd era tarde, 

voltamos ao navios, deixando em terra muitos guizos, espelhos e 

outros objetos, Logo que nos afastamos no mar, desceu do monti 

em procura do que Ihe tinhamoA deixado, ficando de tudo maravi' 
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lhados. So fizemos nesse dia provisdo de dgua. Namanhd seguinte, 

e, do conves dos navios vimos que a gente da terra fazia muitos fumos, 

e pensando que nos chamava fomos d terra, onde vimos que se jun~ 

tava muita gente, porem que se conservava afastada, fazendo si- 

nais para irmos ter com ela. Dois dos nossos cristdos tentaram-se 

a pedir ao nosso capitao que para isso Ihes concedesse licenga por- 

que queriam correr o risco de ir ate eles para verem que especie de 

gente era e se tinha alguma riqueza em especiaria ou drogas, e tanto 

instaram que o capitdo consentiu. Aprontaram-se com muitas mer- 

cadorias de res gate e partiram com ordem de ndo demorarem mais 

de cinco dias em voltar porque mais ndo esperariamos por eles. En- 

caminharam-se para a terra e nos vo I tamos para os navios, onde os 

ficamos esperando. Quase todos os dias aparecia gente na praia, mas 

sem nunca querer falar-nos. 

No setimo dia fomos a terra e achamos que tinham trazido as 

mulheres, e logo que desembarcamos mandaram muitas delas ao 

nosso encontro. Entdo, como viamos que nao conseguiamos inspi- 

rar-lhes confianga, resolvemos mandar-lhes um dos nossos, que foi 

um manceho, e para os tranquilizar entramos nos bateis. 0 man- 

cebo dirigiurse as mulheres, que logo o rod ear am mal chegando 

junto delas, apalpando-o, olhando-o com espanto. Estando elasnis- 

io, vimos descer do monte ate a praia uma mulher que trazia na mdo 

um grande pau, e chegando onde estava o nosso cristdo aproximou- 

se dele pelas costas e, levantando o pau, Ihe deu tamanha pancada 

que o estendeu morto por terra, Imediatamente as outras mulhe- 

res o arrastaram pelos pes para o monte) ao mesmo tempo que os 

homens se precipitavam para a praia armados de arcos, crivando- 

nos de setas, pondo em tal confusao a nossa gente que estava nos 

bateis encalhados na areia, que ninguem acertava langar mdo das 

armas, devido as flee has que choviam sobre os bateis. Disparamos 

quatro tiros de bombarda, que ndo acertaram, e ouvindo o estrondo 

fugiram todos para o monte, onde jd estavam as mulheres despe- 

dagando o cristdo e assando-o numa grande fogueira que tinham a- 

cendido, mostrando-nos os seus membros decepados e devorando-os. 



— 240 — 

enquanto os homens nos fasiam sinais, dando-nos a entender que 

tinham motto e devorado os outros dois cristdos, o que muito nos 

afligiu, vendo com nossos proprios olhos a crueldade que pratica- 

vam com o morto e que para todos nos era injuria intolerdvel. Mais 

de 40 dos nossos tinham a intengdo de saltar em terra e znngar mortd 

tao cruel e aquele ato bestial e desumano, mas o capitao-mor nao 

Iho quis consentir. £les ficaram com a satisfagdo de t amanh a 

ofensa, e nos partimos de md vontade e envergonhados por culpa 

do ndsso capitdo. Partimos dessa paragem e seguimos nossa nave- 

gagdo entre leste e sueste, que assim cor re a costa. 

Fizemos midtas escalas, mas nunca encontramos gente que quis- 

sesse negociar conosco, e assim navegamos tanto que vimos que a 

terra voltava para sudoeste, e desde que dohramos um cabo, ao qual 

demos o nome de Cabo Santo Agostinho, comegamos a nave gar 

para sudoeste. Fste cabo fica a uma distdncia de 150 leguas para 

este da sobredita terra onde viramos matar os cristdos, Bstd a Si 

graus alem da linha equinocial para o sul. Continuando a nave gar} 

um dia avistamos muitos homens na praia, que contemplavam o 

prodtgio dos nossos navios e a maneira como navegavam. Fomos 

ao seu encontro, surtfimos em bom ancoradouro e dirigimo-nos a 

terra nos hotels. Verificamos que esta gente era de melhor condu 

gdo que a anterior, embora custasse algum trabalho para domesti- 

cd-la. Fizemo-la nossa amiga e pudemos negociar com ela. Cinco 

dias per mane cemos neste lugar e aqui encontramos canafistula verde 

e seca no cimo das drvores. Deliberamos trazer deste lugar dois des- 

tes homens para que nos ensinassem a lingua, e ofereceram-se tres 

de livre vontade para nos acompanharem a Portugal. 

Por em como estou fatigado de tanto escrever, saiba Vossa Mag* 

nificencia que partimos deste porto navegando sempre para susu* 

doeste d vidfa de terra, fazendo continuamente muitas escalas e 

falando com infinidade de gente, Andamos tanto para o sul qut 

jd estdvamos para alem do Trdpico de CapricSrnio, onde o pdlo 

ant or tic o se eleva sobre o horisonte 32 graus, e jd tinhamos perdu 

do de todo a Ursa Menor, estando a Maior tao baixa que so a 
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avistavamos no extremo do horizonte e regulavamo-nos pelas es~ 

trelos do outro polo antdrtico, as quais sdo numerosas e maiores e 

mais brilhantes que as do nosso polo: da maior parte das quais 

trouxe os desenhos, principalmente das de primeira grandeza, com a 

declaragdo das orbitas que descrevem em volta do polo, dos sens did- 

metros e semi-didmetros, como se poderd ver nas minhas " Quatro 

Jornadas." Percorremos desta costa cerca de 750 leguas: as 150 

do Cabo de Santo Agostinho para o poente e as 600 para o su- 

doeste: e se me propusesse a contar tudo o que vi e o que passa- 

mos, outras tcmtas fdlhas ndo bastariam. Nesta costa ndo encontra- 

mos nada de que possa tirar-se proveito, salvo infinidade de drvores 

de tinturaria e de cassia e da que produz a mirra, e outras maravi- 

Ihas da natureza que ndo se podem descrever. E havendo jd hem 

dez meses que navegavamos, vendo que na terra ndo achdvamos mi* 

nerio algum, decidimos despedirmo-nos dela e metermo-nos no mar 

para outra parte. Realizado o conselho, resolveu-se seguir a derrota 

que me parecesse acertada, e o comando da armada foi-me inteiramente 

entregue. Mandei que toda a gente da frota trabalhasse no provimen- 

to de dgua e de lenha para seis meses, que tanto julgamos os oficiais 

das naus que podtamos navegar com elas. Depois de termos con- 

cluido as nossas provisoes nesta terra, comegamos a nossa navega* 

gao pelo vento sueste aos \S de fevereiro, quando jd o Sol st andava 

acercando do equinocio e se voltava para o nosso hemisferio do seten- 

triao. Navegamos tanto com este vento que nos encontramos em ta~ 

manha altitude que a elevagdo do polo antdrtico dobre o horizonte 

era de 52 graus, e ndo mais viamos as estrelas da Ursa Menor nent 

da Ursa Maior. Estdvamos distantes do ponto de onde tinhamos 

partido 500 leguas les-sueste e isto aos 3 de abril. Neste dia co- 

megou no mar uma tormenta tdo forte que nos obrigou a amainar 

todas as velas, Corriamos em drvore seca com muito vento, que era 

sudoeste, com grandtssimas vagas e ares muito tempestuosos: e tan- 

ta era a tormenta que toda a armada estava com temor. As noites 

eram muito grand es, e a sete de abril foi de quins e horas p or que o 

Sol estava no fim de Aries e era entdo inverno nestas paragens, 
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como hem pode considerar V.M. Durante esta tempestade, no dia 

sete de abril houvemos vista de nova terra, da qual corremos cerca 

de 20 leguas, e achamos que era tdda costa brava e ndo avistamos 

nela porto algum nem gente. Era tanto o frio que ninguem da fro- 

ta o podia remediar nem suportd-lo: de modo que9 vendo-nos em 

tanto perigo e tormenta que mal se enxergavam os navios uns aos 

outros, pelo grande mar que fazia e pela grande cerragao, acorda- 

mos com o capitdo-mor se fizesse sinal aos navios para juntarem-se 

e deixdssemos a terra, e sem demora torndssemos a caminho de 

Portugal, Foi muito bom aviso, pois se tarddssemos mais aquela 

noite todos se perderiam, porque, desde que viramos a popa, nessa 

noite e dia seguinte cresceu tanto a tormenta que nos julgdvamos per- 

did os, Tivemos de fazer voto de uma peregrinagdo e outras prd- 

ticasf como e de uso entre marinheiros em tal ocasido. Navega- 

mos assim cinco dias e conseguimos aproximar-nos da linha equi- 

nocial debaixo de ceu e sobre mar mais temper ados, e prouve a 

Deus salvar-nos de tamanho perigo. A derrota que seguimos era 

entre non-no^deste, porque a nossa intengdo era ir reconhecCr a 

costa da Btiopia, da qual estdvamos afastados 1 300 leguas pelo 

mar Atlantico, e com a graga de Deus la chegamos aos 10 de maio 

e acostamos a uma terra do lado do sul que se chama Serra Leoa, 

onde ficamos 15 dias para provisdo dos navios. Dai partimos, na- 

ve gando em diregdo das ilhas dos Agores, que ficam, pouco mats 

ou menos, d distdncia de 750 leguas deste pats da Serra, e chega- 

mos a essas ilhas no mes de julho. At demoramos outros 15 dias 

para descanso, e partimos para Lisboa, da qual nos achdvamos dis- 

tantes 300 leguas para o ocidcnte e entramos neste porto de Lis- 

boa aos 7 de setembro do ano de 1502, com boa saude, gragas a 

Deus, e dois navios, porque o outro o queimamos na Serra Leoa pot 

ndo poder mais nave gar. Gastamos nesta viagem 15 meses e 11 

dias, tendo navegado sem ver o norte e as Ursas Maior e Menor 

chamada Buzina, guiando-nos pelas estrelas do outro polo. Bis tu- 

do o que vi nesta nave gag do ou jornada. 
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FIM DA TERCEIRA VIAGEM, 

COMEgA A QUARTA 

Palta-me dizer as coisas que vi na quarta viagem ou jornada, 

e tanto por estar cangado e tambem pofque ela se ndo fez como eu 

tinha proposito, por causa de uma desgraga que nos sucedeu no 

golf do do mar Atlantic o9 como V .M. em resumo ndo tardard em ver, 

no contexto. Cuidarei de ser breve, 

Partimos deste pdrto de Lisboa sets navios de conserva com 

o proposito de ir descobrir no oriente uma ilha chamada Malaca, 

a qual se diz ser muita rica e que e como armazem de todos os 

navios que vem do mar Gangetico e do mar Tndico, como Cadiz e 

escala de repouso para todos os navios que passam do levante ao 

poente e do poente ao levante pela carreira de Calicut. Bsta Mala" 

ca estd mais ao ocidente que Calicut e muito mais da parte do meio- 

dia, porque sabemos que se encontri situada em 33 grans do pdlo 

Antdrtico. Partimos no dia 10 de maio de 1503 e fomos em di~ 

reiiura as Uhas de Caho Verde, onde concertamos as quilhas dos 

navios e fizemos provisdo de viveres. Depois de uma demora de 

13 dias, partimos daqui para nossa viagem naveggndo com vento 

sueste e como o nosso capitao-mor fdsse homem presungoso e ca- 

begudoy quis ir reconhecer a .Serra Leoa, terra da Etiopia Austral, 

sem disso ter necessidade alguma, senao para fazer ver que era 

capitdo de seis navios, e contra a vontade de todos nosy os outros 

capitaes. Assim navegando, quando nos achamos junto a dita ter- 

ra, tamanhos foram os vagalhoes que se formaram e com eles o 

tempo contrdrio, que estando d vista dela bem quatro dias, nuncc 

o temporal nos deixou aproximar, de modo que fomos forgados a 

voltar d nossa verdadeira derrota e abandonar a dita Serra Leoa, 

Navegando dali para sudoeste que e um vento entre o sul e o sudoes- 

te, quando Hnhamos andado bem 300 leguas atraves do mostruoso 

mar. estando jd fora da linha equinocial para o sul bem 3 gians^ se1 

descobriu uma terra de que podiamos estar distantes 22 leguas, 

de que ficamos maravilhados e achamos que era uma ilha no meio 
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do mar, coisa de grande altura, verdadeita maraanlha da nature so, 

pois ndo tinha mais de duas leguas de comprimento e uma de lafi- 

go, a qual ilha nunca tinha sido habitada por genie alguma. Pot 

a ilha malfazeja para tSda a frota: porque saberd V.M. que por 

mau conselho e regimento do nosso capifdo-mor aqui ele perdeu 

o seu navio, dando com ele em um escolho, e se espatifou na noitd 

de S, Lourenzo, que e 10 de agosto, afundando. Dele se ndo saU 

vou coisa alguma sendo a gente. Era um navio de 300 toneis, no 

qual estava toda a importancia da frota, e como tdda a frota tra- 

balhasse por Ihe achar algum remedio, o capitdo mandou-me que 

fosse com o meu navio a dita ilha em procura de um bom surgi- 

douro onde pudessemos surgir todos os navios: V como o meu ba- 

tel, tripulado por 9 dos meus marinheiros, estivesse em servigo e 

ajuda de ligagdo entre os navios9 ndo quis que o levasse comigo, 

mas que fosse sem ele, dizendo-me que depois mo levariam d ilha. 

Partimos da frota como me mandou, para ir d ilha sem o batel e 

com menos de metade dos meus marinheiros. Fomos a dita ilha 

que distava cerca de 4 leguas, na qual encontramos um excelente 

pdrto onde bem seguramente podiam surgir todos os navios, onde 

esperei bem 8 dias pelo meu capitdo e a frota, que ndo vieram. De 

modo que estdvamos muito descontentes e a gente que tinha ficado 

comigo no navio estava com tanto medo que ndo podia consoldrla. 

Estando assim, no oitavo dia vimos vir um navio, e de medo que ndo 

nos visse, fizemo-nos a vela com o nosso navio e fomos ao seu 

encontro, pensando que me trazia o batel e gente, e quando em~ 

parelhamos com ele depois^ de nos saudar, disseram-nos que a 

capitdnia tinha ido ao fundo, salvando-se a tripulagdo, e que o meu 

batel e a minha gente tinham ficado com a frota, que se fora mar 

em fora, o que nos causou grande tormento, como bem pode ima~ 

ginar V.M. por nos acharmos a mil leguas de distdncia de Lisboa, 

no golfo e com pouca gente. Contudo, fizemos frente d desgraga 

e navegamos para diante. Tornando a ilha provemo-nos de dgua 

e lenha com o batel da minha conserve. B.sta ilha e desabitada, 

com muitas nascentes de dguas doces e uma infinidade de drvores 
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cheias de tantas aves marinhas e terrestres que eram inumeraveis, 

tdo familiares que se deixavam apanhar d mdo; e assim cagamos 

tantas que enchemos um batel Mas. Nap vimos outros animais 

senao ratos grandest lagartos de duos caudas e algumas serpen- 

tes. Tendo terminada a nossa povisao partimos com o vento en- 

tre sul e sudoeste p or que tinhamos regimento do Rei que mandava 

que qualquer navio que se perdesse da frota ou do seu capitdo, fos- 

se ter d terra da znagem passada. Descobrimos, nela um porto a 

que pusemos o nome de Bahia de Todos os Santos e prouve a 

Deus dar-nos tdo bom tempo que em dezessete dias tomamos ai 

terra, que distava da ilka bem umas 300 leguas, onde ndo encon- 

tramos nem o nosso capitdo nem nenhum outro navio da frota, 

Esperamos bem dois meses e quatro dias, e vendo que nada resol- 

viamos, decidimos a minha conserva e eu correr a costa e navega- 

mos mais para diante 260 leguas, ate chegarmos a um porto onde 

acordgmos construir uma fgfialesa, o que fizemos. Nela deixa- 

mos 24 cristdos que vinham na minha conserva, que os recolhera 

do navio capitdnia naufragado. Permanecemos neste porto bem 

5 meses construindo a fortaleza e carregando os nossos navios com> 

pau-brasil, porque nao podtamos navegar alem por faltar-nos gen- 

te e muitos aparelhos. Peito tudo isto, concordamos em voliar 

para Portugal, que nos ficava entre o nofie e nordeste assim, 

deixando ali os 24 homens que ficaram na fortaleza com mantimen- 

tos para seis meses, 12 bombardas e muitos outras armas. Paci- 

ficamos to da a gente da terra, da qual ndo se faz mengdo nest a via- 

gem, ndo porque ndo vissemos e praticdssemos com inumeras {gen- 

tesj)) pois fomos 40 leguas pela terra dentro bem 30 homens, onde 

vi tantas coisas que deixo de contd-las reservando-as para as minhas 

"Quatro Jornadas." Estd esta terra fora da linha equinocial da 

parte do sul, em 18, graus e alem da posigao de Lisboa 37 graus a 

ocidente, segundo mostram nossos instrument os. Feito tudo isto des- 

pedimo-nos dos cristdos e da {gente) da terra, e comegamos nossa 

navegagdo pelo nor-nordeste, que e um vento entre o norte e nor- 

deste com o proposito de, com nossa navegagdo, ir em diregdo d cida- 
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de de Lisboa. Depots de 77 dias e de tantos trabalhos e perigos, en* 

tramos neste porto a 18 de junho de 1504, Deus seja louvado, onde 

fomos muito benv recebidos de ntodo incrivel, porque toda a cidatft 

nos julgava perdidos, porque outros navios da frota se perderam pela 

soberba e loucura do nosso capitdo, pots assim paga peus ao soberbo. 

Present entente, estou aqui em Lisboa e ndo set o que quererd o Ret Me 

mint, pois muito desejo repousar. O portador desta, que e Beneve- 

nuto di Domenico Benevenuti, dird a V.M. de minha pessoa e de 

algumas coisas que ndo foram ditas, pois que ele as viu e ouviu. 

Deus seja (espago em branco). Put restringindo a carta o quanta 

pude, e se deixei de dizer muitas coisas vulgares, foi para evitar a 

prolixidade. V .M. me per doe, Suplico que me tenha no numero 

de seus servidores, e recomendo-vos meu irmdo Ser Antonio Ves- 

pucci e toda a minha familia. Pico rogando a Deus que prolongue os 

dias de vossa vida e que enaltega o estado dessa excels a Re public a 

e honra de V-M, Escrita em Lisboa a A de setembro de 1504. 

Vosso servidor Amerigo Vespucci em Lisboa, 

A tradugao do exdrdio e da primeira viagem foi feita por n6s do tezlo 
original da Lettera, publicado em fac-simile pela Princeton University Press, 
cm 1910. Em se tratando das 2.a, 3.® e 4.® viagens, aproveitamos com al- 
gumas alteragoes as traducoes que se encontram ks paginas 201 do I volume 
e 199 e 288 do II volume da "Hist6ria da Coloniragao Portuguesa do Brasfl". 



QUATUOR AMERICI VESPUTTI 

NAVIGATIONES 

(Exordio) 

1LLUSTRISSIMO RENATO, HIERUSALEM ET SIQLLIAE 

Regi, dud Lotharingiae ac Barensd, Americus Vesputius hu- 

milem reverentiam, et debitam recommendationem. 

Fieri potest, ilustrissime Rex, ut tua maiestas me a ista iemeri- 

tate ducatur in admirationem, propt ere a quod hasce litter as tam 

prolixas ad te scribere non subverear, cum tamen sciam te continue 

in arduis consiliis et crebris reipublicae negotiis occupatissimum. 

