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P R EF A CIO 

Rui de Pina, vivendo em plena Renascenca manuelina, 
epoca gloriosa e por isso mesmo de ufania nacional, de exal- 
tacdo patriotica, de entusiasmo pela obra dos reis conquis- 
tadores, pelas navegacdes e descobrimentos; medindo o va- 
lor dos homens mais pelas snas acoes heroicas que pelas 
suas virtudes morals e sens meritos intelectuais, — ndo pode 
compreender o sentido do reinado de D. Dnarte; on melhor, 
compreendeu-o a sen modo, com prejnizos, e prejuizos qne 
sna dulica pena sonbe adocar, mas ndo esconder. Para Rui 
de Pina o lustro dnartino foi nm melancolico parenteses de 
fatalidades, vaticinadas por Mestre Gnedelha: a prisdo dos 
cnnhados, pelos genoveses, o desastre de Tdnger, o cativeiro 
de D. Fernando, dificnldades financeiras e por fim nma 
peste avassaladora de qne e vitima o mesmo D. Dnarte. 
Camdes, no mesmo seculo, com sna genialidade poetica 
da alta expressdo elegiaca a esta melancolica interpretacdo 
da figura historica do "Rei Eloquente": 

Ndo foi do Rei Dnarte tam ditoso 
O tempo que ficou na suma alteza, 
Que assim vai alternando o tempo iroso 
O bem co'o mal, o gdsto co'a tristeza. 
Quern viu sempre um estado deleitoso? 
On quern viu em Fortuna haver firmeza? 
Pois inda neste Reino e neste Rei 
Ndo usou ela tanto desta lei? 

(Lus., IV, 51) 

A interpretacdo de Rui de Pina e a sentida oitava ca- 
moniana fizeram escola ate o seculo XIX: Oliveira Martins 
(Os filhos de D. Joao I), com o aliciante brilho do seu estilo, 
e dos ultimos historiadores a escrever o panegirico do "Rei 
Eloquente" no torn de nma amarga elegia: "Nem guer- 
reiro, nem politico, D. Dnarte, o bom e jnsto, vai expiar a 
sna fraqueza acabando vitima da mais cruel das trage- 
dias". 

Modernamente, historiadores e criticos estdo proceden- 
do a uma revisdo desta tradicional concepcdo da figura his- 



torica de D. Duarte. Colaborar neste movimento foi o 
nosso objetivo ao escrever este trabalho, com que nos apre~ 
sentamos, em nouembro de i9V7, ao concurso de docencia- 
livre na Cadeira de Literatura Portuguesa da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de S. Paulo. 

Manda a gratiddo que se consignem neste prefdcio es- 
peciais agradecimentos ao Dr. Fidelino de Figueiredo, a 
quern tanto devemos de orientagdo critica e estimulos, e 
ainda aos professores: 

Dr. Luiz Amador Sanchez, 
Dr. Jodo Fernando de Almeida Prado, 
Dr. Jose Soares de Melo, 
Dr. Americo Brasiliense de Moura e 
Dr. Francisco Silueira Bueno, 

nossos examinadores no concurso de docencia-livre, aos 
quais deve este trabalho oportunas sugestoes. 

Sao Paulo, 30 de agosto de 1948. 

Antonio Soares Amora 
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CAPmJLO I 

INFANCIA E EDUCA^AO 

(1391 -1413) 

SUMARIO : 

Nascimento e infdncia. Educagao. 

NASCIMENTO E INFANCIA 

Chamou-se Eduarte, primeiro e unico de seu nome entre 
os reis de Portugal. Chamando ao filho, Eduarte, D. Joao I 
dava mais uma prova de anglicanismo, pois que homena- 
geava, postumamente, a Duarte III, (1) bisavo do infante. 
Nasceu na cidade de Viseu, velha cidade portuguesa, cuja 
ancianidade se marca pelos tumulos de rocha, provavelmen- 
te da era proto-crista. Foi o terceiro filho de D. Joao I e de D. 
Filipa de Lencastre ou Alancastro, pois o precederam em nas- 
cimento D. Branca e D. Afonso, ambos mortos na infancia (2). 
Nasceu, segundo referencia de Fernao Lopes, em 1429 da 
era hispanica ou de Cesar; ou, de acordo com a nossa crono- 
logia, em 31 de outubro de 1391. (3) 

Criado no regago da mae, como os irmaos que o seguiram 
em nascimento, (4) sob a permanente vigilancia e atencao 
educativa dos pais, os primeiros, como reis, a praticar em 

(1) — Duarte III era pai de Joao de Gand, duque de Lecastre; 
portanto, bisavo de D. Duarte. Sobre as heran^as patolo- 
gicas — muito discutiveis —< transmitidas por Duajr- 
te III aos seus descendentes, v. Julio Dantas, Outros tem- 
pos; Pd. Faria de Vasconcelos, Contribuigao para o es- 
tudo da psicologia del-rei D. Duarte. (Nota: para cora- 
pletas informa?6es bibliograficas das obras citadas nestas 
notas, v. a bibliografia que damos em apendice). 

(2) — Sobre o nascimento dos filhos de D. Joao I, v. Fernao 
Lopes, Cr. del-rei D. Joao I, cap. CXLVIII. 

(3) — A era de Cesar foi abolida em Portugal, em 22 de agosto 
de 1422 (v. Ord. Afons., VI, 66). Fernao Lopes ainda 
adotou a era de Cesar. 

(4) — Fernao Lopes fala minuciosamente do nascimento de to- 
dos os filhos de D. Jodo I: v. nota 2. 
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Portugal os princlpios da mais pura educagao moral da 
famllia, grande parte de sua infancia foi, levado pelos pals, 
de peregrinagem pelas principals cidades portuguesas — Lis- 
boa, Porto, Evora, Santarem, Coimbra (5) —; deambulismo 
cortezao cbrigado pela organizagao administrativa do tempo, 
quando nao pelas frequentes epidemias de peste; deambu- 
lismo de utilidade para a educagao do futuro rei, pois que o 
levou a conhecer quase todas as paisagens naturisticas e 
humanas de sua terra. Da primeira, jamais falcu (6); em 
parte porque o seu tempo, em que pese uma pagina de emo- 
gao naturistica do Livro da montaria (7), ja nao experimen- 
tava, como nos seculcs anteriores, (8) estesia em face da 
natureza; em parte porque este Avis mais amou a paisagem 
da alma humana que outra qualquer. Sobre a segunda, 
a paisagem social, que desde muito cedo e em toda a vida, 
pelas viagens, pela interessada observagao, foi levado a co- 
nhecer, sobre esta largamente discorreu, tanto nos seus dois 
livros (9), como nos opuscules ocasionais. 

EDUCA^AO 

Da infancia, puericia e adolescencia de D. Duarte (10) 
muito pouco se pode dizer. Sobre estas tres fases de sua 
vida nem ele mesmo (11), nem os cronistas (12) deixaram 

(5) — Referimos as principais cidades em que estanciou a fa- 
milia real, durante a infancia de D. Duarte, apoiando-nos 
em informaQoes de Fernao Lopes, Cr. D. Jodo I. 

(6) — Realmente, nao encontramos, em toda a obra de D. Duar- 
te, uma unica pagina sobre a natureza. 

(7) — Referimo-nos a pagina do Livro da montaria (cap. Ill), 
em que se louva este esporte, pelo que proporciona de 
convivio com a natureza. 

(8) — Referimo-nos as "cantigas de amigo'*, sobretudo nas suas 
formas, serranilhas e pastorelas. 

(9) — Referimo-nos ao Leal conselheiro e ao Livro da ensi- 
nanga... 

(10) — Usamos aqui a terminologia do proprio D. Duarte: L. C., 
11, 5. 

(11) — O pouco que nos diz D. Duarte de sua vida ate a adoles- 
cencia chega a ser praticamenle insignificante: v. L. C., 
LRVIII. (Nota: todas as citaQoes e transcrigoes que fa- 
zemos das duas obras d© D. Duarte, o L. C. e o L. E., re- 
ferem-se as edi?6es de Joseph Piel. Por deficiencia da 
composigao tipografica as nasais "u*', "e" e "i" aparecem, 
em nossas transcrigoes, sem o til; por exemplo: Aim, 
fii, bee, etc. 

(12) — O primeiro cronista de D. Duarte, Rui de Pina, come- 
gou-lhe a cronica, pela sua subida ao trono, em 1433. Os 
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informagoes. E como neste ^mbito da vida do "Rei Elo- 
quente" se pr.ocessou sua educagao, tambem desta muito 
pouco poderemos dizer, e assim mesmo por dedugoes tiradas 
de informagoes indiretas. 

Educagao intelectual — D. Duarte, se atlngiu, para a ♦ 
a epcca, como demonsitram as suas obras, excelente cul- 
tura, conseguiu-o "nom per descurso d'Escollas, mas per con- 
tinuar d'estudar, e leer per boos livros" (13). Esta informa- 
gao de Hui de Pina, escrita mais de meio seculo depois da 
morte de seu biografado (mas, a creditar em Damiao de 
Gois, fundada em informagoes de Fernao Lopes ou de Zurara) 
nao significa que D. Duarte tenha sido, desde a sua infancia, 
um autodldata. "Nom per descurso d'EscoIlas" escreve Rui 
de Pina para dizer que o infante nao frequentau nem escolas 
catedrais, nem monacais, nem colegios, nem o "studium ge- 
nerale" (ou Universidade). D. Duarte, como ademais seus 
irmaos e todos os infantes Portugueses da Idade Media, re- 
cebeu a instrugao pelo sistema dos "privata docentes". A 
instituigao escolar, em qualquer dos graus ou tipos, era, ainda 
no seculo XV, nao obstante a munificencia regia, uma orga- 
nizagao pedagogica que visava a formagao profiasional (re- 
ligiosa ou leiga), incompatlvel, portanto, para o espirito da 
epoca, com a posigao social da realeza e da fidalguia (15). 

Dos mestres de D. Dinis, D. Domingos Anes Jardo, fun- 
dador do primeiro colegio particular de Lisboa (15), e Aymeric 
d'Ebrard, se conservam os nomes e dados biograficos. O 
mesmo, entretanto, se nao pode dizer do preceptor ou precep- 
tores deste Avis. Quern teria sido o mestre de D. Duarte? 

A este respeito varias hipoteses se podem aventar. Frei 
Joao Xira, ou o doutor frei Vasco Pereira, ambos confessores 
dos monarcas D. Joao e D. Filipa, e ambos com muito ascen- 
dente espiritual na corte, quando das discussoes sobre a cam- 
panha de Ceuta (16). Diogo Afonso Mangaancha, mestre em 
Artes e lente de Leis no Estudo de Lisboa; fundador de um 

historiadores seguintes, do mesmo modo, tem-s© ocupado 
exclusivamente da ultima fase da vida de D. Duarte, isto 
e, de seu reinado. 

(13) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, pg. 82. 
(14) — O que dizemos no capitulo III, da II.a Parte, explica 

este fato. 
(15) — Sobre D. Domingos Anes Jardo e a fundacao do seu co- 

legio, v. H. P. — Ed. Mon,, II, 601. 
(16) — v. Zurara, Cr. torn. Ceuta, 31, 4. 
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colegio junto da Universidade (17); autor, entre outros tra- 
balhos, de uma pequena dissertagao sobre a prudencia, in- 
serida per D. Duarte no Leal conselheiro (18) e de uma car- 
ta a D. Duarte, em que Ihe manda, atendendo a um seu pe- 
dido, uma receita para o tratamento da peste (19); homem 
de excelente cultura jurldica e de singular curiosidade de 
esplrito. Frei Gil Lobo, confessor de D. Duarte, e a quern 
este sempre consultava sobre assuntos de religiao (21). Al- 
guns daqueles "leterados" que colaboraram no Leal conse- 
lheiro (22). 

Ou foi D. Martinho Afonso Pires da Charneca, 5.° do 
nome, 88.° arcebispo de Braga. Espirito culto, perspicaz em 
polltica, temperamento de soldado, logo entrou, quando D. 
Joao tomou conta do governo, para o circulo das amizades 
do regente e futuro monarca; e em todos os feitos de armas 
do Mestre de Avis, la estava a seu lado, como sacerdote e 
como soldado; e tao intimamente acompanhou o monarca, 
que Ihe deram, no tempo, a alcunha de "Sombra del-rei" 
(22). Em 1398, por ter renunciado o arcebispo D. Joao Gar- 
cia Manrique, como recompensa pelos servigos de D. Mar- 
tinho nomeou-o o Mestre, arcebispo de Braga (23). A par- 
tir de entao, apesar de seus afazeres no arcebispado, intima- 
mente conviveu com a familia real. Faleceu em Lisboa, em 
25 de margo de 1416. Enterrado nesta cidade, na Igreja de 
S. Cristovao, teve em seu epitafio estas palavras que nos per- 
mitem super que, se nao foi o preceptor de D. Duarte, teve 
pelo menos algum papel na educagao do infante: 

AQUI JAZ O MUITO HONRADO SENHOR D. MAR- 
TINHO ARCEBISPO, QUE FOI DE BRAGA, GOVER- 
NADOR DEL REY DUARTE: & PRINCIPAL CONSE- 
LHEIRO DEL REY D. JOAO. . . (25). 

D. Rodrigo da Cunha, ao tecer no seculo XVII a biografia 
e o panegirico deste arcebispo bracarense, estranha tais di- 

(17) — Para o estudo das rela?6es entre D. Duarte e o Dr. Ma- 
gaancha, v, Julio Dantas, Outros tempos, pg. 65. 

(18) — v. L. C., LIX. 
(19) — v. Julio Dantas, Outros tempos, pg. 65. 
(20) — v. Julio Dantas, Outros tempos, pg. 66. 
(21) — v. L. C., LXXI a LXXVI. 
(22) — v. Hist or ia eclesidstica dos Arcebispos de Braga, pg. 216. 
(23) — Id., ib. 
(24) — Id.,pg. 222. 
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zeres do epitafio (25), e sugere a hipotese de ter sido D. Mar- 
tinho mordomo-mor ou aio da casa do infante (26). 

Sobre os preceptores de D. Duarte nada mais se pode 
acrescentar a estas precarias conjecturas. Mas seja um des- 
tes, ou outro qualquer, o certo e que nenhum mestre logrou 
deixar no esplrito de D. Duarte uma forte impressao, pois 
que mais tarde, escrevendo varias paginas de memorias (27), 
nem uma referenda faz a seus preceptores. D. Duarte si- 
lenciou sobre o process© de sua educagao intelectual, a nosso 
ver aspect© import ante de sua biografia, pois que foi, em 
toda a Idade Media portuguesa, o rei mais intelectual e culto. 
E, como D. Duarte, tambem silenciaram, a este proposito, 
os cronistas contemporaneos e pouco posteriores, inclusive 
Rui de Pina, que Ihe dedicou uma cronica particular. 

Na epoca de D. Duarte a formagao primaria e secun- 
daria adquiria-se no "curso das Artes", com as suas duas 
secgoes, se assim podemos dizer: uma, que visava a forma- 
gao literaria e preparava para o estudo da filosofia e da teo- 
logia — o trivium (gramatica, dialetica e retorica); outra, 
que visava a formagao cientifica — o quadrivium (aritmetica, 
geometria, astronomia e musica). D. Duarte quando entrou 
na "mancebia" ja havia concluldo, pelo ensino privado, o 
estudo regular das sete Artes liberals (28). De entao por 
diante, — "per continuar d'estudar, e leer per boos livros" 
levado pelas inclinagoes do espirito, pelas suas necessidades 
de ativo colaborador de D. Joao I e depois de rei — foi for- 
mando uma cultura bastante apreciavel, para a epoca e para 
a sua posigao social, cultura demonstrada nas obras que es- 
creveu e na biblioteca que reuniu (29). 

Educagao religiosa e moral — D. Duarte criou-se num 
ambiente de acendrado espirito catolico e de muito rigor na 
pratica da religiao. D. Filipa, essa "bemaventurada rainha 
— escreve Fernao Lopes, testemunha inteligente dos habitos 

(25) — Id., pg. 216. 
(26) — D. Duarte teve casa propria, a partir de 1413, segundo in- 

forma^ao de Zurara, Cr. torn. Ceuta, 30, 24. 
(27) — Muitos sao os capitulos do L. C. que exemplificam esta 

assertiva. 
(23) — Entrar na mancebia significava sair dos 21 anos. Com 22 

anos D. Duarte comegou a colaborar na administra^ao do 
reino (L. C., 68, 23). Com 23 anos esteve para se casar 
(v. Zurara, Cr. torn. Ceuta, 50, 31). 

(29) — Sobre a biblioteca de D. Duarte, v. Teofilo Braga, Hist^ 
Univ. Coimbra, I, 235. 
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da nova corte (3(P — assim como em sua mocidade era 
devota e nos divinais officios esperta, assim o foi, e muito 
mais, depois que teve casa e a ordenou a sua vontadle. Ela 
rezava sempre as horas canonicas pelo costume de Salusbri, 
e pero elle seja nao bem ligeiro d'ordenar assim era em esto 
attenta, que seus capellaes e outras honestas pessoas rece- 
biam nelle por ella ensinanga, e tcdas as sextas feiras tinha 
em costume rezar o Psalterio, nao fallando a nenhuma pes 
soa ate que o nao acabava de todo, e quando era embargada 
por doenga, ou constrangida por impedimento de parto, acer- 
ca de si Ihe rezavam todo o que ella havia em costume, ou- 
vindo-o muito devotamente, sem nenhuma outra torvagao, 
e dcs jejuns nao cumpre fazer sermao, porque o fazia muito 
a meudo, nem do ler das santas escripturas em convinhaveis 
tempos, que assim era todo repartido, com tao madura dis- 
crigao que nunca a ociosidade em sua maginagao achava 
morada, e era cuidadosa acerca dos pobres e mingoados, fa- 
zendo largas esmolas as igrejas e mosteiros". Religiosa 
ao extremo, penitente, tomada toda a vida de ardores mlsti- 
cos, alma franciscana, D. Filipa foi uma replica a Rainha 
Santa, D. Isabel, embora sem a aureola de taumaturga. Os 
ardcres misticos, os rigores religiosos, as inquietagdes de peni- 
tente acompanharam-na ate os ultimos instantes de vida. 
Em junho de 1415, poucos dias antes de partir a armada para 
Ceuta, ja bem fraca, por uma vida de atribulagoes e de fe- 
cunda maternidade (31), "nom curou ella de fisicos nem de 
comfessores, mas jeiuava mujto a meude, e fazia gramde 
cragom aalem do que tijnha custumado, ca tamto que era 
manhaa loguo sse hia aa egreia, homde estaua ataa o meo 
dia. e tamto que comia e filhaua huu pequeno rrepouso, loguo 
tornaua a sua oragom. Mamdaua uisitar as casas dos sam- 
tos, e dar gramdes esmollas aos pobres, e fazer outros bees por 
acregemtar seu merigimento" (32). Vitimada pela peste, 
depois de alguns dias de sofrimento, entregou, piedosamente 
como sempre vivera, a sua alma a Deus. 

Catolica fervorosa, e ate mais, mistica, a sua semelhanga 
fez esta rainha os filhos. No calor da fe ardorosa, no 
exemplo permanente das virtudes de D. Filipa educaram-se 
os infantes. E de tal modo Ihes penetraram a alma os exem- 

(30) — Fernao Lopes, Cr. D. Jodo, cap. XCVIIl. 
(31) — D. Filipa deixou oito filhos; v. Fernao Lopes, Cr. D. Jodo, 

cap. CXLVIII. 
(32) — v. Zurara, Cr. torn. Ceuta, 117, 16. 
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plos maternos, que cada um veio a ser, a seu modo, um 
exemplo de virtudes cristas. 

De todos os filhos de D. Filipa nenhum mais que D. 
Duarte a ela se ligou por lagos de afetividade, nenlium com 
mais rigor Ihe continuou o magisterio moral e o zeloso poli- 
ciamento dos costumes da corte. Foi "principe muy Catholico 
— escreve mais tarde Rui de Pina (33) — e amigo de Deos; 

de que deu clara prova e boa vontade e grande devagam com 
que sempre recebia os Sacramentos, e ouvya os Officios Di- 
vinos, e compria muy perfeitamente as Obras da Misericor- 
dia". No seculo XVII, Frei Bernardo de Brito, tao exigente 
na apuragao das virtudes cristas dos reis Portugueses, vai 
ainda mais longe na apologia das qualidades morais e cato- 
llcas deste principe: "teve o zelo, e veneragao do Culto Di- 
vino em grao sublime; e foi tao amigo das cerimonias, e tra- 
digoes da Igreja que nao soffria aos sacerdotes cometterem 
huma negligencia por pequena que fosse em seu officio, e 
venerava de tal modo o sinal da Cruz, que se o via esculpido 
no chao, ou em alguma parede onde nao fosse venerado com 
a decencia devida, o mandava logo apagar, dizendo, que nao 
era justo estar aquella insignia de nossa redempgao em lu- 
gar, donde nao pudesse ser venerada de Reis, e Imperadores" 
(34). 

Mas, para avaliar o que recebeu D. Duarte de educagao 
religiosa e moral, nao e preciso ler estes cronistas. Mais 
completo e valioso documento da formagao religiosa e moral 
deste Avis, tao intima e piedosamente educado por D. Filipa, 
sao as suas obras, principalmente o Leal conselheiro, um 
A.B.C. da educagao virtuosa. 

Ignoramos o processo usado por D. Filipa, pelos clerigos 
e confessores da corte, na educagao religiosa e moral de D. 
Duarte, bem como a epoca exata em que comegou e o tempo 
que durou esta educagao. Mas cremcs que nada tinha este 
processo de especial e inusitado; foi sem duvida o que se 
usou na Idade Media: o catecismo, o exemplo pessoal dos 
preceptores, a vigilancia e a admoestagao confissionaria, e 
a pregagao. De novo e singular, ante o passado portugues, 
teve esta educagao talvez apenas o rigor, a atengao ininter- 
rupta, a intransigencia na consecugao dos fins. D. Filipa 
ao receber a coroa tragara-se um rigido programa de agao: 
reformar os costumes da corte portuguesa; e integralmente 

(33) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. III. 
(34) — Frei Bernardo de Brito, Elogios historicos, pg. 69. 
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cumpriu sua plataforma, pelo que a posteridade, a comegar 
por D. Duarte (37), nao Ihe poupou encomios, 

De sua atividade educadora o fruto mais perfeito foram 
os filhos, pois que formados do seu sangue e dos seus dire- 
tos cuidados. E destes, foram D. Duarte o D. Pedro os que 
mais Ihe aproveitaram a educagao e o exemplo: D. Duarte 
nao ficou apenas na atitude passiva do comprlmenito dos 
deveres catolicos como D. Joao, o mais mogo dos infantes; 
ou apenas nos atos de caridade crista e fervores misticos 
como D. Fernando, o Martir de Tanger, e D. Henrique. Como 
D. Pedro, D. Duarte conjugou uma vida moral exemplar a 
uma incansavel agao educadora; agao educadora que pra- 
ticou quer como administrador, quer como moralista. 

Educagao esportiva e militar — A par da educagao in- 
telectual, religiosa e moral, recebeu D. Duarte, como seus 
irmaos, uma excelente educagao esportiva e militar. No 
Leal conselheiro e principalmente no Livro da ensinanga de 
bem cavalgar toda sela, escreveu, mais tarde, varias paginas 
de louvor aos desportos a que fora afeigoado ate entrar na 
"mancebia": cavalgar, "ligeirice", "bragaria", "luyta", "mon- 
taria". 

A equitagao praticou-a, e intensamente, ate os vinte e 
poucos anos, quando, entao, os afazeres administrativos, ab- 
sorvendo-o, obrigaram-no a uma vida sedentaria de burocra- 
ta (38). A tal ponto praticou e aprendeu a tecnica da equi- 
tagao que, mais tarde (39), pode escrever o primeiro tratado 
de gineta da literatura universal: o Livro da ensinanga de 
bem cavalgar toda sela. 

Alem da equitagao exercitou-se ainda noutros esportes 
necessaries a educagao militar. Ougamo-lo, a este propo- 
sito, num depoimento escrito em 1433: 

"Destas manhas suso scriptas que a cavallo 
se custumam fazer, screvy assy largamente por 
alguu custume e grande afeigom que delas'ouve. 
E esso medes das manhas outras de forga, ligeirice 

i.37) — v. L. C., 71, 20; 181, 3; L. E., 119, 12. 
(38) — v. L. C., XIX; L. E., pgs. 118/19. 
(39) — O Livro da ensinanga.'.. foi quaso todo escrito em 1433; 

retomado em 1437, ficou incorapleto. Ver adiante o que 
dizemos sobre a redagao do L. E. 
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e bragaria que os cavalleiros e scudeiros em esta 
terra muyto avantejadamente sabiam e husavam 
de fazer",... 

(L.E., 118, 1). 

"Estes (D. Duarte refere-se aos ardis da luta) 
som os que geeralmente husey e vy praticar aos 
boos luytadores;"... 

(L. E., 122, 5). 

"... mas eu o fiz (D. Duarte justifica-se de 
incluir num tratado de equitagao consideracoes 
sobre outro esporte) por grande afeigom e boa 
husanga que desta manha (a luta) ouve, a qual 
vejo tarn esqueecida antre a gente de stado^ e de 
boa linhagem, que muyto duvydo (receio) viir em 
grande esquecimento". 

(L. E., 125, 6). 

A partir de 1313, quando o pai o chamou a colaborar 
na administracao, foi aos poucos abandonand,oi a vida espor- 
tiva, como nos conta numa das melhores paginas de me- 
morias do Leal conselheiro: 

"Quando eu era de XXII anos, Elrrey, meu 
senhor e padre comprido de muytas virtudes, cuja 
alma deos aja, despoendosse pera filhar a cidade 
de Cepta, mandoume que tevesse carrego do cons- 
selho, justiga e da fazenda que em sa corte se 
trautava [... ] recebi sem outro reguardo todollos 
dictos carregos, aos quaes me pus assy fora de 
boa descligom, que na primeira quareesma, que 
logo veeo, fazia, tal vyda: [... ] Monte, caga, mui 
pouco husava,'. 

(L. C., 68, 22). 

Em 1413, entrando na "mancebia", associado a admi- 
nistragao, ve encerrada a primeira fase de sua vida. Se- 
gundo ,06 habitos da epoca estava educado para a vida ativa. 
De entao por diante o aperfeigoamento educacional ficava k 
sua responsabilidade. 
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CAPmiLO 11 

APRENDIZADO ADMINISTRATIVO 

(1413 -1415) 

S U M A R I O : 

Maioridade e iniciagao administrativa. 
As esporas de ouro. Esgotamento e neu- 
rastenia. 

MAIORIDADE E INICIAQAO ADMINISTRATIVA 

Desde 1410 ou 1411, quase afastado o perigo de nova 
guerra com Castela, pensava D. Joao armar cavaleiros os 
tres filhos mais velhos dentre os legltimos: D. Duarte, D. Pe- 
dro e D. Henrique. Zurara, colhendo memorias da boca de 
D. Henrique, por volta de 1450, assim refere as intengoes de 
D. Joao: 

"Onde assi he verdade que ante muito do 
presente negogio (Zurara descreve os preparati- 
vos da campanha de Ceuta, em 1413) o muy nobre 
Rey Dom Joham dissera como tinha grande von- 
tade de fazer seus filhos caualeiros o mais honrra- 
damente que se bem podesse fazer, e esto falara 
elle ja por vezes ante daquelle tempo e nam he 
duuida ser esta a principal cousa em que seu cora- 
gom por aquelle presente fosse mais ocupado. Ca 
via ante seus olhos taaes tres filhos barooes for- 
tes e mangebos como de huua jdade que pouco 
mais leuaua hum ante o outro que hum anno, os 
quaees cada vez que paregiam ante seu padre Ihe 
acregentauam no desejo sobre o primeiro pensa- 
mento como per qua! maneira poderia mais 
honrradamente daar estado caualeiroso aaquelles 
filhos que Ihe Decs por sua merce quisera dar 
com tanta apostura de todallas cousas que a no- 
bres pringipes conuinha. E falando sobre ello 
huua vez disse assi. Se me Deos por sua merge 
tras assessego a este rreino per firmeza de pazes 
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com Castella eu quero ordenar huuas festas rreaaes 
que durem todo hum anno, para as quaaes man- 
darey conuidar todollos fidalgos e gentijs homees 
que teuerem jdade e desposigam pera tal feito 
que ouuer em todollos rregnos da christandade, 
e ordenarey que nas ditas festas aja notauees jus- 
tas e grandes torneos e muy abastosos oonuites 
seruidcs de todallas viandas que se per todo meu 
rregno e for a de^le possam auer. E desy dangas 
e outros jogos seram tantos e taaes que assi delles 
cgmo de todallas outras ccusas as gentes que o 
virem tanham que sobre a grandeza dellas nom 
se possam fazer outras may ores. E com esto darey 
tantas e tam grandes dadiuas pringipalmente 
aaquelles estrangeiros que a grandeza e dogura 
dos benefigios que Ihes eu assi fezer Ihes ponha 
negessidade de os apregoarem grandemente antre 
todollos seus amigos. e em fim destas cousas farey 
meus filhos caualeircs. E esto foy assi dito per 
el Rey. a qual cousa bem queriam todos que se 
posesse em obra" (42). 

D. Duarte e cs irmaos, enquanto estiveram em duvida 
quanto a paz com Castela, concordaram com os propositos 
de D. Joao, na expectativa de uma nova guerra, que Ihes 
daria, mais nobremente, o grau de cavaleiros. Mas desde 
o momento em que as pazes foram firmadas e se perderam 
as esperangas de uma campanha guerreira, entraram a con- 
siderar a ideia de D. Joao de modo completamente diverso: 

"... lembrandosse quern eram e a alteza do 
sangue que tinham, posto que este feito a outros 
alguus paregesse grande a elles paregeo muy pe- 
queno. [... ] E sendo hum dia todos tres juntos e 
ajnda o conde de Bargello com elles trauaram em 
aquella rrezam como cousa que nom andaua muito 
longe de suas lembrangas. e esto era na camara 
de seu padre sendo elles apartados de sua pre- 
senga. dandolhe lugar a alguus feitos em que por 
entam estaua ocupado e tanto falarom naquelle 
feito de sua caularia mouendose antre elles mui- 
tas rrezodes a concrusam determinaram de o fa- 

(42) — Zurara, Cr. torn. Ceutu, 24, D. 
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larem a el Rey. Vamos disserom elles falar a el- 
Rey nosso senhor e padre, e digamos-lhe que or- 
dene alguua cousa em que possamos fazer de nos- 
sas honras. onde nos elle possa fazer caualleiros. 
como pertenge aa grandeza de seu estado e a ex- 
gellengla de nosso sangue. Ca pois as pazes de 
CasteUa sam firmadas, e da parte de Grada nam 
temos esperanga gerta. nom ha hy polio presente 
cousa nenhuua azada em que possamos rregeber 
estado de caualaria se nouamente nam for bus- 
cada. Ca polla maneira que sua senhoria tern 
vontade de o fazer todo he cousa de pequeno valor 
pera a grandeza de tamanho feito. que por grandes 
que as festas sejam nunqua seu nome he degran- 
de vallia pera semelhante caso. por que semelhan- 
tes pessoas nos grandes feitos de fortaleza com 
grandes trabalhos e perigos vendo o sangue dos 
seus jmigos espargido ante seus pees soo he de 
rregeber o grado de sua caualaria. E os filhos 
dos gidadaos e dos mercadores cuja honrra nom 
se pode mais estender que a semelhante estado. 
ss. de serem cavaleiros. a estes he cousa conuinha- 
vel de se fazerem festas e jogos porque toda a 
forga de sua honrra esta na fama de sua des- 
pesa. [... ] Assi (depois da interferencia do oonde 
de Barcelos) que por todas estas cousas posto que 
os Iffantes fossem tarn prudentes e descretos to- 
maram porem grande ousio pera falarem a seu 
padre quando viram que Ihes o conde (de Bar- 
celso) tarn grandemente louuaua seu bom proposi- 
to". (43) 

Estavam nesta razoes, ainda sem uma solugao a sugerir 
a D. Joao, quando deles se aproximou Joao Afonso, vedor da 
fazenda, homem de grande influencia no reino, e Ihes lem- 
brou, como grande feito de armas, a conquista de Ceuta: 

"Vossos pensamentos disse elle sam assaz de 
grandes e boos, e pois que vos taal vontade tendes 
eu vos posso assinar huua cousa em que o podees 
bem e honrradamente executar. E esto he a gi- 
dade de Cepta que he em terra dAffriqua que he 

(43) — Id., ib., 25, 6. 

20 



huua muy notauel gidade e muy azada pera se 
tomar". (44) 

A sugestao de Joao Afonso foi providencial. Tudo es- 
tava agora em convencer D. Jcao a se langar ao novo e inu- 
sitado feito. Apos dias de catequese, em que se alegaram 
todas as razoes posslveis, os infantes lograram convencer 
o pai a convocar o conselho e a discutir a nova ideia (45). 
Deste conselho (1413), onde se ouviram as opinioes dos 
confessores do rei (frei Joao Xira e frei Vasco Pereira) e 
dos principals letrados da cidade de Lisboa, fez parte, re- 
presentando os infantes, apenas D. Duarte, por ser o pri- 
mogenito. D. Duarte comega, entao, a colaborar no go- 
verno do pals. 

Uns dois anos tinham passado, desde o momento em 
que D. Joao pensara em armar os filhos cavaleiros. Corre 
o ano de 1413. Apos muitas discussoes resolve o conselho 
a conquista de Ceuta (46). 

No espirito de todos esta bem clara a dificuldade da 
empresa. D. Joao, os conselheiros e os infantes sabem quanto 
frem de prover,afim de levar a termo a primeira conquista 
ultramarina, num momento em que o pals ainda se sentia 
esgotado por uma longa guerra com Castela. Antes de mais 
nada era urgente obter o dinheiro necessario as despesas, 
que seriam, como foram, de vulto. Depois, runir um exer- 
cito e preparar uma armada; a par disto, organizar habil 
polltica de espionagem e dissimulagoes, fundamental para 
o exito da campanha; por fim, criar fungoes administrati- 
vas novas, aproveitando, como colaboradores, os quatro in- 
fantes mais velhos, D. Duarte, D. Pedro, D. Henrique e o 
bastardo D. Afonso (47). A D. Duarte cabem as responsa- 
bilidades maiores: e colocado como auxiliar imediato do 
rei. 

Em 1437, escrevendo o Leal conselheiro, refere-nos os 
principals fatos de sua iniciagao administrativa (48): 

"Quando eu era de XXII anos, Elrey, meu 
senhor e padre ccmprido de muytas virtudes, cuja 

(44) — Id., ib., 27, 9. 
(45) — Id., ib., pgs.* 28/29. 
(46) — Sobre as discussoes travadas neste conselho, v. Zurara, 

Cr. torn. Ceuta, pgs. 30/33. 
(47) — Sobre os preparativos para a campanha de Ceuta, v. Zu- 

rara, Cr. torn. Ceuta, cps. XVI-XXXVI. 
^48) — v. L. C., XIX. 
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alma deos aja, despoendosse per a filhar a cidade 
de Cepta, mandoume que tevesse carrego do con- 
selho, justiga e da* fazenda que em sa corte se 
trautava, por que tanto averia de trabalhar nos 
feitos que perteenciam pera sua hida, que doutros 
sem grande necessidade se nom entendia curar. 
Eu, nom conssirando minha nova hidade e pouco 
saber, com dereita obediencia, como per mercee 
de deos sempre em todo Ihe guardey, e desi por 
grande voontade que avia de sse proceder per o 
dicto feicto, recebi sem outro reguardo todollos 
dictos carregos, aos quaes me pus assy fora de boa 
desciigom"... 

(L. C., 68, 22). 

Os anos de 1413 e 1414 foram para todos de intensa 
atividade; sobretudo para D. Duarte, carregado de traba- 
Ihos e responsabilidades: 

"... na primeira quareesma, que logo veeo, 
(1414) fazia tal vyda: Os mais dos dias bem cedo 
era levantado, e, missas ouvydas, era na rollagom 
ataa meo dia, ou acerca, e viinha comer. E ssobre 
mesa dava odiencias per boo spago. E rretrayame 
aa camera, e logo aas duas oras pos meo dia os 
do consselho e veedores da fazenda erom com mygo. 
E atuarava com elles ataa IX oras da noite. E 
desque partiom, com os oficiaaes de minha casa es- 
tava ataa XI oras. Monte, caga, mui pouco husa- 
va. E o paago do dicto senhor vesitava poucas ve- 
zes, e aquellas por veer o que el fazia e de mim 
Ihe dar conta. Esta vida contynuey ataa 
pascoa,"... 

(L. C., 69, 3). 

Apesar do esgotamento nervoso em que cai, e de uma 
consequente crise moral bastante grave, (como veremos mais 
adiante) — desincumbe-se, ate 1415, de todas as suas obri- 
gagoes. Com a colaboragao nao menos estimavel dos ou- 
tros infantes (50), no fim do primeiro semestre de 1415 
estao praticamente concluidos os preparatives da campanha. 

(49) — v. H. P. — Ed. Mon., Ill, 14. 
(50) - v. Id., ib., 13/14. 
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Na primavera deste ano a peste come^a a grassar em 
Lisboa. Em junho, estando em Sacavem 6 a rainha conta- 
giada pela epidemia. Doente segue para Odivelas, onde a 
esperava o marido. D. Duarte, surpreendldo pela triste 
noticia, larga os seus afazeres; e arrastando consigo a me- 
lancolia, agora no auge, corre para junto da mae. Tendo 
avisado os irmaos, junto de D. Filipa desvela-se em cari- 
nhos e cuidados de enfermagem; busca os "fisicos", pede e 
sugere alvitres (51). Passados uns dias, o estado de D. 
Filipa agrava-se consideravelmente. Sentindo a morte bem 
proxima, chama, por intermedio de D. Duarte, a D. Pedro 
e D. Henrique, afim de Hies dar, aos tres, a reliquia do 
Santo Lenho e a espada de cavaleiro. 

Reunidos os filhos, junto de seu leito de moribunda, 
diz-lhes com a serenidade e fortaleza de espirito que tivera 
em toda a vida: 

"Quisera meus filhos, disse ella comtra os 
Iffantes, daruos agora as espadas, em que uos amte 
falley, mas por nom seerem aqui, leixo de vollas 
dar. empero daruos ey agora o uerdadeyro es- 
cudo da fortalleza e deffenssom, que he o lenho 
da uera cruz. e de menhaa a Deos prazemdo, uos 
darey as espadas" (52). 

Com mais algumas palavras, em que explica o sentido 
de sua dadiva, encerra D. Filipa a primeira parte da ceri- 
monia com que se despede dos filhos mais velhos, entregan- 
do-os a vida, como adultos. 

No dia seguinte, na mesma camara, no pago de Odivelas, 
com a entrega das espadas, completa-se a aulica cerimonia. 
D. Filipa ainda encontra forgas para este ultimo ato de 
educagao dos filhos. Tendo ao lado, no leito, as espadas que 
Ihe trouxera Joao Vasques de Almada, toma da malor e cha- 
ma para junto de si D. Duarte: 

"Meu filho, porque Deos uos quis escolher 
amtre uossos jrmaaos pera seerdes herdeiro destes 
rregnos, e teuessees o rregimento e justiga delles, 
a quail uos ja elRey vosso padre tern cometida, 
conhegemdo uossas uirtudes e boomdades, tarn 
compridamente como sse ja fosse vossa, eu uos 

(51) — L. C., XIX e Zurara, Cr. torn. Ceuta, 124, 2. 
(52) — Zurara, Cr. torn. Ceuta, 126, 6. 
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dou esta espada, e uos emcomendo, que uos seia 
de justiga pera rregerdes os gramdes e pequenos 
destes rregnos, depois que a Decs prouuer que 
seiam em uosso poder, per falleQimento delRey 
uosso padre, e uos emcomendo seus pouoos, e uos 
rroguo que com toda fortelleza seiaaes sempre a 
elles deffemssom, nom comssemtindo que Ihe seia 
feito nenhuu desaguisado, mais a todos compri- 
mento de dereito e justiga. E ueedes filho, como 
diguo justiga, justiga com piedade. ca a justiga, 
que .em alguua parte nom he piedosa, nom he 
chamada justiga mas cruelldade. E assy uos rroguo 
e emcomendo que queiraaes seer com ella caual- 
leyro. E estas espadas mandei assy fazer pera 
as dar a uos e uossos jrmaaos amte de uossa par- 
tida pera uos elRey meu senhor fazer com ellas 
caualleiros presemte mym como ja disse, mas a 
Deos prouue de nom seer assy. Porem uos rroguo 
que sem empacho uos queyraes filhar esta de mi- 
nha maao, a quail uos eu dou com a minha beem- 
gom e de uossos auoos, de que eu degemdo. E 
como quer que seia cousa empachosa de os caual- 
leiros tomarem armas de maao das molheres, eu 
uos rroguo que uos nom queiraaes teer agerqua 
desta que uos eu dou, semelhante embarguo. Ca se- 
gumdo a linhagem domde eu degemdo, e a voom- 
tade que tenho pera acregemtamento de vossas 
homrras, numca emtemdo que uos por ello em- 
peegimento nem dano possa uijr, amte creo que 
a minha beemgam e delles uos fara gramde aju- 
da". (53). 