Atque existimabor forte non modo praesumptuosus, sed etiam otio- 

sus, id mihi muneris vendicans, ut res Statui tuo minus convenient 

tes, non delectabili sed barbaro prorsus stylo {veluti armusus at 

humanitatis cultu alienus) ad Perdinandum Castiliae Regem nomi- 

natim script as, ad te quoque mittam. Sed ea quam in tuas virtutes 

kabeo confidentia, et comperta sequentium rerum, neque ab anti- 

quis neque neotericis scriptarum, veritas me cor am T.M. fortas- 

sis excusabund. Movit me imprimis ad scribendum praesentium la- 

tor Benevenutus, M.T. humilis famulus, et amicus meus non poe- 

nitendus, qui dum me Lisbonae reperiret, precatus est ut T.M. 

rerum per me quatuor profectionibus in diversis plagis mundi vi- 

sarum participem facere vellenu Peregi enim bis binas navigatio- 

nes ad novas terras inveniendas, quorum duos ex mandato Femant 

di, incliti Regis Casiifiae per magnum Oceani sinum occideniem 

versus fed; alteras duos jussu Emanuelis, Lusitaniae Regis, ad aus-* 

trum. Itaque me ad id negotii accinxi, sferans quod T.M. me 
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de clientulorum numero non excludet, uhi recordabitur, quad olim 

mutuam habuerimus inter nos amicitiam temp ore inventutis nostrae* 

cum grammaticae rudimenta imbibentes sub probata vista et doctri- 

na venerabilis ea religiosi fratris de S. Marco Prat, Georgii Antho- 

nii Vesputii, avunculi mei, pariter militaremus, cujus avunculi ves- 

tigia utinam sequi potuissem! alius profecto {ut et ipse Petrarcha 

ait) t essem quam sum, Utcumque tamen sit, non me pudet esse 

que sum. Semper enim in ipsa virtute et rebus studio sis summam 

habui delectationem. Quod si tibi hae narrationes omniho non pla~ 

cuerint, dicam sicut Plinius ad Mecoenatem scribit: Olim facetiis 

meis delectari solebas. Et licet M.T. sine fine in reipublicae nego- 

tiis occupata sit, nihilominus tantum temporis quandoque suffura- 

beris, ut has res quamvis ridiculas {quae tamen sua novitate iuva- 

bunt) perlegere possi. Hebebis enim hsice meis litteris post cur&- 

rum fomenta et meditamenta negotiorum, non modicam delectatio- 

nem, sicut et ipse foeniculus prius sumptis esculentis odor em dare, 

et meliorem digestionem facere assuevit. Enimvero si plus aequo 

prolixus fuero, venim peto. Vale. 

Inclitissime Rex, sciat T.M. quod ad has ipsas regiones mer- 

candi causa primum venerim. Dumque per quadriennii revolution 

nem in ejs rebus negotiosus essem, et varias fortunae matationest 

animadverterem, atque viderem quo pacto caduca ettransitoria bona 

hominem ad tempus in rotae summo tenerent et deinde ipsum pfpe- 

cipitarent ad imum qui sepossidere multa die ere poterat; constitui 

mecum, variis talium rerum casibus exantlatis, istiusmodi, negotia 

dimittere et meorum laborum finem in res laudabiliores ac plus sta- 

biles ponere. Ita disposui me ad varias mundi paries contempt cm- 

das, et diversas res mirabiles videndas. Ad quam rem se et tem- 

pus et locus opportune obtulit. Ipse enim Castiliae Rex Eernan- 

dus tune quatuor parabat naves ad terras novas occidentem versus 

discooperiendas, cuius celsitudo me ad talia investiganda in ipsam so- 

cietatem elegit. Et solvimus vigessima die Maii MCCCXCVII de 

portu Caliciae, iter nostrum per magnum Oceani sinum capientes, 

in qua profecHone XV111 consummammus menses, multas invenien- 
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tes terras firmas et insulas pene innumerabiles ut plurimum habi- 

tat as, quarum maiotes nostri mentionem nullcm fecerunt; unde et 

ipsos antiquod talium non habuisse, nofitiam credimum. Et nisi 

memoria me fallat, memini me in aliquo legere, quod mare vacuum* 

et sine hominibus esse tenuerint Cuius opinionis ipse Dantes poeta 

noster fuit ubi duodevigessimo capite de infer is loquens, Ulyssis 

mortem confingit. Quae autem mirabilia viderim, in sequentium 

processu T.M. intelliget. 

Copiado da obra de Navarrete — "Colccclon de los Viages e Descubri- 
mentos , etc., edi^ao argentina, tomo III, pdginas 203 a 208. 



CODICE RICCARDIANO 1910 

Carta de Amerigo Vespucci a Lourengo de Pier 

Francesco de Medici, datada de Sevilha a 28 de julho 

de 1500. 

Primeiro, meu magnifico senhor, etc. 

Paz bastante tempo que ndo tenho escrito a Vossa Magnifi- 

cencia; isso aconteceu por ndo haver ocorrido coisa atguma digna 

de memoria. 

A presente serve para dar-vos notkia de que, cerca de um 

mes, cheguei da parte da India pelo caminho do mar oceano, com 

a graga de Deus, a salvamento a esta cidade de Sevilha; e porque 

creio que Vossa Magnifkencia terd prazer de inteirar-se de tudo o 

que ocorreu na viagem e das coisas mais extraordindrias que me 

aconteceram. E, se eu for um tanto prolixo no meu dizer, ponde- 

vos a le-lo quando estiverdes com boa disposigdo, ao inves de fruta 

ao levantar-vos da mesa. 

Saberd Vossa Magnifkencia como, por encargo de sua Alteza 

o Rei da Espanha, parti com duos caravelas a 18 de maio de 14P9 

para ir descobrir do lado do ocidente, pelo caminho do mar oceano, 

e tomei meu caminho ao longo da costa da Africa, ate que cheguei 

as Ilhas Afortunadas, que hoje se chamam llhas Candrias. E de- 

pots de ter feito provisdo de todo o necesddrio, feitas as nossas ora- 

goes e sup Ik as, fizemo-nos de vela de uma ilha que se chama Corner a, 

pusemos a proa para sudoeste e navegamos 24 dias com vento fres-^ 

co sem ver nenhuma terra. Ao cabo de 24 dias avistamos terra 

e achamos ter navegado cerca de 1.300 leguas distante da cidade 

de Cadiz pelo caminho de sudoeste. Avistada a terra demos gra- 

gas a Deus, arriamos os bateis e com cerca de 6 homens fomos d 

terra e achamo-la toda cheia de drvores, que era coisa muito maravk 

Ihosa ndo sdmente devido ao tamanho delas, ao verdor, pots nunca 
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perdem as folhas, mas tambem ao odor suave que delas sai, pois 

que sao to das aromatic as e agradam tanto o olfato que nissp tinha- 

mos grande prazer. 

Andando com os hateis ao longo da terra para ver se encon- 

trdvamos local para desembarque, e como a terra era baixa, deligen- 

ciamos todo o dia ate d noite e nunca encontramos caminho ou local 

para entrar terra a dentro, pois ndo so isso impedia a terra que era 

baixa, sobre ser espessa a vegetagdo. A vista disso acodamos vol~ 

tar aos navios e ir tentar abordd-la em outra parte. Uma coisa fna- 

ravilhosa que vimos neste mar, foi que antes que defrontdssemos a 

terra, a distdncia de 25 leguas, encontramos dgua doce como de rio, 

bebemos dela e enchemos todos os barris vazios que Unhamos. Che- 

gados que fomos aos navios, levantamos dncora e fizemo-nos de ve- 

la pondo a proa ao sul, porque a minha intengdo era ver se podia 

dobrar um cabo que Ptolomeu denomina Cabo Caitigara, junto ao 

"Sinus Magnus" que, de acdrdo com a minha opinido, ndo estava 

muito distante dele, segundo os graus de longitude e latitude, como 

aqui abaixo se dard conta. Navegando para o sul vimos vir da ter- 

ra dois grandissimos rios, sendo que um vinha do oeste e corria para 

leste e tinha de largura 4 leguas que sdo 16 milhas; outro corria do, 

sul para o norte e era largo de 3 leguas que sdo 12 milhas, £stes 

dois rios, creio, eram que tornavam o mar doce por causa dos sens 

tamanhos. Visto que a costa era baixa, acordamos, todavia, entrar * 
em um destes rios com os bateis e ir tanto por ele a dentro, at* 

que encontrdssemos local de desembarque ou aldeia de gente. Pos- 

tos em ordem os bateis com mantimentos para 4 dias, com 20 homens 

bem armados penetramos no rio e, d fdrga de remos, navegamos em 

2 dias cerca de \S leguas, explorando a terra em muitos pontos * 

de continuo vimos que era terra baixa e tdo espessa a vegetagdo 

que apenas nela podia voar um pdssaro. Assim navegando pelo rio 

vimos sinais certissimos de que o interior da terra era habit ado. Por- 

que as caravelas estavam em lugar perigoso quando o vento sopras- 

se de traves, acordamos no fim de 2 dia? voltarmos a elas, o que 
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fizemos. Aquilo que aqui vimos foi uma enorme quantidade de 

pdssaros de diversas for mas e cores, e tantas especies de papagaios, 

que era uma maravilha; alguns de cor vermelha, outros verdes cor 

de limdo, outros inteiramente verdes, outros pretos e encarnados. 

0 canto de outros pdssaros, que estavam nas drvores, era coisa sua- 

ve e de tanta melodia, que aconteceu muitas veses ficarmos encan- 

tados com a suavidade. As drvores sdo de tal heleza e too aprazt- 

veis, que pensdvamos estar no par also terrestre. Nenhuma daque- 

las drvores nem sens frutos tern semelhanga com os desta parte. 

No rio vimos muitas qualidades de peixes e de muitas deformidades 

{sic). Chegados que fomos aos navios, levantamos dncora fazendo- 

nos de vela e tendo a proa de continuo ao sul. E navegando 40 

leguas por este caminho, estando afastados no mar, encontramos 

uma corrente maritima que corria de sueste para noroeste e era too 

forte e com tanta furia corria que tivemos medo e passamos grande 

perigo. A corrente era tal, que, as do estreito de Gibraltar e do 

jarol de Messina, eram estagnos em comparagdo com ela, de modo 

que quando vinha pela proa nada caminhdvamos apesar de termos o 

vento fresco a nosso favor. Visto o perigo em que nos achdvamos, 

resolvemos virar a proa para o noroeste e navegar para o norte. 

Como me recordo que Vossa Magnificencia sabe alguma coisa de 

cosmografia, resolvo descrever como foi a nossa navegagdo quanta 

d longitude e latitude. 

Digo que navegamos tanto em diregdo ao sul, que entramos na 

zona tor rid a e dentro do circulo de Cancer. Haveis de ter por certo 

que apos poucos dias navegando na zona torrida, vimos 4 sombras 

do Sol: quando o Sol estava no zenite ao-meio-dia, digo, estando o 

Sol no nosso meridiano ndo tinhamos nenhuma sombra. Muitas ve- 

zes sucedeu poder eu mostrar tudo is so ao resto da companhia e 

tomd-la por testemunha por causa da gente ignorante que ndo sabe 

como a esfera do Sol caminha pelo circulo do Zodiaco; pois uma 

vez via a sombra ao sul, outra ao norte, outra ao oeste e outra a 

1 este, e algumas vezes, uma hora ou duas do dia, ndo via nenhuma 

sombra. B tanto navegamos pela zona torrida da parte do austro 
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que nos encontramos abaixo da linha equinocial, tendo um polo e 

outro no fim do nosso horizonte e, ao atravessd-la 6 grans, per- 

demos de todo a estrela polar norte, apenas avistado outras estrelas da 

Ursa Menor ou, para dizer melhor, as guardas que giram no 

firmamento, 

Desejoso de ser o autor que assinalasse a estrela do polo do outro 

firmamento, perdi muitas vezes o sono durante a noite ao contents 

plar o movimento das estrelas do outro polo para assinalar qual de- 

las Hvesse menor movimento e, qual a que estivesse mais proxima do 

firmamento, o que ndo consegui apesar das mas noites que passei, 

e dos vdrios instrumentos que usei e que for am o quadrante, o 

astroldbio e outras coisas para assinalar estrelas que giravam em 

tor no do firmamento. B, e n quant o disso cuidava, me recordei de 

uma estrofe do poeta Dante, a qual se encontra no primeiro capi- 

tulo do Purgatorio, quando fantasia sair deste hemisferio e achar- 

se no outro, e querendo descrever o polo antdrtico assim disse: 

Ao outro polo enderegando a mente, 

Volto-me a destra, e os astros quatro vejo, 

Que vira so a primitiva gente. 

Folgar o ceu parece ao seu lamp ejo. 

Do Norte, 6 regido, viwva has sido, 

De os contemplar, te ndo foi dado ensejo. (*) 

0 que segundo me parece, o poeta nestes versos queria descre- 

ver com as quatro estrelas o polo do outro firmamento. Ndo con- 

testo que o que disse seja verdade, porque notei quatro estrelas fi- 

guradas como uma mandola que tinMm pouco movimento. Se 

Deus me der vida e saude, espero em breve tornar dquele hemisferio 

e ndo regresssar sem ver o polo. Em conclusdo, digo que nossa na- 

vegagdo foi tanto para a parte do sul, que nos distanciamos em la- 

titude da cidade de Cadiz 60 graus e meio, pois que nesta cidade 

se eleva o polo 35 graus e meio, e nos tinhamos passado a linha 

equinocial. 

Isto basta quanto d latitude, Tendes de notar que esta nave- 

(0) Tradugao de Jos6 Pedro Xavier Pinhelro. 
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gagao foi nos meses de julho, agosto e setembro em que, como sabeis,o 

Sol reina mais de continuo neste hemisferio, e faz maior arco do 

dia e menor o da noite. Enquanto nos estdvamos sobre a 

linha equinocial ou afastada dela cerca de 4 ou 6 graus, o que foi 

nos meses de julho e agosto, a diferenga entre o dia e a noite ndo 

se percebia, e quase que os dias eram iguais, pois que muito pouca 

era a diferenga. 

Quanto a longitude, digo que para sabe-la encontrei tantas di- 

ficuldades que five grandissimo trabalho para saber com gerteza 

o caminho que tinha percorrido em longitude. Trabalhei tanto ate 

que por fim ndo encontrei melhor coisa que olhar de noite a oposigdo 

de um planeta ao outro, principalmente a Lua sobre outros planetas, 

por que a Lua e mais rdpida no seu per cur so que qualquer outro; e 

examinava o almanaque de Jodo de Regiomontano que foi calculado 

pelo meridiano da cidade de Perrara e pdsto de acordo com os cdl- 

culos da Tdbua do Rei D. Afonso. Depois de muitas noites ter 

feito experiencias, em uma delas, no dia 23 de agosto de 1499 em que 

houve conjungdo da Lua com Marte, a qual segundo o almanaque 

devia ser d meia-noite ou meia hora antes, vi que quando a Lua 

estava no nos so horisonte, o que se deu uma hora e meia depois de 

desaparecido o Sol, tinha passado o planeta para o lado do oriente, 

digo que a Lua estava mais ao oriente que Marte, cerca de um grau 

e mais alguns minutos, e d meia-noite, estava mats ao oriente 15 

graus e meio pouco mais ou menos, de modo que, feita a proporgao, 

se 24 horas valem 360 graus, quanto valem 5 horas e meia, e achei 

que valem 82 graus e meio. Achava-me de longitude do meridiano 

da cidade de Cadiz, mais ao ocidente dessa cidade, 1. 366 leguas e 

dois tergos, que sdo 5.466 milhas e dois tergos, dando a cada grau 

16 leguas e meia. A razdo por que dou 16 ISguas e dois tergos a 

cada grau, e por que segundo Ptolomeu e Alfergano, a terra tern de 

circunferencia 24.000 milhas que valem 6.000 leguas, que divididas 

por 360 graus tocam a cada grau 16 leguas e dois tergos, e isso veri- 

fiquei muitas vezes com o ponto dos pilotos sobre a carta e o achei 

verdadeiro e bom. Parece-me, Magnifico Lourengo, que a opiniaa 



— 255 — 

da maior parte dos filospfos, que diz que dentro da zona tor rid a ndo 

se pode habitar devido ao grande calor, seja desprezada por esta 

minha viagem, Eu verifiquei nesta viagem ser o contrdrio pois 

o ar e mais fresco e temper ado naquela regido que for a dela, e que 

e tanta a gente que a habita, cuja quantidade e muito maior daquela 

que for a exist e pelo motivo que abaixo se dird, que e certo, pois 

mais vale a prdtica que a teoria. 