Para D. Duarte reservou D. Filipa a primeira e mais 
solene entrega; mas tambem as mais serias incumbencias 
e responsabilidades. 

No dia 19 de julho, apos treze dias de doenga, morre 
D. Filipa. D. Duarte sofre o primeiro grande golpe de sua 
vida: f6ra o filho dileto, e o que mais intimamente convi- 
vera com a mae. Em compensagao deste sofrimento, comega 
a sentir — como nos confessa mais tarde (54) — os pri- 
ineiros sinais de cura da sua melancolia e da sua angustia 
nosofobica. 

(53) — Id., ib., 127, 22. 
(54) — L. C., 71, 3. 
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Afastado D. Joao para Alhos Vedros, onde foi curtlr sua 
tristeza, assumiu D. Duarte o governo. Providencia os fu- 
nerals de D. Filipa e, por ordem do pal, reune o conselho no 
Hestelo, afim de decidir da imediata ou remota partida para 
Ceuta. Nun'Alvares e mais seis dos conselheiros se opoem, 
agora, a empresa, alegando que a peste, a morte da rainha 
e um eclipse solar no dia 19 eram sinais de maus pressa- 
gios. D. Duarte conta apenas vinte e quatro anos; mas sua 
educagao e esplritO' fazem-no ja bem diferente de seus con- 
temporaneos mais velhos: com os irmaos, apesar de sentir 
mais do que ninguem a angustia do momento, rebate in- 
transigentemente os argumentos da oposigao; e necessario 
por a razao acima de tudo, a razao esclarecida pelo saber 
da filosofia e da teologia; e necessario combater a cegueira 
da ignorancia supersticiosa e credula. 

Tendo vencido o ponto de vista dos infantes, D, Duarte, os 
irmaos e tres representantes da oposigao vao levar a D. Joao 
o resultado do conselho. E' quando D. Duarte, para admiragao 
de todos, resume, com extraordinaria memoria e excelente 
dialetica, todas as opinioes debatidas no dia anterior. O 
dialeta que seria depois, o espirito minucioso na dissecagao 
das ideias, o argumentador, o casuista, ja aqul aparece. 
Zurara, uns quarenta anos depois, ainda recolheu a impres- 
sao deixada por D. Duarte, na reuniao de Alhos Vedros: 

"EIRey se apart ou loguo com elles em huu 
alpemdre, que estaua naquellas casa homde pou- 
saua, e o Iffamte Duarte disse todallas rrezooes 
que os outros allegauam, contrariamdo a hida del- 
Rey, damdolhe aimda melhores emtemdimentos 
e mais claros, do que Ihe os outros que alii es- 
tauam deputados pera ello poderom dar. Em fim 
pregumtoulhes se queriam ajmda aalem daquello 
dizer alguua cousa, e elles disseram que nom ca 
tambem o rrazoara polla sua parte, que elles sem- 
tiam de ssy que nom poderam milhor dizer. Muj- 
tos fallarom depois agerqua daquelle rrazoamento 
que assy fez o Iffamte, auemdo per gramde ma- 
rauilha tomar assy aquellas cousas na memoria 
e rreteellas per extemsso, louuamdo mujto a cla- 
reza de seu emtemder outros porem de mais dura 
creemga nom podiam emtemder senom que ar- 
tefigiallmente tomara o Iffamte assy aquellas cou- 
sas, ca per outra guisa nom maginauam que sse 
podesse fazer, como que em ello fossem emgana- 
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dos. ca aquello era assaz de bem pouco pera as 
outras mujtas uirtudes, que Ihe o Senhor Deos 
outorgara" (55). 

AS ESPORA DE OURO 

Ouvidas as partes, na palavra eloquente de D. Duarte, 
D. Joao tomou o partido dos infantes; o embarque fica re- 
solvido para o mais proximo posslvel. Ultimam-se os pre- 
parativos, e seis dias apos a morte da rainha, no dia de San- 
tiago, 25 de julho, a armada abandona o Tejo. Velejando 
no grande oceano busca a primeira conquista portuguesa 
fora do continente europeu: e o inicio de um nova traje- 
toria historica, de "conquistas, nevegaqoes e comercio". 

Apos alguns dias de acidentada viagem marltima, a arma- 
da ancora defronte de Ceuta. Com apenas um dia de comb ate, 
e verdade que de sangrenta luta, a grande praga moura esta 
conquistada. D. Duarte, conquanto nao tivesse o ardor 
guerreiro dos irmaos, sobretudo de D. Henrique, e dos pri- 
meiros a pisar em terra; e combate valentemente (56). 
Poucos dias depois, num domingo, na mesquita de Ceuta, 
purificada, recebem os infantes o grau de cavaleiro: as es- 
poras de ouro. 

Zurara, o minucioso e entusiasta cronista desta campa- 
nha, aproveitando os informes de D. Henrique, assim nos des- 
creve a cerimonia: 

"Depois que a missa foy acabada, os Iffamtes 
se foram pera suas pousadas armar. e assy todos 
jumtamente uieram aa jgreia, a quail cousa era 
muyto fremosa de ueer. ca elles auiam todos gram- 
des corpos e bem feitos, e uijnham armados em 
seus arneses muy limpos e guamidos. e com as 
espadas da beemgam gimtas. e suas cotas darmas. 
e amte elles hiam mujtas trombetas e chara- 
mellas, de guisa que nom sey homem que os 
podesse ueer, que nom tomasse muy gramde pra- 
zer, e mujto mais aquelle que com elles auia mayor 
diuido, que era elRey seu padre. E tamto que 
chegarom amte elle, o Iffamte Duarte sse pos pri- 

(55) — Zurara, Cr. torn. Ceuta, 147, 12. 
(56) — Sobre a atua^ao de D. Duarte em Ceuta, v. principal- 

mente o cap. LXXV da Cr. torn. Ceuta. 
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meyramente em joelhos, e tirou a espada da bai- 
nha e beyioua, e meteoa na maao a seu padre, 
e fezeo com ella caualleyro. e per semelhamte guisa 
fezerom seu jrmaaos". (57). 

Terminada a cerimonia, "muyto fremosa de ueer"; pro- 
videnciada a defesa da cidade, contra um possivel ataque 
dos mouros, o que, alias, se deu pcucos anos depois; nomeado 
o governador da nova praga, D. Pedro de Meneses, que mais 
tarde, por ordem de Afonso V.0 mereceria uma encomiastica 
biografia de Zurara, — a armada regressa a Portugal. Os 
infantes realizaram a grande aspiragao. Agora cada um to- 
maria, na vida publica, o rumo imposto pelas circunstan- 
cias. 

D. Henrique, feito em Tavila, no regresso de Ceuta, du- 
que de Viseu e senhor de Covilha, e ainda encarregado dos 
negocios da Africa, — inicia a extraordinaria arrancada dos 
descobrimentos. D. Pedro, nomeado, na mesma ocasiao e 
lugar, duque de Coimbra, parte pouco depois (1418), para 
a sua celebre viagem pelas "sete partidas do mundo". D. 
Duarte, principe herdeiro, ja com dois ou tres anos de ex- 
periencia administrativa, volta aos negocios do Estado. No 
gozo da paz, ja bem firme com Castela, e no gozo de uma 
importante conquista, volta a colaborar com o pai. Em meio 
aos afazeres administrativos vai encontrando ocios para os 
estudos e labores literarios. (58). 

ESGOTAMENTO E NEURASTENIA 

Foi nesta fase de sua vida, como vimos, que D. Duarte 
sofreu de uma angustiosa melancolia, de acentuado car^ter 
nosofobico. Doenga da vontade, bastante o torturou dos 
vinte e tres aos vinte e oito anos. E, ou porque estivesse in- 
buldo da leitura de Joao Cassiano, para quern o pecado da 
tristeza e dos mais condenaveis, pelas suas graves consequen- 
cias (59), ou porque o tormento se Ihe tivesse avincado pro- 

(57) — Zurara, Cr. torn. Ceuta, 256, 27. 
(58) — Do que nos chegou de D. Duarte, o escrito mais antigo 

e a carta ao infante D. Pedro, incluida mais tarde no L. C., 
XIX. 

(59) — Joao Cassiano, Jnstituigoes, Livro IX, caps. IX-XIII: "De 
spiritu t^istitiae,'; estes capitulos forara traduzidos por 
D. Duarte, ou a sua ordem, e figuram no L. C., XVIII. 
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fundamente na memdria, o certo e que, com quarenta e um 
anos, voltando-se para o passado, viu quase que exclusiva- 
mente este episodic de sua existencia. E tao minuciosa- 
mente analisou, no Leal conselheiro, o aparecimento, o pro- 
gresso e a cura de sua hipocondria, que os historiadores mo- 
dernos, a comegar per Oliveira Martins (59-a), acabaram 
por acreditar que tivesse sido, em toda a vida, carregando 
taras de antepassados, (60) uma vltima da neurastenia. 

Ougamo-Io, a este proposito, numa das paginas mais 
vivas do Leal conselheiro: 

"Esta vida contynuey ataa a pascoa, (V. pgs. 
17 desta obra quebrando tanto mynha voontade, 
que ja nom sentya alguu prazer me chegar ao 
coragom daquelle sentido que ante fazia. E penssa- 
va que aquello da mudanga da hydade me viinha, 
e que assy era comuu [a] todos (61). Porem dello 
me nom curava, mes tanto me carregou que fylhey 
por grande pena nom poder no coragom sentir 
alguu dereito sentymento de boa folganga. E com 
esto a tristeza me comegou de crecer, nom com 
certo fundamento, mes de qual quer cousa que 
aazo se desse, ou dalguas fantezias sem razom. E 
quanto mais aos cuidados me dava, tanto com 
mayores sentidos me seguia, nom podendo enten- 
der que dalli me viinha, por que eu trabalhava em 
aquelles carregos por as razooes suso dictas tarn 
de boa mente, que nom podia penssar que mal 
me vehesse por obrar no que me prazia, e tarn 
contente era de o fazer". 

(L. C., 69, 12). 

Isto, na pascoa de 1414. Em comego de 1415 sua an- 
gustia alcanga o climax. Na primavera deste ano — como 
vimos — a peste espalha-se por Lisboa. A neurastenia de 
D. Duarte transforma-se em nosofobia e consequente medo 
da morte. Perdendo a capacidade de discernimento, sente 
hiperbolicamente a sua dor. Apela para todos os processes 
de cura, mas nada Ihe vale, nem as receitas dos "fisicos", 

(59-a) —v. Os filhos de D. Jodo /. 
(60) — v. Julio Dantas, Outros tempos. 
(61) — Na transcri^ao de trechos do L. C. e do L. E. seguiraos a 

ligao de Joseph Piel: ( ) indica que se deve fazer su- 
pressao; // indica acrescimo. 
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nem os conselhos dos confessores e amigos, nem mesmo a 
fe religiosa. Vive o drama angustioso de Jo. • 

Mais tarde, em 1437, recordando estes inquietos e ne- 
gros tempos, escreve esta pagina do Leal conselheiro, a prx- 
meira, em toda a literatura portuguesa, de profundo sub- 
jetivismo e sinceridade: 

"Em aquesta pena vyvy acerca de dez meses, 
a tempos e mais, e menos. E por que o dicto Rey, 
meu senhor, se veo acerca da cidade de Lixboa, onde 
tal pestellenga era, que poucos dias passavom que 
me nom fallasse em pessoas conhecidajs que de 
tramas adoeciam e morriam, (E) por esto a tris- 
teza, que de tanto tempo em mim se criava, mais 
se dobrou. E huu dia me deu grande sentymento 
em hua perna, e me fez tal door com queentura, 
que me pos em grande alteragom. E fuy logo re- 
mediado, que per graga de nosso senlior em breve 
spago recobrei saude, mas filhei huu tarn rryjo 
penssamento com receo de morte, que nom soo- 
mente temy aquella, mes a que todos scusar nom 
podemos, penssando na breveza da vida presente. 
E aquel penssamento entrou em meu coragom, 
que per seis meses huu pequeno spago nunca o 
del pude afastar, tirandome todo prazer e acre- 
centandome a mayor tristeza segundo meu juyzo 
que aver podia. Este me trazia tantas novas pe- 
nas que seria largo descrever, e comparar nom as 
poderia, por que todallas doores pera esta me pa- 
recia saude, da qual nom avya speranga de guare- 
cer. E sse com ffe e conciencia me queria confor- 
tar, per o demudamento da tristeza muyto era 
torvado, assy que a todo mal da alma e do corpo 
me derribava. E por tal temor se pode bem dizer 
o dicto de Gatom: "Quern teme a morte, perde quan- 
to vyve". E em outro logar: "Quern teme a morte, 
perde o prazer da vida", E de feito mom ouvera 
consselho, remedio nem esforgo que me vallera, se- 
gundo entendo, por que com fisicos, confessores e 
amygos fallava, e nom prestava cousa. Ca dos re- 
medios, das curas, nem sentia vantajem. E confor- 
tos recebia tarn poucos como aquel que, per enfer- 
midade mortal dos fisacos desperado, recebe das 
pa 11avras que Ihe dizem, ou que per justiga he jul- 
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gado que logo moira, ca nom menos aquel temor, 
segundo entendia, era pera mym sempre lembrado 
e ^entido'^ 

(L. C., 69, 26). 

Nesta altura D. Filipa^ e contaminada pela peste. D. 
Duarte corre para junto da mae, e depois de treze dias de 
mtima ccnvivencla com a doente, em trabalhos de enferma- 
gem, ve que se vao todas as esperangas. Com a morte de 
D. Filipa experimenta D. Duarte imediatamente, os pri- 
meiros sinais de cur a: quase duas semanas ao pe da en- 
ferma, sentindo-a arder na febre da "pestelienga", fazem-no 
esquecer a nosofobia e o medo da morte; sofrendo em seguida 
o golpe da perda de tao amada criatura, o sofrimento moral 
da neurastenia parece-lhe quase nada: 

"E estando em tal estado, a muy virtuosa 
Raynha, mynha senhora e madre, que deos aja, 
de pestellencia se finou, do que eu filhey assy gran- 
de sentimento que perdi todo receo, a ella em sa 
infirmydade sempre me cheguey e a sservy sem 
alguu empacho, como se tal dcor nom sentisse. 
E aquesto foy comego de minha cura, por que sen- 
tindo ella, leixei de ssentir a mym. E veer que 
alguu spa^o fora leixado do dicto cuidado, (e) re- 
creceome por algua speranga que viiria a perfeito 
curamento. E filhey mais hua maginagom muy 
proveitosa, ca penssey que nosso senhor me dava 
tanta pena em meu coragom por fazer enmenda 
de meus pecados e fallicymentos, que mylhor pera 
mym era sofrer aquella com paciencia e virtuosa 
maneira, ca rrecebella na outra vyda ou naquesta 
per deshonrra, aleyjamento ou taaes perdas, que 
bem emendar nunca se podem, e perdas que da- 
quelle mal, como fosse saao, per mercee do senhor 
deos cousa nom me ficaria. E aquesto penssa- 
mento me deu esforgo a pellejar com tal cuydado, 
como faria contra qual quer cousa contrayra, ou 
tentagom que me vehesse. E desto fylhey grande 
esforgo com paciencia e boa speranga, que som 
tres cousas pera tal caso muyto necessarias". 

(L. C., 71, 20). 

Por fim, em 1418, esta completamente curado das in- 
quietagoes, dcs temores, da misantropia. Sem duvida a 
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terapeutica moral de que usou, e que ja neste ano acon- 
selha ao Irmao D. Pedro (L. C., cap. XXIIII), coma bem 
mais tarde aconselharia e defenderia no Leal conselheiro 
(caps. XVIII a XXV), sem duvida esta terapeutica de muito 
Ihe valeu, quando e verdade que sua doenga, no sindroma 
era moral. Mas, conquanto nada tenha dito a este respeito, 
nao e dlficil, ou melhor, forcado admitir que tambem muito 
contribulram para a sua cura a viagem e os exercicics na 
campanha de Ceuta: 

"Porem depois aturei com a dicta doenga acer- 
ca de tres anos, nom tarn aficado, mas cadavez 
melhorando, nunca porem sentindo huu soo plazer 
chegar ao ocragom livremente como ante fazia. E 
acabado o dicto tempo, por special mercee de nosso 
senhor deos eu ouve acertamento destar por spago 
de doos meses fora daficamentos, e em boa despa- 
sigom de saude, e com boas folgangas, sem filhar 
cadahuu daquelles consselhos dos fisicos, nem ou- 
tras meezynhas, subytamente senty chegar ao ccra- 
gom como devya, e pareciame que daquella guisa 
que per cadarrom homem perde o dereito gosto 
das viandas, e despois cobra, que assy perdera e 
recobrara o dicto sentido das folgangas e prazer. 
E dally avante eu fuy assy perfeitamente saac como 
se de tal sentimento nunca fora tocado. E ao 
presente, (1437) gragas a deos, eu me tenho em 
geeral por mais ledo que era ante que da dicta 
infirmydade fosse sentido. Esto por nom filhar 
aquel prazer assy ryjo em alguas cousas como 
fazem os da nova hydade, ca bem pensso que des- 
que passa, tal nom se filha, mes por grande cus- 
tume as cousas contrairas, que muytas vezes me 
davom gram torvagom, com seguro e repousado 
coragom as passo". 

(L. C, 72, 11). 

Estas sao as palavras de D. Duarte, escritas uns vinte 
anos depois da doenga, com uma sinceridade interior que 
muito lembra Santo Agostinho nas Confissdes. 

Neste documento, o mais complete para um dos as- 
pectos da biografia deste Avis, porque ,o mais minucioso, e 
escrito de proprio punho, nao ha duvidas para quern deseje 
saber a epoca em que apareceu a doenga moral do infante, 
quando atingiu ela a mais alta clave de angustia, quando 
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entrou a decrescer em intensidade, e quando, per fim, desa- 
pareceu, voltando o infante a ser tao alegre como dantes; 
e, ainda, que causas encontrou para a sua abulia, e que 
remedies espirituais e organiccs procurou, contrariando a 
terapeutica empirica dos "fisicos" do tempo, capazes de re- 
ceitar uma sangria ou umas pilulas purgativas, mas nunca 
diagnosticar e tratar um esgotamento nervoso. Duvidas 
e controversias nascem destas palavras de D. Duarte quando 
delas pretendemos partir para a investigagao das causas re- 
motas e hereditarias do desequiiibrio moral do infante (62), 
ou para concluir que foi ele um eterno doente da vontade 
(63). 

Como nos parecem um pouco precarios diagnosticos 
psiquiatriccs feitos a seculos de distancia e alem da letra 
de um documento preferimos, nesta questao, atermo-nos as 
palavras do proprio D. Duarte: o excesso de trabalho e 
preocupa^oes, a que nao estava habituado, levou-o a um 
esgotamento nervoso, com todo um rosario de angustias mo- 
rais. Um sofrimento maior, a certeza da falta de funda- 
mento de sua nosofobia, a mudanga de vida na campanha 
de Ceuta e o passar do tempo, acabaram por Ihe restabele- 
cer a saude. 

(62) — Tentativa feita por Julio Dantas, in Outros tempos. 
(63) — Referimo-nos as conclusoes de Oliveira Martins, in Os 

filhos de D. Joao I. Modernamente, em 1937, o Pd. Faria 
de Vasconcelos analisou e impugnou as ideias de Oli- 
veira Martins e Julio Dantas; v. Broteria, XXV, pgs. 404 
e 576. Faria de Vasconcelos conluiu que a neurastenia 
de D. Duarte foi o resultado de um esgotamento nervoso; 
nao era uma neurastenia constitucional. 
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CAP1TULO III 

PRIMEIRO MINISTRO 

(1415 -1433) 

S U M A R I O : 

Primeiro ministro. Surge o moralista. A 
colaboragao de D. Pedro. Novo ideario po- 
litico. A legislagao' sobre os judeus. Ca- 
samento. Inlcio da atividade literaria. 

PRIMEIRO MINISTRO 

SURGE O MORALISTA 

Terminada a campanha de Ceuta, com o grau de ca- 
valeiro ganho, nao em justa corteza, mas em empresa con- 
quistadora, D. Duarte entra na terceira fase de sua yida, 
que e de mais intensa colaboragao no governo, e a da inlcio 
de sua atividade literaria. 

Em 1418 devia estar bastante assoberbado com a ad- 
ministragao, porque neste ano ja nao toma parte na se- 
gunda campanha de Ceuta (63-a). Na carta escrita a D. 
Pedro, neste ano, justifica-se da falta de acabamento es- 
tilltico de sua epistola pelo excesso de ocupaQoes: "E ainda 
que muyto conviinha seer enmendado e corregido na sus- 
tancia e modo descrever, por o pequeno tempo e a pressa 
que avya de outros feitos,"... (L. C., 86, 14). 

Esta carta, breviario de conselhos morais para o irmao 
mais mo^o, prestes a partir para o convivio com estrangeiros, 
tern, na biografia de D. Duarte, especial valor, pois e sua 
primeira pagina literaria. 

Curado, ha pouco, da melancolia, compreendendo esta 
doenga da vontade como perene mal humano, sabendo que 
tamb6m seu dileto irmao "algua deste sentia'' escreve-lhe 
um longo arrazoado sobre o pecado da tristeza, suas cau- 

(63a)—Esta campanha foi feita para defender a cidade de Ceuta 
do primeiro ataque de uma coliga^ao moura. 
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sas, eonsequencias e terapeutica; junta-lhe alguns conselhos 
de moral jundica; uma condensagao da psicologia escolas- 
tica, e por flm algumas normar de convivio com os estran- 
gelrcs: nao se exceder na bebida; nao perder a noqao de 
hierarquia social; honrar o nome paterno, com mostras de 
boa educagao; escolher as pessoas que tivesse de tratar com 
intimidade. 

A parte conselheira da missiva denota em D. Duarte, 
por um lado a preocupagao de policiamento dos costumes, 
heranga espiritual recebida de D. Filipa, e que com os anos 
se intensiflcaria, dando como resultado suas obras de educa- 
gao da aristocracia; por cutro, uma especial preocupagao 
diplomatica; dar aos estrangeiros uma prova do elevado pa- 
drao moral da corte joanina. Quaoi longe se esta ainda 
dos tempos de D. Manuel, quando a embaixada a Leao X, 
em 1514, secretariada por Garcia de Rezende, visava a im- 
pressionar pelo fausto, como projegao reduzida do que era 
o poder economico de Portugal. Para D. Duarte, filho de 
uma epoca anterior e bem diversa, o melhor que seu pais 
podia propagar no estrangeiro, nao eram as vitorias mill- 
tares na Peninsula ou a conquista de Ceuta, mas a educa- 
gao moral da corte. 

A carta a D. Pedro tern ainda valor para a biografia in- 
telectual de D. Duarte, porque nela se gizam as feigoes de 
seu carater, as linhas mestras de suas preocupagoes espiri- 
tuais e seu estilo literario. Em germe aqui esta o autor do 
Leal conselheiro e do Livro da ensinanga de bem cavalgar 
toda sela. 

A COLABORAQAO DE D. PEDRO 

Em resposta a D. Duarte, cinco anos depois D. Pedro 
escreve-lhe de Bruges uma longa carta, precioso documento 
para o estudo das aspiragoes pollticas dos dois infantes. 

A carta de D. Pedro tern carater oficial, pois que diri- 
gida ao ministro, a quern estava afecta quase toda a ad- 
ministragao do pais. 

Com o espirito enriquecido de observagoes colhidas na 
Espanha, na Franga e na Belgica, somando estas observa- 
goes a uma cultura ja sistematica de filosofia e moral, vol- 
ta-se para o seu pais, a descobrir-lhe as falhas, apontando 
ao irmao os meios de as corrigir. Chama a atengao de 
D. Duarte para a falta de criterio selecionador na forma- 
gao do clero portugues. Devia-se levar mais em conta a 
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inclinagao para o sacerdocio e a cultura intelectual. Fa- 
zia-se necessario que todos os clerigos soubessem latim, 
pois era a lingua que levava a formagao de uma cultura 
supericr (64). Para se conseguir um clero culto era in- 
dispensavel ampliar os Estudos Gerais: na Universidade 
era necessario que houvesse dois ou mais colegios, com re- 
gime de internato e de bolsas para estudantes pobres; a 
cada igreja de pcsse devia-se agregar um colegio; outros 
deviam ser mantidos pelos bispos e seu cabidos, pelos Mon- 
ges Negros e Brancos e pelos Conegos Regrantes. Com isto 
se difundiria o ensino medio; e, depots de dois anos, desses 
colegios sairiam sem duvida clerigos letrados, bem como 
mais cultos oficiais de justiga. Era necessario prover bem 
a administragao das capelas e albergaria afim de que se 
evitassem as esmolas do Estado, com o que se nao resolvia 
a situagao de penuria em que se achavam. Urgia substituir 
os maus prelados; obrigar os trades a rigorosa vida regular, 
trazendo~os sempre ocupados, sobretudo os trades mogos, 
que alem dos deveres religiosos deviam estudar e escrever. 

Terminadas estas sugestoes, feitas com realismo e sin- 
ceridade, entra D. Pedro a considerar a administragao poli- 
tica do pals. 

"Falando Senhor nas cousas temporais a mi parece 
que o regimento de toda a Republica vem das quatro Vir- 
tudes Cardeaes". Com o irmao, na carta de 1418, D. Pe- 
dro, educado na filosofia moral da Igreja, ve o mundo atra- 
ves da teoria catolica das virtudes e dos pecados. 

Comegando pela virtude da fortaleza, lembra ao irmao 
que a forga humana e militar de um pals depende da ajuda 
de Deus e dos "bons coragoes", mas tambem do Indice po- 
pulacional e da organizagao social; esta sobretudo impor- 
tante, porque com ela se evita a sangria das emigragoes, e 
ate se incentiva a imigragao, de que Portugal tanto neces- 
sitava. Portugal tinha praticado e continuava a praticar, 
neste sentido, uma polltica infeliz. Agora, cabia a D. Duarte 
empregar, contra os males desta polltica, os seguintes re- 
medios: livrar as populagoes rurais do perigo das guerras, 
com o seu cortejo de destruigoes; liberta-las dos pesados tri- 
butos para se manterem guerras, conquistas e principal- 
mente o fausto da corte; evitar o desequilibrio demongrafico, 
do que resultariam fatalmente graves problemas de eco- 
nomia social. E mais: pelas comarcas, a criterio do govemo, 

(64) — Oliveira Martins, Os filhos..., pg. 391. 
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deviam ser distribuidos grupos populacionais; com is to nas- 
ceriam novos beneficiados e deles o rei poderia exigir, como 
tributes, que tivessem armas e principalmente cavalos, de 
que tanta falta padecia Portugal, para o exercito e para o 
servigo de transporte. No que respeitava ao aumento do 
gado equino, era necessario que se excutassem as Ordena- 
goes feitas para este fim, e se remunerassem as coudeis, 
obrigando-os ao cumprimento de seus deveres. Para me- 
Ihorar a forga militar do reino, devia D. Duarte atentar aln- 
da na reparagao e guarnigao das vilas e castelos, como ainda 
na guarda dos "almazaes", tudo na epoca desorganlzado e 
descuidado. Isste mal D. Duarte so conseguiria sanar, fa- 
zendo, com frequencia e regularidade, acompanhado de 
seus melhores auxiliares, uma visita a todas as comarcas do 
pals. 

Provida a "fortaleza" do reino, havia D. Duarte de cui- 
dar da justiga, ausente do coragao dos que estavam encarre- 
gados de defende-la; mesmo D. Joao, e D. Duarte, con- 
quanto a tivessem no coragao, de la nao a tiravam em bene- 
fici'o do povo, pois que, nao so toleravam certos vlcios do Di- 
reito, como ainda nao ensinavam a seus oficiais o modo de 
aplicar a verdadeira justiga. Era mister que se escolhessem 
melhores juizes, e os melhores seriam aqueles que temessem 
mais a Deus que ao Rei; e que se punissem severamente to- 
dos aqueles que prevaricavam. D. Duarte devia lembrar-se 
de seu poder divino, e de que foi posto no mundo, na situagao 
de governante, pela vontade de Deus, para aplicar e fazer 
aplicar a justiga. A justiga consistia em "dar a cada hum 
o que he seu, e ... darlho sem delonga". Em Portugal 
nao havia esta concepgao da justiga: c sistema processual 
era a tal ponto moroso que "aquelles que tarde vencem fi- 
cam vencidos". Que se seguissem, dispondo-as e adaptando-as 
(como ordenara D. Joao), as glosas de Bartolo; e que se 
organizassem as Ordenagoes do reino, banindo as que es- 
tivessem obsoletas e revogadas. 

Da virtude da temperanga deviam falar os pregadores 
e confessores. Um fata, entretanto, merecia referencia: 
e que em nenhum pals, tanto quanto em Portugal, encon- 
trara D. Pedro a pratica desta virtude. 

Da virtude da prudencia, de todas a mais importante, 
infelizmente o mesmo nao se podia dizer: o rei, o prdprio 
D. Duarte e os irmaos tinham a seu servigo grande numero 
de cavaleiros e escudeiros, o que representava considera- 
vel despesa para os cofres publicos, o que obrigava a fre- 
quentes langamentos de "peytas e outras imposigoes", sem- 
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pre pesadas para o povo. E quando o rei ou qualquer dos 
infantes viajavani, o que era frequente, em cada vila a que 
chegavam, pelas requisigoes empobreciam.os habitantes; em 
caminho prejudicavam os lavradores, requisitandolhes os ani- 
mals. Os j ovens fidalgos, alem de nao continuarem os deveres 
dos pals, vindo a formar uma classe de inuteis, ainda acorriam 
a oorte, atraidos pela vida palaciana e com esperanga de 
virem a ser escudeiros do rei ou dos infantes; disto resul- 
tava que a familia real, nao podendo sustentar todos os 
acolitos, a todos servia mal, criando na corte uma 
classe de fidalgos pobres e descontentes, que viviam de es- 
perangas e de aparencias (65). O remedio contra este mal 
era simples: o rei e os infantes so tomariam a seu servigo 
fidalgos de linhagem e os que fossem estritamente neces- 
sarios ao seu servigo. 

Ainda com respeito a falta de "prudencia" reinante 
em Portugal lembrava o erro que se estava praticando no 
caso de Ceuta, "que he muy bom sumidouro de gente de 
vossa terra e darmas e de dinheiro', e no entanto insistia o 
governo em mante-la. Erro menos grave nao se praticava 
com as mudangas frequentes da moeda, o que causava a 
pobreza do povo; com a falta, no Conselho e na Relagao, 
ambos sob a responsabilidade de D. Duarte, de representan- 
tes de todas as classes sociais (clerezia, fidalguia e povo) ; 
com a ma escolha dos funcionarios do Estado, muitos de 
insignificante categoria social, o que determinava descon- 
tentamentos da parte dos fidalgos e dos bons servidores. 

Prometendo, logo que regressasse, colaborar ativamen- 
te no governo, encerra D. Pedro a sua carta, desculpando-se 
da sinceridade e do esplrito. critico que pusera em todas as 
suas linhas, o que, no fim de contas, fizera atendendo a um 
pedido do mesmo D. Duarte. 

A carta de D. Pedro atesta-lhe a intuigao administra- 
tiva e os elevados intuitos reformadores. (66) 

A colaboragao intelectual de D. Pedro, na administragao ' 
de D. Duarte, nao fica nesta carta: mais tarde, por volta de 
1432, dedica ao irmao um excelente ensaio de filosofia poll- 
tica, a Virtuosa benfeitoria; em 1433, pouco depois do "ale- 
vantamento" de D. Duarte, escreve-lhe "huu singular con- 

(65) — Situa(?ao que, com o tempo, se agravou, e no comedo do 
seculo XVI tanta materia forneceu a verve vicentina. 

(66) — A carta de D. Pedro foi publicada por Oliveira Martins, 
in Os filhos..., Apendice D. 
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selho", tao oportuno e valioso que D. Duarte "ho fez per 
singular resgistar em hum seu livro, que comsigo sempre 
trazia, de cousas familiares e especiaes" (67). 

D. Pedro foi o irmao que mais intimamente viveu com 
D. Duarte, o que mais se ihe assemelhou em espirito; e o 
que mais diretamente com ele colaborou na administragao 
do reino. Circunstancias especiais, que infelizmente ignora- 
mos, nao permitiram a D. Duarte realizar todas as sugestSes 
de seu "sobre todcs prezado e amado irmao". 

NOVO IBEARIO POLITICO 

D. Joao conquanto pretendesse ter reformado completa- 
mente a estrutura social do pais, agitando uma revolu- 
gao popular, derrubando a velha fidalguia, que pelcs seus 
interesses particulares pusera em perigo a autonomia da 
ooroa, nao fez mais do que inverter a posigao dos pratos 
da balanqa social (67a): derrubou uma classe de velhos e cubi- 
5osos fidalgos, cheios de privilegios que dia a dia empobre- 
ciam a fazenda e as posses do rei, mas a situagao destes 
fidalgos guindou quantos de per to o ajudaram na revolu- 
gao que o levou a rei, e depois aqueles que o auxiliaram na 
luta contra o invasor castelhano. Mais humano, mais ca- 
paz para entender as aspiragoes e necessidades populares, 
que os monarcas anteriores, em muitos sentidos fez, sem dii- 
vida, um governo de carater democratico; oontudo, na reali- 
dade a situagao do rei, perante a fidalguia — contimiava a 
mesma: a ela ligado por dlvidas, e compromlssos morals. D. 
Joao, em que pese a sua polltica inclinada para o absolu- 
tismo, nao chega a instalar o poder absoluto agindo no in- 

(67) — A Virtuoso benfeitoria, como se diz claramente era seu 
Prologo, come?ou-a D. Pedro muito antes de 1432; sem 
tempo para termina-la e redigi-la, incumbiu desse tra- 
balho um clerigo. Terminada por volta de 1432, foi 
oferecida a D. Duarte. Da V. B. sairam ja duas edi^oes: 
1910 e 1940. O Conselho de D. Pedro transcreveu-o 
Rui de Pina, in Cr. D. Duarte, cap. V. O Livro de conse- 
Ihos de D. Duarte esta na Cartuxa de fivora, Torre do 
Tomto, ms. 1928 e B. N. L. cod. 3390 F. G. 

(67a) —Fato historico ja por demais con'hecido. V. Fernao Lopes, 
Cronica de D. Jodo, I, cap. 163. 
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teresse do Estado e tendo em vista os seus transcendentes 
fins. (67b). 

Alem disto, criado no seculo XIV, formou D. Joao uma 
mentaiidade de rei cavaleiro, todo voltado para a guerra e 
para as cruzadas aventureiras contra os infieis. A revolugao 
popular que se seguiu ao assasslnio do Conde de Andeiro; 
os longos anos de luta contra os castelhanos, e ate mesmo a 
campanha de Ceuta, estes atcs de heroicidade, de incansa- 
vel ardor ccmbativo nasceram-lhe da educagao cavaleiresca; 
do temperamento de cabo de guerra, 

Mas cs longos anos de guerra passaram. Depois de 
1411, ou melhor, depois de 1415 (pois que Ceuta, para D.. 
Joao e para os homens de sua geragao, foi uma campanha 
guerreira como Aljubarrota) entrou o pais numa fase de 
paz. Nesta fase, um balango entre os sacrificios e as realiza- 
goes era fatal, como fatal era o aparecimento de uma gera- 
gao nova, nascida durante os acontecimentos do fim do 
seculo XIV. Esta nova geragao, educada em meio as con- 
sequencias politicas, economical e sociais desses aconteci- 
mentos, havia de sentir doutro modo estes mesmos aconteci- 
mentos, diversamente .havia de reagir em face da realidade 
histdrica. 

Esta nova geragao e representada pelos tres infantes, 
D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique. E sua oposigao ao pas- 
sado imediato (e verdade que oposigao pacifica, como obri-* 
gavam os lagos de amor e respeito que ligavam os filhos ao 
progenitor) e bem acentuada, como se pode ver dos atos 
do infante D. Duarte, da carta de D. Pedro, e ainda das ideias 
e da atividade de D. Henrique na organizagao de sua empresa 
navegadora. 

Contra a tradicional concepgao polltica, ainda esposa- 
da por D. Joao, do rei cavaleiro, empenhado em cruzadas 
ecumencias e em guerras contra os Estados peninsulares; 
do rei compromissado com a fldalguia e com o clero, avl- 
gora-se entre os dois infantes, D. Duarte e D. Pedro, os mais 
interessados na politica, a ideia do Estado como um "re- 
gime modelo": o Estado sao as tres classes sociais, clero, 
fidalguia e povo, subordinadas ao rei; este se enoontra na 
mais alta poslgao politica e social, com poderes absolutes, 
para fazer a justiga, para prover as necessidades de todos, 

(67b)—Sobre a forma^ao do absolutismo, em Portugal, v. o re- 
cente e documentado estudo de Eduardo d'Oliveira 
Franca — 0 poder real em Portugal e as origens do abso- 
lutismo. 
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para manter o pais militarmente forte, para Ihe proporcio- 
nar o desenvolvimento; o rei e intanglvel, como represen- 
tante que e de Deus, "posto no mundo por autoridade do 
Apostolo, pera louvor dos bons e vinganga dos maus", se- 
gundo a definigao de D. Pedro (Carta a D. Duarte, 1423). 
Esta concepgao politica, que os reis da primeira dinastia, 
nem D. Joao, chegaram a realizar, conquanto parega uma 
forma de absolutismo cesarista ou maquiavelico, tipico da 
Renascenga, absolutismo inaugurado em Portugal por D. 
Joao n — esta muito longe de o sen pois se ao rei se haviam 
de dar todos os poderes, ao rei se impunham os mais series 
deveres e as mais graves responsabilidades sociais: o rei tern 
de ser o exemplo de todas as virtudes, tern de fazer de sua 
vida um sacerdocio, tern de ser o defensor impecavel da 
justiga. 

Esta concepgao politica a rigor nada tinha de nova, se 
levarmos em conta o pensamento politico da Antiguidade e 
da alta Idade Media: rwova era para o caso portugues. 

Educados na filosofia moral da Igreja e comegando 
a participar da administragao, procuram os dois infantes 
refletir sobre os problemas d0( Estado, criar uma consciencia 
esclarecida dos mesmos e orientar sua agao no sentido de 
realizar em Portugal os ideais politicos da alta Idade Media: 
o Estado como "ordem", com "um orgao na arquitetura do 
Universo, tao essencial e tao hierarquicamente respeitavel 
como os Tronos e as Dominagoes da hierarqula angelica". 
{67c). 

E' este o espirito que se denuncia na primeira troca 
de ocnselhos entre os dois irmaos e aos poucos se vai for- 
lalecendo em suas consciencias. E' com estes ideais politicos 
que D. Duarte comega sua legislagao sobre os judeus e e 
com este ideario politico que mais tarde vai reinar e pro 
curar, como moralista, educar a aristocracia. 

A LEGISLAGAO SOBRE OS JUDEUS 

Contrariamente ao que sucedeu em outros paises euro- 
peus (Franga, Inglaterra, Italia) Portugal nao sofreu, du- 
rante a Idade Media, em sua vida espiritual, traumas vio- 
lentos de heterodoxia. As controversias religiosas tao vi- 

(67c) — J. Huizinga, El otono de la Edad Media, pg. 83. Esta obra 
e fundamental para o estudo da cultura da alta Idade 
Media. 
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vas e muitas vezes violentas, nesses paises, nao chegaram 
a costa atlantica da Peninsula iberica. (68). 

Mas se Portugal nao viveu intensamente as pugnas 
filosdficas da Idade Media, nao deixou, contudo, de padecer 
algumas endemias heterodoxas (combatidas por Alvaro Pals 
e por D. Duarte (69) e nao deixou ainda de ter, em seu 
seio, um problema religiose de dificil solugao — os judeus. 

Os hebreus comegaram a invadir Portugal desde a fun- 
dagao da nacionalidade. A este exodo veio corresponder (de- 
terminando, portanto, sua orientagao para a faixa atlantica 
da Peninsula) a polltica portuguesa, polltica natural num 
pals recem-fundado e despovoado, de atragao de todo e qual- 
quer elemento alienlgena. <69a) E dentre os imigrantes, os 
judeus eram, para o caso portugues, os que com mais facili- 
dade poderiam acorrer ao chamado desta polltica imigra- 
toria, com a vantagem, no memento, de trazer aptidoes, di- 
nheiro e vontade de trabalhar. Num sentido geral, esta foi 
a polltica dos monarcos Portugueses, ate D. Fernando; in- 
teresseira, e verdade, do ponto de vista das necessidades do 
pals, mas tambem ortodoxa, porque apoiada em bulas pa- 
pais (70). 

O fato, entretanto, de terem procurado, os reis Por- 
tugueses, resolver problemas da economia interna, com a 
imigragao judaica, e estarem estribades, para este acoihi- 
mento e protegao dos semitas, em bulas papais, — nao os 
eximia de uma culpa, que D. Duarte, ainda em vida do pai, 
nas suas ordenagoes implicitamente oendena — terem visto 
a questao dos judeus apenas do ponto de vista interesseiro, 
material, imediato, sem que se curasse dos graves proble- 
mas religosos, e tambem pollticos, que surgiriam (como 
de fato num crescendo vinjham surgindo), desde o 
momento em que os judeus se fortaleceram em elevadas 

(68) — Nao se podera levar em conta de trauma heterodoxo, 
crendices e supersti?6es condenadas por D. Duarte (L. C. 
XXXYII), nem as controversias de Tomis Scotus (Lothar 
Thomas, Contribuigdo..., pg. 110). 

(69 )—Sobre Alvaro Pais, v. Lothar Thomas, Contribuigdo..., 
105 e sgs. Sobre a insignificancia filosofica das heresias 
portuguesas, v. Joaquim de Carvalho, artigo in H. P. — Ed. 
Mon., IV, 492. v. ainda, a este proposito, nossa tese de 
doutoramento, O Nobilidrio do Conde D. Pedro de Bar- 
celos, pgs. 16-20. 

(69a)—V. Amador de los Rios, Historia social..., pgs. 191-193. 

(70) — v. L. C., 62, 16. 
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posigoes sociais, administrativas e economicas, e dai, natu- 
ralmente, em segura posigao religiosa. Nesse momento 
era fatal uma reagao popular, nao importa se nascida de sin- 
ceros protestos da consciencia religiosa, ou da inveja, ou 
de interesses particulares prejudicados. Ao monarca, ao 
legislador, cabia coibir abusos, e, principalmente, evitar 
o desequillbrio interno, e defender o cristianismo. 

Claro esta, no entanto, que so um monarca ou legisla- 
dor de iluminada consciencia catolica e profunda intuigao 
administrativa poderia compreender a questao dos judeus 
Portugueses no seu real e complexo sentido. E so com D. 
Duarte, embora ainda infante e apenas colaborador de D. 
Joao, surge esta consciencia, esta superior compreensao do 
problema. 

A legislagao sobre os judeus foi, na vida polltica de D. 
Duarte, um dos seus atos mais importantes. 

D. Duarte, tao logo regressa de Ceuta e ve entrar em 
funcionamento normal a maquina administrativa, passa 
a considerar seriamente a questao dos judeus Portugueses. 
Em principio o que o move a resolugao deste problema sao 
os protestos da sua consciencia religiosa ante os 
direitos e liberdades de que gozavam os judeus. Mas (e esta 
atitude defendera mais tarde no Leal conselheiro) nao e 
pelo sentimento que se deve compreender o mundo, nao e 
o sentimento que se deve fazer ato, — e sim a razao. A 
razao e o saber acima de tudo. E aqui esta a chave para 
a compreensao dos atos de D. Duarte na reforma da legis- 
lagao sobre a gente hebreia. Observa, atenta e meticulosa- 
mente a situagaoi atual, nascida do convlvio da populagao 
catolica com os judeus, organizados nas comunas; estuda 
a legislagao passada, bem como a estrangeira sobre o as- 
sunto, aproveitando sobretudo da experiencia muito pro- 
xima dos castelhanos; consulta o ponto de vista da Igreja; 
pondera cuidadosamente as consequencias de sua atitude; 
por fim, coloca acima de tudo a sua preocupagao de uma 
conduta virtuosa e esclarecida. De sua razao e de seu sa- 
ber, vai nascendo, dia a dia, a legislagao sobre os judeus 
Portugueses, legislagao que podemos resumir nestes para- 
grafos: (71). 

(71) — Nas ordena^oes de D. Duarte sobre os judeus e patente 
a influencia das Partidas de Afonso X. 
V. Ordenagoes afonsinas, II, 66-70, 73, 80, 83, 85-86. Sobre 
a atitude de D. Duarte perante a situa^ao dos judeus, ha 
opinioes opostas: Jose Amador de los Rios ve nas orde- 
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a) Mantem, para os judeus Portugueses, a politica de 
tolerancia dos reis anteriores. E' o respeito, nao ao ponto 
de vista tradicional, mas as bulas de Clemente VI (1347) 
e de Bonifacio IX (1389): "que nenhum Chrisptaao nom 
constranga os ditos judeus per forga, ou contra sua von- 
tade, ou tallante a receber o Sacramento do Santo Bau- 
tismo ... cpie nenhuu Chrisptaao non fira, nem mate, nem 
roube de seos* dinheiros ou de seos bees Judeu alguu ... 
(72). 

b) Coibe, com uma serie de medidas, os abusos dos 
judeus, visando a impedir-lhes situa^oes de relevo, bem 
como a propagagao do mosaismo. 

c) Desenvolve um programa de catequese, de atragao 
dos judeus para o seio da Igreja, criando para os converses 
inusitados privilegios (73). 

Na historia do direito portugues D. Duarte e o primei- 
ro legislador a pensar seriamente na questao semitica. De- 
pois dele, so nas cortes de 1475 voltou-se a questao; mas 
nesta altura, e de entao por diante, quando mais insisten- 
tes e violentos se fazem ouvir os protestos populares contra 
as imunidades da gente hebreia, a legislagao portuguesa 
vai-se definindo no sentido da intolerancia e da medida dras- 
tica, visando a defender os catolicos e a extinguir os semi- 
tas. Com justiga ou nao, e o "sentimento" em marcha, a 
obliterar a razao e o saber, a impedir a compreensao exata 
das necessidades nacionais. E no fim do seculo XV, de- 
pois das cortes de 1481/1482, ja ninguem compreende a 
politica de tolerancia de D. Duarte. No entanto, nenhum 
monarca portugues agiu, na questao dos judeus, com mais 
humanidade, com mais clarividencia administrativa e, para- 

na^oes duartinas, sobretudo na ord. S5, implacave] anti- 
-semitismo. Considerando-se as ideias e atos de D. Duarte, 
de um ponto de vista imparcial, cremos que para a epoca, 
quando os judeus estavam sendo massacrados na Penin- 
sula, a politica de D. Duarte, de tolerancia e proselitismlb, 
so merece louvores pelb que reflete de sentimento piedoso 
e ortodoxo. 

(72) — v. Bula de Clemente VI, traduzida nas Ord. Afon., II, 1)4. 
(73) __ Sobre este assunto v.: Ord. Afons., II, LXVI-LXXXXVIII; 

Ferreira Gordo, Mem. sobre os judeus em Portugal; J. P. 
Ribeiro, Reflexoes historicas, I.a parte; A. Herculanp, 
Da origem e estabelecimento da Inquisigdo em Portugal; 
I; Amador de los Rios, Hist, de los judios de Esp. y Port.; 
H. P. — Ed. Mon., I e II passim. Frei Antonio Brandao, 
Monarquia lusitana. 
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doxalmente, dentro da mais perfeita ortodoxia: a extingao 
de uma heresia, de uma religiao faz-se pela conversao do 
herege, pela sua catequese, e nao com preseguigoes violen- 
tas e com o extermlnio brutal. Esta atitude, humanlssima, 
no seculo XVII repetida pelo Pd. Antonio Vieira, e a que 
orientou a legislagao duartina na questao dos judeus. E 
nem por isso errou: pos cobro a abuses da gente judaica, 
evitou a propagagao da fe mosaista em Portugal, e muitos 
judeus atraiu para o seio da Igreja. Se poucos anos depois de 
sua morte, em 1449, as reagoes violentas da populagao contra 
os judeus sintomatizam serias incompatibilidades entre os 
dois credos, a D. Duarte nao se pode atribuir a culpa de 
tais situagdes — e o sinal des tempos, a que nem mesmo a 
forga de Afonso V se pode opor. 

E' de lamentar que D. Duarte, tao inclinado ao ensaio 
autobiografico, tao amigo de anotar os processes e as in- 
quietacdes de seu mundo interior, nao tenha refletido tam- 
bem sdbre esta epoca de sua vida, afim de recolher o que 
nela experimentou de perplexidades morais e religiosas, quan- 
do com o sentimento catdlico dos seus contemporaneos teve 
de oonciliar a tolerancia administrativa para com os ju- 
deus; afim de recolher as prdprias reagdes emotivas, quando, 
resolvida a antinomia, ve fortalecer-se em seu coragao um 
dos mais belos sentimentos — a simpatia humana, a Cari- 
dade, na terminologia moral do cristianismo. Desta fase 
de sua vida, que e de intensa atividade legislativa, quando 
muito teria conservado algumas conclusdes sdbre as virtu- 
des, exigiveis de um legislador (L. C. LX), e a justificativa 
de sua catequese dos judeus, a muitos em contradigao com 
a "guerra justa" (L. C., 62, 16). 

CASAMENTO 

Em outubro de 1428, com 37 anos, D. Duarte casa-se 
com D. Leonor, filha de Fernando I de Aragao, o primeiro 
dos Trastamaras a reinar neste estado iberico. 

O casamento fdra tratado por D. Pedro, quando de 
sua passagem pela cdrte aragonesa, e por interesses poli- 
ticos. Para Portugal, pals pequeno e recem-saldo de longa 
luta de independencia, e ainda inseguro das promessas de 
paz des castelhanos, nenhuma alianga seria melhor, na 
Peninsula, para prevenir o perigo da polltica imperialista 
de Castela, — que a de Aragao, poderoso e rico estado ibe- 
rico. O casamento de D. Duarte, prlncipe herdeiro, com D. 
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Leonor (irma de Afonso V, rei de Aragao, Valencia, Maiorca, 
Sicilia, Sardenha, e ainda conde de Barcelona) solldificaria 
a amizade entre as duas coroas, estabeleceria uma firme 
alianga polltica dentro da Peninsula. 

Da cerimonia nupcial, realizada em Coimbra, ha um 
minucioso e vivo relate, feito por b. Henrique na noite das 
bodas, uma das poucas paginas escritas pelo infante de 
Sagres, durante toda a sua vida mais voltado aos estudos 
cientificos e a agao que a atividade literaria (74). 

D. Duarte, a acreditarmos nas suas proprias palavras 
(75), guardou, ate o casamento, a "venerosa castidade", tao 
louvada e exigida por D. Filipa. Um fato, entretanto, re- 
ferido bem mais tarde por indiscretos historiadores (76), 
deixa crer que neste ponto D. Duarte nao foi sincere em 
suas memorias, pois, quando se casou tinha, ja rapaz, um 
filho, nascido por volta de 1410, de uma mulher, de nacio- 
nalidade ou origem espanhola, da famllia dos Manueis. 
Criado com todo o sigilo, nem por isto calu no anonimato: 
ainda em vida do pai, ou pouco depois da morte deste, chegou 
a Provincial da Sagrada Religiao do Carmo; e, em 1444, 
por petigao de D. Pedro, entao regente, foi nomeado, por 
Eugenio IV, bispo de Ceuta e primaz da Africa; mais tarde 
bispo da Guarda, desfrutou, no reinado de Afonso V, de 
prestlgio, chegando a capelao-mor do rei, "seu irmao" (77). 

A existencia deste bastardo, cuja origem os cronistas 
de quatrocentos e quinhentos souberam esconder, pelo res- 
peito aos rigores morais da corte joanina, nao chegou, en- 
tretanto, a perturbar a paz conjugal de D. Duarte, nem sua 
consciencia de pai de nove filhos legltimos. D. Joao de Ceuta 
nunca entrou nas cogitagoes de D. Duarte, nenhuma vez 
surgiu como nota dissonante nas suas reflexoes morais sis- 
tematizadas no Leal conselheiro. Caso curioso de amnesia 
moral. Sem duvida D. Duarte, quando entrou na idade 
adulta e da reflexao, bastante se penintenciou do erro co- 
metido aos dezoito ou dezenove anos: em 1415, no auge da 
neurastenia, quando os "flsiccs" Ihe aconselharam, entre 
outros remedios para o "humor menencorio" que "dormisse 
com molher" (L. C., 71, 12), com energia repeliu tao epi- 

(74) — v. Soares da Silva, Memorias, I, 475.. 
(75) _ y. L. C., XXX-XXXI. 

(76) — Frei Bernardo de Brito, Elogios historicos; Antonio Cae- 
tano de Sousa, Memorias hist., pgs. 187 e segs. 

(77) — Antonio Caetano de Sousa, id. ib. 
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curista receita, preferindo ter "speranga em no senhor e 
sua muy santa madre" (L. C., 71, 14). A neurastenia foi 
para o infante cinco anos de provagao de sua Fe e Esperan- 
ga em Deus. Vencendo, por fim, as sombrias inquietagdes, 
descobrlu em si uma forga moral, que nunca julgara pos- 
suir; definiram-se suas convicgoes religiosas; e a falta come- 
tida na adolescencia ficou esquecida, e de tal modo esque- 
cida que, em 1437 e 1438, escrevendo o Leal conselheiro, 
louva sem restrigoes a castidade dos solteiros e condena to- 
das as formas de amor ilicito. Em todas estas suas consi- 
deragoes, nem uma referencia ao caso pessoal. Neste ponto nao 
seguiu a ligao de Santo Agostinho, cujas Confissoes leu aten- 
tamente. 

Esquecido da mulher com quern mantivera "amores" 
— que na sua opiniao destroem a "alma, corpo e fazenda" 
(L. C., 188, 26) — em 1428 recebe a mao de D. Leonor; e 
com a esposa vive virtuosamente durante dez anos, aman- 
do-a "como se devem amar os casados" (L. C., cap. RV). 
D. Leonor — a acreditarmos que o louvor de D. Duarte a 
perfeita casada nascia do exemplo encontrado na vida ma- 
trimonial — compensou fartamente o marido, de sua con- 
duta virtuosa: era "boa, sages e discreta molher" (L. C., 
181, 16). Se assim rt^o foi, se o esposo, moralista, forga o 
exemplo, por que na sua concepgao polltica os reis tern de 
ser o exemplo de todas as virtudes, pelo menos e certo, e 
disto deu provas sobejas, que sinceramente amou a esposa: 
e a ela que dedica sua melhor obra, o Leal conselheiro; e 
poucos antes de morrer, quando ditou o testamento, contra 
a expectativa geral, as suas maos passou todos os poderes, 
sem se lembrar que era estrangeira e nenhuma experiencia 
tinha dos problemas pollticos do pals. 

D. Leonor foi, como D. Filipa, uma mulher fecunda: 
em dez anos de casada deu ao marido nove filhos: D. Joao, 
D. Filipa, D. Afonso, D. Maria, D. Fernando, D. Leonor, D. 
Duarte, D. Catarina e D. Joana (77-a). 

(77a) —Foram os seguintes os filhos de D. Duarte: D. Joao, nas- 
cido. em 1429, morreu crianQa. D. Filipa, nascida em 
1430, morreu de peste, em 1439. D. Afonso, mais tarde 
rei, Afonso V, nasceu em 1432 e morreu em 1481; ca- 
sou-se com Isabel, filha do infante D. Pedro. D. Maria, 
nascida em 1432, morreu ao nascer. D. Fernando, mais 
tarde duque de Yiseu e herdeiro dos titulos e da gran- 
de fortuna do infante D. Henrique, nasceu em 1433; ca- 
sou-se com D. Beatriz, filha do infante D. Joao; morreu 
em 1470. D. Leonor, mais tarde esposa de Frederico III, 
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A vida amorosa e matrimonial proporcionou a D. 
Duarte far to material de reflexao moral: do que observou 
em si mesmo, na esposa e nos que o cercaram, tirou ele- 
mentos para varias dissertagoes sobre o namoro, sobre os 
tormentos da paixao, sobre o amor conjugal e nao conjugal, 
sobre as qualidades e virtudes que se devem exigir dos per- 
feitos casados (L. C., caps. RIIII a RIX). Do nascimento 
dos filhos conservou lembrangas que ficaram num dos seus 
opuscules ocasionais (78). 

INICIO DA ATIVIDADE LITERARIA 

Nesta fase iniciou D. Duarte sua atividade liter aria, 
que mais fecunda seria nos ultimos anos de sua vida. 

Nao e possivel, hoje, fazer um inventario rigoroso da 
produgao desta fase: contentamc-nos, portanto, com um 
inventario aproximado. 

Em 1418 escreve a D. Pedro a carta de conselhos mo- 
rais; carta que e considerada sua mais antiga pagina lite- 
raria; mais tarde transcrita no Leal conselheira. (cap. 
XXIIII). 

E' desta fase grande parte do Livro da ensinanga de bem 
cavalgar toda sela, (redigido definitivamente depois de 1433) 
o que se depreende destas suas palavras: 

"Ca por os grandes cuydados que se me re- 
creceram depois que pella graga de deos fuy feito 
Rey, poucos tempos me ficam pera poder sobr'ello 
cuydar nem escrever: ca outros nom filho senom 
aquelles que sem torvamento dos outros grandes 
feitos de que som encarregado posso bem aver, se- 
gundo no comego ja screvy". 

(L. E., 127, 10). 

imperador da Alemanha, nasceu em 1434. D. Duarte 
nasceu em 1435; morreu muito crianga. D. Catarina nas- 
ceu e«m 1436; morreu em 1463. D. Joana, que nasceu em 
1439, depois da morte de D. Duarte; foi mulher de Hen- 
rique IV, portanto, rainha de Castela; sua filha, a Bel- 
traneja ou a Excelente Senhora foi a segunda esposa de 
Afonso V; morreu em 1494. 

(78) — v. o opusculo: "Lembranga que escreveu do nascimento 
de seus filhos", in Sousa, Provas, I, 529 e sgs. 
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Estando esta observagao ao fim da obra (Sexta parte; 
cap. I), e facil concluir que quase todo o Livro da ensinanga... 
e dos anos que precederam a subida de D. Duarte ao trono. 

Sao, por fim, desta fase os seguintes opusculos ocasio- 
nais: 

a) Sumario que, sendo infante, deu a M. Francisco 
para pregar do Condestavel (1431). 

b) Regimento para aprender a jogar as armas. 

c) Resposta, sendo principe, ao infante D. Fernando 
sobre algumas queixas que ele tinha de seu pai. 
(78-a). 

Se a produgao desta fase nao tem o valcr do Leal con- 
selheiro, tem entretanto bastante interesse critico, pois que 
nela se definem os tragos fundamentais do espirito e estilo 
de D. Duarte: / 

— o gosto da observagao da realidade; 

— a preocupacao de imprimir a atividade intelectual 
um carater pragmatico, moralizante; 

— o estilo didatico, escolastico, que subordina o discurso 
a rigoroso metodo expositivo. 

(78a) —Os opusculos ocasionista de D. Duarte estao na Cartuxa de 
fivora, in Torre do Tombo, ms. lOZS e in B. N. L., cod. 
339 FG. 
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CAPfTQLO IV 

REIN ADO 

(1433 -1438) 

S U M A R I O : 

Alevantamento. Primeiros atos adminis- 
trativos. Politica extema: o Condlio de 
Basileia. Campanha de Tanger. A razao 
e o Estado acima de tudo. Atividade li- 
teraria. Morte prematura. 

ALEVANTAMENTO 

A 15 de agosto de 1433, um dia apds o falecimento de 
D. Joao I, o infante, com o cerimonial protocolar, recebe o 
cetro real. E' a consagragao de vinte anos de services pii- 
blicos, como autoridade imediatamente inferior ao rei. Ser 
monarca nao representa, pcrtanto, para D. Duarte uma posi- 
gao administrativa muito diversa da que vinha mantendo. 

Ainda para os homens do seculo XV, mesmo para os 
que possulam elevado saber, como Mestre Guedelha, "fisico" 
de D. Duarte e astrologo de fama, havia no espago infinito 
dos ceus forgas ocultas, emanadas dos astros, forgas que mo- 
viam os destines humanos. Ate se definir a idade de euro da 
escolastica, no seculo XIII, pouccs sentiram a contradi- 
gao entre se admitir a omnipotencia divina e ao mesmo 
tempo, a mover o destine dos homens, forgas misteriosas e 
absolutas dos astros. Dualismo de potencies supremas, que 
nao chegou a se fazer religiao, nem chegou a se definir como 
filosofia mas que, crenga geral e heteredoxa, importava 
combater. 

Filho espiritual do racionalismo escoldstico, D. Duarte por 
duas vezes regiu publicamente contra o obscurantismo supers- 
ticioso dos contemporaneos: no conselho que debateu, ap6s 
a morte de D. Filipa, o adiamento da conquista de Ceuta; 
e agora, quando se prepara para a cerimonia do alevanta- 
mento. 
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Mestre Guedelha, pondo os olhos no ceu e nas tabuas 
astrologicas, ve o "planeta Jupiter retrograde, e o sol em 
decaimento" (79). Cor re ao infante, que se aprontar para 
a solenidade; e lembrando-Ihe que pessimos sao os pressa- 
gios, recomenda-lhe que adie a cerimonia do alevantamen- 
to. O infante havia decidido com o conselho que naquele 
dia se realizasse a solenidade; portanto, que se cumprisse 
esta resolugao; o destino dos h omens e a fortuna dos seus 
atos estao exclusivamente na Vontade de Deus; que os 
astros influlssem na vida das criaturas D. Duarte nao ne- 
gava; talvez assim tivesse Deus construldo a maquina do 
mundo; mas nao estava dentro das possibilidades da in- 
teligencia humana descobrir o misterio da Vontade divina 
(80). 

Reverentemente D. Duarte curva-se ante a omniscien- 
cia de Deus; e, fatalista, caminha para o "cadafalgo" do 1 

terreiro da Alcagova, afim de receber a consagragao regia.^BJ i 
Mestre Guedelha, convicto das verdades de sua ciencia as-*aS- i 
trologica, deve ter sentido que sua sabedoria se despresti-pj- 

giava ante o esclarecimento filosofico do infante. Apesari^S- 

de tudo profere a sentenga: "os anos de reinado seriarmjau 
poucos e seriam de grandes fadigas e trabalhos" (81). 

Tenha ou nao Mestre Guedelha formulado tal vaticlnio, i-iir 
o certo e que os anos de reinado de D. Duarte foram poucos,|^ 
apenas cinco, e trabalhos e contra tempos nao f altar am: T :-y 
prisao dos cunhados, pendencia jurldica com Castela, fra-^. 
casso militar em Tanger, cativeiro de D. Fernando e peste. ; a; 

A este proposito cabe perguntar: tais adversidades che- ; 

garam a fazer do reinado deste Avis uma idade negra e L > 
calamitosa, como deixa entrever Rui de Pina, e varios his- 
toriadores que neste cronista manuelino se alimentaram? 
(81-a). Estamos certos de que nao. Na reconstrugao do Ifr 
reinado duartino (como ademais na reconstrugao de quase 
todos os reinados medievais Portugueses pelos cronlstas 
quatrocentistas e depois pelos classicos) foi o mito historico 

(79) — Rui cle Pina, Cr. D. Duarte, cap. II. 
(80) — Id. ib. A proposito das ideias de D. Duarte sobre as 

crendices e supersti^oes da epoca, v. L. C. XXXVI-XXXIX. 
(81) — Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. II. 
(81a) — "Fortunato de Almeida, Infante de Sagres", VII; Hist, de 

Portuga. II; Vieira Guimaraes, Marrocos e os tres Mestres 
da Ordem de Cristo. Mais do que estes historiadores, in- 
sistiu nas desgra^as da vida e do governo de D. Duarte, Oli- 
veira Martins, Os filhos de D. Jodo /. 
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que conduziu o espirito de Rui de Pina. Fernao Lopes, vivendo 
num momento de ufania patriotica e guerreira, criou uma in- 
terpretagac da historia nacional que perdurou ate meados do 
seculo XVI, quando a ela se opos o humanismo e o espirito crl- 
tico de Damiao de Gois e o realismo de Diogo do Couto. Para 
esta ufanica visao da historia nacional, cujo ponto de chegada 
e a obra de Joao de Barros, o reinado de D. Duarte -— cur to 
em comparagao com quase meio seculo de governo joa- 
nino e tres decadas do governo de Afonso V, e alem dlstc 
sem as conquistas de um e outro, tendo ate a agrava-lo o 
desastre de Tanger — o reinado de D. Duarte, exiguo e com 
uma derrota militar, pareceu um hiato de melancolicos 
fracassos, que se prclongaram pelos dez anos da regencia 
do ilumlnado D. Pedro, e tiveram seu epdlogo na carnificina 
de Alfarrobeira. Do mesmo modo come fixaram os cronis- 
tas de quatrocentos e quinhentos, os mitos heroicos da his- 
toria nacional, fixaram, sobretudo Rui de Pina, o mlto da 
tragedia do reinado duartino e da regencia de D. Pedro. 

Ja e tempo de uma revisao critica. Mas esta revisao so 
e possivel se mudarmos o criterio no julgamentc dos reis 
dessa idade heroica: o quinquenio do. reinado duartino nao 
podemcs observar atraves da atmosfera epica criada pela 
maioria dos Borgonhas e dos Avises: tern de se ver e apre- 
ciar na sua singular idade, ccmo um reinado de sabedoria 
politica, de escrupulosc zelo da cousa publica, de fecunda 
atividade administrativa, de elevadas preocupagoes morais e 
intelectuais (82). 

Reinar comeca a ser, com D. Duarte, uma complexa e 
dificil "ciencia". Qualidades de cultura, experiencia e in- 
tuigao administrativa nao Ihe faltaram. Se teve o reves 
de Tanger e se morreu prematuramente, nao e isto que Ihe 
ha de diminuir o valor historico; nao e isto que nos ha de 
fazer aceitar os prognosticos de Mestre Guedelha e perfilhar 
o mite fixado pela pena de Rui de Pina. 

(82) — O primeiro historiador a reagir contra o tradicionai con- 
ceito da abuUa dnartina c das "desgragas7' de seu reina- 
do, foi o Cardeal Saraiva, in Obras Cornpletas. IH, 303 e 
317. Modernamente a reagao foi continuada pelo Pd. Do- 
mingos Mauricio, que se apoia em farta e inedita docu- 
menta?ao: "D. Duarte e as responsabilidades de Tanger", 
in Broteria, Vol. XII, I, III, V, VI e Vol. XIII, VII e IX. 
Quase (as mesmas coniclusoes quanto ao carater de D. 
Duarte e ao valor de sua atua^ao no governo de Portu- 
gal, chegou o Pr. Faria de Vasconcelos, in Broteria, vol. 
XXV. 
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PRIMEIROS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Os dois primeiros anos de governo correram para D. 
Duarte sem percalgos e sem serios problemas a resolver: de- 
pois de ter feito jurar D. Afonso, principe herdeiro (83), e 
promover, logo em seguida, a solenidade de trasladagao do 
feretro do pai, de Lisboa para a Batalha, o que se deu em 
25 de outubro de 1433 (84), entregou-se inteiramente a 
administragao. Neste mesmo ano, atendendo a vontade e 
alvltre do conde de Arraiolos (sen sobrinho) e da maioria 
do conselho, reuniu cortes em Santarem. Nestas cortes 
sua preocupagao foi contentar a todos, respeitando o di- 
reito e pondo toda a presteza no desembarago dos capltulos. 
Todo o seu empenho comega a ser: primeiro, firmar o seu pres- 
tigio perante a nagao; segundo, nao deixar sentir o desapare- 
cimento de D. Joao. Terminadas as cortes, retoma o des- 
pacho normal dos ministerios: da especial atengao aos pro- 
blemas economicos: modifica a moeda (84-a); simplifica o 
protocolo oficial; exige dos infantes e dos fidalgos parci- 
monia nos gastos pessoais; dlmlnui o acolitismo aulico, one- 
roso para a fazenda real e motivo de intrigas e ambigdes 
politicas (85). Muitos anos encarregado dos negocios da 
justiga, continua o programa joanino de reforma juridica 
do pais: em 8 de abril de 1434 promulga a celebre "lei men- 
tal", com que atalha de rijo as m&s consequencias das 
prodigalidades de D. Joao I (86); manda coligir, abreviar e 
corrigii as Ordenagoes do Reino, incumbindo este trabalho 
ao jurisconsulto Joao Mendes (86-a). 

(S3) — Afonso V foi o primeiro infante herdeiro a receber o 
titulo de principe, a exemplo do que s© fazia na Ingla- 
terra, onde o herdeiro pressumptivo da coroa usava, desde 
Eduardo I, 4.° avo de D. Duarte, o titulo de Principe (de 
Gales); v. H.P.-Ed. Mon., Ill, 34. 

(84) — Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. V, 
(84a)—Com esta medida D. Duarte contraria o conselho de D. 

Pedro, dada em sua carta de Bruges. 
(85) — Sohre os primeiros atos administrativos de D. Duarte, 

v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, caps. VI e VII. 
(86) — Sobre a Lei Mental, promulgada por D. Duarte, v. H.P.- 

Ed. Mon., II, 38; P. Merea, Genese da lei Mental, in Nouos 
estudos da histdria do Direito. 

(86a)—v. Ordenagoes de D. Duarte e. Livro das Leis e Posturas, 
obras que se consideram trabalhos preparatories da Ord. 
Afonsinas; H.P.-Ed. Mon., Ill, 36; v. Ordenagoes Afon- 
sinas. 
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POLITICA EXTERNA 

Em 1435 D. Duarte comega a mover-se na esfera da po- 
lltica internaclonal. 

Tinha marcada a cerimonia do "Santo oleo", aos infantes 
sens filhos, quando recebe a noticia da prisao, na Italia, de 
sens cunhados, irmaos da rainha D. Leonor. Afonso V, 
rei de Aragao, depois de expulso de Napoles, por ter caido 
no desfavor de Joana II, voltou, em 1435, a reconquistar o 
importante reino do Sul da Italia. Em 5 de agosto foi, no 
entanto, fragorosamente derrotado pelo duque de Milao, 
Filipe Maria, antigo aliado de Joana; com os irmaos, D. 
Joao, rei de Navarra, e D. Henrique, mestre de Santiago 
de Castela, e muitos fidalgos de sua armada, e levado preso 
para Milao. D. Duarte, solidario com a desdita dos cunha- 
dos e com as apreensoes da esposa, suspende a solenidade 
que preparara com tanta pompa, e em que tinha tanto em- 
penho, pelo seu espirito catolico. Nao sabemos que dili- 
gencias diplomaticas fez D. Duarte para socorrer o mo- 
narca aragones: possivelmente pouco chegou a fazer, pois que 
o prisioneiro, em breve, pela habilidade ou manha poli- 
tica, transformou-se em amigo e aliado do duque de Milao 
(86-b). 

Este episodic teria pequena importancia para a bio- 
grafia polltica.de D. Duarte, se nao definisse um aspecto do 
carater deste Avis, e nao constitufsse um document© de 
sua atitude em face da polltica intemacional, na vasta re-, 
publica crista: solidarizando-se com a esposa nas apreen- 
soes pela desfortuna dos irmaos, da prova de amor conju- " 
gal; solidarizando-se com os cunhados demonstra-lhes ami- 
zade, sentimento que constitulu uma das nobres qualida- 
des dos infantes de Avis, e sentimento que D. Duarte teve 
tanto empenho em cultivar (87); por fim, tal atitude atesta- 
Ihe a preocupagao de participar ativamente da polltica in- 
temacional, pacificando os Estados europeus e zelando pelo 
respeito ao Direito (88). Como e diverse, este humanismo 
cristao, do individualismo egolsta da maioria dos monarcas 
medievais! 

(86b)—V. H.P.-Ed. Mon., Ill, 44 e sgs. 
(§7) — y. L. C., cap. RIII a RVI. 
(88) — Confirma esta conclusao a atitude de D. Duarte na Guerra 

dos Cem anos e no Concilio de Basileia: v. Rui de Pina, 
Cr. D. Duarte, VIII. 
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A mesma politica "pro bono pacis" levou D. Duarte, em 
1435, a se oferecer como medianeiro entre a Franga e a 
Inglaterra; a enviar embaixadores a Conferencia de Arras, 
e a servir de arbitro, juntamente com o Duque de Borgonha, 
entre Anjou e Aragao. (88a). 

Series problemas diplomaticos ligados a graves ques- 
toes internas teve-os D. Duarte nos anos de 1436 a 1438. 

Em Janeiro de 1436 envia ao Concilio de Basileia uma 
embaixada. Integram-na, o conde de Ourem, filho primo- 
genito do conde de Barcelos; D. Antao Martins Chaves, bis- 
po do Porto; D. Luis do Amaral, bispo de Viseu; o francis- 
cano Frei Gil Lobo; o agostinho Frei Joao; o doutor Vasco 
Fernandes de Lucena e o famoso jurista doutcr Diego Afon- 
so Mangaancha (88-b). 

O Concilio de Basileia e ainda consequencia de mais de 
cem ancs de serias desinteligencias no seio da Igreja Ca- 
tolica — o grande cisma do Ocidente. Ate D. Duarte, nao 
tinha tornado Portugal uma atitude definida em face do 
cisma; faltara aos monarcas Portugueses real interesse pelos 
problemas extra-nacionais, e esclarecida consciencia cato- 
lica. Para D. Duarte, que a um fervoroso catolicismo aliava 
cultura teologica e interesse pela paz da Igreja, c cisma 
nao podia perpetuar-se, ou se resolver sob o indiferentismo 
de um Estado que nascera sob a egide papal e comegava a 
ser, com as conquistas e descobrimentos ultramarinos, o 
mais importante Estado na defesa e alargamento do cris- 
tianismo. 

Os atos dessa embaixada, narrados num curioso diario 
(89), e dirigidos pelo iluminismo politico de D. Duarte, nor- 
tearam-se no sentido de prestigiar o Vigario de Cristo, Eu- 
genio IV, e contribuir para a mais rapida e eficaz solugao 
do cisma. A atitude de D. Duarte, ortodoxa e esclarecida, 
tern levado os historiadores da Igreja a nao Ihe pouparem 
encomios; e mais: esta atitude contribuiu eficazmente na 

(88a) — V., respectivamente, : Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. 
VIII; O. La Marche, Mem., liv. I, cap. Ill; Zurita, An. Arag. 
I, III, liv. 4, cap. 45 — apud Eduardo d'Oliveira Franca, 
O poder real em Portugal, 235. 

(88b) ^—v. Rui de Pina, op. cit. VIII. 
(89) — v. Antonio Caetano de Sousa, Provas, V, 573: "Diario 

da jornada que fez o Conde de Ourem ao Concilio de 
Basilei^'V Domingos Mauricio, in estudo citado, Bro- 
teria, XII, III, 147, nota 1, afirma que as indica^oes cro- 
nologicas deste documento nera sempre sao exatas. 
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solugao de dcis problemas Portugueses: a questao com Cas- 
tela,..s6bre a jurisdigao eclesiastica deste pais em Portugal 
(90), e a concessao da bula da cruzada para a campanha 
de Tanger. 

(90) — A este proposito comenta Domingos Manricio, in op. cit., 
Broteria, XII, V, pg. 291: "Em janeiro de 1437 a atencao 
de D. Duarte, solicitada ja absorventemente para a era- 
presa africana, viu solevantar-se de pronto um problema 
cuja soluQao preliminar imediata se impos: a consolida- 
Qao da paz e absoluta independencia da metropole. 

Desde o tempo de sen pai, snbsistia na fronteiras 
um porno dei discordia. Na incerteza da situapao, o me- 
nor discuido daria ensejo a que antigos rancores poli- 
ticos explodissem e pusessem em risco a integridade na- 
cional. 

Os prelados de Tui, Ciudad Rodrigo e Badajoz pos- 
suiam, em epoca recuada, jurisdigao sobre terras portu- 
guesas. Os inconvenientes de tal al^ada, com o carater 
que esta assumia nesses seculos, sao palmares. 

Quando em 1373 rebentou o cisma do Ocidente, a 
Espanha seguiu o anti-papa; Portugal manteve-se fiel. 
As terras portuguesas sujeitas aos prelados espanhois, 
com a conivencia, e ate incitamento, dos eclesiasticos 
de aquem e alem fronteiras que se furtavam a reconhe- 
cer Clement© VII, negaram-lhes obediencia e, desta forma, 
comegaram a ter, de-fato, administra^ao propria. 

Como habil politico, D. Joao I aproveitou logo a con- 
juntura para alcangar a separa^ao absoluta que, entre 
outras, procurou estender 'a Ordem de Avis, sujeita, de 
antigo, ao mestre de Calatrava, ao qual por bula de Bo- 
nifacio IX, foi desde entao negada interferencia jurisdi- 
cional em terras do rei de Portugal. 

Posto termo ao cisma, os prelados espanhois e os 
grao-mestres de Santiago e Calatrava revindicaram os 
seus velhos foros. Com respeito ao bispo dei Tui, enviou 
o mesmo papa Martinho V, a 23 de janeiro de 1423, uma 
bula, de restituicao ou reintegra^ao, cuja execu^ao D. 
Joao I conseguiu sustar, empreendendo logo iiquidar a 
questao, por via canonica, em favor d© Portugal. Por 
vias de fato, ja o rei o conseguira, e com firme intransi- 
gencia. Como os dignatarios castelhanos nao aquieta- 
vam, morto o fundador da nova dinastia, D. Duarte, neste 
como noutros pontos, nao desQurou a sua obriga^ao de 
ser um fiel mantenedor da politica paterna. O Conde de 
Our^m e os seus colaboradores na celebre embaixada de 
1436 receberam comissao de destrin^ar, junto do Papa, 
a implicada controversia. O exito, se nao foi absoluto, 
nao pode dizer-se desanimador, pois o Pontifice com- 
prometeu-se a nao intervir contra os interesses politicos 
de Portugal. ... 

... A atitude energica de D. Duarte perante o Papa, 
foi eficaz. Se nao ganhou positivamente o pontifice ^ 
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Na primeira questao incomparavelmente de mais difi- 
cil solugao que a segunda, pelas forgas que militavam na 
oposigao (a intransigencia dos castelhanos ante as preten- 
soes portuguesas tendentes a afirmar cada vez mais a au- 
tonomia de Portugal na Peninsula), na primeira questao, 
dizlamos, D. Duarte atesta a sua cultura juridica, pela ma- 
neira como informa seus delegados junto ao papa (91), pela 
maneira como prepara suas pegas de defesa, rememorando, 
em todos os pormenores, a velha questao, citando todas as 
leis e decretos, civis e eclesiasticos, que fundamentavam 
sua pretensao. Em todos os atos de D. Duarte, nesta ques- 
tao, estao patentes o seu escrupuloso zelo justiga e a sua 
preocupagao de consolidar, perante o imperialismo dos cas- 
telhanos, a autonomia portuguesa: a polltica nacionalista 
do Mestre de Avis continuava em D. Duarte com o mesmo 
desperto sentimento patriotico. 

E' importante, para o conhecimento da polltica duar- 
tina, considerar o modo como D. Duarte coloca a questao 
para a sentenga papal: num angustioso dilema: ou S. S. so- 
lucionava o impasse a favor de Portugal, ou Portugal, que ja 
assentara em Ceuta, em pleno imperio dos mouros, uma for- 
taleza da cristandade, e agora se preparava para a conquis- 
ta de Tanger, suspenderia a segunda empresa, com o que 
periclitaria a primeira e se impossibilitariam novas; e mais: 
nao vindo a Portugal a solugao desejada, era fatal uma 
guerra contra Castela. Que independencia de espirito e 
energia nesta atitude, onde nao faltam humildoso respeito e 
sentimento ortodoxo, pois D. Duarte nao impoe ao papa um 
dilema, pela sua vontade arbitraria, mas pelos fatos e pelo 
direito! Quao diferente este D. Duarte visto atraves de do- 
cumentos so agora revelados, e aquele da interpretagao de 
Hui de Pina e seus continuadores, um D. Duarte abulico, 
doente da vontade! 

A intervengao da embaixada portuguesa, no Concilio 
de Basileia, nao resolveu o cisma: as desinteligencias no seio 
da Igreja eram muito maiores que a forga conciliadora de 
D. Duarte (91-a). Serviu no entanto esta embaixada para 

nossa causa — e compreende-se o porque, dada a situa- 
^ao de Eugenio IV em Basileia — manteve a situa?ao de 
fato, criada por D. Joao I, ate que, finalmente, no rei- 
nado de D. Afonso V, o ponto de vista portugues da 
anexa^ao dos territorios ao bispado de Ceuta triunfou 
em toda linha". 

(91) — A correspondencia enviada por D. Duarte aos seus dele- 
gados foi quase toda publicada por Domingos Mauricio, 
in Brot^ria, XII, V. 
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negociar com o papa Eugenio IV a solugao de dois proble- 
mas Portugueses: a jurisdigao eclesiastica de Castela, em 
Portugal e a concessao da bula da cruzada para a campanha 
de Tanger. 

CAMPANHA DE TANGER 

Com a interferencia de Portugal no Concilio de Basileia 
coincidiram a resolugao e os preparativos da campanha de 
Tanger. 