Ate aqui contei quanto naveguei do lado do sul e do lado do 

ocidente. Agora me falta dizer-vos iobre a disposigao da terra que 

achamos, da natureza dos habitantesf dos sens costumes, dos animais 

que vimos, e de muitas coisas que se me apresentaram dignas de 

lembranga. Digo que depois que passamos a navegar em diregdo 

ao norte, a primeira terra habitada que vimos foi uma ilha que 

distava da linha equinocial 10 graus, E quando chegamos a ela, vi- 

mos gente na praia que nos estava olhando admirada. Surgimos 

perto da terra circa de uma milha, arriamos os bateis e foram a ter- 

ra 22 homens bem armados e, logo que desembarcaram, viram que 

era gente diferente da nossa porque ndo tern nenhuma barba, ndo 

se veste de roupa alguma, assim os' homens como as mulheres. An- 

dam como sairam dos venires de suas mdes, ndo cobrem nenhuma 

vergonha, sdo dif event es de cor, sdo de cor par da ou leonina e ndo 

brancos, de modo que tendo medo de nos todos se meteram no maio, 

e com grande trabalho por meio de sinais os atraimos e praticamos 

com eles, e achamos que eram de uma tribo chamada canibais, sendo 

que a maior parte deles ou todos, vivem de came humana, e isto 

tenha por certo Vossa Magnificencia. Ndo comem uns aos outros, 

mas navegam em certos navios que possuem e que chamam canoas, 

e vdo buscar a presa nas ilhas ou em terra de uma tribo sua inimiga, 

ou de outra que ndo seja. Ndo comem nenhuma mulher, mas as con- 

servam como escravas. Disto temos certeza porque aconteceu muitas 

vezes, nos muitos lugares onde encontramos tais gentes, vermos os 

ossos e crdneos de alguns homens que tinham comido, e eles ndo 

negavam, sendo que isso diziam os seus proprios inimigos, que de 

continuo estavam com temot deleft. Sao gentes de gentil com- 
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pleigao e de bela estatura; andam nus completamente. As arntas 

que carregam sdo arcos, flechas e rodelas. Sao hast ante resistentes 

e de grande coragem. Sao habilissimos atiradores de setas. Em 

conclusdo} praticamos com eles e nos levaram a uma aldeia que estava 

no interior, obra de 2 leguas, e nos deram alimentos, e as coisas 

que Ihes pediamos nos davam creio mais por medo que por amizade, 

JDepois de termos estado com eles todo um dia, voltamos aos navios 

e ficamos amigos. Njavegamos ao longo da costa desta ilha e vi~ 

mos a beira-mar outra grande aldeia, Fomos com os bateis d terra 

e vimos que estavam todos nos esperando com muitos mantimentos, 

e deram-nos muito boa refeigdo segundo os seus costumes. Visto 

essa boa gente nos tratar too bem, ndo ousamos tirar nada dela e 

fizemo-nos de vela e entramos em um golfo que se chama o golfo de 

Pdria,- e fomos surgir na foz de um grandissimo rio que faz ser 

doce a dgua deste golfo. Vimos uma grande aldeia, que estava jun- 

to do mar, e tinha tanta gente que era de admirar, e todos esta- 

vam sem armas como sinal de paz. Fomos com os bateis d terra e 

nos receberam com grande carinho e nos levaram as suas casas, que 

estavam muito bem preparadas para a refeigdo. At nos deram a 

beber tres qualidades de vinho, ndo de uva mas feito de frutas como 

a cerveja, e era muito bom. Comemos muitos mirabolanos frescos, 

que e uma fruta muito rara, e nos deram muitas outras frutas, to- 

dos diferentes da nossa e de bom sabor e odor aromdtico. Deram- 

nos algumas perolas miudas e onze grandes, e por sinais nos disse- 

ram que se quisessemos esperar alguns dias, iriam pescd-las e tra- 

riam muitas delas. Ndo quisemos demorar, deram-nos muitos papa- 

gaios de muitas cores, e com boa amizade partimos. Desta gente 

soubemos que aqueles da ilha acima referida eram canibais, e como 

comiam came humana. Saimos deste golfo e fomos beirando a 

terra, sempre vendo muitissima gente, e quando tinhamos disposi- 

gdo tratdvamos com eles, e nos davam de fudo que tinkam e tudo o 

que Ihes pediamos. Todos andam nus como nascem, sem ter nenhuma 

vergonha, pois se tudo tivesse de contar das suas poucas vercfonhas. 
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seria tratar de coisa desonesta. 0 melhor d cedar, Depois de ho- 

vermos navegado de continuo cerca de 400 leguas por uma costa^ 

conclmmos que esta era terra firme que digo ficar no confim da Asia 

pelo lado do oriente, e em seu principio pelo lado do ocidente, por- 

que muitas vises aconteceu vermos diver so s animals como leoes, 

cervos, porcos selvagens, coelhos e outros animals terrestres que 

nao se encontram em ilhas mas em terra firme. Andando um dia 

a dentro com 20 homens, vimos uma cobra ou serpente que tinha de 

comprimento 8 bragas e grossa como a minha cintura. Tivemos muito 

me do dela e por te~la avistado tornamos ao mar. Muitas vises me 

aconteceu ver animals muito feroses e grandes serpentes. E nave- 

gando pela costa, cada dia descobrtamos enorme quantidade dp gente 

de vdrias linguas, tanto que quando tinhamos navegado 400 leguas per 

la costa, comegamos a encontrar gentes que nao queriam nossq ami- 

sade, mas que estavam nos esperando com suas armas que sdo ar- 

eas e setas e com outras armas que possuem, e quando iamos d ter- 

ra com os bateis, impediam o nosso desembarque. De modo que era- 

mo s forgados a combati-los e no fim do combate os tratdvamos 

mal porque estavam nus e fasiamos entre iles grande mortandadex 

acontecendo muitas vises 16 dos nossos combater com 2000 deles 

e terminar por desbaratd-los, matando muitos diles e saqueando suas 

cas as, Um dia, entre outros, vimos muitissima gente to da armada 

para se defender, se nos desembarcdssemos. Armamos muito hem, 

26 homens e cobriamos os bateis por causa das setas que atiravam, 

que sempre, antes que saltdssemos, feriam alguns dos nossos. De- 

fender am a terra quanto puderam. Por fim nela desembarcamos e 

os combatemos com muitiissima dificuldade, A rasdo era que ti- 

nham muita coragem e empregavam muito esfdrgo contra ndsf por- 

que itixo sabiam que arma era a espada e nem como ela cortava. E 

assim combatendo foi tanta a mortandade entre iles, que dispararam 

contra nos tanta quantidade de setas que nao nos podiamos remediar 

e quase per demos a esperanga de veneer, voltando-lhes as costas 

para saltar nos bateis, B assim nos iamos retirando e fugindo, 

quando um nosso marinheiro que era portugues, homem de 55 anos 
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de idade, que tinha ficado a guardar o batel, vendo o perigo em que 

nos achdvamos, saltou do hotel d terra e com alto voz nos disse: 

voltai filhos os rostos aos vossos inimigos que Deus vos dard a vi~ 

toria, e posse de joelhos, fez oragdes e depots arrojouse contra os 

indios e todos nos com ele, feridos como estdvamos, de modo que 

nos deram as costas e come gar am a fugir e no fim os destrogamos 

e tnatando deles 150 queimamos 180 de suas casas, Como estd- 

vamos muito feridos e cangados, voltamos aos navios e fomos re- 

pousar em um pdrto onde estivemos 20 dias so para o medico nos 

curar, e todos escaparam menos um que estava ferido no peito es- 

querdo. Depots voltamos d nossa navegagdo por esta mesma costa 

e aconteceu muitas vezes combatermos com inumera gente e sempre 

obter vttoria. E assim navegando fomos a uma ilha que estava dis~ 

tante da terra firme 15 leguas, onde ao chegarmos ndo vimos cfente. 

Como parecia de boa aparencia, acordamos ir tentdrla e fomos a 

ela 11 homens, encontramos um caminho e pusemos a andar por 

ele 2 leguas e meia terra a dentro, e descobrimos uma aldeia de cerca 

de 12 casas onde nada encontramos a nao ser mulheres de tdo gratis 

de estatura, que ndo havia nenhuma que ndo fosse mais alta que 

coda um de nos um palmo e meio. Logo que nos viram, tiveram 

grande medo de nos e a principal delas, que certo era mulher dis~ 

ereta, com sinais tios tevou a uma casa e nos mandou dar refrescos, 

Nos, quando vimos mulheres tdo grandes, que sem duvida eram 

criaturas fora da estatura comum dos homens, resolvemos rouhar 

duas delas, que eram jovens de 15 anos, para dar de presente a 

este Rei. E enquanto assim pensdvamos, vieram 36 homens e en- 

traram na casa onde estdvamos bebendo. Eram de tdo alta estatura^ 

que coda um deles era mais alto estando de joelhos, que eu em pe. 

Em conclusdo, eram da estatura de gigantes segundo os seus tama- 

nhos, e a proporgdo do corpo correspondia a altura. Coda uma das 

mulheres parecia uma Pantasileia e os homens Anteus, E quando 

entraram, alguns dos nossos tiveram tanto medo, que ate hoje em dia 

nao se sentem seguros. Tinham arcos e set as e paus muito grandes 

feitos como espada, Como nos viram de pequena estatura, comega- 
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ram a falar conosco para saber quern eramos e de que lugar vinha- 

mos, A bem da pas Ihes respondemos por sinais que eramos tfen- 

te pacific a e que anddvamos a ver o mundo, Em conclusao, tive- 

mos por bem partirmos deles sem quest do e voltarmos pelo mesmo ca- 

minho pelo qual fomos, e nos acompanharam ao mar ate os navios. 

Quase a maior parte das drvores desta Uha e pau-brasil e tdo boni 

como aquele do Oriente, Desta Uha fomos a uma outra distante 

dela 10 leguas, e encontramos uma grandtssima aldeia, que tinha 

as casas contruidas com muito artificio e maravilha sdhre o mar, 

como Veneza. Acordamos ir ve-las, e quando fomos ds suas casas, 

querendo impedir que nelas entrdssemos, exp erim e n tar am como as 

espadas cortam, e tiveram por bem deixar-nos entrar. Vimos que 

tinham as casas cheias de algoddo finissimo, e to das as traves das 

casas eram de pau-brasil, Tiramos muito algoddo e pau-brasil e 

tornamos aos navios. Deveis saber que em todos os lugares onde 

saltamos em terra, encontramos sempre grande quantidade de algo- 

ddo e os campos cheios de algodoeiros, que se podia carregar quan- 

tos navios existem no mundo de algoddo e pau-brasil. Enfim, na- 

vegando outras 300 leguas pela costa, encontramos de continue gen- 

te selvagem, e muitissimas vezes combatiamos com ela e aprisiona- 

mos cerca de 20, entre os quais 7 linguas, que ndo se entendiam 

uns com os outros. Pizem que no mundo ndo existem mais que 

77 idiomas, e eu digo que eles sdo mais de 1.000, pois os que s6 eu 

ouvi sao mais de 40. Depois de termos nave gad o por esta terra 

700 leguas ou mais, sem as inumeras ilhas que vimos, estando os 

navios em mau estado e fazendo dgua, o que podiamos remediar es- 

gotando-os apenas com duas bombas, a gente muito fatigada e atri- 

bulada, e fait ando mantimento, e como nos encontrdvamos segundo 

dr ponto dos pilotos perto de uma Uha que se chama Bspanhiola, a 

120 leguas, que foi aquela que o almirante Colombo descobriu 6 

anos fasem, acordamos ir a ela, isso porque e habitada por cristdos, 

reparar os nossos navios, descansar as tripulagdeS e nos prover de 

mantimentos, porque desta Uha a Castela hd 1.300 leguas de golfo 

sem terra nenhuma. Em 7 dias fomos ale ela onde estivemOs dois 
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meses, consertamos os navios, abastecendo-os de mantimefitos, e 

acordamos ir para o lado do noroeste onde encontramos muitissima 

genie nua, toda medrosa e de pouco dnimo, e faziamos dela o que 

quertamos. Esta ultima parte que descohrimos fox muito perigosa 

para a nossa nave gag do por causa dos haixios e mar raso que nela 

encontramos, pois muitas vezes estivemos em perigo de nos perder. 

Navegamos por este mar 200 leguas em diregdo ao setentrido, e co- 

mo a gente jd andava tdo cansada por estar no mar cerca de um 

ano, e comendo 6 ongas de pao ao dia e bebendo 3 pequenas medi- 

das de dgua, e os navios em perigo permanecendo no mar, reclama- 

ram as tripulagoes dizendo que queriam voltar para Caste la, as suas 

casas, ndo querendo mais tentar fortuna. A visa disso acordamos 

aprisionar escravos e deles carregar os navios e voltar d Bspanha. Po- 

mos a certa ilha e pegamos d forga 232 almas, tomamos a rota de 

Castela e em 67 dias atravessamos o golfo, e fomos as ilhas dos 

Agores que sdo do rei de Portugal, que distam de Cadiz 300 Uguas. 

Aqui fizemos provisdo de viveres, navegamos para Castela e o vento 

tendo sido contrdrio, tivembs de ir por forgas as ilhas das Candrias, 

ilha da Madeira, e desta a Cadiz. Estivemos nest a viagem 13 me- 

ses correndo grandissimos perigos, descobrindo infinitissimas ter- 

ras da Asia e grande quantidade de ilhas, a maior parte delas habi- 

tadas. Muitas vezes verifiquei com o compasso que Hnhamos na- 

vegado cerca de 5.000 leguas que sdo 20 mil milhas. Em conclu- 

sdo, passamos a linha equinocial 6 gtms e meio do lado do ocidente, 

navegamos 84 graus distante do nteridiano da costa e lado de Cadiz, 

descobrimos infinita terra e vimos muitissima gente toda nua e de 

vdrias linguas. Vimos na terra muitos animais selvagens e vdrias 

e species de pdssaros e drvores, infinitissimas coisas e tod as aromd- 

ticas. Trouxemos perolas, ouro puro e 2 pedras, uma de cor de 

esmeralda e outra de ametista durissima do comprimento de meio 

palmo e da grossura de 3 dedos. Este rei apreciou iudo isso e os 

pqs entre as suas joias. Trouxemos um grande pedago de cristal 

que alguns joalheiros dizem que e berilo, e que segundo diziam o& 

indios, tinham dele grandissima quantidade. Trouxemos 14 pero- 
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las encarnadas que muito contentaram a rainha, e tamhem muitas ou- 

tras pedrarias que pareciam belas. De to das estas coisas ndo trou- 

xemos muita, porque ndo pardvamos em nenhum lugar, mas de con- 

tinuo nave&dvamos, Chegados que fomos a Cadis, vimos nossos 

escravos e encontramos vivos 200 deles. Os que faltavam para 

completar 232, tinham morrido no golfo. Deduzidas todas as des- 

pesas que foram feitas com os navios, restavam 500 ducados, os 

quais foram repartidos em 55 partes, sendo pouco o que tocou a 

cada um : tamhem nos contentamos por ter chegado com vida e sal- 

vamento, e damos gragas a Deus que em toda a viagem dos 52 ho- 

mens cristdos que eramos, ndo morreram sendo dois mat ados 

pelos indios. Eu depots que vim tenho duas quartds e espero em 

Deus logo sarar porque dura pouco e sem frio. Deixo de parte 

muitas coisas dignas de referenda, ndo porque ndo mere gam ser 

escritas ou lemhradas, mas para ndo ser prolixo. Arma-me aqui 

este Rei 3 navios para que novamente vd descohrir, e creio que es- 

tardo prestes em meados de setembro. Queira Nosso Senhor dar-me 

saude e boa viagem, que na volta espero trazer importantes noti- 

cias e descobrir a ilha Taprobana que fica entre os mares tndico 

e Gangetico. Depois penso repatriar-me e repousar os dias 

da minha velhice. 

Lemhrei-me, Magnifico Lourengo, que como por carta vos dei 

conta do que me ocorreu, mandar-vos tamhem dois mapas da des- 

crigdo do mundo, feitos pelas minhas mdos sendo: uma carta em 

desenho piano e um mapa-mundi em corpo esferico, os quais penso 

mandar-vos por um Francisco Lotti, nosso florentino, que se en- 

contra aqui. Creio que vos agradardo, principalmente o corpo es- 

ferico que, pouco tempo faz, fiz um para Sua Alteza o Rei que muito 

o apreciou. 

0 meu desejo era levd-los pessoalmente, mas a recente resolu- 

gdo de ir outra vez descobrir, ndp me da tempo. Ndo fait a nessd 

cidade quern entenda o desenho do mundo e que talvez corrija al- 

guma coisa dele. Todavia, quern o deva emendar, que espere a mi- 

nha chegada, porque pod era ser que me justifique. 
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Creio que Vossa Magnificencia terd sabido das muitas terras 

que encontrou a frota que, dois anos fax, mandou o rei de Por- 

tugal a descobrir na parte de Guine. Via^em cotno aquela ndo 

chamo ir descobrir, mas andar pelo descoberto p or que, como vereis 

pelo map a, a navegagdo e de continuo avistando a terra. Contor- 

nam a terra da Africa pela parte do austro por um caminho do qual 

falam tados os autores de cosmografia. Verdade e que aquela n<y 

vegagao foi de bastante proveito, e isto e aquela coisa que todos 

hoje muito ambicionam, principalmente neste reino, onde desorde- 

nadamente domina a cobiga. Sei como passaram o Mar Vermelho 

e chegaram ao sul do "Sinus Persicus " a uma cidade que se chama 

Calicut, a qual estd ao sul do "Sinus Persicus" e do rio Indo. Ago- 

ra novamente o rei de Portugal volta a armar 12 navios com gran- 

dissima riqueza e a mandd-los aquela parte, e creio que fardo gran- 

des coisas se vdo a salvamento. 

Somos a 28 de julho de 1.500, e nada existe para fazer mengdo. 

Nosso Senhor que vos conserve a vida e o magntfico estado 

como deseja 

Amerigo Vespucci, em Sevilha. 

Nota — Traducao feita por n6s do texto de Piero Vaglienti (Cddice Rlecar- 
diano 1910), publicado por Alberto Magnaghi na sua obra "Amerigo 
Vespucci", Roma, 1924, volume II, pdginas 297 a 323. 
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CODICE RICCARDIANO 1910 

Carta de Amerigo Vespucci a Lourengo de Pier 

Francesco de Medici, expedida de Cabo Verde a 4 de 

junho de 1501. 

Meu magnifico pair do. 

A 8 de maio vos escrevi a ultima estando em Lisboa prestes 

a partir. Nesta viagem que agora com a ajuda do Bspirito Santo 

comecei, pensei que ate a minha volta ndo poderia mais vos escre- 

ver, porem, parece que a sorte me deu tempo de poder vos escrever 

ndo somente de terra distante, mas de alto mar. 

S abets, Lourengo, seja pela minha, como por cart as dos nossos 

florentinos de Lisboa, como fui chamado, estando em Sevilha, pelo 

rei de Portugal. Pediu-me que me dispusesse a servi-lo nesta via- 

gem para a qua! me embarquei em Lisboa a 13 do passado e toma- 

mos nosso caminho pelo sul. Tanto navegamos que passamos d vis- 

ta das Ilhas Afortunadas, que hoje se chamam das Candrias, e pa- 

samo-las de largo tendo nossa navegagdo ao longo da costa da Afri- 

ca, e tanto navegamos que chegamos aqui a um cabo que se chama 

Cabo Verde, que e o principio da provincia da Etiopia e estd no me- 

ridiano^ das Ilhas Afortunadas, tem de latitude 14 graus da linha 

equinocial, onde por acasso encontramos surtos dots navios do Rfi 

de Portugal que estavam de volta da parte da India oriental, que sdo 

daqueles mesmos que partir am para Calicut hd 14 meses, que for am 

13 navios, com os quais eu tive grandissima conversagdo, ndo tanto 

sobre a viagem, mas a respeito da costa da terra que percorreram, 

das riquezas que encontraram, daquilo que possuem, de que tudo em 

resumo se fard mengdo nesta a Vossa Magnificencia, ndo por meio 

da cosmografia por que ndo foi nessa frota cosmografo nem mate- 

mdtico, o que foi grande erro. Mas direi assim desordenadamente 
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como me con tar am, salvo aquilo que corrigi um pouco com a cos- 

mografia de Ptolomeu. 

Esta frota do Rei de Portugal partiu de Lisboa no ano de 1499 

(*), no mes de abril, e navegou ao sul ate as ilhas do Cabo Verde 

que distam da linha equinocial cerca de 14 graus e fora de qualquer 

meridiano do lado do ocidente, o que podeis dizer que estdo mass 

ao ocidente que as Ilhas das Candrias sets graus pouco mais ou 

menos, que bem sabeis como Ptolomeu e a maior parte das escolas 

de cosmografos poem o fim do ocidente hahitado nas Ilhas Afortu- 

nadas, as quais tern de latitude com o astroldbio e o quadrante e 

achei ser assim. A longitude e coisa muito difkil de que pouco se po- 

de saber, salvo os que muito velam e olham a conjungdo da Lua com 

os planetas. Por causa da dita longitude eu perdi muitas noites e 

abreviei a minha vida 10 anos, e tudo tenho por bem empregado, por~ 

que espero ter fama por longo seculo se voltar com saude desta via- 

gem, Deus nao me tgnha por soberbo porque coda trabdlho meu de- 

dkarei ao seu santo serviqo. 