A ideia de continuar a cruzada de Ceuta estava impll- 
cita no sentido ecumenico desta campanha: tomar Ceuta 
nao era suficiente para conquistar o mundo arabe. D. Pe- 
dro, na carta de Bruges lembra a D. Duarte o erro que se 
praticava mantendo-se a praga de Ceuta, isolada em meio 
ao imperio islamita; Ceuta, isolada, nao se sustentaria sem 
muito sacrificio de vidas e dihheiro. Tudo aconselha o pros- 
seguimento da cruzada marroquina. A ideia de conquis- 
tar Tanger nao e assim tao proxima de sua realizagao: e 
anterior a subida de D. Duarte ao trono, como se depreende 
das palavras deste no conselho de Leiria, onde defende a 
necessidade da expedigao tangerina: 

"Por stas razoes me demouy com a graga de 
deus pera fazer a guerra dos mouros  
por continuar o bom proposito e uontade que sobre 
esto auja o dito senhor rey (D. Duarte refere-se a 
D. Joao) e claramente mostraua em esta forma 
que o per graga de deus encaminhey e com menos 
poder fazia delo figura de o por em obra na qual 
uontade ate a fym de seos dias continuou e final- 
mente desto forom as derradeyras palauras que 
nos bem pode falar e per muytas uezes nos dise 
taes palauras que muyto nos costrangiao a proce- 
der em esta conquista..(92). 

fiste documento, lido na integridade, orienta noutro sen- 
tido a interpretagao do papel de D. Duarte e seus irmaos, 

(91a) — Para mais pormenorizado estudo da participagao de Por- 
tugal no Concilio de Basileia, v. Domingos Mauricio, op. 
cit., in Broteria, XII e XIII. 

(92) — Torre do Tombo, Cartuxa de fivora: "Livro dos conse- 
Ihos de D. Duarte, fl. 52 r. Estas razoes foram, na sua 
maior parte, reproduzidas e comentadas por Domingos 
Mauricio, op., cit., Broteria, XII, III, 150 e sgs. 
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principalmente D. Henrique, na conqulsta de Tanger. Desde 
Rui de Plna ficou assente, como versao oficial, que a ideia 
de tomar Tanger partiu do Infante de Sagres, movido de 
seu idealismo cristao e cavaleiresco; e que D. Duarte, ale- 
gando razoes de ordem economica, pois o erario estava es- 
gotado, de pronto repeliu a sugestao do infante; e mais: 
que so pelo pedido da rainha, a quern tanto amava, 
aceitou a ideia do irmao. Isto, em fins de 1435 ou comego 
de 1436 (93). 

Os documentos, recentemente revelados (93-a), nao per- 
mitem dizer que seja totalmente falsa a versao oficial destes 
fatos, mas sao suflcientes para se mostrar que tais fatos 
nao se prccessaram exatamente como imaginou Rui de Pina, 
e os historiadores que nele estao apoiados. Na realidade, 
o que se deu foi o seguinte: 

A ideia de continuar as conquistas marroquinas e, como 
vimos, de D. Joao I. D. Duarte, empenhado em levar a 
frente o programa politico do pai, julga oportuno, em fins 
de 1435, renovar as campanhas africanas. Prova tal reso- 
lugao o fato de ter enviado aoi papa Eugenio IV, pela embal- 
xada que salu de Lisboa em 11 de janeiro de 1436, o pedido 
da bula da cruzada (94). Neste mesmo mes, no conselho 
de Almerim, declara o "que secretamente tinha determina- 
do", como diz Rui de Pina (95). Em abril, nas cortes, reu- 
nidas em fivora (96), ja decreta o "pedido e meio" destina- 
do a fazer frente as despesas exigidas pela nova campa- 
nha. De entao por diante, nao obstante a pendencia com 
Castela (96-a) e a interferencia no Concilio de Basileia, vai- 
se tragando e cumprindo o programa da expedigao, progra- 
ma cujo cumprimento durou um ano e quatro meses. 

Agora, perguntamos: para se darem os primeiros pas- 
ses necessaries a conquista de Tanger, foi D. Duarte, como 
diz seu primeiro biografo, envolvido numa intringa de corte, 
em que desempenharam importante papel D. Henrique, D. 
Fernando e a rainha D. Leonor? e passivamente acedeu a 
vontade dos irmaos e ao pedido da esposa? 

(93) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, caps. XI a XIII. 
(93a) — v. Domingos Mauricio, ap. cit. 
(94) — v. Domingos Mauricio, op. cit., Broteria, XII, III. 
(95) — Passagem observada e comentada por Domingos Mauri- 

cio, op. cit., Broteria, XII. I, 31; Rui de Pina, Cr. D, 
Duarte, XIV. 

(96) — v. nota 90. 
(96a) — v. nota 90. 
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Nao sao aceitaveis estas suposi^oes, agora que melhor 
conhecemos o processo da prepara^ao da segunda campanha 
marroquina. D. Duarte conduziu com tal proficiencia a 
administragao do reino, ante os problemas criados pelos no- 
vos acontecimentos, e alem de proficiencia, com tanta ener- 
gia e personalidade, que ja nao se pode negar tenha sido o 
fulcro de toda a campanha. Provavelmente, de D. Henrique 
teria recebido, em 1435, sugestoes, ou pedidos, para anteci- 
par e aprazar a campanha; provavelmente, teria D. Henrique, 
pedido a intercessao de D. Leonor, para mais depressa ver 
convencido o irmao. Assim tambem fora em 1415, quando 
os infantes tiveram de contar com D. Filipa, para que esta 
ajudasse a convencer D. Joao a tomar Ceuta. Mas nem 
D. Joao, nem agora D. Duarte, ambos fecundos em inicia- 
tivas pessoais e conscios de sua posigao soberana de reis, 
for am moveis passives de vontades alheias; e tanto o pai 
como o filho," embora tenham tido uma eficiente cooperacao 
de todos da famllia na realizagao de ambas as expedigoes, 
foram, na sua absoluta soberania, os diretores e executores 
de seus atos. 

Em agosto de 1437, concluidos os preparativos, asse- 
gurada a promessa de uma solugao satisfatoria a Portugal 
na questao dos bispados e do Mestrado de Avis, alcangada 
a bula da cruzada (97) — parte para Tanger a expedi- 
gao. 

D. Henrique, nomeado governador da armada, leva con- 
sigo um piano estrategico escrito por D. Duarte (98). Da 
familia real vao ainda D. Fernando, D. Joao e o conde de 
Arraiolos. Quase dois meses depois, isto e, em outubro, 
chegam a Lisboa as primeiras noticias do desastre militar 
dos Portugueses (99). Ceuta fora uma passeata militar; 
vinte e dois anos depois, Tanger e uma dizimagao de vidas, 
uma fragorosa derrota (99-a). 

As causas desta derrota, cuja principal vitima e D. 
Fernando, ja hoje nao se podem apurar totalmente. Dessas 
causas hoje so tres parecem-nos claras: 

(97) — V. Rul de Pina, Cr. D. Duarte, caps. XIII e XX; Domingos 
Mauricio, op. cit., Broteria, XIII, VII. 

(98) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. XXI. 
(99) — Descri^ao da campanha de Tanger encontra-se pormeno- 

rizadamente em Rui de Pina, Cr. D. Duarte, caps. XXI a 
XXXV; mais alguns informes encontram-se na Cr. do In- 
fante Santo D. Fernando, de Frei Joao Alvares, testemu- 
nha presencial dos acontecimentos. 

(99a) — Sobre a chegada das primedras noticias da derrota de 
Tanger, v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, XXXVI. 
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a) Ceuta fora uma conquista de surpresa; Tanger foi 
uma conquista esperadas pelos mouros, desde 1415, quando 
os Portugueses puseram em Marrocos sua primeira forta- 
leza; e alem de esperada, foi prevenida, desde alguns meses 
antes do desembarque, pela chegada a Ceuta de reforgos 
militares, e por continuas sortidas dos cristaos (100). 

b) Estando o inimigo prevenido. e acautelado, era in- 
dispensavel uma estrategia perfeita; e a estrategia de D. 
Henrique, contraria as instrugdes de D. Duarte, deixou a 
desejar (101). 

c) Nem toda a expedigao pode passar a Africa, por 
falta de condugao, pois os navios fretados na Inglaterra e 
em Flandres e ainda os de Castela, em grande parte falha- 
ram (102). 

Estas causas, embora nao sejam todas, sao suficientes 
para assentarmos que os fatores da derrota nao foram 
de ordem moral, como tradicionalmente se diz, mas de or- 
dem material. E se formos apurar com imparcialidade as 
responsabilidades do insucesso, estas, no fim de contas, ca- 
bem a todos os que colaboraram na empresa. Natural- 
mente, mais indigitados responsaveis sao aqueles que mais 
de perto conduziram a campanha: D. Duarte e D. Henrique 
(103). 

(100) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, XX///; Domingos Mauricio, 
op. cit., Broteria, XIII, IX, 161, nota 2. 

(101) — A este proposito comenta Domingos Mauricio, op. cit., in 
in Broteria, XII, III, 151, nota 2: uO documento de D. 
Duarte (D. Mauricio refere-se ao documento ou memorial 
estrategico fornecido por D. Duarte a D. Henrique) tern um 
apendice, que julgamos escrito apos o desastre. Nele se 
queixa o rei de que D. Henrique nao tivesse seguido as ins- 
tru?6es, que Ihe dera; "E posto que a noso senhor aproue 
trazer este feyto a tal termo quando for considerado qan- 
to foy acerqa de todo uyr a peirfei^om se bem fora re- 
gido per aqueles a que pertenpia e se bem aprovei- 
tarao dos corregimentos que pera filhar esta uila de tanja 
leuauam e o grande tempo e bom espa^o que pera elo te- 
uerom se podera conhecer se cometiam cousa razoada" 
... Tera sido este apendice — comenta D. Mauricio — 
junto para as cortes de Leiria, de 1438." 

(102) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, XXII. 

(103) — Sobre a responsalbilidade moral dos infantes e de outros na 
campanha e no firacasso de Tanger, elucidam suficiente- 
mente os capitulos XVI a XIX da Cr. Duarte, de Rui de 
Pina. 
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O desastre de Tanger nao teria no reino e no seio da 
famllia real a repercussao que teve, nao seria considerado 
mais que um insucesso mllitar, com perdas humanas e eco- 
nomicas, se nao fosse o cativeiro do infante D. Fernando, 
como refem dos mcuros, a padecer torturas fisicas e morais 
enquanto se nao resolvesse a entrega de Ceuta. D. Fer- 
nando foi, ajssim, a causa da crise moral que, a partir de 
outubro de 1437 ate a decada de 40, assaltou o pals, 

Ninguem mais do que D. Duarte ha de ter sentido a 
desdita do irmao, e a dificuldade da situagao levada para 
um cruciante dilema. Mas acima de todos os interesses e 
sentimentos familiais estavam as razoes e interesses do Es- 
tado. D. Duarte convoca as cortes, que se reunem em Lei- 
ria, em Janeiro de 1438 (104). Em poucas palavras expoe 
o problema a resolver: entregar Ceuta, como exigiam os 
mouros, e com isto conseguir a libertagao do infante; ou 
manter Ceuta e abandonar o infante a sanha dos inimi- 
gos. As opinioes divergem: D. Pedro e varies do conselho 
defendem intransigentemente a primeira tese; D. Joao, o 
conde de Barcelos e o conde de Arraiolos optam pela ma- 
nutengao de Ceuta, mas com a libertagao do infante; os 
prelados opinam pela entrega imediata de Ceuta em res- 
gate do cativo. D. Duarte sabia muito bem qual a fun^ao de 
um rei per ante as cortes — ser o juiz imparcial ante as 
opinioes dos representantes dos "estados", e acima de tudo 
colocar a razao que discute o direito e o interesse supremo 
do pals; nao fosse ele um moralista, entao elaborando o seu 
Leal conselheiro, onde insere um capltulo sobre a doutrina 
do perfeito julgamento (105). Terminadas as discussoes, 
D. Duarte assenta uma resolugao: "que Ihes dissessem (aos 
povos) que prazendo a Deus elle per outro modo entenderia 
de tirar seu irmaao de prisom sem dar Qepta nem sem 
fazer mujto agrauamento a seu pobo" (106). 

Boa ou ma resolugao? Indiscutivelmente a melhor: 
conservando-se Ceuta nao se perderiam os sacriflcios que 
se fizeram para conquista-la, e mante-la; resgatando-se D. 
Fernando, atendiam-se &s imposigoes do sentimento frater- 
nal e da piedade crista, e tambem ao dever. 

(104) — v. Rui de Pina, Cr. D. Duarte, XXXIX. 
(105) — V. L. C., LX. 
(106) — Sobre estas conclusoes, v. Rui de Pina, Cr, D. Duarte, 

XXXIX a XLI; Doraingos Mauricio, op. cit., Brot^ria, XIII, 
IX, 161-173. 
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Se a fatalidade, poucos meses depois rcubando a vida 
o ilustre rei, nao permitiu que se completassem as diligen- 
cias para a consecussao do piano estabelecido, o martlrio 
e morte de D. Fernando devem-se ao destino, a incerta for- 
tuna, e nao a D. Duarte (107). 

ATTVIDADE LITERARIA 

Os ultimos cinco anos de vida de D. Duarte, embora 
os de nxais intensa atividade administrativa, pprque anos 
de reinado e de impcrtantes acontecimentos na vida do pais, 
foram-Ihe os de mais fecundo labor literario. 

Em 1433, ou em comego de 1434, inicia a redagao do 
Livro da ensinanga de bem cavalgar toda sela, levando-o 
ate o capltulo XVI da V.a Parte (Dos erros da luyta, breve- 
men te scriptos) (108). 

Em 1437 ou 1438 retoma-o, mas surpreendido pela mor- 
te deixa-o incompleto (109). 

De 1437 a 1438 escreve o Leal conselheiro (109). 
Sao ainda desta fase os seguintes opusculos ocasionais: 

a) Papel que escreveu quando seus irmaos foram a 
T&nger; 

b) Conselho que deu ao infante D. Henrique quando 
foi com uma armada sobre Tanger; 

c) Motives que teve para fazer a guerra; 
d) Lembrancas que escreveu do nascimento de seus 

filhes; 
e) Observagoes da lua; 
f) Cousas que foi requerido nas primeiras cortes que 

fez em Santarem; 

(107) — Yoltamos a insistir na importancia do estudo de Domin- 
gos Mauricio, para estas ideias que aqui expomos e de- 
fendemos, Sem a leitura atenta desse estudo, bem como 
da inedita documenta^ao em que o mesmo se apoia, nao 
se podem compreender nossas ideias de defesa da ati- 
tude de D. Duarte na questao de Tanger. A correspon- 
dencia de D. Duarte, enviada aos seus embaixadores junto 
do Papa, esta quase toda publicada por Domingos Mau- 
ricio, in cit. estudo, e se encontra arquivada na Bibl. Me- 
diceo-Laurenziana, Fondo Ashburn, Cod. 1792, t. I. 

(108) — v. L. E., 127, 5. 
(109) -— Sobre a data da reda?ao do L. C. e do L. E. v. adiante, 

II.a, cap. I. 
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g) Observacoes sobre as cores de pedra de mina de 
metal; 

h) Lembranca dos premios devidos a certas classes de 
servidores; (110) 

i) Tratado do bom governo, da justi^a e dcs oficiais 
dela (em latim); 

j) Da misericordia; 

k) Memorial para Frei Fernando ordenar a pregagao 
nas exequias del-rei D. Joao I; 

1) Padre Nosso glosado (cap. LRU do L. C.?); 

m) Como se tira o demonio; 

n) O que se toma dos parentes: patria, lei; 

o) Que cousa seja a detracgao; 

p) Ordenagao sobre as cousas dcmesticas e a ordem 
que tinha no governo e despacho; 

q) Um tratado sobre as valias do pao, conforme as 
valias do trigo (111). 

MORTE PREMATURA 

Como em 1415, pouco antes da tomada de Ceuta, a pes- 
te volta agora, em 1438, a grassar com violencia. A corte 
que estivera reunida em Avis, por acordo de D, Duarte com 
os irmaos, separa-se afim de se evitar o perigo das aglo- 
meragoes e contagios. 

"El-Rey — escreve Rui de Pina — no fim 
d'Agcsto do dito anno de mil quatrocentos e trinta 
e oyto se partio d'Aviz com a Rainha sua molher 
e filhos, e foy aa Ponto do Soor, onde pera repayro 
dos caminhantes, e alguuma seguranga do Reyno 
mandava fazer huma cerca que ainda ora esta co- 

(110) — fistes opusculos estao na Cartuxa de fivora, in B. N. de 
Lisboa, ms. 3390 e in Torre do Tombo, ms. 1928. fistes 
citados opusculos estao publicados por Antonio Caetano 
de Sousa, Provas, I, 529 e sgs. 

(111) — fistes oito ultimos opusculos, conservados no mesmo ms. 
da Cartuxa de fivora, estao ainda ineditos. Desde o ini- 
cio da elabora^ao deste trabalho vimos fazendo diligencias 
no sentido de obter dos mesmos, copias fograficas. Ha 
meses recebemos de Lisboa a desconsoladora noticia de 
que tais copias ja nao sao permitidas pelo governo. 
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megada; e dahy se foy a Tomar, e pousou nos Pa- 
ges da Ribeyra, onde loguo adoeceo de febre mor- 
tal, que doze dias nunqua o leixou: e entrando nos 
treze, que eram nove dias de Setembro, anno de 
mil quatrocentos e trinta e oyto, em que grande 
parte do Sol foy cris, deu sua alma a Deus jaa 
nos Pagos do Convento a que foy levado" (112). 

A causa da morte de D. Duarte, aos quarenta e sete 
anos, e hoje dificil, se nao imposslvel, determinar, pois, como 
diz Rui de Pina, nem os "fisicos" do tempo a souberam: 

"huuns disseram, que, quando passara pela Ponte 
do Soor monstrando rijamente com a maaom di- 
reyta a altura de hum cubelo que hi mandava 
fazer, se desencaixara o brago, a que depois cor- 
rera humor, com que se apostemou, de que sua 
fim se causaro: outros tynham, que fora febre muy 
aguda: e outros, que fora pestenenga: e porem a 
teengom em que os mais se affirmaram, que a El- 
Rey causara sua morte, foy a desigual tristeza e 
continoa paixaam que pella desaventura do soce- 
dido do cerco de Tanger tomou" (113). 

A controversia destas opinioes e a falta de documentos 
diretos que nos elucidem, nao nos permitem dizer qua! a 
mais acertada das tres primeiras hipoteses. Quanto a ul- 
tima, a nossa opiniao, estribada nas conclusoes do Pd. Do- 
mingos Mauricio sobre o carater de D. Duarte e sua atitude 
pgrante o desastre de Tanger (114), a nossa opiniao a este 
respeito, diziamos, e que tal hipotese nao passa de um mito 
historico inteiramente falso. 

(112) 
(113) 
(114) 
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CAPtTULO I 

ESTUDO BIBLIOGRAFICO DO 

"LEAL CONSELHEIRO" 

S U M A R I O : 

Redagao do "Leal conselheiro". O manus- 
crito; seu destino. Edigdes. 

REDAgAO DO "LEAL CONSELHEIRO" 

O Leal conselheiro, que e a mais importante das obras 
de D. Duarte, foi elaborado de 1437 a 1438, e nao, entre 
1428 e 1438, como diz o Visconde de Santarem (115). Nao 
e diflcil chegar a esta ccnclusao. 

Vejamos, em principio, o seguinte: o Leal conselheiro 
foi primelramente manuscrito pelo autor: "de minha maao 
foy todo primeiro scripto", diz D. Duarte (L. C., 2, 24). Esta 
redagao, que chamaremos redagao primitiva ou original, 
e diversa da que nos chegou (116). Uma vez escrito "manu 
propria", fci caligrafado per maos alheias, habeis no traba- 
Iho caligrafico, mas nao no de copia. A esta copia chama- 
remos redagao definitiva. 

Na redagao do Leal conselheiro D. Duarte aproveitou al- 
gumas reflexdes ou ensaios anteriormente escritos: 

(115) — v, Visconde de Santarem, Prefacio do Leal conselheiro, 
l.a ed., Paris, Aillaud, 1842. Joseph Piel foi o primeiro 
a determinar a data exata da redagao do Leal conselheiro: 
Leal conselheiro, 3.a ed,, Lisboa, Bertrand, 1942, pgs. 
IX-X. As conclusoes de Piel juntamos mais alguns ele- 
mentos comprobatorios de seu ponto de vista. 

(116) — v. J. Piel, L. C., I-II. Nao possuimos a redagao primiti- 
va do Leal conselheiro. As diferengas entre as duas re- 
dagoes, a primitiva e a difinitiva, se percebem da lei- 
tura desta; o Prologo foi escrito para a redagao defini- 
tiva; os capitulos finais (LRI-CI1I), como diz o proprio 
D. Duarte (L. C., 340) foram ajuntados a obra "sem outro 
aditamento''; e porque entravam na obra, fora do piano 
primitive desta, o autor os introduz por uma especie de 
prologo, que e o cap. LRI. 
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Cap. I — Das partes do nosso entendimento (v. L. C., Piel, 
XI); 

Cap. Ill — Da declaragom das voontades (v. L. E., 5.a parte, 
Vili, 89); 

Cap. V — Em que se demonstra per que virtudes nos en- 
deregamos a desemparar as tres voontades suso 
scriptas, e segulr a quarta (v. L. E., 5.a parte, IX, 
pg. 93); 

Cap. XI — Do dicto consselho; 

Cap. XXIIII — Do ccnsselho que sobr'esto dey ao Iffante 
dom Pedro (carta de 1418); 

Cap. XXXV — Do que me parece sobre a concepgom de nos- 
sa senhora sancta Maria; 

Cap. LXXXIII — Da semelhanga que do andar direito na 
besta podemos filhar (v. L. E., 3.a parte, XI, pg. 
24); 

Cap. LRU — Das VII entengooes per que seremos com a 
graga do senhor deos aderengados a percalgar as 
VII virtudes principaaes (v. L. C., 340, 4); 

Cap. LRIII — Do apropriamento do pater ncster aas VII 
virtudes (v. L. C., 340, 4); 

Cap. LRIIII — De que guisa se deve leer per os livros dos 
avangelhos, e outros semelhantes, pera os lerem 
proveitosamente (v. L. C., 340, 4); 

Cap. LRVI — Do regymento que se deve teer na capella 
pera seer beem regida (v. L. C., 340, 4); 

Cap. LRVII — Do tempo que se deteem nos oficios da ca- 
pella (v. L. C., 340, 4); 

Cap. LRVIII — Da pratica que tiinhamos com elrrey meu 
senhor e padre (carta escrita aos cunhados, em 
25 de janeiro de 1435; v. L. C., 357, nota 1); 

Cap. LRVIIII — Da maneira pera bem tornar algua leitura 
em nossa lynguagem (v. L. C., 340, 4); 

Cap. C — Do regimento do estomago (v. L. C., 340, 4); 

Cap. CI — Da rroda pera saberem as oras quantas som de 
manhaa, noite, ou despois (v. L. C., 340, 4); 

Cap. CII — Pera saber quantas oras som ante ou despois 
da mea noite, e quanto ante manhaa (v. L. C., 
340, 4). 
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Na determinagao da epoca de reda^ao do Leal conse- 
Iheiro nao devemos levar em considera^ao a data destes 
ensaios, pois que o Leal cortselheiro, no sen conjunto, res- 
peita um piano definido e tem finalidade e carater pro- 
prios, inteiramente independentes dos ensaios aproveita- 
dos. 

O Leal conselheiro foi iniciado em 1437; provam-no os 
seguintes fatos: 

a) — A obra foi escrita, indiscutivelmente depois de 
1433; 

b) — Nao houve, na sua redagao, nenhuma interrup- 
gao; o que, se se verificasse teria D. Duarte declarado, como 
fez no caso do Livro da ensinanga de bem cavalgar toda 
sela (L. E.. 127. 5); 

c) — No cap. LRI, Da tavoa e declaracom das cousas que 
adiante som scriptas, referindo-se D. Duarte a frei Gil Lobo, 
seu confessor, pela expressao, "que deos o perdoe", o declara 
falecido. (117) Ora, frei Gil Lobo tomou parte na embaixada 
ao Concilio de Brasileia, partindo de Portugal em 11 de Ja- 
neiro de 1436 (118) e regressando em maio de 1437; seu 
falecimento, esta claro, e posterior a esta data. Daqui ja 
se conclue que em 1437 estava D. Duarte a escrever o Leal 
conselheiro (119). 

d) — Mais de uma vez, no Leal conselheiro, referindo-se 
ao Livro da ensinanca de bem cavalgar toda sela, diz D. 
Duarte que o esta escrevendo. Como sabemos, por decla- 
ragao do proprio D. Duarte, comegou ele o seu tratado de 
gineta, antes de 1433; neste ano, pelas muitas ocupagoes 
administrativas, interrompeu-o, continuando-o em 1437 
(120). Dizendo, no Leal conselheiro, que esta escrevendo 
o Livro do cavalgar, refere-se ao trabalho de continuagao 
deste tratado, em 1437. Isto se conclui do seguinte: em 

(117) — A expressao "que deos o perdoe", como outras seme- 
Ihantes, por exemplo, "cuja alma deos aja", e uma formula 
consagrada pelos escritores medievais e classicos todas 
as vezes que se referiam a uma pessoa falecida. No uso 
da expressao "que Deus perdoe" fundou-se Anselmo 
Braamcamp Freire para determinar a data da morte de 
Gil Vicente (v. Gil Vicente trovador e Mestre da Balanga, 
2.a ed., Lisboa, Rev. "Ocidente", 1944). 

(118) — v. nota 89. 
(119) — v. Piel, L. C., X-XI. 
(120) — v. Piel, L. E., 127, nota 3. 
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todos os capltulo do Leal conselheiro aproveitados do Livro 
do cavalgar, quando Ihes declara a procedencia diz que os 
tinha ja escritos (v. L. C., 286, 23 e 310, 9); estes capltulos 
com tal declaragao pertencem a parte escrita ate 1433, e 
nao a continuagao, de 1437/8. 

e) — Introduzindo os doze ultimos capltulos do Leal- 
conselheiro, escreve; "Desejando de poer fym a esta bre/ve/ 
e symprez leitura, as cousas por mym feitas pertencentes., 
que fleam per screver, em ella sern outro adimento as fago 
trelladar, das quaaes este capituloo como tavoa entendi seer 
compridoiro de see fazer" (L. C., 340, 4). Entre os doze 
ultimos capltulos estao a carta escrita aos cunhados, a 25 
de Janeiro de 1435 (L. C., cap. LRVII). Das palavras acima 
citadas se conclui que sua transcrigao no Leal conselheiro 
e posterior a 1435. 

Estas razoes, examinadas atentamente e em conjunto, 
provam que o Leal conselheiro foi ccmegado em 1437 
e terminado antes de setembro de 1438, quando morreu D. 
Duarte. 

O MANUSTRITO; SEU DESTINO 

O autografo do Leal conselheiro esta ainda hoje desa- 
parecido; o manuscrito que pessuimos e copia de anonimo 
caligrafo. Como mostra frequentemente Piel (121) e pu- 
demos observar na fotocopia que possuimos, ha, na copia 
do caligrafo, frequentes erros, o que desmente a afirmagao 
do prefaciador da edigao Rollandiana: que o trabalho de 
caligrafia foi feito "com a maior perfeigao e luxo, que pode 
desejar-se e conferida com o maior escrupulo" (122). Piel 
chega mesmo a levantar a hipotese, pelas incorregoes que 
encontrou no codice, que D. Duarte nao chegou a rever a 
copia, pelo menos a reve-la definitivamente. 

Burnam, que detidamente examinou o codice, assim o 
descreve: 

"Ce ms. consiste en 128 ff. parchemin, tous 
numerotes, et pourvus d'ecriture, sauf 96 v.0, 97 
e 98; plus trois ff. de parchemin, a la fin. La 
reglure est a la mine de plom, on trouve des ini- 
tiales de rouge et bleu en alternative; les cahiers. 

(121) — v. as frequente notas de rodape da ed. Piel. 
(122) — v. L. C., ed. Rollandiana, pg. VI. 
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generalement de huit ff, mais quelquefois de deux 
ou de dix, sont fournis de reclames, sauf le 
deuxieme; il n'y a pas de titre courant". Quanto 
a escrita, observa: "Belle gothique regullere, let- 
tres aigues et souvent presque carrees; les hastes 
sont grandes et pourvues d'une fente aux som- 
mets, les queus se prolongent au-deussous de la 
llgne, s cursif et f s'etendent dans les deux sens, s 
ronde se montre a la fin seulement, d est toujours 
oncial, les boucles de b, a, p, q sont tres larges, 
g et z se developpent vers la gauche, r rond se 
trouve apres les voyelles et les caracteres a boucle; 
m a la fin d'un mot s'etend a gauche" (123). 

Caligrafado, o Leal conselheiro se incorporou aos bens 
particulares de D. Leonor (a quern e dedicado), pois quando 
se fez o catalogo das obras pertencentes a D. Duarte (124), 
nele ja nao entrou o Leal conselheiro. Incorporado aos bens 
particulares de D. Leonor ignora-se que destinou tomou de- 
pois da mcrte de sua possuidora (em Toledo, em 1445). 

Da leitura dos principals cronistas dos seculos XV, XVI 
e XVII que trataram de D. Duarte, nao se chega a concluir 
se realmente viram o Leal conselheiro; pela maneira vaga 
como se referem a esta obra, deixam-nos mesmo concluir que 
falavam de outiva. 

Rui de Pina, primeiro cronista de D. Duarte, algumas 
vezes combatido, mas bastante copiado e seguido ate o seculo 
XIX, diz do Leal conselheiro apenas o seguinte: 

"... fez hum livro de Regimento pera os que ccw- 
marem andar a cavallo: e compos per sy cutro 
aderengado a Rainha Dona Lianor sua molher, a 
que entitulou, o Leal Conselheiro, abastado de mui-r 
tas e singulares doctrinas, specialmente para oq 
bens d'alma:" (125). 

Duarte Nunes do Leao deixa clara a sua ignorancia das. 
obras duartinas: 

(123) — v. John M. Burnam, Palcogrnfia iherica, Paris, 1925, pg. 
221. Trecho transcrito por Piel, L. C., XX. fiste c6dice 
e a unico existente. Do mesmo possuimos uma fotocopial 

(124) — v. L. C., 414-416; v. ms. 3390 da B. N. Lisboa, fol. 163; 
v. Sousa, Provas, I, 544. 

(125) — Rui de Pina, Cr. D. Duarte, cap. III. 
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"Na lingua latina escreveo alguns livros de 
coizas moraes, e entre elles um tratado de regi- 
mento da JustiQa e dos Officiaes della, de que uma 
parte se ve ainda na Casa da Supplicagao. Es- 
creveo outro tratado dirigido a Rainha sua mu- 
Iher, cujo titulo era do Leal Conselheiro. Fez outro 
livro para os homes que andao a cavallo, em que 
parece daria alguns preceitos de bem cavalgar e 
governar os cavallos" (126). 

Frei Bernardo de Brito e ainda mais vago e chega a ser 
incorreto nas referencias que faz ao Leal conselheiro: 

"Foi el Rei D. Duarte dotado de hum animo 
sublime, e amigo de alcangar os segredos de cada 
sciencia, que podia caber em um Rei curioso, par- 
ticularmente da Filosofia moral, em que teve muita 
ligao, e nella escreveo alguns tratados per muito 
bom estylo, em particular do fiel conselheiro (sic), 
do bom governo da justiga, de que eu vi huns gran- 
des fragmentos em hum Livro pequeno, e mui 
antigo, e da misericordia, que naquelle tempo fo- 
ram tides em grande estima. ... e deixou com- 
post© hum Livro da arte de cavalgar, e domar 
bem hum cavallo" (127). 

O desconhecimento do Leal conselheiro chegou ate o 
comego do seculo XIX. Candido Jose Xavier (128) diz que 
Joao Franco Barreto (historiador do seculo XVII) "deparou 
na livraria da Cartuxa d'fivora com uma grande quantidade 
de dbras de pequena extensao, compostas pelo dito Mo- 
narcha, cujos titulos consignou na sua Biblioteca, e da qual 
D. Antonio Caetano de Souza os copicu nas Provas da His- 
toria Genealogica, e imprimio mesmo algumas das referi- 
das obras, sobre uma copia do Conde da Ericeira, para que, 
diz elle, de todo se nao perca a memoria de seus preciosos 
trabalhos, tan dignos de estimagao". Deste informe de Can- 
dido Jose Xavier conclui-se: primeiro, que Joao Franco Bar- 
reto nao viu senao os opuscules ocasionais de D. Duarte, co- 

026) — v. Duarte Nunes de Leao, Cr. D. Joao, l.a ed., Lisboa, 
1643. 

(127) — Frei Bernardo de Brito, Elogios..pgs. 67/S. 
(128) — v. L. C„ ed. Rollandiana, pg. IV. 
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piados no Livro da Cartuxa de Evora (129); segundo, que no 
seculo XVII desconheclam-se completamente as duas princi- 
pals obras de D. Duarte. 

So em 1820 Candido Jose Xavier foi encontrar, na Biblio- 
teca Real dos manuscritos de Paris, o codice n.0 7:007, com 
encadernagao francesa, contendo as duas obras de D. Duarte: 
o Leal conselheiro e o Livro da ensinan^a de bem cavalgar 
toda sela (130). E ainda hoje la esta o precioso codice quatro- 
centista (131). 

Nao tern sido posslvel explicar como foi parar na Biblio- 
teca Nacional de Paris o codice duartino. Candido Jose 
Xavier chegou a fazer algumas diligencias neste sentido: 
"Perguntado o Bibliothecario, por quern isto escreve, se por 
ventura este e outros preciosos manuscritos, que se achao 
na Bibliotheca, seriam do espolioi do Sr. D. Antonio, Prior do 
Crato; ou se existia alguma memoria do modo por que delles se 
fizera acquisicao; respondeo, que nenhuma noticia havia; 
mas que tendo Colbert, quando quiz formar esta Bibliotheca, 
escrito a todos os agentes diplomaticos e consulares da Fran- 
Qa, para que comprassem todos os livros e manuscritos raros 
d.as nagoes em que residiam, era natural que elles fossem ad- 
quiridos por essa ocasiao, e remettidos para Paris, pelos agen- 
tes da Franga em Portugal" (132). A explicagao do bi- 
bliotecario de Paris e apenas uma hipotese, mas na falta de 
outra, vai mais uma vez referida. 

Nesta questao, o que e certo e que as duas principals 
obras de D. Duarte nao foram lidas em Portugal desde os 
meados do seculo XV ate meados do seculo XIX. 

EDigoES DO LEAL CONSELHEIRO 

Descoberto o codice, em 1820, fizeram-se ate hoje do 
Leal conselheiro as seguintes edigoes: 

LEAL CONSELHEIRO, /o qual fez Dom 
Duarte,/ pela graga de Deos Rei de Portugal e do 

(129) — O Livro da Cartuxa de Lvora e copia do seculo XVII; 
esta na B. N. Lisboa, ms. 3390, F. G. 

(130) — A noticia do achado do codice d^ Candido Jose Xavier 
in Anais das Ciencias, das Artes e das Letras, 1820, Tomo 
8.°, 3-35 e Tomo 9.°, 92-127. Daqui se extraiu o prefacio 
da ed. Rollandiana. 

(131) — fi a seguinte a ubicagflo do codice: B. N. Paris, fundo 
portugues 5, antigas cotas 278 e 7.007. 

(132) — v. L. C., ed. Rollandiana, pgs. VI-VII. 

73 



Algarve, e Senhor de Ceuta/ a requerlmento da 
muito excellente Rainha Dona Leonor sua mu- 
Iher/ seguidc/ DO LIVRO DA ENSINANQA DE 
BEM CAVALGAR TODA SELLA,/ que fez o mes- 
mo Rei o qual comegou em sendo Ifante/ prece- 
dido/ d'uma introducgao, illustrado com varias 
notas, e publicado debaixo dos auspicios/ do ex- 
celientissimo senhor visconde de Santarem/ socio 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa, do Ins- 
tituto de Franga, etc., etc./ Fielmente transladado 
do manuscrito contemporaneo/ que se encontrava 
na Bibliotheca Real de Pariz, revisto, addicionado 
com notas philologicas e um glossario/ das pala- 
vras e phrases antiquadas e cbsoletas que nelle se 
encontravam/ por J. I. Roquete,/ presbitero./ Pa- 
riz,/ em casa de J. P. Aillaud, II, Quai Voltaire/ 
e em Portugal,/ em casa de todos os mercadores de 
livros/ de Lisboa Porto e Coimbra/ MDCCCXLII. 
(133). 

LEAL CONSELHEIRO/ e/ LIVRO DA ENSI- 
NANQA/ DE/ BEM CAVALGAR TODA SELA,/ Es- 
critos pelo Senhor/ Dom Duarte,/ rei de Portugal 
e do Algarve e Senhor/ de Ceuta./ Fielmente co- 
piados do manuscrito/ da/ Bibliotheca Real de Pa- 
ris./ Lisboa/ Na typographia Rollandiana/ 1843. 
(134). 

Estas edigoes, em que pese a afirmagao de sua fideli- 
dade, feita pelos editores, pecam por frequentes erros de lei- 
tura do manuscrito, e de revisao. So recentemente, em 1942, 
deu-nos Joseph Piel uma edigao sob todos os pontos de vista 
excelente: 

LEAL/ CONSELHEIRO/ o qua! fez/ Dom 
Eduarte/ Rey de Portugal e do Algarve/ e Senhor 

(133) — Nesta edigao foi oraitido, por esquecimento, o cap. LV, 
que depois se imprimiu para ser intercalado (pgs. 310a- 
310a). Esta edigao teve novo rostro, em 1854. 

(134) — Edigao feita sobre copia tirada em Paris, em 1830, pelo 
Barao de Vila Nova Foscoa. Piel considera esta edigao 
mais fiel ao manuscrito que a anterior, enibora nao seja 
ainda perfeita. O prefacio desta edigao foi extraido do 
estudo de Gandido Jose Xavier (v. nota 130). 
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de Cepta/ Edigao crftica e anotada/ organizada 
por/ Joseph M. Piel/ E preparada pela Faculdade 
de Letras de Coimbra,/ sob o patroclnio do Insti- 
tuto para a Alta Cultura/ Livraria Bertrand/ 73, 
Rua Garrett, 75/ Lisboa/ 1942. (135). 

(135) — Em 1944 Joseph Piel deu-nos uma edi^ao, tambem ex- 
celente, do Livro da ensinanga...: Livro da ensinanca 
de bem cavalgar toda sela, Lisboa, Liv. .Bertrand, 1944; 
ed. critica acompanhada de notas o de um glossario. 
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CAMTULO II 

ANALISE DO "LEAL CONSELHEIRO" 

SUMARIO : 

O titulo Leal conselheiro; o sub-titulo: 
A. B. C. de lealdade. Conteudo e piano do 
"Leal conselheiro". 

O TITULO LEAL CONSELHEIRO 

O SUB-TITULO: A. B. C. DE LEALDADE 

O "conselheiro" foi, na Antiguidade classica e na Idade 
Media, uma figura polltica definida e importante, pela fun- 
qao exercida junto dcs reis, pela confian^a gozada e pela in- 
fluencia na vida das cortes. 

No De secretis secretorum (136), obra falsamente atri- 
buida a Aristoteles, dedica-se especial reflexao as "condigoes 
e virtudes que se requerem ao boo consselheiro" (L. C. 210). 
D. Duarte, que leu esta obra e tantas vezes a cita, condensa-lhe 
as reflexoes sobre as qualidades morals do bom conselheiro: 

"O mais prcveitoso pryvado he aquel que mais 
ama tua vyda e que enduze e traz os subdictos aa 
tua abediencia e amor, e te oferece todas suas 
cousas, e sua propria pessoa despoe a proprio teu 
arbitro e prazimento. E tern estas virtudes e cus- 
tumes que contarey. A prymeira he que aja nem- 
bros convenyentes e perteecentes aas cousas per as 
quaaes he scolhido. E a ssegunda, que avonde em 
bondade avondosa pera poder entender aquello 
que se diz. Terceira, que seja de boa memoria 
pera reteer aquello que aprende e ouga, de tal 
guisa que nunca o tire fora da memorya. O quarto, 
que conssiire bem e entenda quando myngua cre- 

(136) — Sobre esta obra, mais de uma vez citada no L. C., e cuja 
primeira tradu?ao portuguesa se atribui ao infante D. 
Henrique, v. Piel, L. G., 114, nota 2 e pg. 210, nota 1. 
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cer, segundo suso disse. O quynto, que seja cor- 
tes e de doce lyngua, em tal guysa que a lyngua 
responda ao coragom e ao penssamento, e sua fal- 
la seja tal que Ihe convenha. O ssexto, que seja 
penetratyvo em toda sciencia, specialmente na 
arte do conto, por que he arte muyto verdadeira 
e demostrativa. O sseptimo, que seja verdadeiro 
e amador de verdade, e fugydor da mentira, e de 
boa desposicom em custumes, e de boa compreys- 
som, suave e amoroso, e trautavel e mansso. Oy- 
tavo, que seja(m) sem constrangymento de gulla 
e gargantuyce e bevedice em seu comer e bever, 
e sem gugidade de molher. E que se departa e 
tire dos jogos e deleitacoes carnaaes. O noveno 
he que seja de grande coragom, e amador de honrra. 
O deicimo he que ouro e prata e outros muytos 
acidentes cordiaaes deste mundo sejam delle des- 
prezados, e quasi os repute por de nenhuu vallor, 
e seu proposyto e entengom todo seja em aquellas 
cousas que perteecem e convem aa rreal mages- 
tade e ao seu regymento. E ame assy pera guar- 
dar justiga o arredado ccmo o achegado. Unde- 
cymo he que ante ame e preze os justos e a justiga. 
e avorrega os malles e enjurias e todallas of ens- 
sas, e de a cadahuu o que he seu, e socorra acs 
aflitos e apressados, e seja tirador da sem-razom 
aquelles que sem causa padecem injurias e agra- 
vos, e nom faga em esto deferenga antre os ho- 
mees, que decs os enxalgou e criou iguaaes. O 
XII.0, que seja de forte e persseverante propo(s)sito 
em aquellas cousas que sabe e entende que tern 
de fazer, e audaz e sem temor e myngua. O XIII.0 

he que saibha como se fazem as despesas, e nom 
Ihe seja ascondido qual quer proveito que spere 
do negocio que a elle pertence, e nom seja cousa 
que os subdictos se possam delle querellar nem 
fazer alguu queixume, salvo em os casos suso dic- 
tos, scilicet que pertegam e aproveitem aa rreal 
magestade. O quarto decimo he que nom seja 
pallavroso, nem avedor de arroydos nem riiso, 
por que a temperanga muyto val em o homem. 
E leixesse de todo em todo devyar esto contra os 
homeens, e traut/e/os benygnamente. O quynto 
decimo he que nom conversse nem huse com aquel- 
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les que husam e se reprovam com o vynho, e a 
ssua casa seja conhocida e manygfesta a todos. 
E sseja pronto e intento buscar e saber novas dos 
homeens, segundo Ihe perteence. E ssaibha conis- 
sollar os subdictos e correger e enmendar suas 
obras, consselhandoos e removendo e tirando suas 
symplezas em as cousas con tr air as". 