Agora torno ao meu proposito, Como digo, estes 13 navios 

acima referidos navegaram em diregdo ao sul das Ilhas do Cabo Ver- 

de com o vento entre o sul e sudoeste. B depots de terem navegado 

em 20 dias cerca de 700 leguas, que cada legua sdo 4 milhas e meia, 

pousaram em uma terra onde encontraram gente branca e nua da 

mesma terra que eu descobri para o Rei de Castela, salvo que esid 

mais a levante, a respeito da qual por outra minha vos escrevi, onde 

dizem que se abasteceram, dat partiram e seguiram a sua nave gag do 

ate o levante, e navegaram com o vento de sudoeste tomando a quar- 

to do levante, E quando estavam afastados da dita terra, tiveram 

tanta tormenta com tempestuoso vento de sudoeste que fez irem 

para baixo e para cima 5 de sens navios e os submergiu com tdda 

(*) C. Malheiros Dias, "Historia da ColonizaQao Portuguesa do Brasil", 
volume II, pagina 191, atribui a um grro cronol6gico a indicagao do 
ano de 1499 como o da partida da frota de Cabral. Hd manifesto 
equivoco da parte dSsse erudito historiador luso. A data estd certa, 
de acdrdo com o calenddrio florentino. 
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a gente, Deus que tenha misericordia das suas almas. E os St 

navios dizem que correram em drvore seca, is to e, sem velas, 48 

dias e 48 noites com grandissima tormenta. E tanto correram que 

se encontraram com a sua navegagao acima do vento do cabo da 

Boa Bsperanga, que estd assinalado na costa da Etiopia e fora do 

Tropico de Capricornio 10 graus da parte. do meridiano, digo que 

estd na altura de 33 graus da linha equinocial para o sul. Pelo 

que feita a proporgao do paralelo, encontram que o dito Cabo tern 

de longitude do ocidente hahitado 62 graus pouco mais ou menos, 

podendo-se dizer que estd no meridiano de Alexandria. E da~ 

qui navegaram depois para o setentrido a quart a do nordeste, no- 

vegando de continuo ao longo da costa, a qual segundo me parece 

e o principio da Asia e provincia da Arabia Peliz e das terras de 

Prestes Jo do, porque aqui tiveram noticia do Nilo que ficava ao 

ocidente deles, que como sabeis separa a Africa da Asia. E nesta 

costa exist em inumeras povoagdes e cidades, e em algumas fizeram 

escala sendo a primeira Sofala, a qual dizem ser tdo grande como 

o Cairo (*). Tem mina de ouro e dizem que pagam de tributo ao 

seu rei 200 mil miticais de ouro ao ano, valendo coda mitical cercck 

de uma <( castellana(**) de ouro. E daqui partiram e for am a 

Mogambique onde dizem que hd muito aloes, grande quantidade de 

laca e muitos tecidos de seda. Tem tanta populagdo como o Cairo. 

De Mogambique for am a Quiloa e a Mombaga, de Mombaga a Di~ 

modaza e a Melinde. Depois a Mogadouxo e a Campernia, a Z^n- 

dach, depois a Amaab, depois a Adabul (talvez Rasbel) e a Al- 

barcon. Tddas estas cidades estdo na costa do mar oceano, e vdo 

ate o estreito do Mar Vermelho. O qual mar haveis de saber que 

nao e vermelho, e como este nosso, mas so tem de vermelho o nome. 

E tddas estas cidades sdo riquissimas de ouro, de joias, de tecidosf 

de especiarias e de drogas, que sdo transportadas de sua propria ori- 

(0) No limite do possivel, traduzimos para o portugufis alguns nomes do 
localidades desta carta de Vespucci. 

(**} Moeda de ouro espanhola pesando gramas 4,55. 
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gem da parte da India, como compreendereis o que seria coisa Ion- 

ga de repetir. 

De Albarcon atravessam o estreito do Mar Vermelho e vdo a 

Meca, onde foi um navio da dita frota, que neste momento aqui 

chegou neste cabo, e ate aqui e descrita a costa da Arabia Feliz. 

Agora vos falarei da costa do Mar Vermelho em diregao d India, 

isto e, dentro do estreito desse mar. 

Na boca do estreito do Mar Vemelho existe um porto que se 

chama Aden com uma grande cidade. Mais adiante do lado do 

setentrido estd um outro porto que se chama Camarcan, e Ansuva; 

depois e um outro porto que se chama Hodeida, e de Hodeida a 

Loheia, e de Loheia a Guda. Fste porto de Guda estd junto do 

Monte Sinai, que como sabeis e na Arabia Desert a, onde dizem 

que e escala de todos os navios que vem da India e de Meca. Nes- 

te porto, dizem, descarregam todas as especiarias, drogas e jbias. 

Tudo que ali descarregam e transportado depois pelas caravanas de 

camelos que vem do Cairo e de Alexandria, as quais dizem que ca- 

minham 80 leguas pelo deserto da Arabia. E dizem que, neste 

Mar Vermelho, nao navegam a ndo ser de dia por causa dos mui- 

tos escolhos e baixios de areia que exist em. E muitas outras coi- 

sas me foram contadas desse mar, que para ndo ser proli- 

xo se omitem. 

Agora falarei da costa do Mar Vemelho da parte da Africa. 

Na boca do estreito desse mar estd Zoiche (Zeile), sendo senhor 

dela um mouro que se chama Agidarcabi, e dizem que estd perto do 

porto de Guda 3 diaS de viagem, tern muito ouro, muitos elefantes] 

e infinito mantimento. De Zoiche a Arbazui (talvez Asab). Des- 

tes dois port os de Arboiam e Zala, e senhor o Prestes Joao, e tem 

em frente um porto que se chama Tui, o qual e do grande Suit do da 

Babildnia. Depois de Tui a Ardem, e de Ardem a Zeon, Isto i 

quanto eu pude saber do Mar Vermelho: refiro-me a quem me- 

Ihor o sabe. 

Resta-me agora dizer aquilo que eu sei da costa de Meca, que es- 

td dentro do Mar Per sic o e que e o seguinte. Par tern de Meca $ 
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vao pela costa do mar ate uma cidade que se chama Ormuz, a qual 

e um pdrto na boca do Mar Persico, E depois de Ormuz a Tus 

{talvez Kis), e de Tus a Tunas, depois a Capan, depois a Lechor, 

depois a Dua, depois a Tor sis, depois a Pares, depois a Stucara, 

depois a Ratar. Todos estes portos que sdo muito povoados estao 

dentro da costa do Mar Persico, O que digo e muito mais de me- 

moria, p or que isso me contou um homem digno de fe, que se cha- 

ma Caspar, e que tinha viajado do Cairo ate uma provincia que 

se chama Malaca, a qual estd situada na costa do Mar tndico. 

Creio que seja a provincia que Ptolomeu chama Gedrosica. Este 

Mar Persico, dizem que e muito rico, mas isso tudo nao e para ser 

acreditado, portanto eu o deixo na pena de quern melhor possa 

dizer a verdade. 

Agora me fait a falar da costa que vai do estreito do Mar Per- 

sico ate o Mar Indie o, segundo me contaram muitos que for am na 

dita armada, principalmente o dito Caspar, o qual sabia muitos lin- 

guas e os nomes de muitos provincias e cidades, Como digo, k um 

homem que merece credito, porque fez duos vezes a viagem de Por- 

tugal ao Mar Indieo. 

Da boca do Mar Persico se navega para unba cidade que se 

chama Dabul, de Dabul a Goa, de Goa a Zedeuba, depois a Nui, de- 

pois a Bacanut {talvez Barcelar), depois a Salut, depois a Mangalor, 

depois a Bekal, depois a Calnut, depois a Dremepetam, depois a Pan- 

darane, depois a Catat, depois a Calicut, Bsta cidade e muito gran- 

de, e foi a armada de Portugal nela repousar. Depois de Calicut a 

Beypur, depois a Stailat, depois a Remond, depois a Paravrangrari, 

depois a Tanui (Tanor), depois a Propornat, depois a Cuninam, de- 

pois a Lonam, depois a Belingut, depois a Palur, depois a Gloncoloi, 

depois a Cochim, depois a Culdo, depois a Cain, depois a Coronca- 

ram, depois a Stomondel, depois a Nagaitan, depois a Delmatan, de- 

pois a Carepatan, depois a Conimat. Ate aqui nave gar am as fro- 

tas de Portugal, apesar de nao terem em conta a longitude e a la- 

titude da dita navegagdo, o que e coisa impossivel fazer compre- 

ender a quern nao tern muita prdtica de marinharia, Eu tenho 
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esperanga nesta minha navegagao de ver e per cotter grande parte 

do acima dito, e descobrir muito mats, e na minha volta farei de 

tudo boa e veridica descrigao. 0 Bspirito Santo que seja comigo, 

£ste Caspar, que me contou as coisas acima ditas e que for am 

confirmadas pot muitos cristdos que participqram de algumas des- 

sas, me disse depois o seguinte: que tinha estado no interior da 

India em um reino que se chama Perlicat, o qual e grandissimo, 

rico de ouro, de perolas, de joias e de pedras preciosas, e contou 

ter estado no interior em Mailepur, em Gapaton, em Melaia, em 

Tanas er {T are scrim), em Pegu, em Starnai, em Bencola, em Otezam 

e em Marc him. Bste Marchim disse ele que ficava per to de um 

grande rio chamado En par lie at. E neste Enparlicat, estd a Made 

onde existe o corpo de Sao Marcos apostolo e residem muitos cris- 

tdos. E me disse ter estado em muitas ilhas, principalmente em 

uma que se chama Ceildo, que disse ter de circuito 300 leguas e 

que o mar tinha dela destruido o rio e outras 400 leguas. Disse- 

me que era ilha riquissima de pedras preciosas, de perolas, de es- 

peciarias de tdda qualidade, de drogas e outras riquezas, como sdo 

elefantes, muitos cavalos; de modo que calculo que esta ilha seja 

Taprobana, seguhdo ele me descreveu. E me disse mais que nun- 

ca ouviu mencionar Taprobana em tal parte} que como sabeis estd 

tdda em frente ao mencionado rio. 

Do mesmo modo me disse que tinha estado em uma outra ilha 

que se chama Sumatra, a qual e do tamanho de Ceildo, e Benco- 

marcano que tambem e tdo rica como elas, de modo que ndo sendo 

Ceildo a ilha Taprobana, sera Sumatra. Destas duos ilhas pattern 

para a Persia e Arabia inumeros navios carregados de todas as qua- 

lidade s de especiarias, de drogas e joias preciosas. E dizem que 

viram grande quantidade de navios desta regido, que sdo grandis- 

simo s e de 40 a 50 mil cdntaros de carga, chamados juncos, tendo 

mastros grandtssimos e coda jutico 3 ow 4 cabinas. As velas sao 

de junco, ndo fabricadas com ferro, mas entrelagadas com cordas. 

Parece que aquele mar nao e tempestuoso. Tern bombardas, mas 

ndo sdo rapidos os navios nem se aventuram muito ao mar, pois 
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de continuo nave gam avistando a terra. Aconteceu que esta frota 

de Portugal para atender a um pedido do rei de Calicut, aprisionou 

um navio que estava carregado de elefantes e arroz e tendo mais de 

300 homens. Aprisionou-o uma caravela de 70 toneladas. E uma 

outra vez puseram ao fundo 12 navios, JDepois vdo a uma ilha 

chamada Arenbuche, e Moluca e a muitas outras ilhas do Mar Indico, 

que sdo aquelas de que fala Ptolomeu, que estdo em torno da Ilha 

Taprobana, e to das sdo ricas. 

A dita armada voltou a Portugal, e na volta restaram 8 naus, 

perdendo-se 1 carregada de muitas riquezas que dizem que valia 100 

mil ducados, e as 5 que com o temporal se perderam. Da capitd- 

nea, da qual hoje e chegada uma aqui (sic), como acima disse, creio\ 

que outras c he gar do a salvamento. Assim queira D&us. 

Aquilo que os ditos navios carregam e o seguinte; 

Vem carregados de infinita quantidade de canela, gengibre ver- 

de e seco, muita pimenta e cravo, noz-moscada, mag a, algalia, istorac, 

almxscar, benjoim, porcelana, cassia, dmecega, incenso, mirra, san- 

dalo vermelho e branco, madeira de aloes, cdnfora, dmbar, bambu, 

muita laca, mumia, anib, e tuzia, dpio, aloes hepdtico, folio indico, e 

muitas outras drogas que seria longo citar. De joias nada mais set,, 

salvo que vi muitos diamantes, rubis e perolas, entre elas um rubi 

redqndo de belissima cor que pesava 7 quilates e meio. Nao vou 

mais me estender porque o navio ndo me deixa escrever. De Por- 

tugal mandar-vos-ei noticias. Em condusdo, a Rei de Portugal 

tem nas mdos um grandissimo comercio e grande riqueza. Deus 

que the de pros\peridade. Creio que as especiarias vim desta parte 

para Alexandria e dai para a Italia, segundo a qualidade e pedido. 

Assim e o mundo, 

Acreditai, Lourengo, que aquilo que eu escrevi ate aqui S a 

verdade. E se nao concordarem os nomes das provincias, reinos, 

cidades e ilhas com os escritores antigos, e sinal claro que eles fo~ 

ram trocados como vemos na nossa Euro pa, onde com admiragdo 

ouvimos um nome antigo. E para maior clareza da verdade se en- 
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contra presente Geraldo Verdi, irmdo de Simdo Verdi, de Cadis o 

quai esta em minha companhia e se vos recomenda, 

Esta viagem, que ora fago, vejo que e perigosa quanta d fran- 

quesa do nosso humano viver. No entanto fago-a com dnimo fran- 

co para servir a Deus e ao mundo, E se Deus servir-se de mim, 

me dard virtude para que eu seja preparado para todas as suas von- 

tades, com quanta que de eterno repouso d minha alma. 

NoUt Tradugao feita por n6s do texto de Piero Vaglienti (Cddxce Riccar- 
diano 19X0), puolicado por Henri Vignaud ia mginas 403-407 do feu 
trabalho "Americ Vespuce9*, Paris, 19X7. 
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CODICE RICCARDIANO 1910 

Carta de Amerigo Vespucci a Lourengo de Pier 

Francesco de Medici, enviada de Lisboa em 1502. 

Magnifico Lourengo meu pair do. Depois das devidas reco- 

mendagoes, etc, 

A ultima escrita a Vossa Magnificencia foi da costa de Gut- 

He de um lugar que se chama Cabo Verde, pela qual soubestes qual 

o princtpio da minha viagem e, pela presente, sera dito com brevidade 

q meio e o fim dela, que e is to que segue agora, 

Partimos facilmente do dito Cabo Verde e abastecidos de todo 

o necessdrio como dgua, lenha e outras coisas para nos metermos no 

gblfo do mar oceano a procurar novas terras, Navegamos tanto 

com o vento entre sudoeste e sul, que em 64 dias chegamos a uma 

nova terra a qual achamos ser terra firme por muitas rasoes que 

no prosseguir ser do ditas, pela qual terra corremos circa de 800 

leguas em diregdo a 1/4 do sudoeste para ocidente e achamo-la 

cheia de habitantes, onde vi coisas maravilhosas de Deus e da 

natureza, pelo que resolvi dar noticias delas a Vossa Magnificen- 

cia como sempre tenho feito das outras minhas viagens. Nave- 

gamos por estes mares ate que entramos na zona torrida e passa- 

mos a linha equinocial na parte do austro e do tropico de Capri- 

cornio, de modo que o polo sul estava acima do meu horizonte 50 

graus e outro tanto era a minha latitude da linha equinocial, pois 

navegamos 9 meses e 27 dias, sem mats vermos o polo norte, 

nem tdo pouco a Ursa Maior e Menor, e ao contrdrio revelaram- 

se a mim da parte do meridiano inumeros grupos de estrelas muito 

claras e belas, as quais sempre estdo escondidas aos que habitam 

no setentrido, onde notei o maravilhoso artificio dos seus movimen- 
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tos e as suas grandezas, medindo o didmetro de sens circulos e fi- 

gurando-as em desenho geometrico. Notei outros movimehtos do 

ceu, o que seria coisa prolixa escrever~vos. For em tddas as col- 

sas mais notdveis que nest a viagem me ocorreram, as anotei em um 

pequeno trahalho para quando estiver em repouso e puder disso ocu- 

par-me deixar de mim depots da morte alguma fama. Esiava com 

intengdo de mandar-vos um re sumo, mas o tem este Senhor Ret, 

Devolvendo-me o farei. Bm conclusdo, fui d parte dos antipodas 

que, pela minha navegagdo, e uma quarta parte do mundo; o ponto 

mais alto do meu zenite naquela parte formava um dngulo reto es- 

ferico com os habitantes deste setentrido que estdo na latitude de 

40 graus, e isto basta. 

Vejamos a descrigdo da terra, dos habitantes, dos animais, das 

plantas e de outras coisas uteis e comuns que, naqueles lugares, se 

encontram para a vida humana. Bsta terra e muito amena e cheia 

de inumeras drvores muito grandes que nunca perdem a folhagem, 

tddas tem odores suavissimos e aromdticos, produzem muitissimas fru- 

tas e muitas delas de bom paladar e salutares ao corpo. 0s cam- 

pos produzem muitas ervas, fibres e raiz muito macia e beneficcu 

Algumas vezes me extasiei com os odores dos ar bus tos e das fib- 

res e dos sabores dessas frutas e raiz, tanto que pensava comigo es- 

tar perto do Paraiso Terrestre, achando-me entre estes alimentos 

podia acreditar estar proximo dele. Que diremos da quantidade de 

pdssaros, das cores das suas plumagens e cantos, quantos sdo e de 

quanta belezaf Ndo quero me es fender nisto, p or que tenho duvidas 

se me dardo credito. 

Quern poderd contar a infinidade de animais selvagens que Id 

existe, tanta abundancia de ledest pant eras, gatos nao da Espanha 

nms dos antipodas, lobos-cervais, monos, gatos, macacos de vdrias 

espicies, muitas cobras grandes e tantos outros animais que creio que 

pela quantidade ndo caberiam na area de Noe; porcos selvagens, ca~ 

hritos, veados, cor gets, lebres e coelhos. Animais domestic os ndo znntos. 

Vejamos os animais racionais. Vimos que tbda a terra era ha~ 

bitada por gente nua, sendo que tanto os homens como as mulheres 
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ndo cobriam as suas vergonhas. Sao hem feitos e proporcionados 

de corpo, de car branca e cabelos longos, pouca barba ou nenhuma. 

Muito lutei para compreender a vida deles e seus costumes, porque 

27 dias comi e dormi com eles e o que deles soube e o seguinte. 

Ndo tem lex nem nenhuma fe, vvvem segundo a natureza. Ndo 

conhecem a imortalidade da alma, ndo possuem bens proprios por- 

que tudo e comum. Ndo tem limites de reino ou de provincia, ndo 

possuem rex nem obedecem a ninguem, cada um e senhor de si; ndo 

fazem justiga a qual ndo e necessdria porque ndo reina entre eles 

a cobiga, Nabitam em comum em casas d moda de cabanas muito 

grandes, feitas por gente que ndo tem ferro nem outro meted. Po- 

de-se dizer que as suas cabanas sdo casas admirdvis porque vi que 

tem de comprimento 200 passos e 30 de largura, artifidosamente 

construtdas, e em uma desfas casas estavam de 500 a 600 pessoas. 

Dormem suspenses em redes de algodao sem nenhuma coberta e 

comem sentados no chdo. As suas comidas sdo muito boas: muitos 

peixes, grande quantidade de mariscos, rici, carangueijos, ostras ca- 

maroes e muitas outras coisas que tem o mar. A came que comem, 

principalmente a comum, e came humana do modo que se dird, 

Quando podem ter carnes de animais e de pdssaros, comem-nas, 
i 

mas pouco, porque ndo tem cdes e a terra tem muitas mat as que 

estao cheias de feras crueis e, par isso, ndo penetram nelas a ndo 

ser em grande numero. 

Os homens tem o costume de furar os Idbios e as faces. De- 

pots poem nos furos ossos e pedras, pois a maior parte deles o me- 

nos que tem sdo 3 furos e alguns 7 e 9, ndo os imagineis pequenos, 

nos quais colocam pedagos de pedra de alabastro verde e branco 

do comprimento de meio palmo e da grossura de uma ameixa catald, 

o que parece coisa for a do natural. Dizem que assim procedem pa- 

ra aparentar mais ferocidade. Bnfim e coisa brutal. 

Os seus casamentos ndo sdo com uma so mulher, mas com qtton- 

tas querem e sem muita cerimonia pois conhecemos um homem que 

tinha 10 mulheres. Sao ciumentos e se acontece que uma mulher Ihet 

seja infiel, a castigam e resolvem mandd-la embora, afastando-a. Sad 
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gentes muito fecundas. Ndo tem rendas porque ndo tern hens pro- 

prtos. Quando os sens filhos, isto e, as femeas estdo na idade de 

gerar, o primeiro que deve corrompe-las for a o pai, e o mais pro- 

ximo parente que tem. Depois de assim corruptas fasem-nas casar. 

As suas mulheres nos seus partos ndo fazem resguardo algum 

como as nossas, pois comem de tudo e apenas tenham parido vdo 

no mesmo dia ao campo e se lavam. 

Sdo gentes que vivem muito anos porque, segundo suas gera- 

goes, muitos homens temos conhecido que tinham ate 4 qualidades de 

netos. Ndo sabem contar os dias, nem os anos, nem os meses dos 

anos, a ndo ser que dizem o tempo por meses lunares. Quando que- 

rem indicar alguma coisa e o seu tempo, indicam com pedras, pondo 

para coda mes lunar uma pedra. Encontrei um homem, dos mais 

velhos, que me assinalou com pedras ter vis to 1.700 meses lunares 

que me parece ser 132 anos, tendo cada ano 13 meses lunares, 

Sao gentes belie osas, muito crueis entre si, e to das as armas e 

golpes sao como disse Petrarca sujeitos ao vento, sendo arcos, se- 

ias, dardos e pedras. Nao usam defesa para o corpo, porque an- 

dam nus como nasceram. Ndo tem ordem nenhuma nas suas guer- 

ras, salvo que fazem aquilo que os velhos aconselham, e quando com- 

bat em se matam mui cruelmente, Os que ficam senhores do cam- 

po enterram todos os seus mortos e despedagam os inimigos e os 

comem, Conservam em suas casas como escravos aqueles que apri- 

sionam, e se e mulher dormem com ela, sendo homem o fazem casar 

com suas filhas. B em certas epocas, quando sdo tornados de fvt- 

ria diabolica, convidam os parentes e o povo, os poem na frente, isto 

e, a mae com todos os filhos que dele teve e, com certas cerimdnias, 

os matam com setas e os comem. O mesmo fazem com os escravos 

e com os filhos que deles nose em. Isto e verdade porque encontra- 

mos nas suas casas muita came humana post a ao fumo. Compra- 

mos deles 10 criaturas, machos e femeas, que estavam condenados ao 

sacrificio, mas para dizer melhor, ao maleficio. Repreendemo-los 

muito, mas ndo sei se se emendardo. O que mais admiro nest as 

guerras e crueldade, e que ndo pude saber deles porque fazem guer- 
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ra uns aos outros, pois que ndo tem bens proprios nem posse de 

perios ou reinos, e ndo sabem que coisa seja a cobiga conxo bens ou 

avidez de reinar, o que me parece seja a causa das guerras e de 

qualquer ato desordenado. Quando Ikes perguntdvamos a causa, ndo 

sabiam apresentar outras razoes a ndo ser que os antigos come gar am 

entre eles esta maldigdo e que querem vingar a morte dos ante pas- 

sados. Bm conclusdo, e coisa bestial, sendo certo que um homem 

entre eles me confessou ter comido came de mais de 200 corpos, e 

isto acredito que e verdade e basta. 

Quanto a disposigdo da terra digo que e muito amena, tem- 

perada e sadia, p or que durante o tempo em que andamos nelat que 

foram 10 meses, nenhum de nos morreu e poucos enfermaram, 

Como disse, eles vivem muito tempo e ndo tem enfermidades, nem 

pestilencia ou corrupgdo do ar, (morrem) de morte natural ou caw-* 

sudd pot] sufoc'agab. Em conclusdo, os medicos teriam md per- 

manencia em tal lugar. 

Porque fomos para descobrir e ndo para procurar qualquer 

proveito, partimos de Lishoa e ndo nos preocupamos em procurar na 

terra nenhum proveito de modo que nela ndo vimos coisa que fos- 

se util a ninguem, ndo porque ndo acredite que a terra ndo produ- 

za qualquer especie de riqueza pela sua admirdvel disposigdo e de- 

vido ao clima da regido onde estd situada. Ndo e de admirar que 

logo nao obtivessemos todo o proveito, porque os habitantes ndo ddo 

valor a coisa alguma, nem ao ouro, nem d prata ou d outra foia, a 

ndo ser as coisas de plumagens ou de osso, como se disse. Tenho 

esperanga que mandando agora visitd-la este Senhor Rei, ndo pas- 

sard o muitos anos que cheguem a este reino de Portugal grandis- 

simo proveito e renda. 

Encontramos enorme quantidade de pau-brastl, bastante para 

carregar sem nenhuma despesa quant os navios hoje exist em no 

mar, e tamhem canafistula. Vimos cristal, especiarias de inumeros 

sabores e odores, drogas, mas que ndo sdo conhecidas. 

Os homens do pais falam de ouro, de outros metais e de dro- 

gas milagrosas, mas eu sou mais que Sdo Tome: "o tempo ford tudo 
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Hd tempo que o ceu estd limpido e adornado de muitas estre- 

las brilhantes, e de tddas observei os circulos. Isto e um re sumo, 

so capita rerum, das coisas que naquela parte vi. JDeixo muitas coir 

sas as quais seriam dignas de lembranga, para nao ser prolixo, e 

porque as encontrafeis minuciosamente na minha viagem. 

For ora estou aqui em Lisboa esperando aquilo que o Rei me 

determinard. Queira Deus que acontega o que seja melhor para o 

seu santo servigo e para a salvagdo da minha alma. 

Nota: Tradugao feita por n6s do texto de Fiero Vaglienti (C6dice Riccar- 
diano 1910), publicado por Alberto Magnaghi no seu trabalho "Ame- 
rigo Vespucci", Roma 1924> volume II, pdginas 323 a 333. 



CODICE RICCARDIANO 1910 

Carta que Piero Rondinelli remeteu de Sevilha a 

Florenga em 3 de outubro de 1502. 

PIERO RONDINELLI. (1) 

LETTERA. (2) 

Siviglia, 3 ottobre 1502. 

De' navilli delle nuove isole d*India in fino a qui n'& tornaii. 

VII, di quanta io so; e tomato Michele che fu vostro mozo quando 

io venni di chosti, e viene richo di piu di .6000. c hast elan e vale el 

suo, chb rechato uno grano d'oro, dot un ppzo de valuta di .3270. 

chastelane, che dice era una chosa di miracholo vedere si bel pezo 

d'oro. in fine t qui, ed t rice ho. e tutti quelli che vi sono stati dal 

principio in qua verghono richi, che *n fine i/t oro assai, ma si cha* 

va chon travaglo, e' I. manchamento che anno di vetovagla t alst chau- 

sa che non possono charichare chome farebono; ma da or a per avan- 

ti si dard or dine chome elino (3) chol primo navile le vetovagle, e 

chosl andrd molto bene e trard oro infinito, cht non h posibile 

dove gran pezo d'oro si truova non vi sia de Valtro e gran so ma* 

(1) La famiglia dei Rondinelli esercitava Varte della lana, © prese larga 
parte nel govemo della repubblica fiorentina. Ebbe trentasei priori e dodici 
gonfalonieri di giustizia. Questo Piero di Nofri di Giovanni erasi recato in 
Siviglia, come altri mercanti fiorentini, per trar profitto alle loro case dalle 
nuove vie che allora si aprivano al commercio. 

(2) £ intitolata: Copia d'una letera della tomata delle. 4. charavelle di 
Chalichut cholle spezierie.Comincia: "Arete inteso de' .4. navili tomati de 
" Ckalicut", e fino alia met^ circa si occupa soltanto delle Indice oriental!. Dia- 
mo pretanto solo la seconda parte, che ci fu gentilmente favorita dal dott. Mor- 
purgo bibliotecario della Riccardiana. 

(3) Si dovrebbe, ma non si pu6 leggere " abino". 
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I'amir agio fu a dischoprire piu avantif e si chede che troverrh mol~ 

ta richeza, perchk uno Bastiano, che fu a dischoprire verso donde 

el deto amir ag Ho, k tomato e d re chat o sopra di ,100. marc hi d'oro, 

e dice non si fidd di scendere in tera percM non si sentiva poderoso, 

ma che grandisima soma d'oro h in quelle parte, si che s'ordina(*])\ 

di qua questa esser buona terra, che fra spesierie e oro questa Spar 

ngana si fard richisima. 

Giovan Santo (5) d 'uto licenza per armare cinque navili per ire 

in India, cioe a queste isole, con vetogagla e dd el % del guadagno, 

arretrato 'T chapitale, che stimo sard d'uno .3. o A., mandandolo 

Iddio a salvamento, che si vende Id quello che I'uom vuole, e vale 

una nova (6) di vino peso d'oro, e una rova di tozino, cioh 

pore ho, .2. pesi, e una rova di sapone .2. pesi e Yi, una vara (1) di 

panno di Chordova di grana .5. pesi e uno chantaro di bischotto 

.2. pesi, una vara di panno lino di Sibilia Yz peso, una vara d'Olan- 

da ciob di Y* Olanda .1. peso, uno thebone di fustangno .2. pesi, uno 

chuzoto di lenza .1. peso e .1. spada .2. pesi, una balestra A, 

pesi; e chosl tuto allo avenante (2) si v&nde, sechondo che per re- 

lazione d auto da uno ch' b stato Id .9. anni, che vedeie se 'I par- 

tit o e di gran ghuadangno. Francesco de' Batidi s' d a fare riccho 

a maravigla, che in fino a oggi dice non dare' per .1000. marchi 

quello tiene ne VIndia, e ora vi meterd .3. o .400. ducati che Gio- 

vanni Sanotto lo serve, e at chontinovo li dd de ducati .600. o piu, 

si che chi avessi danari sare' buono a rischiarsi. la chapitana an- 

chor a non b venuta : mandila Idio a salvamento, che d piu di ,100^ 

(4) Cioe, si reputa. 

(5) Sanchez fratello del tesorier e del re d'Aragona. Cf. Parte I di questa 
Raccolta, vol, I. illustrazione al doc. II. 

(6) Antica misura, di circa libbre diciotto. L'Affaitadi in una lettera del 
14 settembre 1503 dice; "ogni quintale fa quattro rove, che 1*^ como da noi 
" pesi .6."; e il Balducci Pegolotti: "Rova una meno un dodicesimo di rova 
" a olio alia misura di Sibilia, fanno in Firenze orcie una d'olio". 

(1) "In Sibilia, panni lana, drappi di seta e d'oro si "vendono a pezza 
intera, e a ritaglio, a vara"; BALDUCCI PEGOLOTTI, Delia decima &c. nella 
Prattica della mercatura, Lisbona-Lucca, 1766, III, 275. 

(2) Cio£, a proporzione, a ragguaglio. 
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mila pesi d'oro, di che ne sono per i re ,45. mila pesi, che surd buon 

bochone per i re. mandi Idio tuto a salvamento. 

Amerigho Vespucci arem qui fra pochi di, el quale d durato asai 

fatiche e d 'uto pocho profitto, che pure meritava altro che for dine: 

ey re di Portoghallo arendo (3) le terre che lui dischoperse a certi 

Chistiani nuovi, e sono obrighati a mandare ongni anno .6. navili 

e dischoprire ongni anno .300. leghe avanti, e fare una forteza nel 

dischoperto e mantenella detti .3. anni, e 'I primo anno nOn paghano 

nulla, e 'I secondo el 1/6, el terzo el 1/4, e fanno chonto di port are 

verzino asai e schiavi, e forse vi trover anno chose d'altro profitto. 

di quanto seghuird vi si dird vostro 

Sibilia, soto di .3. d'otobre .1502. 

Piero Rondinelli, 

(3) Cio6, diede in arrendamento, o fitto. 

Copiada da "Raccolta Columbian a", parte 111, volume II, paginas 120 e 121* 



Despacho de Pietro Pasqualigo, embaixador de Ve- 

neza na Espanha, a Senhoria, datado de 12 de outubro 

de 1502, fazendo referenda a expedigao de 1501 enviada 

ao Brasil pelo govemo Portugues. 

Saragozza, 12 ottobre 1502. 

[m. Sanuto, Diari, VI, 221.] 

Scrvve esso orator aver auto let ere di Ltisbona, di Zuan Fran- 

cesco Ascaitato (1) cremonese, di .10. septewbrto. avisa, le .4. 

nave, si aspectava de India, non erano zonte* $ tnesi .18. parthtoj 

e le caravele, mandate I'anno passd a scoprir la terra di Papagd 

o ver di Santa Croce, a dl .22. luio erano ritornate; e il capetanio{ 

referiva aver scoperto piu di .2500. m%a di costa nova, nb mai aver 

trovato fin de ditta costa. et dite caravele b venute carge di ver- 

zl et di cassia, nb altre specie hanno portato &c. noto, com'b la no- 

va di Coloqut, par a dl .13, zonzese a Lisbona le caravele con spe- 

cie; la qual nova b in man di sier alvise da Molin. (2) 

(1) Intende 1' Affaitadi, le cui lettere si raccolsero per la sezione seconda 
di questa Plarte III. 

(2) II diarista GIROLAMO PRIULI (ms. nel museo Civico di Venezia), 
riferendosi alle notizie pervenute ad Alvise Molin intorno alle navigazioni dei 
Portoghesi nelP India, nota: "Et questa nova fece rimaner morti tutta la citade 
" veneta, zo£ li merchadanti et altri che consideravano il future, et di quanto 
" danno fosse questo a la citade haver perduto la navigation... tamen alchuni 
" vivevano in speranza che questo viagio [per le Indice orientali] non potesse 
" durar et ch'ef signor soldan dovesse fame qualche provisione". 

Copiado da "Raccolta Columbiana", parte III, volume I, pdgina 91. 



Tradugao da copia do acto notcirial de Valentim 

Femandes lavrado em Lisboa aos 20 de Maio de 1503 (*) 

Bm nome de Deus, Amem. Pelo teor do presente documento 

publico saibam todos claramente que no ano do nascimento do Se- 

nhor de 1504, indigdo setima, e no dia 4 do mes de agosto, no 

ano primeiro do pontificado do Santissimo Padre em Christo e nos- 

so Senhor Jtilio II, papa pela Divina Providencia, o nobre e cifcuns- 

pecto vardo Conrado von der Rosen, natural das regides da Ger~ 

mania, possuindo e tendo em suas mdos uma autentica carta paten- 

te, ou seja o documento publico abaixo transcrito, feito com o sinal 

e assinatura do honrado vardo, senhor Valentim Pernandes de Mo- 

ravia, tabelido publico por autorizagdo do serenissimo rei de Por- 

tugal e assinado tambem por elet apresentou-o e entregou-mo a mim, 

tabelido publico abaixo assinado, para dele extractor uma publica 

forma; e, depois de vermos que estava em regra, pediu-nos que Ihe 

dessemos uma copia que e do teor abaixo escrito: 

Uma armada de 13 grandes naus do poderosissimo D, Manuel 

I, rei de Portugal e dos Algarves, d'A quern e d'Alem mar em Afri- 

ca, senhor da Guine e da Conquista, Navegagdo e Comercio da Etio- 

pia, Arabia, Persia e India, tendo saido do porto e requissimo em- 

porio de Lisboa, e partindo para a India descobriu aquem do Gan- 

ges, num mar desconhecido, sob a linha equinocial, um outro mundo, 

pela Divina Providencia ignorado de todas as outras autoridades, no 

ano de Christo de 1500 e no ultimo dia do mes de abril. Era seu 

V) O acto notarial estd transcrito num outro dum tabeliao alemao. A 
tradugao 6 de todo o documento cuja copia, em latim, pertence, k 
Biblioteca de Stuttgart, eslando incluido no mesmo cddice que per- 
tenceu a Conrado Peutinger. A copia, em latim, foi publicada por 
Kimstmann em 1860. 
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comandante o estrenuo cavaleiro Pedro Alvares Cabral, Os habitan- 

tes desse mundo ndo tem fe, nem religido, nem idolatria, nem co- 

nhecimento algum do seu Criador, nem estdo sujeitos a leis ou a 

qualquer dominio, mas apenas ao conselho dos velhos: nada tem 

como proprio, mas tudo Ihes e comum, salvo as mulheres, andam 

todos completamente nus e nem homens nem mulheres cohrem as 

partes vergonhosas, afora em at guns dias festivos em que uns pin- 

tam os corpos de vdrias cores, outros cobrem-se, depois de ter un- 

tado o corpOy com pequenas penas de aves de cores variadas, e os 

restantes atam ao corpo grandes penas a maneira de aves. Os ho- 

mens sdo de cor parda, de cabelos negros longos e corridos, ndo 

crespos como o dos EHopes, posto que habitem no mesmo paralelo, 

de estatura pequena, de corpo robusto, rosto amplo, olhos pequenos, 

tendo buracos no queixo e alem disso diversos na face, onde colo- 

com pedras e ossos a titulo de ornato; todos os homens sao imber- 

bes e as mulheres arrancam-lhes os pelos; mas atguns trazem uma 

barba pintada. 

Os homens copulam com as mulheres, mas ndo em publico nem 

entre estes dots graus de parentesco: o filho com a mdi ou o pai 

com a filha e o irmao com a irmd. Mao tem brado algum; comem 

assadas ou cozidas carnes de aves e de todos os animais, bem como 

a came humana dos seus inimigos, e de igual modo os peixes e os 

crocodilos. 

Pazem vinho do milho, Todos os animais sao diferentes dos 

nossos a ndo ser os porcos; e ndo sao menos diferentes as aves, as 

drvores e as ervas. Encontram-se at os maiores crocodilos, ndo to- 

davia tdo ferozes como na Etiopia, que tambem comem os homens: 

a pele presente deste mostra o corpo dum verdadeiro crocodilo. A 

terra e cheia de bosques espessos, de rios muito grandes e dele nos 

trouxeram os paus do Brasil e os paus de canela e outros que pa- 

reciam de canela, bem como papagaios de diferentes especies. 

Passados dois anos, uma outra armada do mesmo cristianissimo 

rei, destinada a esse fim, tendo seguido o literal daquela terra por 

quasi 700 leguas encontrou nos povos uma so lingua batizou a 
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muitos e, avanqando para o sul, chegou ate a altura do polo antar- 

tico, a 53 graus, e tendo encontrado grandes frios no mar voltou 

para a patria. 

Esta imdgem, isto e, a daqueles homens e o presente crocodilo 

manda o egregio vardo Jodo DTaba, para pefp'Stua memdrtia do 

rei serenissimo d capela do sangue de Christo, fundada em Sur- 

ges, cidade da Plandres, para louvor de Deus omnipotente e da pa- 

tria, no ano da salvagdo de 1503^ no mes de maio. 

E eu Volentim Fernandes de Moravia, tabelido publico poror- 

dem do mesmo rei de Portugal, li a carta presente diante da regia 

majestade, de seus bardes, supremos capitdes e pilotos ou governor 

dores de seus navios da supracitada terra dos antipodas com o novo 

nome de terra de santa cruz e todos unanimemente a confirmaram e 

eu coligi tudo isto dum Hvro escrito por mini, me diante a narragdo 

de dois homens da terra acima referida, e abaixo assinados, que du-* 

rante 20 meses Id moraram e afirmo que tudo isto e verdadeiro peto 

que vi e me relataram. 

Em testemunho do que aponho aqui o meu sinal publico, a 20 

de maio de 1503, por assim o ter escrito acima. Volentim Per nan-, 

des esta carta em verdade, etc. 

E por que eu Liber to Wigenhoist, clerigo de Colonia, etc. 