(L. C., 211, 2). 

Foi, sem duvida, deste passo que recebeu D. Duarte su- 
gestao para o titulo de sua obra, onde a palavra conse- 
Uieiro significa tanto o autor como a obra (L. C., 4, 7). 
D. Duarte se considera, e considera sua obra, um conselheiro 
da corte. 

Ao substantivo conselheiro ajunta D. Duarte o adjetivo 
Leal, fiste adjetivo tem aqui especial sentido. 

Leal conselheiro — como quer D. Duarte — devem ser 
consider ados tanto o autor como a sua obra, pois ambos 
seguem e ensinam os preceitos da virtude da lealdade. Leal- 
dade que e, no dizer do moralista, nossa principal virtude, 
e: 

umuyto necessaria em todos os tres regymentos, 
scilicet no da pessoa, por manteer lealdade a nosso 
senhor, ... no da casa, por aguardar a el, que 
toda maldade nos defende; e desy a todos homees 
e molheres, segundo he razom. Nos senhorios, 
cidades e villas, como aquella virtude, sem a qual 
boo regimento nom pode longamente durar, nem 
teer bem se pode sem boo conhecimento de nos- 
sas forgas, poderes e paixooes, amando, seguyndo 
a ella e as outras virtudes, guardandonos sempre 
dos malles seus contrairos, sobre que meu trau- 
tado faz fundament©, prosseguymento e fym, por 
servygo de nosso senhor deos e nossa senhora vir- 
gem Maria, sua muy sancta madre, ... 

(L. C., 387, 4). 

A lealdade e a virtude que inspira toda a obra de D. 
Duarte. 

Ao titulo Leal conselheiro ajunta D. Duarte o sub-titulo: 
A. B. C. de lealdade, inspirado na conhecida metafora di- 
datica. Desdobrando esta metafora, fomece-nos os primeiros 
elementos para compreendermos o piano da obra: 
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"E filhayo por huu A B C de lealdade, ca he 
feictc principalmente pera senhores e gente de 
suas casas que na theorica de taaes feictos em 
respeito dos sabedores por mogos devemos seer 
contados, pera os quaaes A B C he sua propria 
enssinanga. E mais per ho A se podem entender 
os poderes e paixooes que cadahuu de nos ha. E 
por ho B, o grande bem que percalgom os segui- 
dores das virtudes e bondades. E por ho C, dos 
malles e pecados nosso coregimento. Por que 
destas tres partes mesturadamente e nom assi per 
ordem he meu proposito de mais trautar, com de- 
vida protestagon leixando todo ao corregimento 

daquelles a que pertencer". 

(L. C., 3, 11). 

Esta bem claro, nesta metafora e no seu desdobramen- 
to, o conceito de D. Duarte sobre o caracter de sua obra: 
um A B C de educagao moral, escrito para as "senhores 
e gente de suas casas". 

CONTEtDO DO "LEAL CONSELHEIRO" 

Consta o Leal conselheiro de um Prolog© e 103 capi- 
tulos: 

PRoLOGO — Oferecimento da obra a D. Leonor. Ra- 
zoes que levaram o autor a escrever a obra. Como a com- 
pos; finalidades; razao do tltulo e do subtitulo.; como e por 
quern devia ser lida; em que linguagem estava escrita. 

Cap. I — Das partes do nosso entendimento: apren- 
der, recordar, julgar, inventar, declarar, executar«e perse- 
verar. (Reconhece D. Duarte que estas duas ultimas "par- 
tes", volitivas, pertencem mais ao coragao; entretanto nao 
deixam de estar ligadas ao entendimento, pois que ao en- 
tendimento esta subordinada a vontade). Como guardar 

e acrescentar estas "partes" do entendimento. Divisao das 
idades, apropriada ao entendimento (divisao dos letrados 
e divisao de D. Duarte). Formagao do entendimento de 
acordo com a idade. Os homens nao sao iguais quanto ao 
entendimento, mas qualquer um pode alcangar o entendi- 
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mento dos homens ilustres, sabendo como guardar e acres- 
centar esta faculdade (136-a). 

Cap. II — Do entender e memoria: a importancia da 
memoria para o entendimento. DiferenQa entre entendi- 
mento e entender. Divisao que fazem cs letrados, do enten- 
der: entender agente, possivel, especulativo e pratico. O que 
e necessario para um perfeito entendimento: memdria e 
boa vontade. A memoria: sua divisao segundo a experiencia 
pessoal do autor: memoria da alma racional e memoria sen- 
sual (que conserva os fatos sensitivos). Particularidades 
sobre a memoria. Conselhos. 

Cap. Ill — Da declara^om das voontades: divisao das 
vontades segundo o Livro das Cola^oes, de Joao Cassiano: 
carnal, espiritual, "tiba" ou prazenteira, e perfeita (vir- 
tucsa). Consideragoes sobre estas vontades. Justificativa 
deste capitulo: ensinar a escolher, entre as vontades, a quarta 
vontade, isto e, a vontade virtuosa (137). 

Cap. IV — Como muytos erram na maneira de seu vi- 
ver per aquella terceira tiba voontade suso scripta: os ^es- 
tados" ou classes sociais; que qualidades mcrais se devem 
exigir de cada um. Ninguem deve seguir a vontade prazen- 
teira (138). 

Cap. V — Em que se demonstra per que virtude nos en- 
deengames a desemparar as tres voontades suso scriptas, e 
seguir a quarta: o temor das penas do inferno, o desejo de 
"galardom" e o amor a Deus e as virtudes (139). 

Cap. VI — Doutra declaragom que fago sobre as voon- 
tades: I — Vontade que pertence a alma vegetativa, seme- 
Ihante a que tern as arvores; pede o que e necessario a vida. 
II — Vontade que pertence a alma sensitiva, semelhante a 
que tem os animais. Esta vontade tern dois poderes: 1) 
Poder desejador, com seis paixoes: tres boas (amor, desejo. 

(136a)—£ste capitulo, ja escrito quando da redagao do L. C., 
foi, por D. Duarte, ligeiramente modificado. V. sua reda- 
^ao primitiva in Sousa, Provas, I, 543 e in L. C., XI. 

(137) — Capitulo tirado, com pequenas alteragoes, do L. E., 5.a. 
VIII, 39/93. 

(138) — Capitulo sugerido pelo cap. X, 5.a parte, do L. E. 
(139) — Capitulo tirado, com pequenas altera^oes, do L. E., 5.tt, 

IX, 93/95. 
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deleitagao) e tres mas (odio, aborrecimento, tristeza). 2) 
Poder irascivel, tambem com seis paixoes (sanha desordena- 
da, desespero, medo). Ill — Vontade racional, pela qual 
"os homens participam com os anjos", dirige-se principal- 
mente a guarda das virtudes, IV — Vontade do livre ar- 
bltrio, de todas a melhor. Deve ser dirigida pelo entendi- 
mento e pela razao, para vivermos virtuosamente (140). 

Cap. VII — Da humillia de sam Gregorio sobre o 
ava/n/gelho "de rrecumbentibus unidecim diciplIllis,' (141). 

Cap. VIII — De quatro maneiras que os homeens som 
geeralmente: Utilidade do capitulo dedicado ao entendimen- 
to: ensina-nos a nos conhecermos, bem como conhecer aos 
outros. Ensaio de caracteriologia: quatro especies de homens^ 
no que respeita ao entender, ao saber e a vontade. 

Cap. IX — Das fiins que resguardam as partes do siso: 
o que e necessario para agir com siso, prudencia, discrigao 
e bom entendimento: querer, poder e saber. Os fins do siso. 
Os que alcangam os fins do siso podem ser considerados 
"sesudos", discretes, prudentes e bem entendidos. 

Cap. X — Da declaragom breve dos pecados, e primeiro 
da soberva: as tres partes da soberba; dois tipos de soberba: 
espiritual e temporal; mais tres tipos de soberba. 

Cap. XI — Do dicto corcsselho: conselho aos que, toca- 
dos do pecado da soberba, passam tristes e trabalhosas vi- 
das (142). 

Cap. XII — Da vaa gloria: Joao Cassiano considera o 
pecado da vangloria diverse da soberba. Causas da van- 
gloria e como evita-las (143). 

(140) — Capitulo em parte apoiado in S. Gregorio, Homilias, Liv. 
II, Homilia 29. V. Joaquim de Carvalho, in H.P.-Ed. 
Mon., IV, 524. 

(141) — v. Sao Gregorio, homilia sobre o evangelho de Sao Mar- 
cos, XVI, 14-20, "In Ascensione Domini", in Migne, 76, 
1213-14; v. L. C., Apendice. D. Duarte traduziu a ho- 
milia ate o meio do segundo par^grafo. A doutrina tra- 
duzida concorda com a divisao das vontadefi, dada no 
capitulo anterior do L. C. 

(142) — Capitulo, como diz D. Duarte no final do anterior, ja es- 
crito, e aproveitado no L. C. por concordar com o as- 
sunto de que esta tratando. 

(143) — Os elementos essenciais deste capitulo sao tirados do 
Livro IX das Institui^oes (De spiritu cenodoxiae) de J. 
Cassiano; in Migne, 49, 398-419; v. Piel, L. C., 41, nota 1. 
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Cap. Cap. XIII — Do caso em que presta a vaa gloria: 
quando o pecado da vangloria e util para refrear os peca- 
dos carnais; exemplos (144). 

Cap. XIV — Que falla da dicta vaa gloria: mais ccn- 
sideragoes e exemplos sobre o pecado da vangloria; D. Joao 
I e D. Henrique da Inglaterfa, primo do autor, dois exem- 
plos de virtude em face da vangloria. 

Cap. XV — Da enveja: que e a inveja e quais as suas 
causas e males; remedies contra a inveja. 

Cap. XVI — Da sanha: a sanha ou ira; suas causas 
e males; remedios contra a sanha (145). 

Cap. XVII — Do hodyo: seis paixoes ligadas ao pecado 
da ira: odio, tristeza, nojo, pesar, desprazer, saudade. A 
confusao que se faz na compreensao destes sentimentos. O 
autor discorda dos que dizem estes sentimentos serem depen- 
dentes da sanha. Que e o odio; suas causas. O odio as 
vezes e util; por exemplo: na "guerra justa". Defesa da 
"guerra justa". 

Cap. XVIII — Da tristeza: Joao Cassiano considera a 
tristeza um dos mais graves pecados. Causas da tristeza 
segundo Cassiano. Remedios contra a tristeza (146). 

Cap. XIX — Da maneira que fui doenjte do humor me- 
nencorio, e del guareci: o autor oferece seu exemplo, como 
consdlbi aos que sotrem de tristeza. A historia de sua 
melancolia; onde encontrou a cura: na Fe e Esperanqa em 
Deus. 

Cap. XX — Dos aazos per que se acrecenta o ssentido 
do humor menencorio, e dos remedios contra elles: causas 
da melancolia; remedios contra a melancolia. A experien- 
cia pessoal do autor. 

(144) — Os elementos deste capitulo sao tirados de Joao Cassiano, 
cap. XII da Colafao V: "In quo sit utilis cenodoxia", in 
Migne, 49, 627); v. Piel, L. C., 45, nota 2. 

(145) — Capitulo apoiado em Joao Cassiano, Livro VIII das Ins- 
tituicdes: "D© spiritu irae" (Migne, 49, 322); v. Piel, 
L. C., 56, nota 3. 

(146) — Tirantes o principio e o fim deste capitulo, o restante 
e tradu^ao de Joao Cassiano, cap. IX-XI1I do Livro IX 
das Instituigoes: "De spiritu tristitiae" (Migne, 49, 357); 
v. Piel, L. C., 64, nota 1. 
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Cap. XXI — Da tristeza que sobre pecados ou virtudes 
tem nacymento: ainda as causas da tristeza; causas pro- 
venientes de pecados e causas prcvenientes de virtudes. 

Cap. XXII — Da mais forte maneira da tristeza: suas 
causas; remedios aconselhados pela experiencia do autor. 

Cap. XXIII — Das parte do enfadamento: o enfada- 
mento come uma das causas da tristeza; causas do enfada- 
mento, segundo a experiencia do autor; o que o autor ob- 
servou nos que sofriam de enfadamento; D. Pedro, irmao 
do autor, uma das vltimas do enfadamento. 

Cap. XXIIII — Do consselho que sobr'esto dey ao Iffan- 
te dom Pedro: conselhos ao irmao que vai partir para o 
estrangeiro: zelar pela justica; evitar a tristeza; comportar- 
se com conveniencia, e virtuosamente; procurar conhecer 
bem os homens; saber escolher os amiges (147). 

Cap. XXV — Do nojo, pesar, desprazer, a/v/orrecimento 
e suydade: que e o nojo e no que difere da tristeza; di- 
ferenca entre o nojo e o pesar; que e o desprazer, o aborreci- 
mento e a saudade; causas da saudade; a saudade pecami- 
ncsa; como evita-la. O autor demonstra que estas paixoes 
sao independentes da sanha. 

Cap. XXVI — Do pecado da occiosidade: preguiga, 
sinonimo de ociosidade; que e a ociosidade e quais as suas 
causas; manifesta^oes da ociosidade, segundo run livro lido 
pelo autor (147-a). Exemplcs de cada uma dessas manifesta- 
goes; como evita-las. 

Cap. XXVII — Da quynta e sexta deferen^as per que 
caymos em occiosidade: outras duas manifestagdes da ocio- 
sidade; como evita-las. Qualidades e virtudes que se opoem 
a ociosidade. A leitura e a atividade literaria como meios 
de se evitar a ociosidade; o exemplo do autor e de sua 
familia. 

Cap. XXVIII — Do pecado da avareza: quatro formas 
do pecado da avareza; como evita-las. 

(147) — Carla escrita a D. Pedro, em 1418. 
(147a)—Piel, L. C., 99 nota 2, sugere a hipotese de se. tratar de 

uma obra de Martini Pires. 
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Cap. XXIX — Da maneira da dar por nosso senhor 
decs: preceitcs morais para a esmola a Igreja, as institui- 
goes de misericordia e aos pobres. 

Cap. XXX — Do pecado da luxuria: como caimos no 
pecado da luxuria: pela vista, pelo ouvido, pela boca, pelo 
pensamento e por obra. 

Cap. XXXI — Da questom que fazem por que alguus 
na velhice caae em luxuria, de que na mancebia forom gnar- 
dados: razoes por que certas pessoas, virtuosas na moci- 
dade, caem em luxuria na velhice. 

Cap. XXXII — Do pecado da gulla: quatro manifesta- 
goes do pecado da gula: regime de vida e normas de com- 
portamento para evitarmos o pecado da gula. 

Cap. XXXIII — Da deferenga dos jejuus: tres formas 
de jejum: o bom jejum, os maus jejuns, e os que nao sao 
de louvar nem de condenar. Vantagens morais dos jejuns. 
Err os que se podem cometer nos jejuns. 

Cap. XXXIV — Da ffe: no que consiste a virtude da 
fe. A pregagao de Mestre Francisco. A fe como fundamento 
de todas as religioes (147-b). 

Cap. XXXV — Do que me parece sobre a conceptom 
de nossa senhora sancta Maria: o autor defende o dogma 
da Imaculada Conceigao, com quatro razoes (148). 

Cap. XXXVI Sobre departidas cousas que devemos 
creer: cinco cousas em que devemos crer: o credo, o 
"quycunque vult" e certos artigos; os sacramentos; as vir- 
tudes; os pecados; os direitos da Igreja. 

Cap. XXXVII — Das outras virtudes e sciencias a que 
dam fe per desvairadas maneiras: consideragoes sobre va- 
rias formas de crenga: professias, visoes, sonhos, "dar a von- 
tade", virtudes das palavras, pedras e ervas, sinais dos ceus; 
astrologia, nigromancia, geomancia, etc. A tudo devemos 
opor a Fe em Deus. 

(147b)—Mestre Francisco era confessor de D. Duarte. Na sua 
prega^ao desenvolve um raciocinio semelhante ao pari 
de Pascal; v., a este proposito, Piel, L. C., 135, nota 2. 

(148) — Disserta^ao escrita anteriormente: V. L. C., 139, 1. 
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Cap. XXXVIII — Da speran^a: erros que cometemos 
por sobeja e minguada esperanga. 

Cap. XXXIX — Em que /se/ mostram as partes~per 
que se da e muda nossa condigom: fatores que determinam 
a mudanga da nossa condigao: a vontade de Deus; a terra 
(como ambiente fisico e social); a alimentagao; os ances- 
trais e a raga; as doengas e os acontecimentos ocasionais; 
os planetas e as constelagoes; a convivencia social. 

Cap. R — Do avysamento por as partes suso scriptas, e 
da fianga e confianga: que sao a fianga e a confianga; eni 
que devemos ter fianga e confianga para nao errarmos na 
virtude da Esperanga. 

Cap. RI — Sobre a deferenga dos estados: defesa dos 
homens de linhagem, poder e riqueza, em face da critica 
de alguns letrados e religiosos: a virtude nao e apanagio de 
ninguem; tanto pode estar entre os ricos, como entre os 
pobres. 

Cap. RII — De muytos e desvairados fruitos da peer 
denga: o que se ganha com a "peendenga" (149). 

Cap. RI1I — Da caridade: no que consiste a Caridade. 
Como seguir o preceito cristao: Ama a Deus sobre todas 
as cousas e ao proximo como a ti mesmo. 

Cap. RIIII — Das maneiras damar: como nasce e se 
desenvolve o sentimento amoroso (amizade). Quatro for- 
mas de amor entre os sexos. Defesa da amizade como senti- 
mento superior a todas as formas de amor; exemplos da 
famllia do autor. 

Cap. RV — Da maneira como se devem amar os casados: 
preceitos sobre o amor conjugal. Defesa do amor virtuoso. 
Elogio das mulheres perfeitas. A reforma dos costumes por 
D. Joao I e D. Filipa. O que se requer entre "amigos" e bem 
casados. 

(149) — Este capitulo e tradugao de Joao Cassiano, Colagao XX, 
cap. VIII: "Multis modis ad peccatorum expiationem 
perveniri posse" (Migne, 49, 1159); v. Piel, L. G., 165, 
nota 1 e Apendice. 
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Cap. RVI — Da maneira que se deve teer pera as boas 
molheres recearem melhor seus maridos: preceitos para que as 
boas mulheres receiem e respeitem os seus maridos: o ma- 
rido deve fazer-se amado e deve viver virtuosamente. A con- 
fianga no matrimonio. 

Cap. KVII — Do perigoo da converssagom das molheres 
spmtuaaes, tirado de huu trautado de sam Thomas di 
Equyno: preceitos para a perfeita confissao; perigos morais 
que pode haver na conversa com as mulheres, quando se 
nao guardam certos preceitos (150). 

Cap. RVIII — For que os amores fazem mais senti- 
mentos no coragom que outra benquerenca: razao por que 
os "amores" provocam mais intenso sentimento que outra 
qualquer forma de amor. Psicoiogia do namcro. Defesa da 
amizade como o verdadeiro amor. 

Cap. RIX — Da razom por que dizem que se deve co- 
mer huu m/o/yo de ssal com algua pessoa ataa que o co- 
nhegam; explicacao e defesa deste principio. 

Cap. L — Em geeral da prudencia, justiga, temperanga, 
fortalleeza, e as condigooes que perteecem a boo consselheiro: 
classificagao das virtudes; varias fontes para o estudo das 
virtudes. Preceitos do "De secretis secretorum" sobre o bom 
conselheiro. 

Cap. LI — Da virtude da prudencia em special: no que 
consiste a prudencia. O que e necessario para que os reis 
e principes sejam prudentes (151). 

Cap. LII — Que cousas perteencem aos Rex e a outros 
senhor/e/s pera seerem prudentes, e per que modo o podem 
seer: oito condigoes que devem satisfazer, os reis e senhores, 
para que sejam considerados prudentes (152). 

(150) — Est© capitulo e tradu^ao bastante livre de um trecho do 
opusculo "De modo confitendi, et de puritate conscien- 
tiae", atribuido a Santo Tomas de Aquino. Tudo leva 
a crer que a tradugao nao e de D. Duarte; v. Piel, L. C., 
189, nota 2 e Apendice. 

(151) — Versao livre, incluindo as duas cita<?6es de Aristoteles, 
do cap. VII da 2.a parte do Livro I do "Regiment© dos 
p^^hcipes*,: "Quod decet reges et principes esse pru- 
dentes; v. Piel, L. C., 213, nota 3. 
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Cap. LIII — Doutros speciaaes avisamentcs sobre a 
prudencia: Frutos da prudencia. Necessidade da Fe em 
Deus; conclusoes sobre a Providencia dlvina. Louvor de 
Nun'Alvares Pereira. Diferenga entre avisado, percebido, 
"provisto" e circunspecto; exemples dessas virtudes. 

Cap. L1III — Das razooes por que me parece bem fugxr 
aa pestellen^a: razoes que aconselham a fugir da peste; 
resposta do autor a essas razoes; exemplo do autor, de seu 
pai e irmaos, quando sofreram a peste em Ceuta. Quatro 
maneiras como vem a morte nas epidemias de peste. 

Cap. LV — Das virtudes e desposicooes deltas pera a 
prudencia necessarias ou perteecentes: tres virtudes que se 
ligam a virtude da prudencia: eubolia, sinesis e gnomi. O 
que e necessario para sermos prudentes. 

Cap. LVI — Dalguas ma is cousas necessarias pera tra- 
zer nossos feitus a devyda fym, percal^ando boo nome de 
prudente: o que e necessario, ao homem prudente, para, 
agir: experiencia, pratica e Prcvidencia dlvina. 

Cap. LVII — Dalguas outras speciaaes cousas per que 
muytos som julgados por prudentes, e nom husam della 
como devem: mais conselhos aos que desejam ser pruden- 
tes. 

Cap. LVIII — Dos speciaaes notados do livro de Tullyo 
de Officiis e que aa prudencya perteecem: mais conselhos e 
consideragoes sobre a prudencia (153). 

Cap. LIX — Sobre a prudencia, feito per o doutor 
Dieg'Affonso: consideraqoes sobre a prudencia; oito regras 
de vida para os que desejam ser prudentes. 

(152) -— Os elementos essenciais deste capitulo sao tirados do 
cap. VIII da 2.a parte do Livro I do "Regimento dos prin- 
cipes": "Quot, et quae oporteat habere regem, si debeat 
esse prudens"; v. Piel, L. C., 218', nota 2. 

(153) — ®ste capitulo e tradu^ao do cap. VI e parte dos caps. 
XXXI-XXXXIII do Livro I do "De officiis''; v. Piel, L. C., 
246, nota 1. D. Duarte utilizou-se aqui da tradu^ao de 
D. Pedro: v. Livro dos oficios, Coimbra, Imp. Univ., 
1948, pgs. 16-17, 55-60. A publicagao da tradu^ao do De 
Officiis feita por D. Pedro, d mais um benem^rito tra- 
balho de Joseph M. Piel. 
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Cap. LX — Das virtudes que se requerem a huu boo 
Julgador: quatro qualidades necessarias a um bom julga- 
dor; erros cometidos por aqueles que nao possuem essas 
qualidades (154). 

Cap. LXI — Das defiini^ooes em geeral das VII virtu- 
des principaaes, e speciabnente das tres theollogaaes, segunflo 
enten^om dalguus sabedores: outra classificagao das vir- 
tudes: virtudes perfeitas e virtudes imperfeitas. DefinHgoes 
das virtudes, segundo varios autores (154-a). 

Cap. LXII — Das quatro virtudes moraaes: considera- 
goes sobre cada uma das virtudes morais ou cardinais (155). 

Cap. LXIII — Dos VII pecados mortaaes em geeral: 
definigao dos sete pecados mortais (soberba, avareza, gula, 
luxuria, ira, inveja e aucidia) (156). 

Cap. LXIIII — Das defiin?ooes speciaaes dos VII peca- 
dos, primeiro da soberva: definigoes dos pecados mortais, se- 
gundo varios autores (156). 

Cap. LXV — Das defiingooes das VII virtudes princy- 
paaes, segundo os remonystas: definigao de cada uma das 
virtudes, segundo os reimonistas (156). 

Cap. LXVI — Das defiin^ooes dos VII pecados, segundo 
os remonystas (157). 

(154) — £ste capitulo — escreve Piel, L. C., 254, nota 3 — e iden- 
tico a um i3equeno tratado enserido nos "Ineditos da 
Academia de Historia" (vol. Ill, 563) e tirado do "Livro 
chamado Antigo das Posses da Casa da SuplicafjUo''. 
Intitula-se: "Capitulo das virtudes que se requerem a bo 
Julgador: Traslado do livro que fez o muy alto e muy 
excellente D. Eduarte, per gra?a de Deus Rey de Por- 
tugal e do Algarve, Senhor de. Cepta". Oferece ligeiras 
variantes, e a ortografia e mais moderna do que a do 
nosso codice". 

(154a)—£ste capitulo introduz uma parte especial do L. C.: de- 
fini^oes das virtudes, dadas por outros autores. 

(155) _ Capitulo tirado de Santo Tomas, Sum. Teol., I.MIae., 
Q. 61, art. II; a tradugao e do um letrado cujo nome D. 
Duarte nao declara. 

(156) — Ignora-se o autor deste capitulo. 
(15.7) — Tradu^ao de um letrado cujo nome D. Duarte nao re- 

ferc. Aqui termina a colabora?ao dos letrados, de que 
fala D. Duarte, no cap. LXI. 
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Cap. LXVII — Dos pecados e outros fallicimentos que 
se apropriam ao coracom e aas outras nossas partes: o autor 
retoma as suas consideragoes sobre os pecados e as respectivas 
paixoes, mostrando as relagoes entre o coragao e os sentidcs. 

Cap. LXVIII — Sobre a rreparti^om dos pecados, do 
livro da Soma das verdades da theolIogi(c)a (158). 

Cap. LXIX — Dos pecados do coracom: enumeragao 
dos pecados do coragao. 

Cap. LXX — Dos pecados da boca; enumeragao dos 
pecados da boca. 

Cap. LXXI — Dos pecados da obra: enumeragao dos 
pecados da obra. 

Cap. LXXII — Dos pecados da omyssom: enumeragao 
dos pecados da omissao. 

Cap. LXXIII — Do contentamento: conselho para os 
que nao sabem fruir o contentamento virtuoso. Donde pcde 
vir o contentamento: de nosso esplrito; da convivencias so- 
cial; dos acontecimentos que vivemos. Consideragdes sobre 
cada uma destas formas de contentamento. 

Cap. LXXIIII — Como per razom bem he de nos con- 
tentarmos: mais consideragoes sobre os motivos de con- 
tentamento. 

Cap. LXXV — Do que se recrece do bem e do contrairo 
em saber fylhar o contentamento: as vantagens morais do 
contentamento. 

Cap. LXXVI — Do boo, razoado sentido: uma virtude 
que nao e referida nos livros de moral: a nogao virtuosa e 
perfeita das cousas. Erros na interpretagao das cousas e 
dos fatos. 

Cap. LXXVII — Dos erros do mynguado sentido: erros 
de incapacidade na compreensao dos fatos. 

Cap. LXXVIII — Contra quern per sobejo ou mynguado 
sentido erramos: contra quern erramos por exagero, ou in- 

(15S) — Ainda nao foi possivel identificar esta obra. A tradu^ao 
nao e de D. Duarte. 
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capacidade na compreensao dos fatos: contra Deus, contra 
nos mesmos, contra os senhores, contra os amigos, contra 
os servidores e os Iguais. 

Cap. LXXIX — Das paries per que somos enssyi*ados 
e bem encamynhados a rreceber dereito sentido em todallas 
cousas: o autor ensina como praticar o bem e como fugir 
ao mal. 

Cap. LXXXX — Dos fallicimentos aas vLi*tudes mais 
chegados: como evitar os erros e pecados que se opdem 
as vlrtudes. 

Cap. LXXXI — Das casas do nosso cora^om, e como 
Ihe devem sser apropriadas certas fiis: as casas do coragao, 
uma metafora util a compreensao das virtudes e pecados. 

Cap. LXXXII — Do erro que se segue em nom saber 
trazer estas casas em nossos cora$ooes ordenadas com suas 
fiis: dos erros que praticamos por nao termos os senti- 
mentos ordenados e equilibrados. 

Cap. LXXXXIII — Da semelhan^a que do andar de- 
reito ma besta podem/os/filhar; o bom cavaleiro sabe como 
se defender da mallcia do cavalo; o virtuoso, do mesmo modo, 
sabe como se defender das mallcias do mundo (159). 

Cap. LXXXIIII — Da declaragom como alguus som boos 
per cuydado, e nom taaes per obras, e outros pello contrario: 
como algumas pessoas pecam por falta de cuidado e nao 
por obra; enquanto cutras, de bons pensamentos, pecam 
por obras. Resposta aos que dizem nao encontrar tempo 
para os seus deveres: divlsao dos dias segundo as obriga- 
goes. 

Cap. LXXXV — Como avemos de obrar nossos feitos 
das dictas fiis: regras para termos saude, conseguir gloria, 
manter a honra e o bom nome, governar bem as nossas pos- 
ses e viver alegres. 

Cap. LXXXVI — Dos malles que se recrecem a muytos 
por nom trazerem no coragom alguu boo freo: erros em que 

(159) — Com pequena altera^ao, no inicio, este capitulo foi trans- 
crito do L. E., III.a, XI, 24-26. 

90 



caimos quando nao temos no coragao um bom freio 
moral; como devemos guardas as portas das "casas do cora- 
gao" para nao cairmos em tais erros. A necessidade das 
tres vlrtudes teologais. Nao nos devemos desesperar com 
as infelicidades, pois que vem sempra da vontade e da justiga 
de Deus. 

Cap. LXXXVII — Tralladado do livro da Vyta Christi: 
trecho do livro "Vyta Christi", onde melhor se expoe o que 
o autor disse no capitulo anterior, isto e, que nao nos de- 
vemos desesperar com as infelicidades (160). 

? 

Cap. LXXXVIII — Do exempro do spelho, mania e 
pandeiro: "exempro per fegura", de que se serve o autor, 
para mais facilmente explicar como somos levados "per o 
inmiigo" a ter exagerada ou minguada compreensao das 
cousas. 

Cap. LXXXIX — Do Livro Pastoral sobre a liberaleza: 
consideragao de S. Gregorio sobre a virtude da liberalidade 
(161)'. 

Cap. LR t— Do dicto livro sobre a dicta virtude da ly- 
beralleza: mais consideragoes de S. Gregorio sobre a virtude 
da liberalidade (162). 

Cap. LRI — Da tavoa e declaragom das cousas que 
adiante som scriptas: o autor deseja terminar a obra; 

(160) — £ste capitulo e tradu^ao da obra "Vita Jesu Christi ex 
quattuor Evangeliis", cap. VIII da I.a Parte: "De eo 
quod Joseph voluit dimittere Maria", v., a proposito desta 
obra e sua tradu^ao portuguesa, Piel, L. C., 319, notas 
1 e 3. 

(161) — £ste capitulo — como observa Piel, L. C., 329, nota 1 — 
e uma parafrase muito pouco feliz do cap. XX da 3.a parte 
da "Re^ula Pastoralis" de S. Gregorio: "Quomodo ad- 
monendi qui sua distribuunt, et qui rapiunt aliena''. Ig- 
nora-se o nome do autor da parafrase. 

(162) — £ste capitulo e tradu^ao do cap. XXI da 3.a parte do 
"Livro Pastoral": "Quomodo admonendi qui aliena nom 
appetunt, sed sua retinent; et qui sua tribuentes, aliena 
tamen rapiunt". v. Piel, L. C., 336, nota 1. Somos de 
opiniao que a tradu^ao deste capitulo, como a do an- 
terior, nao e de D. Duarte. Induzera-nos a esta opiniao, 
as palavras de fim do cap. LXXXVIII: "vos mando aquy 
tralladar dous capitullos do dicto Livro Pastoral..." (L, 
C., 32«, 26). 

a 
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transcrevera agora ensaios ja escritos; enumeragao dos en- 
saics que se seguem. 

Cap. LRU — Das VII entencooes per que seremos com 
a graga do senhor deos adere^ados a percal^ar as VII virtudes 
pryncypaaes: sete principios que nos levam a praticar as 
sete virtudes principais (163). 

Cap. LRIII — Do apropriamento do pater noster aas 
VII virtudes: interpretagao do Padre Nosso segundo as 
sete virtudes (164). 

Cap. LRIIII — De que guisa se deve leer per os livros 
dos avangelhos, e outros semelhantes, pera os leerem pro- 
veitosamente: regras para a leitura proveitosa, visando so- 
bretudo a leitura dos livros religiosos (165). 

Cap. LRV — As duas bareas, convem a ssaber da saa e 
da rrota: parabola que explica que na vida devemos tomar 
o caminho da virtude e nao o dos vlcios: uma barca perfeita 
leva-nos saos e salvos a um porto, o que nao acontece com 
uma barca rota (166). 

Cap. LRVI — Do rregimento que se deve teer na ca- 
peella pera seer beem regida: como nos devemos comportar 
numa capela. Como deve estar arranjada uma capela. Cri- 
terio na escolha dos sacerdotes e cantores, e qual o comporta- 
mento que Ihes devemos exigir (167). 

Cap. LRVII — Do tempo que se deteem nos oficios da 
capella: duragao que devem ter as missas, segundo as va- 
rias ocasioes e circunstancias (167). 

Cap. LRVII — Da pratyca que tiinhamos com El Rey, 
meu Senhor e Padre, cuja alma deos aja: o autor dirige-se 
aos cunhados, dando-lhes conselhos morals aprendidos na 
convivencia com D. Joao I. Conta-lhes que o amor e res- 

(163) — Reflexao escrita anteriormente, a pedido de D. Leonor. 
Ignora-se a data de sua reda^ao. 

(164) — Ignora-se a data em que foi escrito este ensaio. 
(165) — Ignora-se a data em que foi escrita esta reflexao. Sobre 

a mesma v. as consideragoes de Piel, L. C., SIS, nota 1. 
(166) — Disserta?ao escrita por Frei Gil Lobo: v. L. C., 341, 3. 
(167) — Ignora-se a data exata em que foi escrita esta dissertagao. 
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peito a D. Joao era a causa da bca conduta dos filhos. Con- 
ta-lhes como D. Joao tratava os filhos. Fala-Ihes da amizade 
reinante entre si e o irmaos (168). 

Cap. LRIX — Da maneira pera bem tornar algua lei- 
tura em nossa lyng^uagem: regras para a tradugao do latim; 
dois exemplos de traducao (169). 

Cap. C — Do regimento do estamago: regime de vida 
e regime dietetico, para a ^ura dos disturbios estomacais 
(170). 

Cap. CI — Da rroda pera saberem as oras quantas som 
de manhaa, noite, ou despois: descricao do desenho de um 
relogio, feito pelo proprio autor; instrugoes sobre o seu uso 
(170). 

Cap. CII — Pera saber quantas oras som ante ou des- 
pois da mea noite, e g'uanto ante manftiaa: como usar a 
roda que o autor desenhou, para saber as horas, depois da 
meia-noite ate de manha (171). 

Cap. CIII — Da guarda da lealdade, em que faz fym 
este todo trautado: o autor encerra a obra. Porque a 
considera um A B C de lealdade. Os tres "regimentos"; 
necessidade e importancia da guarda da lealdade em cada 
um desses, regimentos. Palavras a rainha, a quern a obra e 
dirigida (172). 

PLANO DO LEAL CONSELHEIRO 

"E por que o entendimento he nossa virtude 
muy principal, screvi del hua breve repartigom, e 
o mais fuy ajuntando segundo melh/o/r pude 

(168) — Carta escrita em 25 de Janeiro de 1435, aos cunhados: 
v. Piel, L. C., 357, 1. 

(169) — Ignora-se a data em que foi escrito este ensaio. 
(170) — Ignora-se a data em que foi escrita esta disserta^ao. Piel 

admite ser um dos primeiros ensaios de D. Duarte, v. L. C., 
383, nota 1. 

(171) — o copista do L. C. deixou de copiar a roda desenhada 
por D. Duarte. O desenho que nos chegou e uma copia 
do seculo XVIII (Livro da Cartuxa de Evora). Piel, L. C., 
383, nota 1, considera tambem este capitulo um dos pri- 
meiros ensaios de D. Duarte. 

(172) — Este capitulo contain, como o Pr61ogo, importantes eler- 
mentos para o estudo critico do L. C. 
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fazer. ... Por que destas tres partes mesturada- 
mente e nom assi per ordem he meu proposito de 
mais trautar, ..." 

(L. C., pgs. 2-3). 

Das palavras de D. Duarte nao se deve concluir que 
o Leal conselheiro e um cerzido de cento e poucos ensaios, 
feito sem um piano pre-estabelecido, e sem unidade de ca- 
rater e objetivos. 

Alguns elementos para a reconstituigao desse piano a 
que o autor se subordinou, sao-nos fornecidos por ele mes- 
mo. No Prolog©, dirigindo-se a D. Leonor, escreve: 

"... satisfazendo a vosso desejo conssiirey que seria 
melhor feicto em forma de huu soo tractado com 
alguus adimentos". 

(L. C., 1, 12). 

Destas palavras e da leitura atenta da cbra, de pronto 
se definem as suas partes fundamentals: 

I — PROLLEGO 

' 1.° - Introdugao (psi- 
cologia) 

(MX) 

II — HUU SOO 
TRACTADO ^ 
(I — LR) 

a 

b 

r a 

b 

III 

IV 

2.0-Tratado de mo- 
ral 

(X-LR) 

ALGUUS ADIMENTOS: Introdugao. 
mais e praticos. (173). 

FAZ FIM ESTE TODO TRAUTADO: 
finals sobre a obra: sua natureza e 

- o entendimen- 
to (I) 

- o entender, a 
m e m 6 r i a, 
a vontade e o 
SiSD (II-IX) 

- os pecado (X- 
XXXIII) 

- as virtudes 
(XXXIV- 
LX) 

■ varias conside- 
ragoes sobre os 
pecados e as 
virtudes (LXI- 
LR). 

Conselhos mo- 

consideragoes 
finalidades. 

(173) — Sobre o criterio que presidiu ao aproveitamento destes 
ensaios que foram a ultima parte do C., v. o que diz 
D. Duarte no cap. LRI. 
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CAPiTULO III 

D. DUARTE E A EDUCAgAO DA AUREA MEDIANIA 

ARISTOCRATICA 

S U M A R I O : 

A educagao na Idade Media: educa^ao pro- 
fissional (escolar) e educagao arlstocratica 
(extra-escolar). A aurea mediania aristo- 
cratica. A literatura de educagao da aurea 
mediania aristocratica. D. Duarte e a edu- 
cagao da aurea mediania aristccratica. 

A EDUCAgAO NA IDADE MfiDIA 

Para o estudo critico do Leal conselheiro, bem como 
do Livro da ensinanca de bem cavalgar toda sela, temcs de 
partir de uma premissa: as obras de D. Duarte tern objeti- 
Vrosi morais, ou, mais definidamente, objetivos educacio- 
nais. 

Nao e posslvel estudar a educagao na Idade Media sem 
distinguir as suas duas formas fundamentais: a educagao 
escolar, de caracter profissional, e a educagao extra-escolar, 
da aristocracia. 

1 — EDUCAfAO PROFISSIONAL (ESCOLAR) 

Ate o fim do seculo XIII, Pcrtugal contou com uma 
instituigao escolar ainda rudimentar: escolas catedrais ou 
episcopals, escolas monasticas e colegios particulares (174). 
Nestas escolas se ensinavam o trivium e o quadrivium, e 
delas salam geralmente ordenandos. So na escola monacal 
de Santa Cruz de Coimbra se ensinava a teologia (175). 

Em 1290, com a fundagao da Universidade de Lisboa, 
pouco depois transferida para Coimbra (176), criou-se o 

(174) — v. H,P.-Ed. Mon., II, 599 e segs. 
(175) — Desta escola saiu Santo Antonio. 
(176) — Sobre a data exata da transferencia da Universidade, 

para Coimbra, v. H.P.-Ed. Mon., II, 607 e segs. 
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ensino superior oficial (direito canonico, leis e medicina), 
com o seu curso propedeutico (curso das Artes) (177). De 
1290 a epoca que estamos estudando (primeira metade do 
seculo XV), passou a universidade portuguesa por nma serie 
de reformas tendentes a Ihe ampllar os estudos, quer no 
sentido docente, quer no sentido dos seus privilegios e meios 
de subsistencia (178). 

Na Idade Media portuguesa, desde o seculo XI (179), a 
Escola, em todos cs graus, preparou uma pequena 
classe de "profissionais": clerigos, mestres de varios graus 
docentes, teologos e canonistas, juristas e medicos; todos, 
"servidores" diretos ou indiretos do Estado. 

Deste modo, o ensino escolar medieval, se alcangou um 
elevado padrao de "saber", nao teve, como instituigao, uma 
correspondente posigao social: as escolas, demandavam ape- 
nas a classe do povo, nunca a aristocracia. Das escolas, 
saiam clerigos para os deveres do sacerdocio, clerigos para 
o ensino e "profissionais" "soldados" pelo Estado. 

E' este conceito do carater profissional da Escola (bem 
claro no esplrito da aristocracia medieval) que explica o fato 
de esta mesma aristocracia ter formado a sua "cultura" 
for a das escolas, e ter-se aproximado delas apenas como 
protetora, como foi o caso, com relagao a Universidade de 
Coimbra, (180) dos reis D. Dinis, D. Fernando, D. Joao I, 
D. Duarte, e do infante D. Henrique. 

(177) — v. H.P.-Ed. Mon., IT, G08/9. 
(178) — Sobre a historia da Universidade portuguesa, na Idade 

Media, v. principalmente as seguintes obras: Teofilo Braga, 
Hist, da Uniu. de Coimbra; Joaquim de Carvalho, Insti- 
tuigoes de cultura, in H.P.-Ed. Mon., II, 599 e segs., es- 
tudo sintetico, mas excelente, pelas ideias e pela moderna 
documentac?ao em que se apoia. Sobre a instru^ao pu- 
blica na Idade Media portuguesa, v. Antonio da Costa, 
Hist, da instrugdo popular... 

(179) — A mais antiga escola portuguesa de que temos noticia e a 
Escola Catedral de Coimbra (1082-1086); v. H.P.-Ed. Mon., 
II, 599. 

(180) — Os seguintes fatos documentam nosso ponto de vista s6- 
bre o carater profissional da institui^ao escolar na Idade 
Media: as finalidades praticas que D. Dinis reconhece a 
novel Universidade (T. Braga, Hist. Univ. Coim., I, 106); 
as ideias e conselhos de D. Pedro, na sua carta de Bruges; 
como D. Duarte classifica os servidores do Estado; entre 
estes coloca os "leterados", os clerigos, os oficiais admi- 
nistrativos (L. C., IV). 
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2 — EDUCA^AO ARISTOCRATICA (EXTRA ESCOLAR) 

Para os historiadores rom^nticos, tornados de ardores 
liberalistas, e de simpatia pelo povo^ anonimo, teve este, pa- 
pel preponderante na historia medieval. Parece-nos que a 
demofilia do seculo XIX inverteu, na caracterizagao da Ida- 
de Media, a ppsigao das forgas socials: a classe popular, 
formada pelos servos, semi-livres, ou livres, pelos vilaog 
e pelos cavaleiros vilaos, constitulu uma classe trabalha- 
dora, que sustentou a economia agraria e industrial, bem 
como o malor peso das guerra de Reconquista; mas nao 
se pode negar que foram a realeza e a fidalguia (181) que 
construlram o Estado, que montaram e dirigiram a maqui- 
na administrativa, que conduziram a politica intema e ex- 
terna dos parses. Foi a aristocracia que dirigiu as nagoes 
medievais. 

Colocada em todos os postos de "autoridade", de "se- 
nhorio", detentora dos "regimentos" civis e militares, teve 
a aristocracia toda a responsabilidade nos destinos das na- 
cionalidades em formagao; possuiu as maiores for tunas; e, 
do ponto de vista da "cultura", foi a classe mais elevada. 

Esta ultima afirmativa obriga-nos a uma distingao de 
termos: que se pode entender, na Idade Media, por "cul- 
tura aristocratica", e no que se distingue esta posigao es- 
piritual e social, do "saber" dos profissionais, socialmente 
subalternos. 

Estabelecido, desde Afonso I, o principio da monarquia 
hereditaria, buscou-se a participagao de todas as forgas 
nacionais, na politica e na administragao: so assim, como re- 
zava o catecismo politico em mcda, "se garante a paz do 
povo e todos apreciam e defendem essa organizagao" (182). 
Afonso III deu, neste sentido, o passo mais decisive, intro- 
duzindo nas cortes a representagao popular, com o que con- 
trabalangou a forga da aristocracia e do clero em face da 
realeza. 

Na organizagao das forgas pollticas procurou-se esta- 
belecer uma perfeita hierarquia dos poderes, hierarquia que 
reproduz a forma de uma piramide, cujo v£rtice e a pessoa 
do monarca. O monarca era assistido por um conselho. 

(181) — Sobrc a fidalguia portuguesa, sua organizagao e fungao 
social na Idade Media, v. Gama Barros, Hist, admin., 
II, 349 e segs. 

(182) — Sum. Teol., I.a, Ilae., Q 105, art. 1. 
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fprmado em regra de membros da aristocracia. Nas cortes, 
oxide se decidiam os atos politicos mais importantes, fa- 
.ziam-se representar todas as classes socials (183). 

'• O mais curioso — para nos — desta organizagao hierar- 
quica dos poderes nao e o equillbrio de suas forgas e a con- 
Vergencia das mesmas na autoridade do monarca. O mais 
ourioso e que a hierarquia dos poderes oorrespondia a uma 
•Merarquia moral, espiritual e economical a proporgao que 
se subia da base da piramide para o vertice, aumentava, 
mas classes socials (hierarquizadas e estratificadas) a soma 
das virtudes morais, a "sabedoria" e o poder economico. 
O rei era — ou devia ser —, nesta "monarquia modelo,,^ 
o maximo poder politico e economico e ainda o exemplo 
da mais elevada "cultura" (184). 

E assim tinha de ser, porque, segundo o princlpio do 
"dominium politicum", a fungao dos reis nao era, no dizer 
do infante D. Pedro, terem "mayoria sobre os outros ... 
com desejoso poderio de sse assenhorar, mas ter por officio 
consselharem" (185). O rei so poderia cumprir sua alta 
missao, recebendo a inspiragao de Deus, o que seria im- 
posslvel, se nao houvesse entre ambos aproximagao espiri- 
tual. O rei estava, perante os vassalos, na mesma posigao 
de Deus perante o mundo; e, "mutatis mutandis", nessa 
mesma posigao.estava toda e qualquer "autoridade" perante 
os seus subditos. 

Esta exigente concepgao da autoridade regia e das 
demais autoridades obrigava a uma exigente e complexa 
formagao cultural da aristocracia. 

A AUREA MEDIANIA ARISTOCRATICA 

E' esta formagao cultural da aristocracia que tentare- 
mos agora explicar, no seu carater, processes e objetivos. 

A "cultura" da realeza e da fidalguia era bem diversa, 
na Idade Media, do "saber" dos "profissionais" do Estado, 
em posigao subalterna, de assalariados, embora muitas ve- 
«es em importantes fungoes tecnico-administrativas (te6- 

(X83) — Sdbre a organiza?ao administrativa de Portugal, na Idade 
Media, v. sobretudo Gama Barros, op. cit., II; Eduardo 
de Oliveira Franca, 0 poder real em Portugal... 

(134) — v. a este proposito as ideias de D. Duarte, in L. C., LII. 
(185) — v. Virtuoso benfeitoria, II, 16. 
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logos, juristas, medicos, preceptores, astrologos, economis- 
tas). 

"Cultura" implicava, inicialmente, numa posigao so- 
cial que permitisse a formagao e expressao desta posigao de 
esplrito. A "cultura" era apanagio da aristocracia, dos de- 
tentores dos "regimentos" do Estado. 

O conceito de "cultura" e, na Idade Media, bastante 
complexo, pois, por "cultura" se entendia um conjunto de 
qualidades e aptidoes morals, intelectuais e fisicas: 

a) — Dominio de uma base de saber (as Artes, ensina- 
das por "privata docentes") que capacitasse o indivlduo a 
compreender os problemas da sua vida; que capacitasse o 
indivlduo a desenvolver o esplrito no sentido de um conhe- 
cimento "curioso" e de carater enciclopedico;; conheci- 
mento que nao pretendia ser "saber" espiecializado, o 
que competia, como dissemos, aos "profissionais"; enciclo- 
pedismo e curiosidade tao expressivos nas obras de D. Duarte 
e D. Pedro, e que hoje designarlamos pela expressao "cul- 
tura geral"; curiosidade que levava a atentar nos aspectos 
imediatos da vida (186) e que acabou por levar os esplritos 
ao gosto dos livros (187) e as viagens instrutivas como foi 
o caso do infante D. Pedro. 

b) — Interesse por todos os problemas e manifesta- 
qoes do esplrito; interesse que levou a aristocracia a prati- 
car um esclarecido mecenatismo (188). E nao foi, porven- 
tura, esse mecenatismo que permitiu o desenvolvimento do 
trovadorismo, da arte sacra, das universidades? em resume, 
de todas, se nao de quase todas as manifestagoes do esplrito 
medieval portugues? Desse mecenatismo deram exemplo 

(186) — a curiosidade de D. Fernando pela tecnica da falcoaria 
levou-o a encomendar a Pero Menino um tratado sobre o 
assunto (v. Pero Menino, Livro de falcoaria); e sabido 
o interesse de D. Joao pela montaria, o que o levou a 
"escrever" o Livro da montaria. A curiosidade de D. 
Duarte pelos aspectos imediatos da vida esta bem docu- 
mentada em muitos de sens opuscules ocasionais. 

(187) — D. Duarte aconselha em mais de um passo do L. G., o 
entretenimento da leitura, como um dos mais proveitosos 
e virtuosos entretenimentos; e em seu tempo que nasce, 
na aristocracia, o gosto da leitura instrutiva. 

(188) '— v. H.L.P. Ilust., I, 90 e segs. boa documenta?ao icono- 
grafica sobre o mecenatismo medieval. Este mecena- 
tismo muitas vezes foi considerado como uma "autoria" 
da obra, como mostramos em nossa tese de doutoramento, 
0 Nob. do conde D. Pedro, pg. 36 e sgs. 
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quase tcdos os monarcos Portugueses medievais, sobretudo 
D. Dinis; esse mecenatismo aconseUia D. Pedro a D. Duarte, 
na carta de Bruges. 

c) — Completa educa^ao moral: conhecimento da fi- 
losofia moral; conhecimento da religiao, quer na parte pra- 
tica, quer na doutrinaria, ambas muito complexas na Idade 
Media (189); conhecimento da doutrina moral sobre os 
"regimentos", assunto a que D. Duarte dedica em parte o 
Leal conselheiro; formagao da consciencia moral, o que exi- 
gia, a par do conhecimento da doutrina, uma permanente 
auto-educa^ao; educagao social, exigida por uma vida pala- 
ciana complexa nos protocolos e com requintes de cortesa- 
nismo. 

d) — Educagao cavaleiresca: que implicava no conhe- 
cimento dos deveres politicos, sociais e religiosos da cava- 
laria; no conhecimento teorico e pratico da equitagao de 
paz e de guerra, bem como no conhecimento das tecnicas 
militares. 

Assim educada, formava a aristocracia medieval uma 
classe, espiritual e socialmente muito diversa da dos "sabe- 
dores" ou "leterados", e demais "profissionais''; uma classe 
"culta" e elevada. E, dado o mediano indice de "saber'' 
da aristocracia, guindada por tradigao a alta posigao so- 
cial e politica, constitula ela uma "aurea mediania" for- 
mava ela, na sociedade medieval, a classe da "aurea me- 
diania aristocratica" (190). 

Se a formagao dos "letrados" e demais "profissionais" 
do Estado se fazia, por via de regra, em instituigoes esco- 
lares, a formagao da "cultura aristocratica", era extra- 
escolar. 

O conhecimento das Artes liberais, base da educagao 
intelectual, era ministrado por "privata docentes", e nunca 
adquirido "per descurso d'EScollas", como diz Rui de Pina. 
de D. Duarte (13), e como se documenta com o caso de 
D. Dinis. Process*) de "privata docentes". Adquirido a base 

<189) — v., a este proposito, o que diz Zurara dos rigores reli- 
giosos de D. Filipa, in Cr. torn. Ceuta, 117, 16; o conselhos 
de D. Duarte sobre o regimento que se devia ter nas ca- 
pelas, e sobre o tempo que se devia ter nos oficios reli- 
giosos (L. C., LRVI e LRVII); o que nota D. Pedro sobre 
as deficiencias do clero portugues (carta de Bruges). 

(190) — d. Pedro confessa reconhecer a difererica entre a "cul- 
tura" de sua classe e o "saber" dos letrados: "para ca- 
valeiro e nao letrado eu arrazoadamente entendo latim". 
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de conhecimento, o mais se fazia pelo convlvio intelectual 
com os "letrados" e "por continual d'estudar, e leer per 
boos livros', (13). 

A educagao moral, religiosa e corteza fazia-se pelo ca- 
tecismo, pela pratica religiosa, pela leitura de obras de mo- 
ral e de edificagao; fazia-se no convivio da corte. 

A educagao cavaleiresca adquiria-se percorrendo-se os 
tr§s graus da cavalaria (pagem, escudeiro e cavaleiro) e 
aprendendo-se, por obras (191), pelo convlvio e pelo ensmo 
moral e pratico, toda a preceptlstica estabelecida pelos usos 
e costumes do tempo. 

Esta claro que um tal process© de educagao da aristo- 
cracia, liberal porque realizado fora da disciplina escclar 
e num piano social onde as coacgdes eram quase que ex- 
clusivamente as da consciencia de cada um e as dos costu- 
mes da epoca, liberal, dizlamos, esta educagao nem sempre, 
ou melhor, em raros casos alcangou os objetivos micrais 
visados pelcs ideais do tempo. Um desses raros casos e D. 
Duarte; a nosso ver o esplrito mais complete, a concretlza- 
gao mais perfeita das aspiragoes morals da "aurea mediania 
aristocratica" portuguesa. Principe que per um lado reali- 
zou os ideais de "cultura" de sua classe, e por outro, me- 
lhor compreendeu estes ideais e mais diretamente contri- 
bulu para os sistmatizar e ensinar. 

A LITERATURA DE EDUCAGAO DA "AUREA MEDIANIA 

ARISTOCRATICA', 

Antes das obras de D. Duarte, ja uma quantiosa litera- 
tura colaborava na formagao da "cultura" aristtocratica. Esta 
bibliografia educacional, hoje nao e posslvel reconstruir 
completamente: de muitas obras temos incompleta infor- 
magao, e de algumas so podemos falar por suposigao. Per- 
correndo os catalogos das bibliotecas dos primeiros Avises, 
os documentos sobre o ensino medieval, lendo as obras da 

(191) — Como mostraremos mais adiante, outra nao foi a finali- 
dade de D. Duarte ao escrever o L. E., senao oferecer aos 
cavaleiros e escudeiros um manual de educagao pratica. 
Antes de D. Duarte, indiretaraente influiram na educagao 
dos cavaleiros e escudeiros as novelas de cavalaria; o 
Condestavel Nun'Alvares procurou em toda a sua vida 
imitar a Galaaz, um dos mais amados e imitados herdis 
da cavalaria arturiana. 
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Idade Media e socorrendonos de alguns estudos sobre o 
assunto, chegamos a um inventario bibliogrdfico das obras 
de educagao da aristocracia (ou de regia instrugao), inven- 
tario que temos de confessar ser apenas aproximado (192). 

fisse inventario bibliografico, embora incompleto, e su- 
ficiente para concluirmos quais os interesses, qua! o carater 
e grau de cultura da aristocracia medieval portuguesa. 

Do seu exame, a primeira conclusao a que chegamos 
e que teve, essa "cultura", um carater sincretico e enciclo- 
pedido: a curiosidade e o desejo de sabedoria levou os espi- 
ritos a leitura de obras as mais variadas, quer na proceden- 
cia (hebraicas, gregas, latinas, arabes, francesas, italianas, 
espanholas, inglesas), quer no conteudo (teologia, filosofia, 
historia, direito, medicina, astrologia, viagens, ficgao, ma- 
nuals de conhecimentos pratico). Verdade e que, bem vis- 
tos, este sincretismo e este enciclopedismo se orientaram no 
sentido de um unico e determinado objetivo: a sabedoria, 
a cultura integral, o que Ihe deu, portanto, equilibrio e or- 
ganicidade, o que nos permite dizer que tal sincretismio e 
enciclopedismo da "aurea mediania aristocratica" nao se 
confundem com a desordenada e diletante curiosidade de 
espirito. Alem disso, e preciso nao esquecer, a aristocracia 
medieval sempre associou a ideia de "cultura" aos deveres 
politicos: a "cultura" se adquiria no interesse dos deveres 
do "senhorio", era motivada pela vida pratica dos "regi- 
mentos". 

(192) — v. Apendice. Para a organiza^ao desse inventario con- 
sultamos as seguintes obra: Frei Fortunato de Sao Boa- 
ventura, Commentariorum de Alcobacensi Mstorum Biblio- 
theca Libri tres, Coimbra, 1827; Idem, Index Codicum 
Bibliothecae Acobatiae, Lisboa, 1775; Idem, Colegao de 
ineditos Portugueses do seculo XIV e XV, que ou foram 
compostos originalmente, ou traduzidos de vdrias linguas, 
por Monges Cirtercienses deste reino, Coimbra, 1829. Teo 
filo Braga, Hist. Univ. Coimbra; J. Teixeira Rego, A li- 
teratura..., in H.P.-Ed. Mon,, II, 566 e sgs.; Joaquim 
de Carvalho, Instituigoes de cultura, in H.P.-Ed. Mon. II, 
599 e segs. e in H.L.P. Bust., I, 55; Rodrigues Lapa, 
Ligoes de Literatura portuguesa; Lotbar Thomar, Contri- 
buigdo para a historia da filosofia portuguesa; Catalogos 
das livrarias de D. Joao I, D. Duarte, Infante D. Fernando 
(in Teof. Braga, Hist. Univ. Coimbra, I, 209 sgs.) Muitos 
elementos colheraos ainda nas obras de D. Joao, D. Pedro, 
D. Duarte, Fernao Lopes, Zurara, bem como na Corte 
imperial. Todas as obras citadas por D. Duarte no L. C. 
e no L. E. foram identificadas por Joseph Piel. 
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Outra conclusao e que a "cultura'' aristocratica, em- 
bora condicionada aos deveres do "senhorio", era ilimitada 
na sua curiosidade. Em principio parece dificil conciliar 
estas ideias: interesses e objetivos imediatos da "cultura,, 

e suas ilimitadas ambigoes intelectuais. 

De fato, quando se atenta no carater enciclopedido 
e sincretico dessa bibliografia e da "cultura" de um D. Duar- 
te, de um D. Pedro, patenteia-se-nos i0 infinito horizonte da 
curiosidade dcs espiritos, que percorrem quase todos os do- 
minios do conhecimento, num esforgo de compreensao de 
todos os problemas da realidade. 

D. Duarte, em toda a sua vida, nas suas obras, e parti- 
cularmente neste passo do Leal conselheiro, documenta e 
justifica excelentemente a extensao dos interesses espirituais 
de sua classe: 

"Naquel livro do Regimento dos Pryncypes se 
declara que todo Rey e duque, que perfeitamente 
quer aver prudencia, deve aver as propriedades da 
dicta virtude, as quaaes som oito, scilicet: Renem- 
branga das cousas passadas. Ca diz Aristotilles no 
2.° livro da Reictorica, que nos feictos que cs ho- 
mees fazem per sua voontade, a mayor parte dos 
que ham de sser som semelhantes aos que ja fo- 
rom. Outrossy deve aver avysamento, magynan- 
do o que ha dacontecer, e per que maneira mais 
asynha avera seu proposito, Deve ainda de sseer 
entendido e sabedor, que saibha lex, e custumes, 
e reglas de direita razom, as quaaes Ihes sejam 
pryncipios e fundamentos de que proceda em seus 
feictos. E perteecelhe de sseer razoavel pera 
maginar quaaes camynhos e modos pode tirar da- 
quellas reglas pera aver o que deseja. Comprelhe 
outrossy aver sotilleza pera seer achador dos bees 
que som compridoiros ao seu poboo. E por quanto 
huu homem nom pode tarn magynativo seer que 
todallas cousas proveitosas aas suas gentes per 
ssy possa cuydar, convem a todo senhor que be- 
nignamente ouga os consselhos dps sabedores e dos 
barooes, dos fidalgcs e dos antiigos e daquelles 
que amam o rreyno e o ssenhorio. E por que as 
gentes muytas ham condigooes desvairadas, e per 
desvairados modos devem seer regidas, he neces- 
sario ao senhor aver muytas speriencias de conhe- 
cer o sseu poboo pera o saber melhor reger e or- 
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denax aa fym que ha daver. A pestumeira pro 
priedade que ha daver, he que seja sages, por que 
assy como nas sciencias per vezes se ajuntam 
(a) as falssidades com as verdades, e penssa ho- 
mem que todo he verdade, assy nos feictos e obras 
que homem ha de fazer aos poboos se ajuntam os 
maaos e parecem boos, e nom o(s) som. E per 
tanto compre ao senhor seer sages pera estremar 
o mal do bem, e dereitamente reger sua gente, 
avendo renembranga e avysamnto e sabedoria, 
seendo razoavel que dhua razom tire outra se- 
gundo for compridoiro, e aja sotilleza dentendy- 
mento, e receba bem os consselhos, filhe muytas 
speriencias e seja sages em suas obras, e per tal 
maneira podera verdadeiramente seer prudente."... 

(L. C., 218, 8). 

Se tanto exigia a virtude da prudencia, como possui-la 
e pratica-Ia, sem a curiosidade ilimitada do espirito? Essa 
curiosidade estava, assim, ccndlcionada a "sabedoria poll- 
tipa", e, nao, dirigida no sentindo de um saber desinteres- 
sado. Para a "aurea mediania aristocratica", sabedoria 
era sabedoria polltica, era compreensao da realidade, era 
experiencia, era vida: dai ser, ao mesmo tempo, ilimitada 
e pragmatica. Assim, estas duas ideias, a primeira vista 
contraditorias, conciliam-se perfeitamente. 

Outra conclusao a que chegamos do exame desse in- 
ventario bibliografico e que na sua maioria as obras que 
serviram a cultura da aristccracia medieval portuguesa fo- 
ram de origem estrangeira. So no seculo XIV comega a 
cultura aristocratica portuguesa a produzir seus proprios 
frutcs (193), dos quais os mais Importantes, scb todos os 
pontos de vista, sao as obras de D. Duarte. 

Na importagao e divulgagao da cultura estrangeira, em 
Portugal, teve relevante papel a erudigao monacal, sobre- 
tudo alcobacense (194), e a de muitos "sabedores" leigos. 

U93) — v. nossa tese de doutoramento, O Nob. do Conde D. Pedro, 
Introdugao. 

(194) — Sobre a atividade literaria alcobacense, v.: Frei For- 
tunato de Sao Boaventura, op. citadas in nota 192; An- 
tonio Anselmo, Os codices alcobacenses da Biblioteca Na- 
cional, 1926; Frei Joaquim de Santo Agostinho, Memdria 
sdbre os codices manuscritos, e cartorio da Peal Mostei- 
ro de Alcobaga, in vol. Y.0 das Memorias da Lit. Portug., 
Acad. das Ciencias de Lisboa, 1793. Lothar Thomas, op. cit. 
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E' visivel a falta de originalidade da "cultura" aristo- 
cratica portuguesa, na Idade Media, pois a essa "cultura" 
falta originalidade de ideais e de estilo de vida. Mas quando 
nos referimos a essa falta de originalidade, devemos inter- 
preta-la dentro da historia medieval. 

Ao se fazer a independencia de Portugal (195), estava 
0 pals, se nao definido — pois essa definigao foi obra do 
tempo — pelo menos gizado na sua fisionomia politica e 
social, e dinamizado para a consecugao de uns tantos obje- 
tivos nacionais. E isto se explica pelo fato de ter coinci- 
dido o aparecimento politico de Portugal (o que, ademais, 
se deu com outras nagoes europeias) com a plenitude da 
Idade Media. Com tradigoes da cultura heleno-romana, 
da cultura hebraico-crista e com o que de cultura trouxeram 
os invasores germanicos e sobretudo arabes, a Europa oci- 
dental construlu, durante a Idade Media, uma civilizagao 
cuja plenitude comega per volta do seculo XII. Os Esta- 
dos formados na altura do amadurecimento do mundo me- 
dievo nao tiveram senao de procurar uma base territorial 
e reunir o material humano, para realizar, em proje^ao 
reduzida, e com carater mais individual, essa civilizagao 
em plenitude. 

Nao ha, assim, na Idade Media portuguesa, como se 
poderia supor, um aprendizado cultural com ensaios e erros 
ate o encontro, depois de dolorosa experiencia histdrica, 
de um desejado tipo de cultura: ha, pelo contrario, desde a 
independencia, e ate um pouco antes, todo um ideario de 
cultura, que, naturalmente, cada dia mais se compreende 
e melhor se realiza. Um ideario de cultura que e tanto por- 
tugues, quanto frances, ingles, espanhol, italiano, porque 
nao e individual, nacionalista, mas universal, euro-medieval. 

E do mesmo modo que o estilo de vida e a "cultura" da 
aristccracia medieval portuguesa nao sao originals, tam- 
bem nao sao originals as obras (como o Leal conselheiro, o 
Livro da ensinanga de bem cavalgar toda sela, a Virtuosat 
benfeitoria) que nasceram dessa "cultura". 

Deste modo, quando do exame da bibliografia que leu 
a aristocracia medieval portuguesa, conclulmos que e ela, 
quase toda, estrangeira (sobretudo grega, latina, latino- 
crista e arabica) devemos compreender que o mesmo se 
verifica em outros pafses da Europa medieval, todos ainda 
numa era de formagao historica e seduzidos per um ideario 
universal de vida. 

(^95) — y. nossa tese de doutoramento, Introdu^ao. 
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D. DUARTE E A EDUCAgAO DA "AUREA MEDIA 
ARISTOCRATICA" 

De todas as obras nacionais e estrangeiras que serviram 
a formagao da "aurea mediania aristocratica", estamos con- 
vencidos de que nenhuma tem, no piano da historia da 
"cultura" medieval portuguesa, o interesse do Leal conse- 
Iheiro e do Livro da ensinanga de bem cavalgar toda sela: 
primeiro, porque sac, estas obras, quanto posslvel, original- 
mente portuguesas; segundo, porque nenhuma das que se 
escreveram ate 1440 traz, tanto quanto as obras de D. Duar- 
te, documentos sobre a vida espiritual e moral da aristo- 
cracia portuguesa; nenhuma e tao profunda em observa- 
goes sobre a realldade circundante; nenhuma e tao definida 
nos objetivos educacionais. 

A obra de Alvaro Pads — Collyrium fidei adverus haere- 
sis — escrita durante o seu governo da diocese de Silves 
(1333-1338 ou 1339) e apenas um depoimento sobre a ati- 
vidade anti-heretica do autor, e uma campanha contra as 
heresias do tempo (196). 

O Livro de falcoaria de Pero Menino (197), escrito a 
pedido de D. Fernando, esta na categcria inferior dos ma- 
nuals de instrugao pratica. 

O Livro da montaria, elaborado sob a diresao de D. 
Joao I, se tem, inicialmente, consideragoes de ordem moral 
sobre as vantagens da "montaria", perde logo o carater 
Literario, limitando-se a um minucioso arrazoado sdbre a 
tecnica da caga de monte (198). 

A Virtuosa benfeitoria de D. Pedro, sem duvida de muito 
mais interesse historico e literario que as obras anteriores, 
pelo que contem de reflexoes sobre a filosofia politica em 
moda, de observagoes sobre a realidade imediata, e de con- 
selhos oportunos para as "autoridades" portuguesas, e ainda 
unilateral nos objetivos morals e educacionais, e, portanto, 
ainda incompleta como documento da "cultura" da aristo- 
cracia medieval portuguesa. 

Ao leitor desprevenido, das obras duartinas e dos julzos 
de alguns historiadores sobre o Rei Eloquente — por exem- 

(196) — v. Lothar Thomas, op. cit., pg. 105 e segs. 
(197) — v. Pero Menino, Livro de falcoaria, Coimbra, 1931, com 

pref. de Rodrigues Lapa; Carolina Michaelis de Vascon- 
celos, Mestre Guiraldo e os seas tratados de alveitaria e 
cetraria, sep. da Rev. Lusitana, vol. XIII. 

<198) — v. D. Joao I, Livro da montaria, Coimbra, 1918.. 
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plo, Oliveira Martins —, pode parecer que D. Duarte repre- 
senta, no meio portugues, uma superagao de "cultura", uma 
"cultura" singular, excentrica, um esplrito desligado do piano 
mental de sua classe, fechado no egoismo da inteligencia e 
da curiosidade. Pelo menos, foi esta a nossa impressao, quando, 
ha alguns anos, ainda muito incipientes no estudo da Idade 
Media portuguesa, lemos o Leal conselheiro e o Livro da 
ensinan^a de bem cavalgar toda sela. Pelo menos, assim 
pensou Oliveira Martins, ao escrever estas palavras: 

"Com os vlcios e qualidades do literato, D. 
Duarte, sem ser um mediocre, nao se podia dizer 
um esplrito superior. Noutras condigoes talvez 
fosse; o fato de ter nascido prlncipe, num mo- 
mento historico em que a energia nacional pul- 
sava com violencia, impelindo-o tambem o proprio 
exemplo dos irmaos, e levando-o a saturar-se de 
um saber acaso demasiado para a capacidade li- 
mitada de seu esplrito, exagerou a tensao deste 
ultimo e forgou-lhe as cor das, a ponto que, prin- 
cipiando por fazer dele um valetudinario, acabou 
pelo matar" ... (199). 

"Nao nascera para reinar, nascera para con- 
selhar. Tudo Ihe servia de tema para composicdes 
mais ou menos interessantes. Sem energia deci- 
siva, satisfazia-se registrando no papel submisso, 
que obedece a tudo, as lucubragoes nebulosas do 
seu esplrito" (200). 

D. Duarte nao e um "sabedor", nem se pode desejar 
que o tivesse sido: e apenas um homem "culto", com "sa- 
bedjoria", com aquela "prudencia" que ele mesmo define 
no Leal conselheiro (Caps. L-LIV). Incontestavelmente que 
como homem "culto" foi superior a todos os aristocrat as de 
seu tempo e mesmo anteriores. Mas esta superioridade — 
natural, dentro de um sistema de educagao liberal e quase 
autodidata — nao e desligamento do piano de sua classe, 
fuga do seu esplrito para a erudigao ou para o saber espe- 
cializado. D. Duarte e um modelo, e o melhor, da "aurea 
mediania aristocrdtica" da Idade Media portuguesa. O in- 

(199) — Oliveira Martins, Os filhos de D. Jodo I, 4.a ed., 152/3. 
(200) — Idem, ibidem, 155. 
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teresse de suas obras esta nao so no que elas documentam 
dessa "cultura" (201), como ainda em serem as unicas que 
procuraram disciplinar essa "cultura", dentro de um ponto 
de vista realista e integral. 

E' tambem ccrrente a ideia de que D. Duarte escreveu 
as suas obras, sobretudo o Leal conselheiro, para iludir al- 
guns ocios; ou para que se Ihe nao escapassem por um desvao 
da memoria conhecimentcs adquiridos na observaqao da 
vida e na leitura de alguns livros; ou como derivativo dos 
seus sofrimentos morais; ou, finalmente, no empenhc de 
organizar um "diario". 

O querido mestre Oliveira Martins assim escreveu: 

"Escrevia tudo, porque o seu espdrito, sem 
energia nem prcfundidade, tinha, todavia, a ex- 
tensao propria da gente indeterminada. Os seus 
trabalhos sao um compendio das cogitagoes do 
tempo, e podem considerar-se o diario da sua vida. 
Um dia redigia as regra de governar, recopilando 
o que lera no "De regimine principum", que era 
o evangelho politico do seculo; outro dia disser- 
tava sobre as regras de bem cavalgar, reeditando 
o que o pai escrevera no seu tratado de monteria. 
Depois, a economia domestica: do que se deve aos 
criados; depois, a economia politica: das valias 
do pao conforme as valias do trigo; depois ser- 
moes e glossas mlsticas; depois, observagoes mi- 
neralogicas, astronomicas, biologicas, nas quais se 
descortina a nuvem de misticismo naturalista em 
que ciencia vinha despontando; depois, disserta- 
goes morais; depois, notas de estado, papeis poli- 
ticos sobre as questoes acesas; depois, regras de- 
monologicas, velho terror que se nao dissipara 
ainda e nos tempo novcs ia tomar um carater 
transcendentemente tragico, entrando no direito 
pela porta da religiao, a maneira que a Igreja se 
encarnava no Estado com a definigao do poder 
absoluto dos prlncipes profundamente cristaos." 
(202). 

(201) — O valor documental das obras de D. Duarte, no que res- 
peita aos costumes da epoca, reconheceu Gama Barros, 
op. cit., II, 414. 

(202) — Oliveira Martins, Os filhos..., 4.a ed., 155/6. 
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Estas ideias fizeram escola ate bem pouco tempo (203). 
So depois dos trabalhos do P. Domingos Mauricio (204), isto 
e, a-partir-de 1931, vem-se procedendo a uma revisao das 
ideias sobre o Rei Eloquente e suas obras. 

No que diz respeito a revisao das ideias criticas sobre 
as obras de D. Duarte, o primeiro passo decisivo foi dado 
por Rodrigues Lapa (205). Escrevendo sobre o Livro da 
ensinanga..., assenta, Rodrigues Lapa, julzos como estes: 

"O livro teria um interesse mediocre se fosse 
apenas um tratado de gineta. Mas nao e so isso; 
e acima de tudo o elogio entusiastico da educagao 
e da vontade. D. Duarte ere inteligentemente na 
virtude da educagao" (206). 

"Esta atitude mental colocava D. Duarte um 
pouco acima da sociedade do seu tempo e esta em 
manifesta contradigao com o que se tern dito 
sobre a sua abulia'' (207). 

"Ha no livro uma parte que nao conseguiu 
chamar ainda a atengao dos nossos pedagogos, 
nem o conseguira jamais, se nos obstinarmos er- 
radamente a considera-lo apenas um compendio 
de equitagao" (208). 

A proposito do Leal conselheiro afirma Rodrigues 
Lapa: 

"O livro era dedicado a sua esposa, a Rainha, 
e tinha, como o titulo indica, um fim educative, 
era como que um guia de moral caseira, cujas 

(203) — v. Julio Dantas, Outros tempos; Agostinho de Campos, 
art. in H.L.P. Uust., I, 163 e segs.; Angelo Ribeiro, art.' 
in H.P.-Ed. Mon., Ill, 28 e segs. 

(204) — Pd. Domingos Mauricio, D. Duarte e as responsabilidade 
de Tanger, in Brot^ria, XII e XIII; o ponto de vista de 
D. Mauricio, na interpretag^o do carater de D. Duarte, 
foi perfilhado por Faria de Vasconcelos, "ContribuiQao 
para o estudo da psicologia de el-rei D. Duarte", in Bro- 
teria, XXV. 

(205) — Rodrigues Lapa, Ligdes..., 2.a ed., 1943. 
(206) — Idem, ibidem, pg. 250. 
(207) — Idem, ibidem, pg. 250. 
(208) — Idem, ibidem, pg. 250. 
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deficiencias e falta de unidade de composigao o 
rei era o primeiro a reconhecer" ... (209). 

"A filosofia de D. Duarte, longe de ser uma 
aplicaQao meramente livresca, era uma pratica 
vista e sentida, como ele proprio a parece defi- 
nir no capltulo 98" (210). 

A nossc ver estao em Rodrigues Lapa as primeiras di- 
recgoes para uma exata interpretagao das obras de D. Duar- 
te; partimos delas, aprofundamo-nos na questao e chega- 
mos a estas conclusoes: 

1.°) — Dado o ccnceito de educagao perfilhado por D. 
Duarte: a educagao do aristocrata deve ser integral, isto e, 
moral e pratica; dada a unidade de objetivos de suas obras, 
estas devem ser estudadas em conjunto; 

2.°) — O Livro da ensinanca de bem cavalgar toda sela 
nao e apenas um "elogio entusiastico da educagao e da von- 
tade", e uma obra "com algumas paginas dignas de figurar 
numa biblioteca de educa^ao", como diz Rcdrigues Lapa. 
E' muito mais: e uma obra, toda ela dedicada a educagao 
pratica do fidalgo, do aristocrata; 

3.°) — O Leal conselheiro e os chamados "opusculos 
ocasionais" sao dedicados a educagao moral do fidalgo, do 
aristocrata. 

Quando se afirma que D. Duarte visa a educagao moral 
e pratica da aristocracia, e necessario explicar o sentido 
exato destas expressoes. 

Como em todos os tempos, na Idade Media a educagao 
moral e pratica, intimamente relacionadas, orientavam-se 
no sentido da vida ativa do educando, e no sentido das 
possibilidades que Ihe oferecia a organizagao social vigente. 

Colocada a aristocracia, ou o "estado dos defensores", 
como diz D. Duarte (L. C., cap. IV), em todos os postos im- 
portantes da administragao, detentora dos "senhorios" de 
paz e de' guerra, sua educagao pratica e moral fazia-se no 
sentido dos deveres dessa posigao. 

O "senhorio" medieval nao implicava em atividade de 
carater tecnico, como se pensaria, confundindo-se a "au- 
toridade" medieval com a autoridade em nossa sociedade mo- 

(209) — Idem, ibidem, pg. 257. 
(210) — Idem, ibidem, pg. 259. 
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dema. O "senhorio'' era posi^ao social, polltica e econ6- 
mica que obrigava, na paz, a diregao moral de uma coleti- 
vidade, afim de que a mesma pudesse alcanQar seu fim etico: 
o bem social; na guerra, a diregao moral e estrategica de 
uma tropa (211). 

A educagao dos nobres nao se confundia com a dos 
"profissionais" do Estado, educagao de carater intelectual 
e tecnico. 

D. Duarte tern bem claros os objetivos de suas obras; 
tern consciencia do publico a que se dirige e que procura 
educar. No Livro da ensinanga..., ja no Prologo, declara: 

"Em nome de nosso senhor Jesus Cristo: Se- 
gundo he mandado que todallas cousas fagamos, 
ajudando aquel dicto que de fazer livros nom he 
fim, por alguu meu spago e folganga, conhecendo 
que a manha de seer boo cavalgador he hua das 
principaaes que os senhores cavalleiros e scudeiros 
(212) devem aver, screvo alguas cousas per que 
seran ajudados per a a melhor percalgar os que as 
leerem com boa voontade e quiserem fazer o que 
per mym esto Ihes for declarado". 

(L. E., 1, 6). 

Mais adiante, resumindo as condigoes necessarias a um 
bom cavaleiro, insiste na condigao economica (poder da 
fazenda), o que so podia ser exigido da aristocracia: 

"Quanto perteece ao poder abastante que de- 
vem aver os cavalgadores, se departe em duas: 
Hua de desposigom do corpo, e outra da fazenda". 

(L. E., 10, 5). 

"O poder da fazenda se departe em duas par- 
tes: Hua pera comprar e aver boas bestas; e a 
outra pera as governar". 

(L. E., 11, 12). 

(211) — Entre os opusculos ocasionais de D. Duarte mais de 
um dedicado a questoes militares e estrategicas. V. a 
este proposito a organizagao militar na Idade Media por- 
tuguesa: Vitoriano Jose Cesar, "Organizagaib militar'^ 
in H.P.-Ed. Mon., II, 525, segs. 

(212) — Sobre a categoria social dos escudeiros e cavaleiros na 
Idade Media portuguesa, v. Gama Barros, op. cit., II, 34g 
e segs. 
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No capitulo dedicado ao louvor das manhas (L. E., 118), 
D. Duarte nao e menos claro na indicagao de seu publico, 
ao lembrar que a aristocracia devia atentar na importan- 
cia das qualidade de um bom cavalgador, afim de que pu- 
desse, com seu exemplo, ensinar a "gente meuda", e con- 
tentar os "senhores": 

"Por que os cavalleiros e scudeiros mancebos 
alguus tee em casa dos grandes senhores por prin- 
cipaaes em se trazerem e fazellas outras manhas, 
e as que som per estes louvadas e praticadas, os 
mais de todos as seguem. E sse estes nom as co- 
megam e deltas non querem husar, nom sperem 
que gente meuda aja deltas tal pratica que muyto 
valha. Mas do exempro dos senhores e dos prlnci- 
paaes, como die to he, toda casa ou reyno filham 
grande exempro em semelhante". 