Copiado do livro — "Cartas das Illias de Cabo Verde de Valentim Fer- 
nandes", por A. Fontoura da Costa, paginas 91 a 93, editado pela Agenda Geral 
das Colonlas, Lisboa, 1929. 



Carta que Giovanni da Empoli enviou de Lisboa a 

Florenga em 16 de Setembro de 1504. 

GIOVANNI DA EMPOLI. (*) 

1504-1514. 

LETTERE.(s) 

16 settembre 1504. 

[Bibliot. Nazionale centrale in Firenze, cod. Magliabecchiano di provenienza 
Strozziana, del principio del sec. XVI, cl. XIII, 86, c. I. (3)] 

La partita nostra da Lisbona, alii .6. d'afrile .1503., nella navti 

del chapitano maggiore Alfonso dfAlbucherche, chapitani di .III. 

nave di Portoghallo, di portata una di bocte .600., pro nome Sancto 

(1) Giovanni di Leonardo da Empoli, di una famiglia di mercanti e ban- 
chieri toscani, dopo di essere stato, giovanissimo, in Bruges, per affari di com- 
mercio, recossi a Lisbona ed ottenne di imbarcarsi, quale agente della ricca casa 
dei Marchionni di Firenze, sulla squadra che andava alle Indice sotto il comando 
delTAlbuquerque. Tom6 in Portogallo il 16 settembre 1504, e poi di nuovo, 
nel 1510, ando a Goa e a Malacca, come fattore della doviziosa casa degli Affai- 
tadi di Cremona, sulla flotta comandata da Diego Mendez di Vasconcellos, e 
ritom6 a Lisbona nel 1514. Un terzo viaggio intraprese nel 1515, per ordine 
del re di Portogallo, che lo mandava suo agente in Sumatra, donde, avendo 5n- 
contrato gravi ostacoli e difficolta, si allontand, e, portatosi in Cina, mori a 
Singahien presso Canton. Ingegno acuto e versatile, abile ed aweduto mer- 
cante, soldato, diplomatico ed uomo di mare, Giovanni da Empoli rivelasi esatto 
osservatore dei costumi, del clima e delle produzioni dei luoghi da lui visitati. 
Of. Vita di Giovanni da Empoli in Archivio storico italiano, App. Ill, Firenze, 
1846, e CANESTRIN1, Intomo alle relazioni commerciali dei Fiorentini coi For- 
toghesi in Arch. stor. ital. vol. cit. 

(2) Le lettere di Giovanni da Empoli hanno rapporto alle Indie orientali. 
Ci limitiamo quindi a riportame i brevi passaggi relativi alle Indie occidental! 
ed alle Molucche. 

(3) Nel cod. Magliabecchiano ha il titolo: Copia d'una lettera che Gio- 
vanni da Empoli mand6 a Lionardo suo padre del primo viaggio fe* a Gha- 
lighucte. II RAMUSIO, Navigation! et viaggi &c. edizione 1554, I, 158A, la 
pubblicb per intero sotto il titolo: Viaggio fatto nelT India per Giovanni da 
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lacopOj et I* altra, di portata di bode .700., pro nome Sone to Spirito, 

et Valtra, di portata di bode .300., pro nome Sancto Cristophano, d 

quarta, di portata di bocte .200., di Caterina Dies, le quali, partitod 

di conserva, cominciamo a fare nostra diritta navichatione a dirit- 

tura del chapo Vede, et come avemo vista del decto chapo, prest 

consiglio el chapitano maggiore cogli sua piloti che chammino haves- 

sino a pig Hare che fussi buona navichatione per guardagniare il 

chapo di Buona Speransa, perchh ordinariamente il dedo cammino 

era dilungho alia costa di Ghinea pro nome propria, la quale per 

essere costa et terre subdite alle corrente et molti schogli et basso 

mare, et oltre & coperta della Linea equinotiale, dove, per (a 

forza d'essa, el vento non pud vigorare. et per fuggire d'esta costa 

dUiberamo d'andare alia volta al pie di leghe ,750. in .800., p ere hi 

navighando in la deda volta venissimo a essere tanto avanti levante 

et ponente con dedo copo. et navichando nella deda volta al pie di 

.28, giorni, una sera havemo vista d'una terra la quale gid pegli altri 

era suta trovata, em prosumptione non gid per cosa ferma, et chia- 

masi isola di Presumptione; intomo alia quale stemo tutta la 

node con molto tempo fortito et in qualche conditione di perderci, 

per che il vento era traversia d'essa, et detta isola non k di nullo di 

minera per quanta potessimo comprendere. e d'essa partiti et navi- 

Empoli, fattore su la nave del serenissimo re di Portogallo, per conto di Mar- 
chionni de Lisbona, ma con varianti, e divisa nei seguenti capitoli: 

Delia terra chiamata della Vera Croce, overo del Bresil, ove si fa buona 
sonuna di cassia et di verzino; delPhabito, anne et fede di quelle genti; del 
porto detto Aqua di san Biagio, dove per un sonaglio mezzano si aveva una 
vacca; del vestir degli uomini et dorme di quel luoco. 

Di una terra chiamata Patti; de' segni che nel mare dinotano la vicinity de 
la terra; del monte detto Deli; come pervenuti a Cocchin intesero esser distrutto 
et cacciato il re de'Mori et restituito nel regno per il capitano Francesco Albur- 
guegue; d'un castello fatto sul rio di Ripellini; della terra Colom non avanti 
scoperta, dove trovarono Christiani detti Nazzarei, quivi rimasti fin al tempo 
di san Thomaso. 

Come il re di Colom venne per abboccarsi col capitano generale et della 
magniflca preparatione fatta per I'uno et per I'altro. 

Dell'accordo fatto tra il re di Colom et il capitano generale si delle mer- 
cantine come d'altre cose; delle pescherie di Canange; de' modi et costumi de' 
Mahbari et de' Gentili de I'lndia. 
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chando pure in decta volta, ci trovamo tanto avanti come la terra 

della Vera Crocie, e st nomata, altra volta dischoperta per Amerigho 

Vespucci, nella quale si fa buona somma di chassia et di verzi- 

no; altro di minera non habbiamo compreso. le gente d'essa sono di 

buona forma; vanno nudi, si huomini come donne, sanza niente copri- 

re; isforachiansi insino alia cintura et s'adornano di penne varie di 

pappaghalli, et loro labra piene d'ossa di pescie. le loro arme come 

dardi, la punta coperta di decte ossa di pesce. fede nessuna non ten- 

ghono, salvo epicurra. mangiano per comune loro vie to charne humana, 

la quale sechono al fummo come noi la came del porcho. 

Partiti di decto luogho per no sir a navighatione incontro a decto 

capo, fumo a dirittura dell'isola di Sane to Thomme; pprdemo la 

vista di quest o nostro polo Artie ho e subito ci acostamo al polo An- 

tarticho; et avanti potessimo guardagniare il decto capo, corremo 

orribile fortuna per piu volte, a arbor secho sanza palmo di vela, ora 

al ponente9 ora al levante, perche in decto luogho non cursitano al- 

tri venti che i dua; et con la gratia d'Iddio guadagniamo il decto ca- 

po, et fummo nella vista d'esso addi .VL di luglio .1503. 

Copiado da " Raccolta Columbiana", parte IIIt volume I, pagxnas 



Carta de Christovao Colombo a seu filho Diogo, da- 

tada de Sevilha em 5 de fevereiro de 1505, fazendo 

elogiosas referencias a Vespucci. 

[Archivio Veragua in Madrid.] 

Muy caro fijo. Diego Mendez partio de aqui lunes .III. d'este 

mes. despues de partido, fable con Amerigo Vespuchi, portador 

d'esta, el qual va alia, llamado sobre cosas de nabigagion. el sien- 

pre tubo deseu de me hazer plazer. es mucho hombre de bine, la 

for tuna le ha sido contraria, como d otros muchos. sus trabajos 

non le han aprovechado tanto como la razon requiere. el va por 

myo, en mucho de^eu de hazer cosa que redonde a my bien, si 

d sus manos estd, yo non sey de aqua en que yo le emponga, que 

d my aprobeche; porque non sey que sea lo que alia le queren. el 

va determinado de hazer por my todo lo que d el fuere posible. 

ved alia en que puede aprobechar, y trabajad por ello; que el lo 

hard todo, y fabler a, y lo pornd en obra, y sea todo secretamente, 

porque non se aya d'el sospecha. yo, todo lo que se aya pudido de- 

zir que toque a esto, se lo he dicho, y enformado de la paga que 

d my se ha fecho y se haz. esta carta sea para el sehor adelantado 

tanbien, porque el vea en que puede aprovechar, y le abise d'ello. 

Crea Su Alteza que sus navios fueron en lo me for de las Yn- 

dias y mds rico, y si queda algo para saber mds de lo dicho, yo lo 

sastif ere alia por palabra, porque es inposibile d lo dezir por escrito. 
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Nuestfo Senor te aya en su santa guardia. 

Fecha en Sebilla, d .V, de febrero. 

Tu padre que te ama tnds que d si. 

.S. 

.S.A.S. 

X M Y 

Xpo KERENS 

I. Soprascritta: A my muy caro fijo don Diego Col6n, en la corte 

Copiada da "Raccolta Columbiana", " Scritti II, n.0 57, pagina 253. 



Real celula mandando dar a Amerigp Vespucci 

12.000 maravedis por ayuda de costa. 

El Rey = Alonso de Morales, tesorero de la Serenissima Reina 

Dona Juana, mi muy cara e muy amada hija: Yo vos mando que de 

cualesquier maravedis de vuestro cargo deis e pagueis luego a Ame- 

rigo de Espuche, vecino de la cibdad de Seville, doce mil maravedis, 

de qtte yo fago merced, para ayqda de sy costa e to mad a su cart a 

de peg Of con fa cual e con esta mi celula mando que vqs sean re- 

cebidos en cuenta los dichos doce mil maravedis; e non fagadi? 

eftde al, Pecha en la cibdad de Toro, d once de Abril de quinientos 

cinco ahos, — Yo el Rey = Por ptandado del Rey administrador f 

gobernador, — Caspar de Gricio. 

(Aquivo de Simancas, libros generates de cedulas, num. 

10, fol 69). 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de )os Viages j Dcscubri- 
metitos' etc:, edi^fio argentine, Volume III, pdvina 292. 



Instruccion para Amerigo Vespucci con carta al 

secretario Gaspar de Gricio. 

(Minute original 6 cqetanea en el Archive de la Contratadon en 

Jevilla, en donde la copio Munoz) 

(15 de Setiemhre 1505 ) 

Pfoble e pvuy vertupso Spnor: Despues que vxmos una htevt 

carta vaestra, por la cual nos hicistes saber de que manera anda- 

ban los negocios, y wpimos que vuestra merced se habia ido d re- 

ppsar d su casa, espcrando que tambien habfia oca mudansa, hahe- 

mos emperezado en el escribir, y despues que habemos sabido quel 

Rey e la Reina, nuestros Senores, mandaron llamar d vuestra mer- 

ced, y que SS. AA. tienen buena ificlinacion d estos negocios de 

Ids Indias, debemos creer que se querrdn strvir de vuestra merced 

para que haya de continuar el cargo que hasta aqui ha tenido de los 

dichos negocios de las Indias, porque de otra manera seria como 

los que navegan sin gobernalles; e por ende le hacemos saber como 

habiendonos enviado d mandar el Rey nuestro Sehor que le hagamos 

saber en que terminos estd el despacho del armada quel Sehor Rey 

D. Fernando maddo hacer para ir d descubrir el nacimento de la 

especerta, e no habiendo de partir la dicha armada antes de He- 

brer o, acordamos que vaya Amerigo d S. Alteza, el cual va infor- 

mado de todas las circunstancias de la dicha armada, y lleva me- 

morial de las cosas que se han de proveer demas de lo que estd ya 

proveido: y porque no dudamos questando vuestra merced en la 

Corte verd las cartas e memoriales quel dicho Amerigo lleva, no 

es menester, salvo que nos remitamos d las dichas escripturas, y 

aun si tuvieraifias certernidad de la estada dp vuestra merced en la 
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Corte no fuera ffienest&r tan larga infoirfndcion, potque vos, St- 

nor, pudierodes suplir en todo. 

Serdn menester para el despacho de la dicha axmada, sohre 

lo ya gasiado, mas de ocho mil due ados, y estan gastados otros 

tantos; verdad es que en lo gastado se inctuyen los quinientos e 

cuarenta mil que pagamos a Bobadilla por el Sr. Tesorero 

Morales para el pan que se nos habia de dar en Murcia, 

e no se nos did y se habian de cobrar alia del dicho Tesorero 

que Dios haya: podrd ser que d vuestra merced parecerd grande 

contia de dineros el gasto de la dicha armada, mayor que parecio 

al proncipio por la relacion que al Sr. Rey D. Fernando enviamos, lo 

cual procede del precio del pan que entonces no se estimaba d va- 

ler mas del coto y del sueldo de doscientos hombres que no se con- 

to, salvo por cuatro meses que sera menester que sean pagados por 

seis meses, como lo verd vuestra merced por el dicho memorial; y 

demas del gasto desta armada hay necesidad de gastar otros muchos 

dineros en cosas necesarias para la torre que se ha de facer en la 

costa de las Perlas, y para proveimiento de las carabelas questan en 

la Isla Espahola para servicio de la dicha isla, lo cual por los 

memoriales quel Gobernador y Oficiales nos han enviado de la Isla Bs- 

pahola de que lleva los traslados el dicho Amerigo, y Diego Benito, 

que con nosotros asiste en todos estos negocios y en nombre del 

Tesorero Nuho de Gumiel recite y ha recebido la parte pertene- 

ciente al Rey nuestro Sehor, no entiendo de gastar solo un mara- 

vedi sin expreso mandamiento de S.A., e por ende el dicho man- 

damiento es necesario; y otrosi, es necesario que haya declaracion 

si en el gasto que se hiciere de aqui adelante en la dicha armada, if 

en las otros cosas ha de patfar la mitad el Sr. Rey D. Fernando k 

gozar la mitad del. provechq que resultar, e, cdnw ha d ser por que 

non haya confusion y todo vaya por su or den muy d la clara, 

Lo que nosotros entendemos es quel Rey nuestro Sehor hd 

de gozar de la mitad de todo lo que las Indias han rentado desde 

veinfe e cuatro de Noviembre del aho passado; no decimos de lo 
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que se ha traido desde el dicho dia, porque seyendo cogido e ren^ 

tado de antes entendemps que de aquello no le pertenece parte d 

S.A., segund que lo ha declarado el Sr. Rey D. Fernando: es ver~ 

dad que la Cedula por la cual el Sr. Rey D, Fernando nos envio d 

mandar que acudiesemos al Tesorero Nuho de Gumiel con la di~ 

cha meitad, dice de lo que se hobiere traido desde el dicho dia vein- 

te y cuatro de Noviembre, lo cual parece que fue yerro del Secre- 

tario Almazan. Otrosi, entendemos quel Rey nuestro Sehor ha 

de contribuir en la mitad de los gastos fechos por el Sr. D. Fernan- 

do, es d saber en los que han dado fruto desde el dia veinte e cua^ 

tro de Noviembre, e lo han de dar dende en adelante, es d saber en 

semejante gasto como es este del armada, y en el gasto de las ires 

carabelas latinos, las cuales han comenzado d servir en este dicho 

tiempo, y estan para servir adelante. Item, lo que se ha gas- 

tado en el edeficio desta Casa de la Contratacion y otros gastos de 

semejante calidad que por no y d vuestra merced encomendamos que 

lo prove a e procure alar gar no replicaremos: de todo esto querria- 

mos declaracion; y d vuestra merced encomendamos que lo provea 

e procure como viere que conviene, que mucha merced nos fareis en 

ello. Prospere nuestro Sehor la vida e honra de vuestra merced co- 

mo desea. De Se villa d quince de Setiembre. Para Caspar de Gricio. 

A continuacion de la minuta original se halla la siguiente "Memoria de los 
Oficiales de la Casa la Contratacion para el Capitan Amerigo Vespuche". 
Llevais tres cartas para el Rey, Mosior de Vila y el Secretario Gricio, y cinco 
memoriales, uno sobre el despacho del Armada, los otros venidos de la Espanola 
de cosas necesarias para la Torre quel Rey D. Hemando, mandd facer en la 
costa de las Perlas; otros dos sobre las carabelas que sirven en la Espanola, y 
cosas para la fortaleza que se face en ella. Si esta en la Corte Gricio, y sirve 
lo de Indias dalde la cart a, mostralde los memoriales, y os guiar& como el Rey 
vps oiga y alcanceis buen despacho. Somos informados que el Rey ha enco- 
mendado los negocios de Indias & Mr. de Vila, su Camarero Mayor. Si asi 
es, idos derecho A el. Lo que principalmente deseamos es claridad del con- 
cierto entre el Rey nuestro Senor (era D. Felipe I) y el Senor Rey D. Hernando, 
porque sepamos dar lo suyo 6 cada uno". 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de los Viages y Descubri- 
mentos", etc., Edigao argentina, volume II, pdginas 367 e 370. 



Carta del rey D. Felipe I a los oficiales de la con- 

tratacion para que avisen lo que falte y sea necessio 

proveer para el mas pronto despacho de la armada des- 

tinada a la especeria, 

(Archivo de Sitnancas) 

El Rey. — Mis oficiales de la casa de la contratacion de las 

Indias que residis en la cibdad de Sevilla; ya sabeis como estaba 

mandado hacer una armada para descobtir la especeria, e estaba 

mandado hacer en Vizcaya los navios que eran menester para ello, 

e agora yo he sabido que los navios son acabados de hacer, e que 

son partidos para esa cibdad; e porque mi voluntad es que la dicha 

armada parta lo mas presto que ser pueda por los inconvenientes que 

sabeis que se siguirian de la dilacion, por ende yo vos mando que Use- 

go que esta vieredes me aviseis si estan d punto los dichos navios; e 

si teneis recabdo del bizcocho que para ello es menester, e si esto esta 

ap&rejado hableis a Vicinti Anes e a Amerigo para que digan si se- 

ra tiempo de partir antes de invierno, e me enviad luego su parecer, 

e si no esta aparejado todo lo que es menester escrebidme ques lo que 

dello falta, e para cudndo se podrd tener aparejado, e ques lo que acd 

es menester proveer para ello, e con este correo me avisad larga- 

mente de todo ello porque se de la ordem que conviene para se des- 

pachar lo mas presto que ser pueda. De Xudela de Duero d vein- 

te y tres de AgOsto de quinintos seis ahos. — YO EL REY. — 

Refrendada del Secretario. 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de los Viages e Descubri- 
mcntos", etc., edicao argentina, tomo III, pdgina 204. 



Carta escrita por Qirolamo Vianello a Senhoria de 

Veneza, datada de Burgos a 23 Deaembro de 1506. 

GIROLAMO VIANELLO.t1) 

LETTERA. 

Burgos, 23 diecembre 1506. 

[M. SANUTO, Diari, VI, c. 251, ediz. p. 539. (2)] 

El vene qui do navilii de la India, de la portione del re mio 

gftor, H qual furono a discoprirf patron Zuan biscaino (3) et Amerigo 

fiorentino, li qual sonno pass at i per ponente et garbino lige .800. 

di Id de la insula Spagnola, che he da le forze de Hercules lige 

■2000., et hano disco per to terry ferma, che cusst iudicano, per che 

Hge .200. de Id dela Spagnola trovorno terra, et per costa scorseno 

lige .600., ne la qual costa trovorno un fiume largo in bocha lige 

.40.; et furono supra el fiume lige *150.; nel qual sono molie 

isolete habitade de Indiani, viveno zeneralmente de pesse, mirabe- 

(X) Qirolamo Vianello, veneziano, di una famiglia di Chioggia anticamente 
detta de' Vivianello e dal 1400 in poi Vianello, dopo di avere da giovane ap- 
preso la iMgua araba, e servito da interprete il senato di Venezia, pass6 ai ser- 
vltQ da interprete il senato di Venezia, passb ai servigi di Spagna, come capi- 
tano di gente d'armi, e moli nell'isola Cnerchehna il 21 febbraio 1511. Pocn© 
notizie biografiche abbiamo potato raccogliere intomo a lui, e quelle poche le 
diamo qui, perch^ egli tiene importante e disputato posto fra gli storici dei 
vmggi di scoperta del Nuovo Continente, precisamente in causa delle molte e 
gravi discussioni cui diede luogo questa lettera, specie per la sua data. 