(L. E., 119, 4). 

"Mais a pratica das virtudes nom deve tolher 
a husanga das boas manhas do corpo que sempre 
per os senhores e grandes forom prezadas e lou- 
vadas, segundo se bem pode veer per o livrp de 
Vegecio, /De/ rem/il/itari e per alguus outros li- 
vros de storias e enssynangas de feito de guerra. 
Por que ainda que se/j/am boas aquellas de que 
ao presente querem husar, pois nosso stado he 
dos defensores, as que per tal mester de pelleja 
mais convem som as principaaes que deve- 
mos a aprender e a aver". 

(L. E., 119, 23). 

"E os fidalgos que bem sabem e husam estas 
manhas em casa dos senhores, fazem a gente della 
mais leda, fora d'enfadamento, de mayor fama e 
mais temyda, avendo as outras vyrtudes e bon- 
dades em aquella razoada maneira que convem. 
E por os senhores devem por ellas seer mais pre- 
zados, e receberem delles mercee mais que os ou- 
tros seus yguaaes que cousa special nom fazem de 
seu servigo". 

(L. E., 121, 18). 

No que diz respeito a educagao moral, D. Duarte 6 tam- 
b6m claro em afirmar que tal educagao interessava, em 
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principio e diretamente, aos detentores de "regimentos", 
o que quer dizer, a aristocracia. Basta ver que o Leal con- 
selheiro e oferecido a rainha D. Leonor: 

"Muyto prezada e amada Raynha Senhora: vos 
me requerestes que juntamente vos mandasse scre- 
ver alguas cousas que avia scriptas per boo regi- 
mento de nossas conciencias e voontades. E poSo 
que saibha gragas a nosso senhor que de todo 
avees muy comprido conhecimento com virtuosa 
husanga, satisfazendo a vosso desejo conssiirey que 
seria melhor feicto em forma de huu soo tractado 
com alguus adimentos". 

(L. C., 1, 7). 

E no decorrer do Leal conselheiro, mais de uma vez 
define a natureza de seu publico, um publico aristocrata, 
capaz de entender os problemas e conselhos de filosofia 
moral: 

"E filhayo por huu A B C de lealdade (o Leal 
conselheiro), ca he feicto principalmente pera 
senhores e gente de suas casas que na theorica 
de taaes feictos em respeito dos sabedores por 
mogos devemos seer contados, pera os quaaes ABC 
he sua propria enssinanga". 

(L. C., 3, 11). 

"Qu[e]rendo sobre a virtude da prudencia dar 
alguus outros speciaaes avysamentos, me pareceo 
sobejo e presungom pera mym pouco perteencente; 
mas conssiirando que pryncipalmente screvo pera 
vos e outras pessoas de corte"... 

(L. C., 220, 23). 

"E porende sey que lealdade pera boo regy- 
mento da casa he grande e pryncipal fundamento. 
E assy presta muyto no boo estado dos reynos, 
cidades e vyllas. Porende me parece seer muyto 
necessaria em todos tres regymntos, scilicet no 
da pessoa, por manteer lealdade a nosso senhor, 
como dicto he; no da casa, por aguardar a el, que 
toda maldade nos defende; e desy a todos homees 
e molheres, segundo he razom. Nos senhorios, ci- 
dades e villas, como aquella virtude, sem a qual 
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bco regimento nom pode longamente durar, nem 
teer bem se pode sem boo conhecimento de nossas 
forgas, poderes e paixooes, amando, seguyndo a 
ella e as cutras virtudes, quardandonos sempre 
dos malles seus contrairos, sobre que meu trauta- 
do faz fundamento, prosseguymento e fym..." 

(L. C., 387, 1). 

O publico direto, imediato, de D. Duarte e, assim, a 
aristccracia, o "estado dos defenssores", "os quaaes sempre 
devem seer prestes pera defender a terra de todos contra- 
rios, assi dos averssarios que de fora Ihe querem empeecer, 
como dos sobervos e maleciosos que moram nella, de que 
nom menos empeecimento muytas vezes recebem". (L. C., 
18, 22). 

£ste e o nosso ponto de vista no que respeita a inter- 
pretagao do carater e objetivos das obras duartinas: nja,o 
sao elas um "diario", nem foram escritas para entreter 
momentos de ocio. Escreveu-as D. Duarte para a educagao 
da "aurea mediania aristocratica". 
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CAPITULO IV 

A FILOSOFIA EDUCACIONAL DE D. DUARTE 

S U M A R I O : 

Prlnclpios gerais da educagao: reeducagao; 
educagao reflexa; educagao integral. Fa- 
tores da educacao: o Fator Divine; os fa- 
tores psicologicos; o entendimento (saber) 
e a vontade (querer). As condicoes ma- 
terials da educagao (o poder). Processes 
educacionals: a doutrinacao dos moralis- 
tas; o convlvie social; a experiencia pes- 
soal. 

I — PRINCIPIOS GERAIS DA EDUCACAO 

1. Reeducacao. 

Visando a aristccrccia, na diregao dos "regimentos" do 
Estado, D. Duarte enfrenta um tipo especial de educagao: 
a educagao do adulto; e do adulto ja conhecedor dos ensi- 
namentos morals e praticcs expostos pelo educador. Disto 
tern consciencia D. Duarte: sua atividade e mais do que 
educadora, no sentido comum desta palavra: e aperfeigoa- 
dora. 

Dirigindo-se a D. Leonor, ressalva-lhe as virtudes e o 
conhecimento das doutrinas que vai expor num despreten- 
cioso "A B C de lealdade": 

"Muyto prezada e amada Haynha Senhora: 
vos me requerestes que juntamente vos mandasse 
screver alguas cousas que avia scriptas per boo 
regimento de nossas conciencias e vcontades. E 
posto que saibha gragas a nosso senhor que de 
todo avees muy comprido conhecimento com vir- 
tuosa husanga, satisfazendo a vosso desejo cons- 
siirey.. 

(L. C., 1, 6). 
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No Livro da ensinan^a... e no Leal conselheiro, pre- 
ceituando sobre o modo como se devem ler obras de seme- 
Ihante carater, alem de supor em seu publico o habito e o 
gosto da leitura, ainda supoe que esse mesmo publico tenha 
capacidade para ler obras "dalgua sciencia ou enssynanga": 

"E os que esto quiserem bem aprender, leamno 
de oomego pouco, passo, e bem apontado, tornan- 
do alguas vezes ao que ja leerom pera o saberem 
melhor. Ca se o leer em ryjo e muyto juntamnte 
como livro destorias, logo desprazera e se enfa- 
darom del, por o nom poderem tarn bem entender 
nem renembrar; por que regra geeral he que desta 
guisa se devem leer todollos livros dalgua scien- 
cia ou enssynanga" (213). 

(L. E., 3, 21). 

"E tal trautado (o Leal conselheiro) me pa- 
rece que principalmente deve perteecer pera ho- 
mees da corte que algua cousa saibham de se- 
melhante sciencia, e desejem viver virtuosamnte, 
par que aos outros bem pensso que nom muyto 
Ihes praza de o leer nem ouvir". 

(L. C., 5, 26). 

Como neste ultimo trecho, do Leal conselheiro, no 
Livro da ensinanga... invoca com frequencia a experiencia 
e conhecimento do leitor, lembrando sempre que seu obje- 
tivo e, na verdade, levar os cavaleiros a praticar bem a equi- 
tagao, e nao, ensinar uma materia a pessoas que nada sa- 
bem do assunto: 

"Em nome de nosso senhor Jesus Cristo: Se- 
gundo he mandado que todallas cousas fagamos, 
ajudando aquel dicto que de fazer livros nom he 
fim, por alguu meu spago e folganga, conhecendo 
que a manha de seer boo cavalgador he hua das 
principaaes que os senhores cavalleiros e scudei- 
ros devem aver, screvo alguas cousas per que 
seran ajudados pera a melhor percalgar os que 
as leerem com boa voontade e quiserem fazer o 
que per mym em esto Ihes for declarado". 

(L. E., 1, 6). 

(213) — v. semelhante recomenda^ao no L. G., 4, 9. 

116 



"Mas esto fago por ensynar os que tanto nao 
souberem, e trazer em renembranga aos que mais 
sabem as cousas que Ihes bem parecerem, e nas 
fallecidas enmendando no que screvo a outros po- 
derem avysar". 

(L. E., 1, 20). 

"Por que todollos homees naturalmente dese- 
jam sua honrra, proyeito e boo prazer, mo parece 
que todollos senhores cavalleiros e scudeiros esta 
manha devem muyto desejar, visto em como della 
estes bees veem aos que a bem pratycam". 

(L. E., 4, 1). 

No Leal conselheiro supoe, da parte do leitor, conheci- 
mentos gerais de psicologia e de filosofia moral, bem como 
consciencia dos problemas que se discutem na obra. Esta 
e a razao por que de continuo trava dialogos com o leitor, 
supoe-lhe objegoes e de pronto lhas responde. 

2. Educagao reflexa. 

D. Duarte procurar sistematizar, dentro do posslvel, 
ideias e preceitos sobre o que chamamos hoje educagao re- 
flexa ou espontanea (214). 

Seu objetivo e definir e salvaguardar um estllo de vida 
concebido pelos ideais cristaos e aristocraticos da Idade Me- 
dia. Nao ignora que a realizagao desse estilo, por uma 
educagao espontanea, nasce e depende do convivio social 
e da agao de fatores subjetivos e objetivos. Dada a im- 
portancia desses fatores e agentes da educagao, e preciso 
fiscaliza-los, policia-los, dirigi-los no sentido dos ideais de 
educagao que se tern em vista. 

3. Educagao integral. 

A educagao deve proporcionar ao corpo e a alma tdda 
a perfeigao de que sao suceptiveis; deve preparar o Homem 
para uma vida ativa perfeita, segundo as exigencias de 
seu "estado". Assim sendo, a educagao tern de ser integral, 
isto e, educagao do corpo e do esplrito. 

Num EStado a classe de maior responsabilidade e a 
dos "defensores", pois que Ihes estao afectas todas as for- 

(214) — v. A. M. Aguayo, Filosofia da educagao, pg. 19. 
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mas de "senhorio", tanto na paz como na guerra. Educa- 
los integralmente e aperfeigoa-Ios no fisico, para a vida 
do cavaleiro militar, e aperfeigoa-los moralmente, segundo 
exigem os "regimentos" de paz (L. C., 385, 7). 

Na filosofia educacional de D. Duarte ha um principio 
que domina e e frequentemente expresso: o principio da 
"mens sana in corpore sano": para D. Duarte um homem 
so e perfeito quando possui equillbrio psicc-somatico. 

Mas esta nao e a unica razao por que D. Duarte colo- 
cou a educacao da "aurea mediania aristocratica" num 
binomio. Na vida de um aristccrata medieval — como ade- 
mais na vida de qualquer indivlduo — ha dois aspectos 
que, embora intimamente ligados, se podem ver, por abs- 
tragao, isoladamente: a vida pratica ou ativa e a vida 
moral. Assim sendo, uma agao educativa para ser per- 
feita tern de se projetar no sentido dos dois aspectos da 
vida; uma filosofia educacional so e completa — compreen- 
deu-o muito bem D. Duarte — quando encara o homem 
em toda a complexidade de sua vida. 

Com esta ccncepgao realista do homem e da educacao, 
e baseado no aforismo de Juvenal, aforismo perfilhado por 
todas as filosofias educacionais, dedica D. Duarte a mesma 
atengao a educacao para a vida ativa e a educacao moral. 

II — FATORES DA EDUCACAO 

D. Duarte tern uma nogao bastante clara da complexi- 
dade da educagao moral e pratica da aristocracia, o que Ihe 
permite definir-lhe os fatores e as condigoes, bem como os 
agen/tes e processos com que pode contar para a formagao 
de um aristocrata perfeito, ou, segundo a terminologia do 
tempo, um aristocrata "prudente". 

Segundo seu ponto de vista, dois sao os fatores ba- 
sicos da educagao: um, de natureza transcente: a Vontade 
Divina; outro, de natureza humana: os recursos psico-soma- 
ticos do indivlduo. 

1. O Fator Divino. 

No estudo da filosofia educacional de D. Duarte temos 
de partir de um principio: estamos em face de um moralista 
catolico, de solida formagao rellgiosa e de inabalaveis con- 
vicgoes ortodoxas. 
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E' por isto que D. Duarte, aceitando, na educagao, a 
existencia e o principio da necessidade de certos fatores 
psicologicos, de determinadas condigoes materials, de espe- 
ciais processes e metodos, coloca estes elementos na cate- 
gorias de fatos humanos contingentes, e defende a tese, 
exposta por todos os moralistas catolicos em que se ins- 
pira, da existencia e necessidade de um fator transcenden- 
te: o Fator Divino: 

"Pera bem e virtuosamente obrar do ssiso, pnl- 
dencia, discregom e boo entendimento, se requere 
suficiencia de querer, poder, saber. 

E ssobre tcdo he necessario que nosso senhor 
outorgue boos termos e acabamentos em todos 
nossos feitos, sem o qual todo saber, querer e 
poder he de pouca vallia, ca por pequenas ocasiooes 
ham devida e desejada fim, e per outros ligeiros 
acontecimentos fora de nosso querer, poder, sa- 
ber, som estorvados". 

(L. C., 33, 11). 

Nao apenas na vida moral, mas tambem nos atos ma- 
terials a consecuQao dos bons fins depende da ajuda divina: 

"Nom embargante que pera aver qual quer 
boa manha ou virtude, he necessario a graga 
special de nosso senhor decs, pcrem neeste caso 
(ser sem receio) eu declaro assy: Se alguu homem 
geeralmente em seus feictos recea mais do que 
deve, e acertandosse em alguua feicto periigoso 
el se mostra tarn sem receo, que por ello ha honrra, 
e scusa grande mal — que diremos que faz esto, se- 
nom graca special?" 

- (L. E., 56, 1). 

Tantas sao as passagens, nas obras de D. Duarte, em se 
afirmam suas convicgoes de Fe, Esperanga e Caridade, que 
seria ocioso transcreve-las totalmente. Para D. Duarte, Deus 
e o fator primeiro e imprescindivel, de todos os atos hu- 
manos; e para que esses atos sejam perfeitos, e necessario 
que Deus seja tambem o Fim de todos eles. Foi o amor 
de Deus que o moveu a escrever os seus livros e os seus ensaios; 
a Deus deve todas as realizagoes de sua vida: convicgao que 
se expressa em suas obras, nao so em id&as, como ainda 
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em f6rmulas estereotipodas de introito e colofon. O Leal 
conselheiro abre com estas palavras, ditadas pelas vlrtudes 
teologais de D. Duarte: 

"Em nome de ncsso senhor Jesu Cristo, com 
sua graga e de sua muy sancta madre nossa se- 
nhora Sancta Maria". 

e encerra-se com um A deos gramas. For outras palavras 
os mesmos pensamentos abrem e encerram o Livro da en- 
sinanca... e alguns dos opusculos ocasionais. 

2. Fatores psicologicos. 

De modo geral as ideias de D. Duarte em materia de 
psicologia educacional nao sao originais, pois que estao 
calcadas nas doutrinas de filosofos catdlicos, sobretudo nas 
de Joao Cassiano (215). Mas se as doutrinas expostas por 
D. Duarte nao sao inteiramente originais, original e o modo 
como as compreende, como as coloca ao nlvel do interesse 
de seus educandos, como as aplica, em apoio de sua agao 
educacional; original e a adapta^ao que faz da "regra" a 
"natureza". 

D. Duarte, partindo do principio cristao — que o ho- 
mem, pela sua essencia espiritual e pela "graga special" 
de Deus e capaz de integral aperfeigoamento, — assenta 
que esse aperfeigoamento so e possivel por obra da educa- 
gao. Mas, para que a educagao se processe, sao imprescin- 
diveis dois fatores psicologicos: o entendimento e a von- 
tade. 

A,. O entendimento (o "saber") 

O entendimento, que e "nossa virtude muy principal", 
nao se confunde com o "entender": 

"Eu fago deferenga do entendimento, segundo 
nosso custume de fallar, ao entender, por que o 
entender partem os leterados em quatro ramos, 

(215) — v. Joao Cassiano, Collationes Patrnm XXIV e De Instituti 
Coenobiorutn libri XII, obras muitas vezes citadas por 
D. Duarte no L. C. 
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scilicet entender agente, possivel, speculative, e 
pratico. E desto vy huu trautado que largamente 
fallava, mas por me parecer que nom muyto per- 
teence a meu proposito, leixo de fazer sobr' ello 
mayor declaragom". 

(L. C., 13, 8). 

Sete sao as "partes" ou fungoes do entendimento: 
a) "daprender", per a qual entendemos e apren- 

demos bem e cedo o que nos dizem, e per 
scripto ou doutra guisa nos he demostrado". 
(L. C., 7, 10). 

b) "de rrenembrar, per que bem e longamente 
nos lembra o que sabemos, veemos e ouvimos, 
penssamos e ordenamos fazer". (L. C., 7, 16). 

c) "judicativa, per a qual damos boo e dereito 
juizo no que penssamos, veemos e ouvimos, 
nom desviando por amor, odio e temor, se- 
guranga, proveito, perda, prazer ou sanha, 
guardando tempo e ordem com devida en- 
formagom dos feitos, bem nos consselhando 
segundo tal cousa requere". (L. C., 8, 4). 

d) "enventiva, per que somos achadores de no- 
vas envengooes em qual quer cousa. E nos 
feitos e obras conssiirarmos novos caminhos 
pera percalgar o que nos praz, ou nos guar- 
darmos do que receamos". (L. C., 8, 11). 

e) "declarador, per a qual declaramos e enssy- 
namos toda cousa per pallavra, scripto e ou- 
tras declaragoces de qual quer sciencia ou 
enssynanga, guardando em todos nossos fei- 
tos boas, honestas contenengas e cerimonias, 
segundo cadahuu he e o feito demanda". (L. 
C., 8, 22). 

f) "executiva, per que bem e prestemente damos 
a execugom o que nos compre e acordamos de 
fazer, nom o tardando, pespoendo per leixa- 
mento, priguiga e mingua do coragom, empa- 
cho, lividade, avareza, nem nos torvando per 
outro cuidado ou fantesia" (L. C., 9, 2). 
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g) "firmeza e persseveranga, polla qual sonaos 
firmes em nossos boos propositos e obras, nom 
as pospoendo ou leixanido no que veemos que 
he bem e compre de se fazer' (L. C., 9, 10). 

Destas fungoes as duas ultimas nao pertencem pro- 
priamente ao entendimento, mas ao "coracom"; entretanto, 
como se "acrescentam pelo entendimento", podemos inclui- 
las entre as fungoes deste (L. C., 9, 16). 

O entendimento e um fator psicologico essencial a 
educagao, sobretudo pelas tres primeiras fungoes: apren- 
dizagem, memoria e julgamento. E' no entendimento que 
se elaboram os julzos morais, orientadores da vontade. A 
razao 6 a faculdade soberana do entendimento. Nos atos 
morais opera em tres momentos distintos: 

"A prymeyra, em querendo acha. A ssegunda, 
scolhe(r) do que acha, julgando o que Ihe parece. 
A terceira manda pera executar, por que, posto 
que em as cousas que a sciencia perteece nos 
contentemos, quando ja sabemos o que saber que- 
riamos, em as cousas que avemos d'obrar nom 
he assy, mas depois que sabemos o que avemos 
d'obrar ainda he necessario poello em execu^om". 

(L. C., 236, 14). 

O desenvolvimento das fungoes do entendimento da-nos 
o SABER, tao necessario a educacao quanto o querer e o 
poder (L. C., 33, 11). 

B. A vontade (o "querer"). 

"Nossas voontades se departem de muytas ma- 
neiras, segundo sentimos dellas desvairados dese- 
jos". 

(L. C., 14, 17). 

Glosando Joao Cassiano, no livro das Colagoes (IV.a, IX e 
XII), D. Duarte resume as vontades em quatro: 

a) "A voontade carnal deseja vigo, folganga do 
corpo e cuidado, arrendandosse de todo perigo, 
despesa e trabalho" (L. C., 15, 2). 
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b) "A esperitual quer seguir aquellas partes em 
que se mais inclinom as virtudes, e faz aos 
que se depooe a vida de rreligiom requerer 
que jejue[m], vigiem, leam e rezem quanto 
mais poderem, sem nenhua descligom. E os 
que andam em feitos de cavallaria que se po 
nham a todos perigees e trabalhos que se Hies 
ot'erecerem, nom avendo reguardo aos que se- 
gundo seu estado e poder Ihe som razoados. 
E esto medes faz nos cuydados dalguas obras 
que Die parecerem boas e virtuosas que se 
despooe a elles assy destemperadamente, que 
nom teem cuydado de comer, dormir, nem da 
folganga ordenada que o corpo naturalmente 
requere. E as despesas, onde Die parece que he 
bem, consselha que sse fagom logo sem 
nhuu resguardo do que sua fazenda pode 
abranger e governar. E aquestas duas voon- 
tades continuadamente se contrariam dentro 
em nos" (L. C., 15, 4). 

. c) "Dantre estas duas nace a terceira, prazen- 
teira e tiba, a qual, por querer ambas satis- 
fazer, sem nem huu agravamento pooe o que 
a ssegue em tal stado que nunca o leixa vi- 
ver bem nem virtuosamente" (L. C., 15, 20). 

d) "A quarta voontade muyto perfeita e virtuosa 
nom segue sempre o que estas requerem. E 
ssegue muitas vezes o que nom Ihes praz, to- 
do per determinagom e mandado da rrazom 
e do entender" (L. Cl., 16, 2). 

Levando em conta as "partes" de nossa alma, segundo 
a teoria de S. Gregorio Magno (in HormDa sobre o Evan- 
gelho de S. Marcos, XVT, 14-20: "In Ascensicne Domini"), 
de outro modo classifica as vontade: 

a) "A voontade que perteece aa parte vegeta- 
tiva, que he semelhante aa que tern as ar- 
vores, demanda saude e mantiimento de co- 
mer, bever, dormyr e vestir, com as outras 
obras da necessidade da vyda" (L. C., 25, 17). 

b) "A ssenssetiva, que com a das bestas concor- 
da, (demanda) tod as outras cousas que per- 
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teegain aas doze paixooes: d'amor, desejo e 
deleitagom; odio, avarrecimento e tristeza; 
mansidooe, speranga e atrevimento; sanha, 
desesperagom e medo" (L. C., 25, 20). 

c) "A terceira voontade, racional, em que os ho- 
mees com os anjos partecipam, consselha e 
manda principalmente o que perteence a toda 
guarda de virtudes e a honrra e proveito, e 
com discregom a ssaude e prazer, conssiirando 
o que he melhor por as coussas passadas, pre- 
sentes e que som por vlir" (L. C., 27, 20). 

a) "A quarta, do livre alvidro, como senhor an- 
tre todas manda com nosco o que se faga em 
todallas cousas que per nosso scolhimento fa- 
zemcs" (L. C., 27, 25). 

Conseguir que nossa vontade seja a do livro arbitrio — 
conclui D. Duarte — e possuir o QUERER, indispensavel a 
educagao (L. C., 33, 11). 

Ill — CONDigoES MATERIAIS DA EDUCAGAO 

A educagao integral so e posslvel quando colaboram, 
com o Fator Divino, com o saber e com o querer, determi- 
nadas condigoes de crdem material: o PODER da fazenda 
e do corpo. 

Os recursos economicos sao necessarios a educagao por- 
que so eles podem proporcionar os meios para desenvolver- 
mos as faculdades e fungoes do entendimento, no convlvio 
dos livros e das pessoas cultas e educadas. No que se re- 
fere a educagao pratica dos senhores e fidalgos cavaleiros, 
o poder da fazenda nao tern menos importancia, quer "pera 
comprar e aver boas bestas", quer "pera as governar" (L. 
E., 11, 12). 

O aprendizado de um oficio, de uma profissao, faz-se 
sem especiais recursos economicos; mas o desenvolvimento 
integral da personalidade so e possivel em certo piano so- 
cial, onde existam recursos materials. 

O poder do corpo nao e menos importante. Na educa- 
gao moral e necess&ria a saude fisica, porque dela depende 
a saude do espirito. Aqui fala a experiencia bem viva de 
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D. Duarte: quando aos vinte e poucos anos se dessorou 
num trabalho excessivo, padeceu todcs os tormentos de 
uma angustiante crise moral (L. C., cap. XIX). Para D. 
Duarte, a luxuria, a gula, os jejuns desordenados (L. C., 
XXX-XXXIII) trazem desequillbrios organicos, e fatalmente 
psiquicos. Como na educagao moral, na educagao pratica 
do cavaleiro e importante a boa constituiQao fisica, a "des- 
posigom do corpc" (L. E., 10, 8). 

Das obras de D. Duarte, nenhum trecho melhor do 
que este nos elucida sobre suas ideias a respeito dos fato- 
res e condigoes da educagao pratica e moral da aristocracia: 

"Pera bem e virtuosamente obrar do ssiso, pru- 
dencia, discregom e boo entendimento, se requere 
suficiencia de querer, poder e saber. O bem que- 
rer vem da voontade grande, boa, firme, dilli- 
gente. Pera soficiente poder se rrequer boa des- 
posigom corporal, da fazenda, do tempo, com pos- 
suymento de virtudes naturaaes graciosamente per 
nosso senhor outorgadas. Ao ssaber perteence com- 
primento das sete partes suso scriptas, praticadas 
per boa converssagcm e vista de livros virtuosos 
de que se aja pertencente saber, segundo a pessoa 
for, com eixercicio assy bem continuado que das 
cousas a sseu oficio pertencentes nom soomente 
per entender, mais de todollos casos que se ofere- 
cerem conhegam mais certamente, e per sperien- 
cia saibha o que deve fazer. E o corpo e nembros 
per boo custume saibham servir do que comprir. 
E ssobre todo he necessario que nosso senhor ou- 
torgue boos termos e acabamentos em todos nos- 
sos feitos, sem o qual todo saber, querer e poder 
he de pouca vallia, ca por pequenas ocasiooes ham 
devida e desejada fim, e per outros ligeiros acon- 
tecimentos fora de nosso querer, poder, saber, som 
estorvados". 

(L. C., 33, 11). 

IV _ PROCESSOS educacionais 

D. Duarte reflete longamente sobre os processes educa- 
cionais da aristocracia: a doutrinagao dos moralistas, o oon- 
vlvio social e a prdtica permanente. 
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1. A doutrma$ao dos moralistas. 

O agente mais definido, na educagao da aristocracia, 
sao os "conselheiros". Dentre estes, uns agem de corpo 
jM^sente, atuando diretamente na formagao moral e pra- 
tica da "autoridade"; outros, agem indiretamente, pelas suas 
obras. 

No livro Secretis secretorum (215-a) resumem-se as quali- 
dades que devem ter os "conselheiros", bem como suas atri- 
buigoes: 

"O mais proveitoso pryvado he aquel que mais 
ama tua vyda e que enduze e traz os subdictos aa 
tua obediencia e amor, e te oferece todas suas 
cousas, e sua propria pessoa despoe a proprio teu 
arbitro e prazimento. E tern estas virtudes e cus- 
tumes que contarey. A prymeira he que aja nem- 
bros oonvenyentes e perteecentes aas cousas per 
as quaaes he scolhido. E a ssegunda, que avonde 
em bondade avondosa pera poder entender aquello 
que se diz. Terceira, que seja de boa memoria 
pera reteer aquello que aprende e ouga, de tal 
guisa que nunca o tire fora da memorya. O quarto, 
que conssiire bem e entenda quando myngua cre- 
cer, segundo suso disse. O quynto, que seja cortes 
e de doce lyngua, em tal guysa que a lyngua res- 
ponda ao coragom e ao penssamento, e sua falla 
seja tal que Ihe convenha. O ssexto, que seja pe- 
netratyvo em toda sciencia, specialmente na arte 
do conto, por que he arte muyto verdadeira e de- 
mostrativa. O sseptimo, que seja verdadeiro e 
amador de verdade, e fugydcr da mentira, e de 
boa desposigom em custumes, e de boa com- 
preyssom, suave e amoroso, e trautavel e mansso. 
Oytavo, que seja(m) sem constrangymento de 
gulla e gargantuyce e bevedice em seu comer e 
bever, e sem gugidade de molher. E que se de- 
parte e tire dos j(ogos e deleitagooes carnaaes. O 
noveno he que seja de grande coragom, e amador 
de honrra. O deicimo he que ouro e prata e outros 
muytos acidentes cordiaaes deste mundo sejam 
delle desprezados, e quasi os repute por de nehuu 

(215a)—Sobrc este livro, v. Piel, L. C., 210 nota 1. 
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vallor, e seu proposyto e entengom todo seja em 
aquellas cousas que perteecem e convem aa rreal 
magestade e ao seu regymento. E ame assy pera 
guardar justiga o arredado como o achegado. Un- 
decymo he que ante ame e preze os justos e a 
justiga, e avorrega os malles e enjurias e todallas 
ofenssas, e de a cadahuu o que he seu, e socorra 
aos aflitos e apressados, e seja tirador da sem- 
razom aquelles que sem causa padecem injurias 
e agravos, e nom faga em esto deferenga antre 
os homees, que deos os enxalgou e criou iguaaes. 
O XII.0, que seja de forte e persseverante propc(s) 
sito em aquellas cousas que sabe e entende que 
tern de fazer, e audaz e sem temor e myngua. 
O XIII.0 he que saibha como se fazem as despe- 
sas, e nom Ihe seja ascondido qual quer proveito 
que spere do negocio que a elle perteece, e nom 
seja cousa que os subdictos se possam delle que- 
rellar nem fazer algiiu queixume, salvo em os ca- 
ses suso dictos, scilicet que pertegam e aprovei- 
tem aa rreal magestade. O quarto decimo he que 
nom seja pallavroso, nem avedor de arroydos nem 
riiso, por que a temperanga muyto val em o ho- 
mem. E leixesse de todo em todo devyar esto con- 
tra os hemeens, e traut/e/os benygnamente. O 
quynto decimo he que nom conversse nem huse 
com aquelles que husam e se reprovam com o 
vynho, e a ssua casa seja conhocida e manygfesta 
a tcdos. E sseja pronto e intento buscar e saber 
novas das homeens, segundo Ihe perteece. E ssai- 
bha conssollar os subdictos, e correger e enmendar 
sua obras, consselhandocs e removendo e tirando 
suas symplezas em as cousas contrairas''. 

(L. C., 211, 2). 

A agao direta dos conselheiros deve-se completar pela 
agao indireta, isto e, pela agao por intermedio de obras 
escritas. 

Mais do que D. Joao I, foram seus filhos, sobretudo D. 
Duarte e D. Pedro, apaixonados do livro. Pelo que estes 
dois principes leram, pelo que escreveram e pela biblioteca 
que organizaram, podemos dizer que foram os iniciadores, 
em Portugal, da educagao por intermedio do livro. 

Neste ponto da D. Duarte um passo bastante avangado, 
insistindo na necessidade do uso do livro na educagao, nao 
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aoenas na educa^ao da aristocracia, mas tamb^m na educa- 
cao dos pagens e criados: 

"E pera tirar tal erro, (a ociosidade) os mo 
qos de boa lynhagem e criados em tal casa que 
se possa fazer, devem seer enssynados logo de 
comego a leer e a escrever e a fallar latym, con- 
tynuando boos livros per latym e linguagem de 
boo encamynhamento per vyda virtuosa. Ca posto 
que digam semelhante leitura nom muyto conviir 
a homees de tal stado, mynha teengom he que 
pois tcdos almas verdadeiramente somos obriga- 
dos creer que avemos, muyto principalmente nos 
convem trabalhar com a mercee do senhor por 
salvagom dellas, o que muyto se faz, com sa graga, 
per o studo de boos livros e bos converssagom. Esso 
medes os livros de moral fillosafia, que som de 
muytas maneiras pera darem enssuynanga de bops 
custumes e syguymento das virtudes, devem seer 
vistos e enssynados, e bem praticadas todallas cou- 
sas a ella perteecentes. E os da enssynanga da 
guerra com as cronycas aprovadas he muyto per- 
teecente leitura pera os senhores e cavalleiros, e 
seus filhos, de que s tiram grandes e boos exempros 
e sabedorias que muyto prestam, com a graga do 
senhor, aos tempos da necessydade". 

(L. E., 120, 19). 

Os livros destinados a educagao moral e pratica re- 
querem um estilo proprio, condizente com a materia que mi- 
nistram e com o publico a que se destinam. De modo geral 
devem ser escritos com clareza e elegancia: 

"... pera bem ditar perteece bem cuidar as cou- 
sas, e lembrarsse do que penssou, screvendoas cla- 
ramente, segundo for aproposito e teengom, per 
fremcsa e graciosa maneira e pallavras, com dew 
vydo resguardo segundo for a pessoa e o funda- 
ment© de que screve, em curtas pallavras quanto 
razoadamente bem se poder fazer". 

(L. C., 238, 20). 

Como os livros de educagao moral e pratica da aristo- 
cracia nao sao livros para "leterados", neles se deve evitar o 
estilo "sotil", "per maneira escollastica" (L. C., 108, 12); 
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neles se deve usar, de preferencia, um estilo familiar e, 
portanto, mais comunicativo. Muitas vezes este estilo fa- 
miliar contraria os preceitos da dialetica, pela quebra da 
unidade dissertativa, pelas repetigoes ou "rezdoes dobra- 
das" (L. C., 2, 21); isto e no entanto desculpavel, uma 
vez que em tais obras o que importa e o conteudo vital e a 
forga comunicativa do estilo. 

Deste genero de obras sao todas as obras de D. Duarte: 
o Leal conselheiro, o Livro da ensinan^a... e os opuscules 
ocasionais: 

"E desi por alguus desta pequena leitura se 
poderem prestar, acrecentando em suas bonda- 
des com leixamento de muytos errcs; por que das 
obras breves e simprezes os de nom grande enten- 
der e pouco saber melhor aprendem que das sotil 
e altamente scritas". 

(L. C., 2, 1). 

"E por seerem alguas cousas sobre si tempo 
ha scritas, (D. Duarte previne o leitor sobre o 
piano do Leal conselheiro) nom levam tal forma 
como se todas juntamente sobr'esto proposito fo- 
rom ordenadas. Ainda que alguas rezooes vaa 
dobradas, sejame relevado, por que o fago que- 
rendo todo melhor declarar, avendo em tal leitura 
por menos falicimento dobrallas que, onde con- 
vem, seer minguado no screver. Desy porque de 
mynha maao foy todo primeiro scripto, tirando 
as cousas de fora em el traladadas, dello tan to 
me nom guadey, teendo mais tengom de bem mos- 
trar a ssustancia do que screvia que a fremosa e 
guardada maneira de screver". 

(L. C., 2, 18). 

"Por que, resguardando ao desvairo das pes- 
soas em estado, entender e sotilleza, com desejo 
que razoadamente prouvesse aos mais que o vis- 
sem e recebessem alguu boo consselho, lembranga 
ou avisamento, acordei de levar esta ordem de scre- 
ver na geeral maneira de nosso falar". 

(L. C., 5, 14). 

"E nom screvo esto per maneira escollastica, 
mas o que leeo per livros de latym e de toda lengua 
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ladinha, do que algua parte se me entende, con- 
- cordo com a pratica cortezaa na mais convenyente 

maneira que me parece. E assy fago esta breve e 
symples leitura, da qual muyto seria contente que 
vos prcuvesse e alguus prestasse pera seguyr 
aquella teencom que no comego vos screvy". 

(L. C., 108, 21). 

Muitas vezes, obras de util enslnanga estao escritas em 
lingua estrangeira. Para estende-las ao publico e necessario 
traduzi-las, "tornalas em ncssa lynguagem". Nestes casos, 
uma tradugao nao e facil, dada a materia de tais obras e o 
publico a que se destinam. Alguns principios se podem pres- 
crever para a tradugao de tais obras: 

"Prymeiro, conhecer bem a ssentenga do que 
ha de tornar, e poella enteiramente. ... Segundo, 
que nom ponha pallavras latinadas, nem doutra 
lynguagem, mas tudo seja [em] nosso lynguagem 
scrip to. ... Terceiro, que sempre se ponham pal- 
lavras sejam dereyta lynguagem, respondentes ao 
latym. ... Quarto, que nom ponha pallavras que 
segundo nosso custume de fallar sejam avydas 
por desonestas. O quinto, que guarde aquella or- 
dem que igualmente deve guardar em qual quer 
outra cousa que se screver deva, scilicet que screvam 
cousas de boa sustancia, claramente, pera se bem 
poder entender, e fremoso o mais que elle poder, 
e curtamente quanto for necessario. E pera esto 
aproveita muyto parragrafar e apontar bem. Se 
huu razoar, tornando de latym em lynguagem, e 
outro screver, achara melhoria de todo juntamen- 
te per huu seer feito". 

(L. C., 372, 17). 

A historia apresenta varies exemplos de reis e principes 
que juntaram aos seus deveres de administradores as obri- 
gagoes de conselheiros e de escritores de livros de ensinanga 
moral e pratica: Salomao "e outros na ley antiga" (L. C., 
110, 6), Cesar, Afonso X de Castela, D. Joao I, o infante 
D. Pedro (L: C., 109, 16). fistes exemplos sao suficientes 
para justificar a atitude de D. Duarte, perante os que es- 
tranhavam suas preocupagdes moralistas: 

"(estes) seendo em real estado filharom desejo 
e folganga em screver seus livros, do que Ihe prouve, 
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os quaaes me dam pera semelhante fazer nom pe- 
quena autoridade". 

(L. C., 110, 7). 

A doutrinagao indireta dos conselheiros exige, da parte 
do publico a que se dirigem, interesses literarios e conhe- 
cimento dos preceitos da leitura, sem o que de nada valem 
as obras de ensinanga. A leitura destas obras, sobre ser 
necessaria a educagao, constitui ainda um entretenimento 
virtuoso: 

"... o leer dos boos livros e boa converssagom 
faz acrecentar o ssaber e virtudes como crece o 
corpo, que nunca se conhece senom passando per 
tempo: de pequeno que era, se acha grande, e o 
delgado fornido. E assy com a graca do senhor o 
boo studo, filhado com boa tencom, de simprez faz 
sabedor, do que bem nom vive, temperado e vir- 
tuoso. E de tal leer avemos tres proveitos: Pri- 
meiro, despender aquel tempo em bem fazer. Se- 
gundo, acrecentar em boa sabedoria. Terceiro, 
por o cuidado, quando estever cccioso, avendo 
lembranga do que leeo, nom se occupar em alguus 
nom boos penssamentos, ante retcrnando ao que 
aprender acrecentar em boo saber e virtude". 

(L. C., 4, 20). 

A leitura das obras de ensinanga nao e tao facil como 
a das obras de ficgao. A leitura das obras de ensinanga 
deve respeitar a um metodo proprio: 

"Compre, pera sse melhor entender de se leer 
todo de comego, passo, e pouco de cadahua vez, 
bem apontando, estando em razoado tempo bem 
despcstos os que leerem ou ouvirem. Ca leendosse 
doutra guisa, entendo que aos leterados parecera 
mais symprezmente feito, e aos outros nom tarn 
boo detender, por que taaes leituras aos que de 
semelhantes nom teem boo conhecimento, mais 
som pera seerem enssinados, que pera despender 
tempo ou se desenfadar com livro destorias, em 
que o entendimento pouco trabalha por o enten- 
der ou se nembrar". 

(L. C.. 4, 9). 
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"A hua ora nom leaaes muyto, mas boa parte 
menos do que poderdes, assy que se poderdes atu- 
rar leer doze folhas, nom leaaes mais de tres ou 
quatro. E aquesto he por o entenderdes melhor, 
e o passardes mais tarde, e vos enfadardes delle 
menos. ... Posto que alguu boo livro todo leaaes4: 

nunca vos enfadees de tomar a o leer, por que al- 
guas cousas entenderees sempre novamente, que 
vos farom proveito. ... Por muyto que del 
saibhaaes, nunca perfiees com gente da vossa ley, 
ou fora della. Leedeo pera vos principalmente. 
... Nom tenhaaes alguas teengooes assy firmadas 
na voontade, que todo quanto leerdes queiraaes 
torcer pera concordar com ellas. ... Quando for 
a determlnagom do que leerdes duvidosa, prazavos 
de a leixardes em duvyda, e nom vos quererdes 
afirmar em algua parte. ... E por esto dizem que 
he melhor duvldar, que sandyamente determy- 
nar". 

(L. C., 348, 1). 

O livro tern uma importancia consideravel na educa- 
gao moral e prdtica da aristocracia. Entretanto, mesmo quan- 
do elaborado segundo os principios prescritos, e lido segundo 
os metodos aconselhads, nao e por si so suficiente como 
process© de educagao: a agao do livro se devem ajuntar a 
agao direta dos conselheiros, o convlvio social e a indis- 
pensavel pratica do educando. 