1499, aprile. " Hironimo Vianello portb al senato a Venezia una lettera 
dei reali di Spagna, essendo stato in quelle parti". SANUTO^ Diari, II, 609. 

1499, aprile. "Venne in collegio per prendere la riposta da recar© al 
re cattolici". Diari cit. U, 638. 

150$, 17 settembre. Fu cottarmata spagnola alia presa di Merz-el-cbebir. 
Diari cit. VI, 249. Cf. QUINTAVILLA (De africano scu oranlco bello, Roma, 
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lissimi) et vanno nudi. da poi tornorono con alcuni de quelli India- 

ni, et passorono per la costa de dicta terra lige *600., unde se scon- 

trorno in una chanoa de Indiani, che a nostro tnodo h come an so- 

polio, de uno peso de legno cavado, andava a la vella, et passava a 

la terra ferma, cqn homeni .80*, con molti archi et targe de uno 

legno molto lezier, come suro, ma fortissimo, et passavano a la 

terra ferma per prender Indiani, che habitano li, de U qual non se 

serve no in alcun servitio, ma li mangiano como mui altri cervi, ca- 

prioli et altri animali. li nostri preseno dicti Indiani, i archi de 

li qual sonno de ebano, et sue freze, le corde veramente, sono 

1658, III), il quale dice che il Vianello fece, con cera su tavola, una mappa in 
rilievo, cogli accidenti del terreno, fra Merz-el-chebir, Orano &c.; cosi pure 
face parecchi disegni, che ora si trovano nella biblioteca di Madrid, pervenutivi 
dall'archivio della universifa di AlcaU, e gia appartenenti al cardinale Ximenes. 

1506, settembre. Annunzia al senato veneto la morte del re Filippo I il 
bello. Diari cit. VI, 447. 

1506, 1-17 novembre. Annuncia la fuga del Valentino da Medina Sidonia. 
Diari cit. VI, 506. 

1506, dicembre. "Hironimo Vianello, capitano perpetuo de la regina, et 6 
* nostro vinitian". Diari cit. VI, 536. 

1507, 19 marzo. "Fatto capitan de le zente di Spagna". Diari cit. VII, 50. 

1507, 11 dicembre. Ondrea Rosso, segretario veneto reggente la legazione 
in Ispagna, scrive al senato che il cardinale di Toledo attende alia impresa 
d*Africa con ventimila fanti, "tra li quali .3000. sarii sotto Hironimo Vianello 
" nostro veneto". Diari cit. VII, 271. 

1511. ZURITA (Los cincos libros postreros de la historia del rey don 
Hemando el catholico, lib. IX, cap. XXIX) affenna che il Vianello fu assassi- 
nate nelVisola Cherchenna il 7 feboraio 1511. Per6 Ximenes de la Espada as- 
sicurava di recente il Bellemo che fra le carte riguardanti I'impresa africana, in 
Madrid, leggesi a tergo di una lettera del Vianelxp, in data 10 dicembre 1510, 
la seguente annotazione: "Mur6 el coronel Jerdnimo Vianelo haciendo agua 
" en la isla Cercina 6 Querquenas de tierra firma en el Africa, domingo en .21, 
" de febrero el ano de .1511. dos meses despues de escrita esta carta". 

(2) Ha per titolo; Copia de uno capitolo di letere de Hironimo Vianello 
acrite a la signoria, date a Burgds a dl .23. dezembrio .1506. 

Trovasi anche nel codice Sucesso della navigatione di Colombo, nella bi- 
blioteca Comunale di Ferrara; e con questo testo, il quale perd reca la data 28 
dicembre 1506, la abbiamo confrontata* 

(3) Giovanni de la Cosa, chimatto Giovanni vizcaino, di Cartagena, prese 
anche parte alia seconda spedizione di Colombo; ma non d da confondersi con 
Giovanni de la Cosa, che ComaiidaVa la Pave Capitana della prima spedizione 
dl Colombo. Cf* NAYAHRETE, Coleccidn de los viajes &c., II, 148; H. 
HARRISSE, Christophe Colomb, I, 406. 
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de nervi de bisse. presa dicta chanoa tomorono a la dicta isola, 

dove li vene contra molti et molti Indiani, zeneralmente con archi, 

et forno a le mano; li vinseno et introrono in dicta isola, la qual 

trovdno molto sterile, a la parte de mezo zorno, in uno piano, tro~ 

vbno tanta quantitd de serpi et bisse et dragif che erra cossa de 

meraveglia, cridavano che parevano cossa molto admiranda; tal drch 

go erra piU grande che uno capo d'oglio. et h divisa la insula da 

un monte, Vuna parte da septentrione, Valtra a mezo d\; quella da 

septentrione b habiid da questi Indiani, Valtra da questi animaH 

venenosi, unde qua dicono, che Ihoro afirmano che mai passb niu- 

no de quelli serpi a la parte habitada, imo che in tuta quella insula 

da quella parte non zb bisse nb altro animal simile, visto questo, 

partino dicti navilii et conduseno .7. Indiani, boni peoti de quella 

terra et costa, et furono a uno loco dove se dice Alsechii, et se~ 

guiteno .400. lige suso al ponente garbino9 per costa, et messeno in 

terra, trovorono molti casali, de li qual usirono incontra molti In- 

diani per acceptarli et farli honor, et dicono, che uno de essi avan- 

ti li haveva predicto, come erra per venir certi navilii de levante de un 

gran re a loro ignoto, che haveria tutti Ihoro per sui servi, et che 

tutti sariano dotati de vita perpetua, et le sue persone sariano 

adornati de varii vestimenti. dicono che, visti i nostri navilii, dis~ 

se el suo re: "echo qui li navili che za .X. anni ve dicoel 

qual re vene con uno pecto d'oro, masizo ligato al pecto, con una 

catena d'oro et una maschera d'oro, com quattro sonagli d'oro, de 

una marc ha I'uno, a li piedi; et con lui veniva .XX. Indiani, tutti 

con Ihoro, incomenzorono a sdegnarse et combater grandemente con 

vano da mar che .30. Vuna. et quando veteno quelli de la insula 

con Ihoro, incomenzorono a sdegnarse et combat er grandemente con 

saete advenenade con li nostri. erano Ihoro da cercha .5000., et de 

li nostri smontorono in terra .140,; fono a le mano, li tagliorono a 

pezi zercha .700., morto uno de li nostri de una saeta, furono a 

li casali, et tolseno de le nachare, maschare, sonagli et quella arma- 
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tura, con el dicim re, preso in vita, per marc he .800. d'oro, et mes~ 

seno focho in dicte caxe; et U steteno zoni J96,f perchh li tre navi 

Hi che restavano se abissorono et andono a fondi. vis to Questo, tol- 

seno fuora le zntuarie et munitione, et se feceno forte tn terra, con 

una torre molto bona; et ogni zorno erano a le mano con Indtam, 

la node dentro del suo parcho, et el zorno fuora in ordenanza; et 

quanta che i caminavano, tanto acquistavano; non ossavano slargarse 

de la sua stantia. uno zorno furono a uno logo, et con certi ver- 

nicdli scomenzorono a lavar de quella terra, et cadauno in meza hot- 

ra trazeva chi quatro chastigliani, chi sie, et chi octo d'oro. et li 

fu dito, per do de quelli Indiani pre si, che non dovesseno faticharse 

a lavar, ma che de Id de una montagna, che li stava davanti meza 

liga, molto' alt a, nel piano erra un fiume, nel fondo, non bisognava 

molto lavar, ma che cadauno in un zorno potria racoglier diexe mar- 

che per pocho se adoperasse, tandem Ihoro, conto persone persse 

et fuora de speranza de repatriar, deliberd a li batelli et barche li 

re stava acresser Vorlo, et a costa per terra venir a la volt a de la 

Spagnola. nel tempo de .96. zorni che steteno de It, * * si moriteno 

de una infirmitd li vene, che restbno .44. per numero, et con adiuto 

de Dio veneno a salvamento; et lassorono ne la torre diexe homeni, 

che volseno re star, forniti per una anno de vituarie et munitione, et 

Ihoro tornando furono combatuti tre volte da Indiani con sue cha- 

noe, et sempre li vinseno, et sono venuti a salvamento qui a la corte. 

ho visto tutti quelli ori, et varie cosse che hanno portato de l\. fra 
i , 

le altre piper mirabile, ma piu grosso del nostro, como un biso meza- 

no, et nose muschade, ma tute come noxe mascole: hahno portato 

mar che .70. de perle bone, tute verzene, et alcune X charati et 

di .XII., tonde et peri, verzl assaissimo, Indiani veramente in mezo 

la galta hano forato et portano una piera verde como de diaspro, 

lunga quatro dedi, et altri al labrp de soto la bocjta, zeneralmente son- 



no senza barb A. lo archie pis Co po torna a sparer dicti do capita- 

nii con .8. navilii con -400 homeni, molto hen forniti d'arme, 

artigliarie, (l) 

(1) H primo a dar notizia di questa lettera fu Leopoldo Ranke, il quale 
tfovatala nel copia dei Diari di M. SANUTO che allora custodivasi nella bi- 
blioteca Marciana di Venezia, ed ora vi & sostituita daU'origmale autografo 
Sanutiano, venuto in cambio da Vienna, pel trattato di pace dei 1866, la comu- 
mc6 in parte all'Humboldt, rawisandone la molta importanza ma dichiaran- 
done itapossibile la data del 23 dlcenbre 1506. Cf. HUMBOLDT, Examen 
cit. V, 157. Fu poi pubblicata per intero nel 1869 dal barone DI VAHNHA- 
GEN, Nouvelles r^cherches, p. 12, che ne discusse egli pure la data, conclu- 
dendo che deve essere inesatta, e di questa opinione ^ pure il d'Avezac che la 
reputa del 1505. Da ultimo il prof. Ferrario, traendola dalla citata copia nella 
Comunale di Ferrara, la publioo a Bologna nel 1875. 

Le ragioni per le quali si rifiuta la data 23 dicembre 1506 si riassumono 
in ci6, che la lettera avrebbe riferimento ad un viaggio del Vespucci di cui non 
si ha, per alcuna altra fonte, notizia, e che difficumente potrebbe aver avuto 
luogo nel periodo cui quella lettera accenna. Molte e ingegnose congetture 
vennero esposte dall'Humboldt, dal Vamhagen, dal D'Avezap, e quindi dal Desi- 
moni (Ciomale Llgustico, a. 1876, p. 371), dal Fulin (Bollettino bibliografico 
in Archivio Veneto, 1881), dalPHugues (Bullettino della Society Geogr. ital. a. 
1888, p. 519) e da altri, per mettere d'accordo questo importante documento 
sincrono con quanto si conosce dei viaggi del Vespucci; ma per non uscire dal 

reciso compito assegnato a questa Parte III della Raccolta Colombiana, dob- 
iamd ad esse rimandare il lettore, e limitarci alia esatta pubbheazione della 

lettera sul testo autografo Sanutiano. Con questo testo sott'occhio ^ impos- 
sibile mettere in dubbio la data. In fatto; nel vol. VI, c. 248 A del SANUTO, 
sotto la data del mese di gennaio 1506 (stile veneto e quindi 1507) troviamo 
annunciato I'arrivo della lettera a Venezia con queste parole: "Di Spagna, di 
Hironimo Vianello, di .23. dezembrio, da Burgos, manda una lettera di novc 
Me India, la copia di la qual scrivero qui avanti". E piu oltre a. c 249 B: "Di 
" Spangna, di Hironimo Vianello, capitan perpetuo de k regina, et h nostro 

venitian, di .29. dezembrio. avisa n disturbi di quello regno di Chastiglia; 
" et e date le letterea Burgos; e come il duca di Medina Cidonia ^ fatto novita 
"contro certe terre, et che la raina et lo arziepiscopo di Toledo manda il gran 
" contestabile, per esserili contra e conzar quelle cosse &c. item manda iterum 
" la lettera di le nov© de PIndia". Finalmente a c. 251 A e inserita, sempre 
" di pugno del Sanuto, sotto la data "23 dezembrio .1506.", da Burgos, data 
" che noi abbiamo posta senza esitare in capo alia lettera. 

Non pud quindi sorger dubbio che il Sanuto, il quale scriveva giomo per 
giomo, e in questo volume particolannente senza interruzioni e senza sbaizi, 
abbia scritto e dovuto scrivere, come effettivamente si legge ".23. dezembrio 
.1506. Se poi il Vianello ha referito inessattamente lo giudichera il lettore, 
confrontando quanto ne dissero i citati autori, ed in particolare la tnonografim 
del Vespucci, che Luigi Hugues stese per la presente Raccolta, e alia quale ci 
riportiamo. 

Copiada da "Raccolta Columbiana", parte III, volume I, paginas 185 a 187. 



Despacho de Francesco Cornes, "oratore " de Ve- 

neza na Espanha, a Senjioria, datado de Burgos a 19 

de junho de 1508 (1). 

Burgos, 19 giugno 1508. 

[Cod. Marciano VII; 1108, c. 338. (2)] 

Insuper si dice quzsta maestd haver date circa .19. tnilia due at4 

a messer Almerico et Zuam Bistaifn, (?) i quali a sue spese van- 

no all'aquisto delle isole trovate novamente, U quali loro chiama- 

no ferPaferma. nec alia. 

(1) Francesco Cpmer di Fan^ino, cavaliere, trovaudQ^i oratore in Ispagna, 
fu il primo che avverti la repuhblica delja lega conchlu^a a Cambrai contro di 
essa. Gf. CAPELLARI, CampidogUo Veneto, cod. Marciano VII, 15. Fu poi 
ambasclatore a Roma. 

(2) Fu inserito dalTHARRISSE nel vol. II della Biblioth. americ. vetustiss., 
avendone avuta la copia da RAWDON BROWN. 

(3) Giovanni della Cosa, altrimenti Giovanni Beristaim o Giovanni 
Viscayno. 

Copiado da "Raccolta Oolumbiana", parte III, volume I, pdgina 94. 



Despacho de Francesco Comes, "oratore" de Ve- 

neza na Espanha, a Senhoria, datado de Burgos a 16 

de julho de 1508. 

Burgos, 16 luglio 1508. C1) 

[Cod. Marciano VII, 1108, c. 347. (2)] 

Da nuovo messer Almerico fiorentino, che h quello che va dis- 

coprendo le insule, mi ha detto gift esser nova gid giorni cinque di 

Siviglia esser 11 gionta una nave con oro per valuta de ducati .50. 

milia, et perle assai, de le quali cose questa maestd ha la decima, et 

poi .7. per cento per datii, quelli venuti con detta nave dicono che 

continuamente augumenta la invention de I'oro. et che lui Almerico 

ha havuto ducati .13. milia de le tratte di dette insule, et che b pet 

andare a prowedere de huone navi a Biscagla, le quali tutte par le 

vuol fare investire de piomho, et andar per via de ponente a irovar 

le terre che trovbno Portogalesi navigando per levante, et partird 

infallantes questo marzo. nec alia. 

(1) La vera data del dispaccio ^ del 16, 1508, senza indicazione del mese; 
ma trovandosi copiato di seguito tra uno precedente in data 6 luglio 1508 e 
uno susseguente in data 7 agosto, devesi ritenere indubbiamente del 16 luglio. 

(2) Fu inserito neDa Bibliotb. americ. vetustiss. cit. 11, p. XXVII, con 
qualcbe differenza. 

Copiado da MRaccoIta Columbiana", parte III, volume I, pdgina 95. 



Real titulo de piloto mayor, con extensas faculda- 

des, a Amerigo Vespucio. 

(Archivo de Sevilha) 

Dona Juana etc. For cuanto d nuestra fioticia es venido, & por 

esperiencia habemos vis to que por no ser los pilot 6s tan espertos co- 

mo seria menester, ni tan estrutos en to que dehen saber que les 

baste para regir e gobernar los navios que navegan en los viages que 

se hacen por el mar Oceano d las nuestras islas e tierra firme, que 

tenemos en la parte de las Indias, e por defecto dellos, e de no sa- 

ber como se han de regir e gobernar, e de no tener fundamento pa- 

ra saber tomar por el - cuadrctnte e estrolabio el altura, ni saber la 

cuenta dello, Its han acaecido muchos yerros, e las gent es que deba- 

jo de su gobernacion navegan han pasado mucho peligro de que nues- 

tro Senor ha seido deservido, e en nuestra hacienda, e de los mer- 

cadores que alia contratan, se ha recibido mucho daho e perdida; 

e por remediar lo susodicho, e porque es} necesario que asi para la 

dicha navegaciori, como para otras navegaciones, que con ayudd de 

nuestro Sehor esperamos mandar faser para otras tierrds, es nece- 

sario que hay a personas mas espertas e mejor fund ados, e que se- 

pan las cosas necessarias para las tales navegaciones, e los que deba- 

jo dellos fueren puedan ir mas secfuramente; es nuestra merced e 

voluntad 6 mandamos que todos los pilotos de nuestros reinos e se- 

horios, que agora son 6 serdn de aqui adelante, que quisieren ir 

por pilotos en la dicha navegacion de las dichas islas e tierra firme, 

que tenemos a la parte de las Indias, e d otras partes en el mar Ocich 

no, sean insturidos e sepan lo que es necessario de saber en el cua- 

drante e estrolabio, para que junta la pldtica con la teorica se puedan 

aprovechar dello en los dichos viages que hicieren en las dichas par- 

ies, e que sin lo saber no puedan ir en los dichos navios por pilotos, 

nin ganar soldadas por pilotaje, ni los mercadores se puedan concer- 

tar con ellos para que sean pilotos, ni los maestres los puedan rece- 
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hi en los navios sin quc primero scan examinados por vos Ameri- 

go Despuchi, nuestro piloto mayor, e le sea dada por vos carta dc 

cxamihacion e aprobacion de como saben cada uno dellos lo susodi- 

cho; con la cual dicha carta mandamos qye sean tenidoa e repebi^ 

dos por pilotos expertos do quier que la mostraren, porque es nues- 

tra merced que seais examinador de Ids dichos pilotos; y porque d 

los que no lo supieren mas fdcilmente lo puedan aprender, vos man- 

damos que les enseneis en vuestra easa en Sevilla d todos los que 

lo quisieren saber, pagdndovos vuestro trabajp, U porque poderia 

acqescer que agorq d los principios hobie^e fait a de pilotos exami- 

nados, e por fait a dellos, se detuviessen algunos navios, de que se 

poderia cqbsar daho e perdida d los vecinos de la dicha isla, como a 

los mercadores e otras personas que alia contratan, mqndamos d 

vos el dicho Amerigo, e vos damos licencia para que de los pilotos 

e marineros que a)la ban ido ppdais elegir las personas que mas ha- 

biles dellos) fallaredes, que por un viage 6 dos, 6 por um es- 

pacio de tiempo, suplan lo que fuere menester entretanto que otros 

saben lo que hqn de saber; e venidos les sehaleis tiempo para que 

span lo que les faltare de lo que han de saber. E asimismo no es fe- 

cha relacion que hay muchos padrones de cartas de diversos maestros 

que han puesto e asentado las tierras e islas de las Indias d Nos 

pertenescientes, que por nuestro mandado nuevamente han seido des- 

cubiertas los cuales estan entre si muy diferentes los unos de los otros 

asi en derrota cpmp en el asentamiento de las tierras, lo 

qual puede cabsar muchos inconvenientes; e porque haya 

orden en tpdo, es nuesra merced e mandamos, que se haga um pa* 

pron general, e porque se haga mas cierto, mandamos d los nuestros 

oficiafes de la casa de la Contratacion de Se villa, que hagan junior, 

todos nuestros pilotos, los mas habiles que se hallaren en la tierra d 

la sazon, e en presencia de vos el dicho Amerigo Despuchi, nuestro 

piloto mayor, se or dene e haga un padron de todas las tierras e idas 

de las Indias que hasta hoy se han descobierto perteneciente a los 

nuestros reinos e senorios, e sobre las fazones e consulta dellos, e 

al acuerdo de vos el dicho nuestro piloto mayor, se haga un padron 
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general, el cual se llame el Padron Real, por el cual todos los pilo- 

tos se hayan de regir e gobernar, e este en poder de los dichos nues- 

tros oficiales e de vos el die ho nuestro piloto mayor, e que ningimo 

piloto use de otro ningund padron sino del que fuere 

sacado por el, sopensa 50 doblas para las obras de la casa 

de la Contratacion de las Indies de la cibdad de Sevilla. Asi- 

mismo mandamos d todo los pilotos de nuestros reinos y sehorios 

que de aqui adelante fueren a las dichos nuestros tierras de las 

Indies descubiertas 6 pot descob^ir, que Hallando nuevas iierras 

6 islas 6 bahias 6 nuevos puertos 6 cualquier otro cosa que sea di- 

na de ponella en nota en el dicho padron real, que en veniendo 

d Castillo vayan a dar su relacion a vos el dicho nuertdo piloto ma- 

yor, e d los oficiales de la casa de la Contratacion de Sevilla, porque 

todo se asiente en su lugar en el dicho padron real, d fin de que los 

navegantes sean mas cabtos e ensehados en la navegacion. Otrosi, 

mandamos que ninguno de nuestros pilot os que nave gar en por el 

mar Oceano, de aqui adelante no vayan sin su cudrante 6 astrolabio e 

el regimiento para ello, sopena quel que lo contrdrio ficiere sea inhd- 

bile para usar el dicho oficio por tanto timpo cuanto nuestra mer- 

ced fuere, e no lo puedan toranr d usar sin nuestra especial licen- 

cia, e que paguen 10,000 mrs. de pena para las obras de la dicho 

casa dela Contratacion de Sevilla. E es nuestra merced e voluntad 

que por la forma susodicha vos el dicho Amerigo Despuchi useis e 

ejerzais el dicho oficio de nuqstro piloto mayor, e podais facer e fa- 

gais todas las cosas en esta nuestra carta contenidas e al dicho oficio 

perteneciente, e por esta nuestra carta, e por su traslado, sinado de 

escribano publico, mandamos al Principe D. Carlos, nuestro muy caro 

e muy amado Hi jo, e d los Infantes, Duques, Perlados, Condes, Mar- 

queses, Ricosombres, Mae sires de las or denes, e a los del Consejo e 

0 id ores de las nuestras Abdiencias e Chancellerias, e d los otros Prio- 

res, Comendadoresf Subcomendadores, Alcaides de los Castillos e Co- 

sas fuertes e lianas, e a los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Al- 

guaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e Hombres- 

buenos de todos las cibdad es e villas e lug ares de los nuestros Reinos 
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6 Sehorios,; e d todos los capitanes de navios, pilotos, marineros, 

maestres e contramaestres, e otras cualesquier personas, d quien {o 

en esta nuestra contenido atane 6 atane pueda, que vos hayan e 

tengan por nuestro piloto mayor, e vos dejan e consientan usar del 

dicho oficio, e facer e complir todas las cosas en esta nuestra carta 

contenidas e d ello pertenecientes; e para la ejecucion e complimiento 

dello vos den todo el favor e ayuda que les pidieredes e hobieredes 

menester, que para todo lo que dicho es, e para coda cosa d parte 

dello, vos doy poder complido com todas sus incidencias e depen~ 

dencias; e por que lo susodicho venga a noticia de todos, e ninguno 

pueda pretender inorancia, mandamos que esta nuestra carta sea 

leida e pregonada por pregonero, ante estcribano publico, por las 

plazas e otros lugares acostumbrados de la die ha cibdad de Sevilla, 

e de la cibdad de Cadiz, e e todas las otras cidades, villas e luga- 

res destos reinos e sehorios, e si dende en adelante alguna 6 algu- 

nas personas contra ello fuere e pasare las dichas justicias ejecuteis 

en ellos y en sus bienes las pems en esta nuestra carta contenidas; 

por manera, que lo susodicho se guarde e haya efecto sin falta al- 

guna, e los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al, sopena 

de la nuestra merced de 10.000 mrs. para la nuestra cdmara; e 

demas mandamos al home, que vos esta nuestra carta mostrare, que 

vos emplace que parezcades ante N[os en la nuestra corte, do quier 

que Nos seamos, del dia que vos emplazare fasta quince dias pri- 

mer os siguientes, so la die ha pena, so la cual mandamos a qualquier 

escribano publico, que para esto fuere lllamado, que de ende al que 

vos la mostrare testimonio signado com su signo, porque sepamos en 

como se cumple nuestro mandado. Dada em la villa de Valladolid 

d seis dias del mes de Agosto aho de Nascimiento del Senior Je- 

sucristo de mil e quinientos e ocho ahos. — YO EL REY — YO 

Lope Cunchillos, Secretario de la Reina nuestra Sehora, la fice es- 

cribir por mandado del Rey su Padre. — Acordado, el obispo de 

Patencia, Conde. — Licenciatus Jimenez, — Esie es el legislador, 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de los Viages y Descubri- 
mentos", etc. edigao argentina, tomo III, pdginas 299 a 302. 



Real cedula senalando a Amerigo Vespucci el e suel- 

do de 50.000 maravedis como piloto mayor. 

(Archivo de Sevilha) 

El Rey = Nuestros oficiales de la Casa de la Contratacion de 

las Indias, que residis en la cuidad de Sevilha: mi merced e vo- 

luntad es de tomar e recebir por nuestro piloto mayor d Amerigo 

Vispuche, vecino de la die ha cuidad, e que hay a e tenga de Nos en 

cada un ahof cunto mi merced e voluntad fuere, con el dicho 

oficio 50.000 mrs.; por ende Yo vos mando que lo pongais y asen- 

teis asi en los libros que vosotros teneis; e vos el tesorero de la dicha 

casa le pagueis de cualesquier maravedis de vuestro cargo los di- 

cho 50.000 mrs, este presente afw de la fecha de esta mi cedula, 

e desde en adelante en cada un aho cuanto mi merced e voluntad 

fuere; e tomad su carta de pago, con la cual, e con el traslado des- 

ta dicha mi celula signado de escribano publico, mando que vos sc- 

an recibidos e pasados en cuenta en cada un aho los dichos 50.000 

mrs., e asentad el traslado de esta mi celula en los dichos libros, 

e sobreescrita de vosotros esta oreginal tornad al dicho Amerigo 

Vispuche para que la el tenga, e non fagades ende al. Fecha en 

Burgos a vicntc y dos dias del mes de Marzo de quinientos ocho< 

ahos. = Yo el Rey = Por mandado de su Alteza: Lope Conchil- 

los. E en las es paid as decia: acordada. Y pusose en las es pal- 

das de la cedula de S. A. lo siguiente \ Asentose esta cedula de 

S.A. en el libro de los oficios y situados de la casa de la Contrata- 

cion que tienen los oficiales della, d fojas cuatro, en diez de Junio 

de mil quinientos ocho, para que se guarde y cumpla lo en ella con- 
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tenido, segun que su Alteza lo manda. = El doctor Matienzo. =s 

Juan Lopez de Recalde, 

(Arquivo de Indias de Sevilla, leg, num. 1.° de la Casa de 

Contratacion., lib. 1.° de Tonta de Razon de Titulos y Nombra- 

mientos desde 1503 d 1615, fol. 27). 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de los Viages y Descubri- 

mentos", etc., edi^ao argentina, volume 111, pdgina 297 e 298. 



Real cedula concediendo a Vespucio sobre su suel- 

do de 50.000 maravedis otros 25.000 anuales por ayuda 

de costa. 

(Archivo de Sevilla) 

El Rey = Nuestros oficiales de la Casa de la Contratacion de 

la^ Indias, que residis en la ciudad de Sevilla: mi mereced e vo~ 

luntad es que demos de los 50.000 mrs. que por otra mi cedula 

mande asentar d Amerigo Vispuche de salario por nuestro Piloto 

mayor, haya e tenga de Nos de merced de ayuda de costa otros 

255.000 mrs. cada ano; por ende Yo vos mando que lo asenteis an- 

si en los libros que vos otros teneis, e vos el tesorero de la dicha 

casa le pagueis los dichos 25.000 mrs. este presente ano de la /#- 

cha desta mi cedula, e dende en adelante en cada un ano cunto mi 

voluntad fuere, e tomad su carta de pago, con la cual, e con esta 

mi cedula 6 con su traslado signado de escribano publico, mando 

que vos sean recibidos e pasados en cuenta en cada un ano los di- 

chos libros, e sobreescrito de vos otros tornad este oreginal al dicho 

chos libros, e sobreescrito de vosotros tornad este oreginal al dio- 

Amerigo para que lo el tenga, e non fagades ende al. Pecha en 

Burgos d viente y dos dias del mes de Marzo de mil quinientos oc- 

go. = Yo el Rey = Por mandado de su Alteza: Lope ConchiL 

los = E en las espaldas estaba puesta una serial del obispo de Pa- 

lencia. Asentose esta cedula en. dies de Junio de mil quinientos. 

ocho. = El doctor Matienzo = Juan Lopez de Recalde 

Copiado de Navarrete, "Colecion de los viages^, etc. Edicao argentinau 
vol. Ill, pdgina 298. 



Real cedula senalando a la viuva de Vespucio la pen- 

sion vitalicia de 10.000 mrs. sobre el sueldo trasladado 

a Juan Dias de Solis. 

{Archivo de Sevilla) 

El Rey. — Nuestros oficiales de la casa de la Contratacion de 

las Indias que residis en la ciudad de S evil la; por otra mi cedula, 

como vereis, he fecho merced d Juan Dias de Solis del oficio de 

nuestro piloto mayor, en logar e por fin e vacacion de Amerigo 

Vespuchi, ya difunto, e que tenga con el dicho oficio los 50.0IDO 

mrs. que el dicho Amerigo tenia en cada ano, e que dellos se 

paguen d Maria Cerezo, muger del dicho Amerigo, 10.000 mrs. 

para que en toda su vida, de que yo le hago merced en emienda e sa- 

tisfaccioii de los servicios que el dicho su marido nos fizo, e porque 

mi voluntad es que aquello se cumpla, por esta mi cedula mando a vos 

el nuestro tesorero que sois 6 fuerdes de la dicha casa, que de los 

50.000 mrs. del salario del dicho piloto mayor, dedes e paguedes 

d la dicha Maria Cerezo los dichos 10.000 mrs. este presente ano 

de 512 desde el dia de la fecha desta mi cedula fasta em fin del, i 

dende en adelante en cada um aho para toda su vida, e tomad sus cartas 

de pago, com las cuales, e con el traslado desta mi cedula, signada de 

escribano publico, y con fe como se decuentan de los 50.000 mrs. 

de suldrio del pildfo mayor, mando que vos sean recibidos e pasados 

en cuenta caaa un ano los dichos 10.000 mrs., e asentado el 

traslado de esta mi cedula en los libros de esa casa, e sobreescrito 

de vosotroS tomad esta original d la dicha Maria Cerezo para que 

lo en ella contenido hay a efecto, e non fagades ende al. Fecha 

em Burqos d. 28 dias del mes de Marzo dz 1512 ahos. — Yo EL 

REV. — Por mandado de S.A. miguel Perez de Almazan. Pu- 
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sose en las espaldas de la dicha cedula lo siguiente: Asentpse cs- 

ta cedula de S. A, en los libros de los oficios y situados de la casa 

de la confratacion que tienen los oficiales della, d fojas doce, en £61 

del mes de Ahril de 1512 ahos, la cual dicha cedula esid senalada 

del bispo de Palencia. {Hay dos rubric as.) 

Copiado da obra de Navarrete — "Colcccion de los Viages y Descubri- 
mentos", etc., edigao argentina, tomo III, pdgina 305. 



Real cedula senalando a Juan Vespucio, sobrinho 

de Americo, el sueldado de 20.000 mrs. com piloto. 

(Archivo de Sevilla) 

Bl Rey. — Nuestros oficiales de la casa de la contratacion de 

las Indias que residis en la ciudad de Sevilla, sabed: que mi mer- 

ced e voluntad es que Juan de Vespuchi, sobrinho de Amerigo 

Vespuchi, nuestro piloto mayor, ya dijunto, haya e tenga de Nos 

en cada aho, asentado en los libros de esa dicha casa por nuestro 

piloto e que contino este aparejado para nos servir asi por mar co- 

mo por tierra, 20.000.: por ende Yo vos mando que los pongaded 

6 asentedes asi en los libros de esa dicha casa e vos el doctor San- 

cho de Matienzo, nuestro tesorero de la dicha casa, de qualesquier ma- 

ravedis e oro de vuestro cargo le dad e pagad los dichos maravedis i 

este presente aho, el cual corra e se cuente desde la fecha de esta mi 

cedula fasta ser complido, e dende en adelante en cada un aho, 

cuanto nuestra merced e voluntad fuere, e tomad vos el dicho nues- 

tro tesorero en cada um aho su cart a de pago en las espaldas de un 

treslado, signado desta mi cedula, con el cual recaudo mando 

que vos sean recibidos e pasados en cuenta los dichos 20.000 mrs* 

en cada un aho, e asentad esta dicha mi cedula en los libros de esa 

dicha casa, e sobrescrita en las espaldas tornad esta original al 

dicho Juan Vespuchi para que la el tenga por titulo del dicho ofi- 

cio, e non fagades ende al. Fecha em Burgos a 22 dias del mes det 

Mayo de 512 ahos. — YO EL REY. — Por mandado de S. A., 

Lope Conchillos. La cual dicha cedula estaba en las espaldas se- 
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nalada del obispo de Palencia, e asentose en ella lo siguiente: 

Asentose esta cedula de S. A. en los libros de las mercedes que tie- 

nen los oficiales de S. A, de la casa de la contratacion de las In- 

dias que residen en esta ciudad de Sevilla, d fojas quince en 18 de 

Setiembre de 1512 anos, — /wan de Medina. — Ochoa de Isasaga. 

Juan Lopez de Recalde. 

Copiado da obra de Navarrete — "Coleccion de los Viages y Descubri- 
mentos , etc., edigSo argentina, tomo III, p&gina 306. 
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de 1505» onde ha elogiosas relerencias a Vespucci  287 

Real c€dula mandando pagar a Vespucci 12.000 maravcdis como ajuda 

de custa   28ft 

Real carta de naturalizagSo de Vespucci assina pelos reis de Castela e 

LcSo   290 

InstrugOes a Vespucci na carta do secretario Caspar de Gricio  292 

Carta do rei Filipe I, onde ha referencia sdbre a capacidade nciutica 

de Vespucci     295 

Carta de Giroloxno Vianello a Senhoria de Veneza,, datada de 23 de de- 

zembro de 1506, onde ha referenda a Vespucci.     296 

Despacho de Francisco Comes, "oratore" de Veneza na Espanha, d Se- 

nhoria, expedido de Burges a 19 de junho de 1508, onde ha re- 

ferenda a ter Vespucd recebido 19.000 ducados para realizar 

viagens       301 

Despacho de Franciso Cornes, "oratore" de Veneza na Espanha, & Se- 

nhoria, expedido a 16 de julho de 1508, onde informa que 

Vespucd pretende procurar o caminho para a India, navegando 

em sentido oposto ao que navegam os Portugueses   302 

Real titulo de nomea^So de Vespucd para o cargo de Piloto-Maior da 

Espanha   303 

Real c£dula concedendo a Vespucci, como Piloto-Maior. o soldo de 50.000 

maravedis       307 

Real cedula concedendo a Vespucd, alem do soldo de Piloto-Maior, mais 

25.000 maravedis como ajuda de custa      309 

Real cedula concedendo uma pensao vitalida de 10.000 maravedis ^ viuva 

de Vespucd    310 

Real cedula concedendo a Jo3o Vespucd, sobrinho de Amerigo, o soldo de 

20.000 maravedis como piloto real    312 
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ERRATA 

Linhas 

15 

25 
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11 
20 

17 
9 e 10 
do rodape 

9 
10 
24 
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34 
19 
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33-35 

Onde se Jo 

Em 1499, conforme depoimen- 
to de Afonso de Hojeda em 
8 de  

Arcngando os jovens 
"Probanzas de Fiscal" 

Bedajoz 
entre o rio 

avistou a ilha da Trindade 
. . . astronomica, tambem pu- 
blicou varias de sua auto- 
ria. ticos. Foi cosm^grafo 
mor de Portugal e alem de 
traduzir diversas obras 
sobre. ., 

amplo 
procuramos 
Europa 
suscintamente 
regioes do sul, 
levamos. .. desfraldamos 
desviamo-nos 
zarpamos 
navegamos 
navegamos 
contemplamos 
langamos 
frozea 
deliberamos. . . t^ste 
E tanto que 
tocamos 
saltamos... tratamos 
Library se le 
Perlustramos 
encontramos 
caminhavara 
credibilidade 

Leia-se 

Em data que nao se pode pre- 
cisar, transferiu-se Vespucci 
de... 

Arengando aos jovens 
"Probanzas del Fiscal" 

Badajoz 
entre no rio 
aportou na ilha da Trindade 
ticos. Foi cosmografo mor de 
Portugal e alem de traduzir 
diversas obras sobre astrono- 
mia, tambem publicou varias 
de sua autoria. 

amplo, 
procuramos 
Europa, 
sucintamente 
regioes na diregao do sul, 
levamos. .. desfraldamos 
desviamo-nos 
zarpamos 
navegamos 
navegamos 
contemplamos 
langamos 
ferozes 
deliberamos. . - leste 
E, tanto que 
tocamos 
saltamos. . .tratSmos 
Library, se le 
Perlustramos 
encontramos 
caminham 
crueldade 

Substituir a nota pela seguinte: — "Aberrante da mais re- 
quintada crueldade humana", praeter omnem humanem cru- 
delitatem. Se houve erro tipografico, estando crudelita- 
tem por credulitatem, a tradugao sera: "alem de toda cre- 
dibilidade humana". 

7 somente. . . deles somente. . . deles 
14 Nenhum templo nenhuma lei Nenhum temp to e religiao 
17 mercadoria mercadores 
20 £ a quantos E, a quantos 
18 Arengando os jovens Arengando aos jovens 

3 -4 esforgamo-nos esforgamo-nos 
6 senxuais sensuais 
6 sabem sabem, 

33 porque por que 
1 ncas rica 

27 guamecer guarecer 
33 isento isentos 

2 neles nele 
10 dem*o dentre 
29 detem-no det£m-no 
17 nbs que nos, que 

6 registrando registando 
7 destarte dest'arte 

12 e dos sabidos e de nos sabido. 
15 benvola benevola 

27-28 embarcag.es embarcagoes 
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