2. O convivio social. 

Ja em 1418, na carta a D. Pedro, insiste D. Duarte na 
necessidade que tinham os aristocratas de mostrar, ^s cdr- 
tes estrangeiras por onde andassem. o alto nivel de educa- 
gao do mcio palaciano portugues; tambem nesta carta in- 
siste na importancia das boas companhias, pois as pessoas 
com quern convivemos exercem sdbre nos enevitavel influen- 
cia (L. C., 92, 27). Nestas ideias volta a insistir, no Livro 
da ensinanga... e no Leal conselheiro. 

A respeito da educagao prdtica do cavaleiro chega a 
dizer que toda a doutrinagao de um livro de nada vale, 
quando nao se vive num ambiente em que se pratiquem e 
estimem as "manehas" prdprias desta educagao: 
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"E ssaybham primeiramente que esta xnanha 
mais se alcanga per naqom, acertamento de aver 

^boas best as, e aazo contynuado dandar em ellas, 
morando em casa e terra que ha boos cavalga- 
dbres e prezem os que o ssom, que por saberem 

Jtodo o que sobr'esto aquy screvo nem poderem 
t -^crever os que em ello mais que eu entendem, 

nom avendo dello boa, contynuada husanga, com 
as outras ajudas suso scriptas". 

(L. E., 1, 13). 

Algumas vezes o ambiente social tern mais importan- 
cia na educagao que o livro: e o caso de ensinamentos que 
nao se podem ministrar per escrito: 

"E per que alguas cousas taaes hi ha que 
nom podem seer postas em scriptc como se pra- 
ticam e demostram per vista, fique carrego aos 
que ncm poderem entender o que screvo, de pre- 
guntarem aos que virem que o bem sabem; por 
que elles Ihes enssynarom o que per sy nom po- 
derem". 

(L. E., 12, 16). 

Tal e a influencia do ambiente social, na educagao pra- 
tica, que uma vez modificados os habitos, fatalmente se al- 
tera o tipo desta educagao: 

"E por que a husanga das terras e dos tem- 
pos mudam as manhas e os custumes, podera 
seer que a alguu parecera o contrairo desto que 
screvo; e porem saibham que o screvy segundo 
mynha speriencia, a qual concorda com a mais 
geeral boa pratica que ao presente se husa em 
estes Reynos delrrey, meu senhor e padre, cuja 
alma deos aja". 

(L. E., 116, 4). 

"Destas manhas suso scriptas que a cavallo 
se custumam fazer, screvy assy largamente por 
alguu custume e grande afeigom que dellas ouve. 
E esso medes das manhas outras de forga, ligei- 
rice e bragaria que os cavalleiros e scudeiros em 
esta terra muyto avantejadamente sabiam e hu- 
savam de fazer, de que agora os vejo mynguados, 
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que muyto me despraz, nom prestando dictos nem 
consselhos com algua parte densynanga e avysa- 
mentos que Ihe sobr'ello per mym som mostra- 
dos. ... E bem penso que esto sam voltas do mun- 
do que anda dando estas manhas em cada terra 
e Reynos per tempos desvairados a quem Ihe 
praz, cujos fundamentos nom som ligeircs de sa- 
ber. Mais em mynha casa vy: em quanta per 
mym erom husadas, todallas agora estes seguem 
e tarn bem as que desemparom, os que de grande 
stado erom e a mym chegados semelhante faziam, 
e delles era pellos outros filhado exempro. E como 
eu fuy cessando por grandes ocupagooes de as 
custumar, assy fezerom os mayores, e esso me- 
des os mais somenos, que aos principaaes da casa 
sempre seguem, consslirando ydades, oficios e a 
maneira de vyver''. 

(L. E., 118, 1). 

A educagao pratica de D. Duarte processou-se de acordo 
com estas idelas, pois foi fruto das sugestoes do meio social 
e da sua experiencia: 

"E aquesto (L. E., 116, 4) nom digo por meu 
gabo, ainda que destas pequenas manhas homem 
possa dizer sem empacho o que com verdade sen- 
tir, mes eu o fago por dar autoridade de mynha 
leitura, conhecendo os que esto leerem que nom 
screvo do que ouvy, mes daquello que per grande 
custume tenho aprendido". 

(L. E., 116, 10). 

"Estes (D. Duarte refere-se aos golpes da luta) 
som os que geeralmente husey e vy praticar aos 
boos luytadors; nom todos a huu, mas como em 
special avyam mais custume e mylhor geito". 

(L. E., 122, 5). 

No tocante a educagao moral as influencias do ambiente 
social nao sao menos importantes: 

E esso med&s emno seguymento das virtudes 
de que vejo ao presente, mercees a deos, boa 
speriencia, que por a muita bondade e virtude que 
sempre vyrom emno muy viturioso e de grandes 
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virtudes elrrey meu senhor e padre, e na muyto 
virtuosa Raynha, minha snhora madre, os prin- 
cipaaes de sua casa e todollos outros do reyno per 
graga que llie foy outorgada fezerom gram me- 
Ihoramento em leixarem maaos custumes e acre- 
centarem em virtudes". 

(L. E., 119, 12). 

No ensaio autobiografico que figura como capitulo 
LRVIII do Leal conselheiro, ensaio cujo valor historico tern 
sido encarecido (216), analisa D. Duarte, minuciosamente, 
o process© espontaneo ou reflexo de sua educagao moral; 
confessa que esta foi feita mais pelo convlvio com os bans 
exemplos paternos, que pela leitura de livros: 

"E as outras (D. Duarte refere-se as questoes 
morais de que esta tratando) nom filhees que 
screvy por as aprender per enssynos de livros, ou 
dictos de ssabedores, mes nosso senhor ante da 
hidade ccmprida nos cutorgou grahde parte da 
pratica ajuso scripta, e despos per ella fomos enssy- 
nados, conhecendo como recebiamos tanto com- 
prymento de bees quanto no comego pouco en- 
tendiamos. E assy o praticar nos espertou a rra- 
zom, e per ella nos esforgamos com a graga do 
senhor deos a mylhor obrar. E da lembranga do 
que vy e senti que fezemos, screvo esta breve lei- 
tura". 

(L. C., 359, 3). 

E quase todo este ensaio se desenvolve no sentido de 
demonstrar, com realismo e sinceridade, o que deveu a "in- 
clita geragao" a influencia do Mestre de Avis e de D. Fillpa. 

O convlvio social tern tal importancia na educagao, 
que dirlamos ser posslvel conhecer uma pessoa, pelo am-- 
biente em que vive. Por outro lado, e de tal modo impor- 
tante este convlvio, que so convivendo com uma pessoa po- 
demos conhec§-la perfeitamente. Esta verdade e tao evi- 
dent e, que ja se fez proloquio popular: "deve se comer hml 
moyo de ssal com algua pessoa ataa que o conhegam" 
(L. C., RIX) (217). Proloquio que D. Duarte glosa e de-' 
monstra. 

(216) — v. Rodrigues Lapa, Ligocs..., pg. 267; Piel, L. C., 357, 
nota 1. 

(217) — Sobre a antiguidade desle proloquio, v. Piel, L. C., 205 
nola 2. 
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O •convivio social atua na educagao, nao so por exemr 
plos concretos de atcs bons, como tambem por meio da 
conversa. 

Quando D. Duarte sofreu de melancolia, um dos re- 
medies que encontrou foi a conversa dos bons amigos, pois 
que esta o distrain e orientou moralmente: 

"Pera os nojos meezynha muy proveitosa sen- 
tia falla de boos e sages amygos" ... 

(L. C., 76, 5). 

A boa conversa e, segundo sua experiencia, um dos 
melhores processes de se evitar o enfadaraento causador 
da tristeza pecaminosa: 

"Mes pera outro scusar tal enfadamento, he 
boo conseLho nom aver sobeja folganga com algua 
syngullar cousa, por que ligeiramente os que a- 
tal custumam, recebem enfadamento em toda 
outra como aquella nom podem aver. E porem o 
coragom deve seer livre e custumando, pera quando 
comprir, saber bem passar o tempo com cousas 
desvairadas conccrdantes a el e aa ssua vyda, assy 
que, nom podendo aver alguas folgangas, saibha 
logo achar outras. E per geeral aja boo departir 
(isto e, passa-tempo) e fallar com pessoas per- 
teecentes, que pera todo stado e ydade he sempre 
boo passar de tempo a quern o filha por folganga". 

(L. C,, 84, 19). 

Mas a conversa nem sempre e louvavel; por exemplo, 
quando se transforma em "murmuragoes", ou descamba para 
assuntos imorais. Neste caso e a conversa um pecado da 
boca (L. C., LXX). Condenavel e tambem a conversa dos 
amantes ou namorados, quando alimentadas pela paixao car- 
nal, pela luxuria, como mostrou Santo Tomas: "Do perigo 
da converssagom das molheres spirituaaes, tirado de huu 
trautado de sam Thomas di Equyno" (L. C., RVII) (218). 

3. A experiencia pessoal. 

A doutrinagao dos moralistas, direta ou indireta, e o 
convivio social de nada valem na educagao, se a estes pro- 
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cessos educacionais nao responder a pratica pessoal do edu- 
cando, a sua experiencia; e este principio e verdadeiro tanto 
na educagao pratica como na educagao moral: 

"E ssaybham primeiramente que esta mancha 
(de cavalgar) mais se acalga per nagom, acerta- 
mento de aver boas bestas, e aazo contynuado 
dandar em ellas, morando em casa e terra que 
haja boos cavalgadores e prezem os que o ssom, 
que por saberem tcdo o que sobr'esto aquy screvo 
nem poderem screver os que em ello mais que eu 
entendem, nom avendo dello boa, contynuada hu- 
sanga, com as outras ajudas suso scriptas". 

(L. K, 1, 13). 

"E assy (D. Duarte refere-se a educagao mo- 
ral) o praticar nos espertou a rrazom, e per ella 
nos estorgamos com a graga do senhor deos a 
mylhor cbrar". 

(L. C., 359, 8). 

Para que a educagao alcance todos os seus objetivos, 
nao e suficiente que o educando apenas pratique os ensina- 
mentos que Ihe ministram: e necessario que os pratique 
com todas as forgas de sua vontade: como o "saber" e o 
"poder", o QUERER e urn dos elementos essenciais da educa- 
gao. 

WS) — Sobre a autoria deste artigo, v. Piel, L. C., 139 nota 2. 
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CAPITULO V 

BIN6MIO EDUCACIONAL 

Educa^ao pratica e moral da aristocracia 

S U M A R I O : 

Introdugao. — A educa^ao pratica: a vlda 
ativa da aristocracia; a pratica adminis- 
trativa; a educagao militar, a educagao cor- 
tesa. — A educa§ao moral: o processo da 
educagao moral. — A formagao do saber 
na educagao moral: o problema do metodc; 
as disciplinas de estudo: a Psicologia (en- 
tendimento, vontade e razao); a Filcsofia 
Moral (a doutrina dos pecados e das vir- 
tudes). — O objetivo da educagao moral. 

Introducao. 

Quando iniciamos este estudo — que e uma interpretagao 
critica da figura historica do rei D. Duarte e de sua prin- 
cipal obra, o Leal conselheiro — sablamos que uma seria 
dificuldade encontrariamos; estudar o Leal conselheiro isp- 
ladamente na bibliografia do autor. 

Do que escrevemos e procuramos demonstrar ate esta 
altura, se depreende que, sendo o objetivo educacional o 
aspecto mais impprtante das obras de D. Duarte, e sendo 
este objetivo, de dupla natureza (educagao pratica e educa- 
gao moral); e mais: compreendendo D. Duarte a educagao, 
sempre de um ponto de vista integral, — nao podemos en- 
tender uma de suas obras, vendo-a de um ponto de vista 
unilateral. E aqui esta a dificuldade que prevlamos: estudar 
o Leal conselheiro e, ao mesmo tempo, abordar todos os 
aspectos da filosofia educacinal do Rei Eloquente. Como 
vencemos e estamos vencendo esta dificuldade que, alias, 
e apenas de ordem metodologica, esta visto: sempre que pos- 
sivel limitamo-nos ao estudo exclusivo do Leal conselheiro; 

quando tal nao foi possivel fazer, sob pena de quebrarmos a 
unidade da filosofia educacional do autor e, portanto, em- 
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pobrece-la, — entramos tambem pelo estudo do Livro da er>- 
sinan^a. 

fiste transbordo dos limites deste trabalho, que vimcs pra- 
ticando, vamos agora, novamente e de modo talvez mai& cho- 
cante, praticar: antes de estudar as Ideias de D. Duarte 
sobre a educagao moral, expostas principalmente no Leal 
conselheiro, vamos resumir-lhe as ideias sobre a educa^ao 
pratica, ou para a vida ativa, na maicr parte compendiadas 
no Livro da ensinan^a... Com este procedimento, estamos 
certos de encarar-Ihe a concep^ao binomica da educagao; 
estamos certos de respeitar-Ihe a unidade do pensamento, 
e com isto projetar mais luz na interpretagao do Leal con- 
selheiro. 

I — EDUCA5AO PRATICA 

Entramos agora num tema que nao tern sido muito 
explorado — o da educagao pratica da aristocracia medieval 
portuguesa (219). De modo geral tem-se estudado mais, os 
aspectos genericos da sociedade aristocratic a medieval e seus 
ideais politicos e eticos. Por outro lado tem-se confundido 
a educagao pratico-profissional do homem da Idade Media, 
com o que denominamos a educagao pratica da aristocracia. 

A educagao pratica da aristocracia apresenta, na so- 
ciedade medieval, um carater bem definido. Definido, quer 
do ponto de vista social (pois que diz respeito a uma deter- 
minada classe), quer do ponto de vista de seus ideais, obje- 
tivos e processes. 

Se acompanhassemos o progress© desta educagao, desde 
os primeiros tempos da monarquia portuguesa, verificaria- 
mos que veio ela complicando-se em todo sentido, cons: ante 
a evolugao historica e espiritual da aristocracia. No co- 
medo do seculo XV, epoca de D. Duarte, alcanga bastante 
complexidade e (o que tern para nos mais interesse) co- 
mega entao a interessar aos moralistas Portugueses. 

Tentemos uma analise perfunctoria da vida pratica ou 
ativa da aristocracia portuguesa desta epoca, e vejamos 
o modo como D. Duarte prccurou compreende-la e orien- 
ta-la. 

*219) — Alguma cousa a este respeito cncontra-se nos seguintes 
autores; Antonio Caetano do Amaral, Para a historia da 

> legislagdo e costumes de Portugal; Gama Barros, Hist, ad- 
ministragdo. .. 
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1. Aspectos da vida pratica da aristocracia. 

Analisando a organizagao social do seu tempo, D. Duar- 
te define-lhe cinco classes: os "oradores", os "defensores", 
os "lavradores e Pescadores", os "oficiais" e "os que husani 
dalguas artes aprovadas e mesteres" (L. C., 18, 14). A se- 
gunda, isto e, a dos DEFENSORES, e formada pela aris- 
tocracia, detentora dos "regimentos". 

Ao tempo de D. Duarte, eram os seguintes os aspectos 
principais da vida pratica ou ativa dos "defensores": 

a) a atividade poIiUco-administratlvfe ou, como dlz 
D. Duarte, os "regimenftcs": "regimento da casa, scilicet 
mplher, e filhos, e servidores, e de todos outros bees; regy- 
mento do rreyno e cydade, ou qual quer julgado" (L. C., 
385, 8); 

b) em tempo de guerra, a atividade militar, no co- 
mando da tropa e na estrategia; atividade militar para 
a qual, segundo D. Duarte (L. E., l.a, cap. I), se exigia ades- 
tramento nas diversas "manhas" (220); 

e) a atividade ludica e desportiva, praticada ao mes- 
mo tempo como entretenimento, como preparagao para guer- 
ra e com preservagao da saude (objetivos bem claros no 
esplrito de D. Duarte) (221); 

a) a atividade social, bem definida no ambiente cor- 
tezao; com sua pragmatica e com seu cerimonial exigidos 
nas reunioes pollticas e mundanas; com suas diversoes (os 
tangeres, a danga, a leitura, as representagoes cenicas) 
(222). 

(220) — Sobre a organiza?ao militar na epoca de D. Duarte, v. 
Vitoriano Jose Cesar, art. in H.P.-Ed. Mon., II, 525. Sobre 
a a?ao da aristocracia portuguesa na campanha de Ceuita, 
muitos elementos s© encontram em Zurara, Cr. torn. Ceuta. 

(221) — Sobre os desportos praticados no tempo de D. Duarte, 
v.; D. Joao, Livro da montaria; D. Duarte, L. E. Sao os 
seguintes os desportos praticados no tempo de D. Duarte: 
ca?a de montaria e altanaria; equita<?ao; "for^a ou luyta"; 
"ligeirice** e "bragaria" (L. E., 118-127); "jugar de ca- 
nas" (L. E., 99) ; "torear" (L. E., 24); "justar e tornear" 
(LE. 6). 

(222) — Sobre as diversoes de salao, ao tempo de D. Duarte, v.: 
D. Joao, Livro da montaria, pgs. 11-12; Zurara, Cr. torn. 
Ceuta, pg. 73. Incidentais informa^oes encontram-se nas 
obras de D. Duarte, D. Pedro e Fernao Lopes. Sobre a 
vida pratica da aristocracia medieval, v. o excelente tra- 
balho de Huizinga, El otono de la edad media. 
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Sobre a educa^ao do aristocrata para cada um destes 
aspecto da vida pratica ou ativa, D. Duarte discorre lon- 
gamente em suas obras. 

a. Educa^ao para vida politico-administrativa. 

Para D. Duarte, aos "defensores,, compete: 

"seer prestes pera defender a terra de todos os 
contrairos, assi dos averssarios que de fora Ihe 
querem empeecer, como dos sobervos e meleciosos 
que moram em ella, de que nom menos empeeci- 
mento muytas vezes recebem". 

(L. C., 18, 23). 

Para os deveres politico-administrativos, os "defensores'' 
devem ser educados dentro dos seguintes principios: 

"E a estes convem no tempo da paz viver como 
nos corusselhou sam Joham avendo conssiiracom de 
tres maneiras d'homeens com que ham de converssar, 
scilicet os de baixo stado, que Ihes mandou que al- 
guu delles nom trilhassem aos seus semelhantes, 
nom injuriassem, e de seus senhores trouxessem 
boo contentamento do que Ihes desse, sabendo que 
naquestas tres partes os mais falleciam. E guar- 
dandosse de fallecer em ellas, aprovou o stado dos 
defenssores nom o mandando desprezar nem lei- 
xar, sabendo que he tarn necessario pera o bem 
publico que sem el se nom podem as terras e se- 
nhorios longamente soportar e defender, que dos 
seus ou dos stranhos nom mandem buscar pera 
os defenderem. E a estes defenssores som dados 
grandes liberdades e privillegios por a grande ne- 
cessidade a que per elles toda comunydade som 
alguas vezes no tempo de grande mester acorri- 
dos''. 

(L. C., 19, 1). 

E' conden^vel o que fazem alguns defensores: passam-se 
para outra classe social, ou para fugir das responsabilidades 
e deveres que Ihes impoe a sua, ou para gozar de mais be- 
neficios materials: 
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"Os defenssores que todallas avantageens ja 
declaradas com todos privilegios querem possuir, 
querendo trazer capas de beguincs ou alguus avi- 
tos e maneira de oradores, tirandosse das despe- 
sas, perigpos e trabalhos, que al Ihe faz teer tal 
geito senom esta tiba voontade? E assi quando 
desemparom a honrrada maneira de sseu viver 
e se langom a lavrar ou trautar de mercadaria, todo 
dalli vem, o que a huus e acs outros nunca deve 
seer conssentido, salvo se alguu defenssor passasse 
de LX anos e ja bem se ouvesse governado em sa 
mancebia e fosse trazido a fraca desposigom, atal 
bem Ihe deve seer outorgado que cesse dalguus cdr- 
regos de cavallaria se a necessidade muito nom o de- 
mandar". 

(L. C., 21, 5). 

Os "regimentos", pela sua complexidade, obrigavam os 
"defensores" a uma intensa atividade; as normas dessa 
atividade nao se aprendiam tao bem nos livros, como no 
tircclnio administrativo; razao por que D. Duarte deixa mais 
a experiencia que a teoria este primeiro aspecto da educa- 
gao pratica. 

b. Educagao militar. 

Para D. Duarte, nascido e criado na esccla da guerra, 
vivendo e administrando num momento decisivo da his- 
toria portuguesa, quando o pals se langava aos primeiros as- 
saltcs a cidadela marroquina, — a preparagao militar da 
aristocracia, responsavel pela organizagao e comando do 
exercito, e tao importante quanto a sua educagao politico- 
administrativa. 

Todas as "manhas" que entao se praticavam, e que ele 
mesmo, ate subir ao trono, com tanto gosto e perfeigao pra- 
ticou, sobre terem fundamental importancia na educagao 
moral, pelo que proporcionavam de saude ao corpo e ao 
esplrito, sao imprescindlveis a educagao militar dos "de- 
fensores", 

Embora Concordes nos objetivos flsicos, morals e mili- 
tares da educagao esportiva, D. Joao e D. Duarte nao con- 
cordam no sentido do melhor process© dessa educagao. 

D. Joao, no Livro da montaria, defende, sobre todas as 
"manhas" a caga da montaria como o mais vantajoso dos es- 
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portes, Como observcu Gama Barros, (223) e deixa per- 
ceber D. Joao (224), era a montaria "a mais nobre das di- 
versoes, porque refletia, melhor do que nenhuma outra, a 
imagem da guerra". 

D. Duarte, conquanto tenha sido bom monteiro e tenha 
tido sempre c empenho em concordar com as opinioes de 
D. Joao (L. C., cap. LRVIII), coloca-se num ponto de vista 
diver so: todas as "manhas" sao boas e necessarias a edu- 
cagao fisica, militar e moral; entretanto, uma a todas so- 
brepuja, pelo que tern de completa: a equita^ao (L. E., Prol., 
l.a, X-IV). 

Todo o Livro da emsinanga de bem cavalgar toda sela, 
com exceqao de alguns poucos capitulos dedicados a consi- 
deragoes de ordem geral sobre a educagao fisica e outras 
"manhas", — e um completo e original tratado de equita- 
gao militar. 

A educagao fisica e militar exige, segundo D. Duarte, 
tanto quanto a educagao moral, o QUERER, o PODER e o 
SABER: 

"E os que esta manha quiserem aver, helhes 
necessario que ajom as tres cousas principaaes per 
que todallas outras manhas se alcangom, as quaaes 
som estas: grande voontade, poder abstante, e 
muyto saber". 

(L. E., 1, 23). 

O "querer" e o "poder" nao sao "verdadeiramente pera 
ensynar, por que se gaangom per naturza e graga special 
em cada hua cousa mais que por ensynanga" (L. E., 2, 5). 
O "saber", entretanto, pode-se e deve-se ministrar (L. E., 
12, 20). 

Materia de "saber", na educagao fisica e militar dos 
"defensores", e ainda a tecnica de todas as "manhas": "forga 
ou luyta", "ligeirice", "bargaria", "jugar de canas", "tor- 
near", "justar" "torear" e "jogar a pella". 

Na aquisigao da educagao fisica e militar, compete aos 
"defensores" o estudo da psicolcgia, sem o que nao e pos- 
slvel o conhecimento das deficiencias pessoais. Sao os se- 
guintes os capitulos da psicclogia que mais interessam a 

(223) — Gama Barros, Hist, da administragdo..., II, 406/7. 
(224) — Livro da montaria, pgs. 2/3. 
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esta educagao: a vontade, o medo, a coragem, a autocon- 
fianga, o habito, a razao e a atengao (225). 

c. Educagao cortesa. 

No ambiente palaciano e em casa de grandes senhores, 
a vida social, ao tempo de D. Joao I e D. Duarte, 6 ja bas- 
tante complexa na etiqueta. 

D. Joao, talvez pelo que viu na corte do pai e pelo que 
Ihe herdou de alegria, foi um apaixcnado dos divertimentos 
mundanos, como nos confessa no Livro da montaria: 

"(diverte e descansa o espirito) veer a sala muy 
bem guarnida de muy ricos panes, e outrosi veer 
muytas donas, e donzellas muy ricamente vesti- 
das, e tambem cavaleiros como escudeiros, q to- 
dos nom parasem mentes senhom em tomar pra- 
zer ...; cuvir os muy doces tangeres q fazem os 
instrumentos ...; tomar hua ' fermosa dona ou 
donzella pella maao e dangar com ella". 

(L. M., pg. 11). 

Neste ambiente foi criado D. Duarte. Na carta que 
escreveu aos cunhados, em 1435, (L. C., LRVIII) alude ao 
gosto do pai pelas festas sumptuosas. e ao empenho dos 
filhos em que essas festas fossem como D. Joao as dese- 
java (226). 

Reconhecendo a grande influencia do convlvio social, 
na educagao, D. Duarte procurou, como D. Filipa, exercer 
cuidadoso policiamento nos custumes cortesaos (227). Quan- 
do subiu ao trono, a primeira medida que tomou, com re- 
lagao ao protocolo e as festas palacianas, foi de ordem eco- 
nomica: procedeu a um rigoroso corte das despesas. Con- 

(225) — Sao estes, sem duvida, os temas de mais interesse do 
L. E. Neles se reflete a admir^vel intui?ao psicologica de 
D. Duarte. 

(226) — Documenta, ainda, o gosto de D. Joao pelas festas palacia- 
nas, o que diz Zurara do programa organizado pelo Mestre 
de Avis, para armar os filhos cavaleiros; Cr, tom, Ceuta, 
VIII. 

(227) — Sobre a a^ao de D. Filipa na reforma dos custumes da 
corte, v. Zurara, Cr. tom. Ceuta, XXVIIII, HI, RII, RIII, 
RIV, RV. 
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denou o luxo, e deu, com sua familia, o exemplo da modes- 
tia, e da sobriedade nos gastos. Por outre lado, diligenciou 
para que as festas aristocraticas se fizessem com absoluto 
decoro e apenas com objetivos morais e religlosos. 

Todas estas medidas visaram a educar a aristocracia, 
no sentido dos mais puros habitos sociais. 

Destas formas da vida ativa da aristocracia, a mais 
definida, no carater pratico, foi a atividade esportiva e 
militar. Isto explica a razao por que a ela dedica D. Duarte 
um tratado especial: o Livro da ensinan^a de bem cavalgar 
toda sela. Os outros aspectos, porque implicavam mais em 
problemas eticcs que praticos, D. Duarte os inclui na educa- 
gao moral, a que dedica o Leal conselheiro. 

II — A EDUCAgAO MORAL 

Como moralista catolico que e, D. Duarte parte do prin- 
cipio que a educagao e um dever; 

"... deos special carrego deu a cadahuu de seu 
coragom, mandandonos dizer aquella pallavra que 
com toda delligencia o guardassemos, e como cas- 
tello que nos em guarda posesse nollo encomenda, 
o qual podemos perder, ou cayr em myngua de leal- 
dade, por estas partes que trago a meu proposito. 
Prymeira, avendo afeigom com os imiigos. Se- 
gunda, dandolhe entrada em elle. Terceira, non 
cbedeecendo ao mandado do senhor que o deu. 
Quarta, nom poendo boo regymento e proveenga 
nos mantiimentos e outras cousas que Ihe per- 
teecem, assy que per fame, sede ou desavysamento 
seja filhado. Quynta, per fraqueza de coragom, 
lixandosse per forga veneer, podendo sseer bem 
defeso. Per tal semelhanga me parece que mal 
guardam o coragom, filhando afeigom com os in- 
miigos, quando sse leixa perlongadamente correr 
per maaos cuydados a cada huu estado nom per- 
teecentes entrada Ihe dam, conssentyndo delibo- 
radamente no mal fazer. Ao senhor nom obe- 
deecem quando nom recebem seus boos desejos, 
nem os mandados, consselhos, avysamentos dos 
que o dizem em seu nome. Com desavysamento 
se perde quando nom conssiiram suas forgas e pq- 
deres em todas cousas que ajam de fazer per a per- 
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calgar e possuyr virtudes, e se gnardar dc con- 
trairo. Per fraqueza se rendem, veencendosse aas 
tentagooes, mal e fracamente as contrariando". 

(L. C., 385, 13). 

Como adquirir a educagao moral, tenta D. Duarte en- 
sinar, o melhor que pode, no seu Leal conselheiro: 

"E pera guardar esta lealdade acerca de nosso 
senhor, o mais que tenho em este trautado scripto 
esto consselha, enssyna e avysa; ca eu mesturo 
moral fillosafia, de que algua parte vi, com seus 
mandados e dictos dos sanctos e catholicos sabe- 
dores, que a mais perfeitamente que cs fillosafds 
en tender am, e derom acabadas enssynangas, cons- 
siirando o que dello naturalmente per meu sen- 
tido entendo, e do que vejo, ougo e conhego em 
mynha maneira de vyver e dos outros". 

(L. C., 386, 7). 

1. O processo da educacao moral. 

As consideragoes de D. Duarte sobre o processo da edu- 
cagao moral, nao seguem um rigorosc metodo, como ele 
mesmo previne, no prologo do Leal conselheiro. Sua liber- 
dade discursiva nao chega, entretanto, a dificultar a dilu- 
cidagao de suas ideias. 

D. Duarte parte do principio de que a educagao depende 
do poder, do querer e do saber, fistes fatores, conquanto 
imprescindiveis a educacao, nao tem igual importancia: 
a forga de vontade ou o "querer forte" e o que mais importa. 

Falar na gradagao de importancia destes fatores, nao 
significa afirmar que atuem, na educagao, separadamente. 
files se interdependem e atuam concomitantemente e in- 
dissoluvemlente no processo da educagao moral: da von- 
tade forte depende o "saber"; em compensagao, o "saber 
presta muito a vontade"; o "poder" do corpo e da fazenda 
possibilitam o "saber", mas em compensagao o "saber" e 
a vontade sao necessarios para mantermos e desenvolvermos 
os nossos poderes". 

Dada a necessidade e interdependencia destes fatores, 
a educagao moral tem de se processar pelo desenvolvimento 
harmonico dos mesmos. 
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"Ainda que o pcder e querer nom sejam ver- 
dadeiramente pera ensynar, por que se gaangom 
por natureza e graqa special em cada hua cousa 
mais que por ensynanga" (L. C., 2, 5), 

pode-se, ate certo ponto, ministrar ideias que nos ajudem 
a desenvolver estes fatores. Mas estas ideias de pcuco 
valem, quando nao adquirimos o "saber'' necessario a educa- 
gao moral. Daqui concluir que o ensino da educagac mo- 
ral, no seu aspecto sistematico, se reduz a formacao do 
"saber", "saber" cujas disciplinas de conhecimentc sao ape- 
nas duas: a Psicologia e a Moral (partes fundamentals do 
Leal conselheiro). 

2. A formacao do saber na educagao moral. 

Na formacao do "saber" necessario a educacao moral, 
temos de considerar dois problemas pedagogicos: primeiro, 
o metodo que se deve adotar nessa formaga^); segundo, as 
disciplinas que devem constituir o objeto desse "saber". 

a. O problema do metodo. 

Para se adquirir o "saber" necessario a educagao moral, 
e fundamental aceitar o principio de que somos, pela Graga 
de Deus, perfectiveis, por isso mesmo, temos de "querer" o 
nosso aperfeigcamento: 

"... conhegamos avermos per sua special graga 
todo nosso bem e, sempre dandolhe louvores, de- 
mandemcs que nos ajude e acrecente em todo como 
sejamos despostos pera o melhor servir. ... que 
desejemos muyto percalgar e aver todas estas par- 
tes do entendimento, prezandoas muyto, avendo 
por grande myngua e fallicimento pera a vida 
presente e que speramos seer desfallecidos em cada 
hua dellas. E porque muyto se percalga do que 
ryjo e ccntinuadamente he desejado, de quanto 
recebemos naturalmente, se tal afeigom tevermos, 
pouco se perdera, e pera ajuda daquel, sem o qual 
todo he nada, de bem em milhor sempre avan- 
garemos". 

(L. C., 9, 26; 10, 4). 
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Assente o principio da necessidade e do dever, do aper- 
feicoamento espiritual, D. Duarte estabelece, como linhas 
gerais do metodo para a formagao do "saber", o desen- 
volvimento das "partes do entendimento". 

Desenvolver as "partes" ou fungoes do entendimento 
nao se consegue sem um trabalho arduo e sem muita forga de 
vontade; mas todo o esforgo para a aquisigao do "saber" 
deve ser estimado, pelas muitas compensagoes morais que 
traz: 

"Porem ainda que parega trabalhoso aprender 
e custumarsse aas ditas partes do entendimento, 
todavia custumalas devemos, pois todos sabedo- 
res esto consselham e mandam". 

(L. C., 10, 26). 

"E muyto he necessario na ydade nova aver 
sobr'esto boa enssynanga, como se diz no livxo 
que fez Jesus, filho des [irach], que chamam Ecle- 
siastico, onde gabando a ssabedoria e o entendi- 
mento, encomenda que logo de nossa mocidade a 
ello per afeigom nos enclinemos, e na velhice acha- 
remos a dulgura delle". 

(L. C., 10, 12). 

O desenvolvimento das fungoes do entendimento deve-se 
subordinar ao desenvolvimento fisico: 

"... naquelles degraos primeiros, que som de cre- 
cer, as partes do entendimento se devem husar 
comegando na primeira logo daprender, e na se- 
gunda vezar a memoria em reteer alguas boas 
enssynangas naturalmente e per alguus boos avi- 
samentos. E assy hir crecendo per todas outras 
partes que, com a graga de nosso senhor, em 
quanto a ydade pode milhor judar com boa voon- 
tade, custume, enssyno e converssagom se ajude 
o que naturalmente de cadahua parte recebemos". 

(L. C., 12, 12). 

O desenvolvimento de cada fungao se obtem por m6- 
todos e processes proprios: 

a) Aprender: "A esta (fungao) perteece conteer o cuy- 
dado e estar bem entente no que desejamos da- 
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prender, ou dar resposta, costumandonos a nova- 
mente aprender aquellas cousas que pera o estado 
em que formos perteecerem". 

(L. C., 7, 12). 

b) Relembrar: "Esta (fungao) recebe ajuda custuman- 
dosse a filhar alguas cousas na memoria, com 
ryja voontade. E per o ssaber da arte memorativa 
bem ordenada, mais tenho que se acrecente que 
o contrairo, como alguus dizem". 

(L. C., 8, 1). 

c) Julgar: "E aquesta (funigao) por amor de nosso se- 
nhor deos e afeigom das virtudes, com boo saber, 
custume dos feitos, de bem em milhor se acre- 
centa". 

(L. C., 8, 9). 

d) Inventar: "A esta (fungao) se pode apropriar tcdo 
avisamento e percebimento ante do feito, e des 
que somos em elle. E pera boo avisamento se re- 
quere natural sotileza do en tender, com boa nem- 
branga continuada do que demanda cadahuu feito, 
e desejo grande pera os acabar perfeitamente, com 
tal receo de mingua e fallecimento nom se ocupando 
em outras cousas que torvem o cuidado ou deli- 
gente obra, dando sem tardanga devida execugom 
no que ouver bem penssado". 

(L. C., 8, 15.) 

e) Declarar: "Pera esta (fungao) val muyto continuada- 
mente querer saber toda cousa que razoada seja, 
guardando aquella pallavra que, teendo na cova 
o pee, ainda desejamos daprender, per que se de- 
mostra como devemos sempre teer esta teengom; 
por que do boo aprender nace boo saber e geito 
denssynar. E pera saber convem preguntar a ssi 
primeiro, pensando das cousas como som, e a ma- 
neira que sobr'ellas deve teer com as outras cir- 
cunstancias a esto perteecentes, e aos outros que 
devem seer preguntados, e que per si e doutros 
aprender nom aja empacho de o enssynar e pra- 
ticar nos casos que bem for". 

(L. C., 8, 26). 
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f) Executar: "A esta (fungao) perteece dar boa ordem em 
toda cousa que per nos ajamos d'obrar ou man- 
dar que se faga, fazendo trazer a devyda fym. E 
aquesto specialmente a prudencia perteece". 

(L. C., 9, 7). 

g) Perseverar: "E aquesta parte se requere nom se trigar 
nas determinagooes das ccusas e, ouvindo bem as 
partes, com delivrado consselho se deve acordar o 
que convem de fazer. E o bem acordado npm o mu- 
dar por medo, empacho, avareza ou vocntade nom 
razoada de comprazer a outrem". 

(L. C., 9, 13). 

b. As disciplinas de estudo. £5 

£=» 
Se a educagao moral depende da Graga Divina (de que cna- 

decorrem os nossos poderes materials); e se depende ainda 
da forca de vontade (o querer), — nao depende menos de L 

uma determinada formagao intelectual. 

A formagao intelectual, neste sistema de educagao, di- 
fere da formagao intelectual dos "sabedores", preparados 
para o desempenho de uma profissao especializada. E' for- 

CO 
era 

magao intelectual que se limita ao estudo da Psicologia 
e da Filosofia Moral. ^3 

De acordo com estas ideias compos D. Duarte o Leal ^ 
conselheiro: numa primeira parte (caps. I-IX), ministra ^ 
conhecimentos gerais de psicologia; numa segunda parte 
(caps. X-LR) e ainda numa terceira (caps. LRI-CIII), ml- g 
nistra conhecimentos de Moral, teorica e pratica. c-o 

A — A PSICOLOGIA 

Para D. Duarte o estudo da Psicologia tern por objetivo 
levar-nos ao conhecimento de n,6s mesmos e de nossos se- 
me lhantes. O "nosce te ipsum" e, em sua filosofia da educa- 
gao, um principio bdsico. Como Seneca, e como todos os 
filosofos catolicos, considera pecado grave morrer na igno- 
rancia da propria alma; como Seneca, D. Duarte poderia ter 
dito: 
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''Illi niors gravis incumbit, 
Qui notus omnibus, 
Ignotus moritur sibi" (228). 

Em llnhas gerais D. Duarte traga, nos nove primeiros 
capitulos do Leal conselheira, um programa de Psicologia, 
para a educagao moral: a) estudo do entendimento; suas 
fungoes; o mo<lo de operar de cada uma delas; como as 
corrlgir e desenvolver em harmonia com o desenvolvimento 
fisico; b) estudo da vontade nas suas quatro formas; como 
nos libertarmos das tres primeiras vontades, e nos orien- 
tarmos pela quarta, a vontade do livre-arbltrio; estudo da 
vontade do livre-arbltrio; estudo do papel da razao, na von- 
tade. 

O estudo do entendimento tern especial importancia: 

"A repartigom suso scripta do entendimento 
me parece bem de sabermos pera conhecer, nos e 
os outros, em quaaes partes somes per graga de 
nosso senhor deos razcadamente avondados, e em 
quaaes fallidos, ca per rnyngua de tal conheci- 
mento muyto se julgam por bem-entendidos que 
o nom -s:m, por que fallacem no que Ihes mais 
compre, ainda que doutras partes sejam em boo 
estado". 

(L. C., 31, 16). 

O conselho que da p. Duarte sobre a necessidade do 
"nosce te ipsum", nao se funda apenas no que aprendeu 
nos moralista, mas tambem na sua experiencia pessoal. 

Quando sofreu, aos vinte e poucos anos, as angustias 
do "humor menencorio", procurou e encontru a cura, mais 
numa terapeutica moral que fisica: mergulhou adentro de 
si mesmo, num esforgo inteligente e agudo de introspecgao, 
diligenciando por alcangar as caUsas psicologicas do mal, 
e, concomitantemente, os recursos morals com que con- 
tava para o debelar (L. C., IX-XXIII). Curado, e 
mais alegre do que fora antes da doenga, chega a esta sur- 
preendente convicgao: ha em nos poderes para o Mal e 
poderes para o Bem; so triunfamos do Mal, so vencemos 
nossas paixoes e pecados, quando, conhecendo-nos, desen- 
volvemos ncssos poderes para o Bem. 

(228) — Versos de Seneca, muitas vezes citados pelos moralistas 
classicos. 
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Tendo feito o achado da importancia do "niosce te 
ipsum", pos-se, ate o fim da vida, a investigar os escaninhos 
da alma, no empenho de Ihe corrigir os erros e desenvolver- 
Ihe as forgas morais. 

Se o achado foi para si uma salvacao, uma salvagao 
tinha de ser para todos os homens: o "nosce te ipsum" 
tinha de ser um principio da educagao moral. 

Em 1418, recem-curado da tristeza pecaminosa, preve- 
nindo D. Pedro do perigo desta doenga moral, aconselha-lhe 
como remedio o "nosce te ipsum": 

"Da tristeza vos avisaae quanto com a graga 
de nosso senhor poderdes. E desto el soo he de 
todo mestre. Mas fallando do que a nos perteece 
d'obrar, a mym parece que com sua mercee cada 
huu pode receber grande ajuda, sguardando aos 
tres poderes que som em nos, de ssuas ordenadas 
folgangas. E estes som: primeiro, de creer e go- 
vernar o corpo; segundo, do sentir; terceiro, do 
en tender e razom. E devees de ssaber que per 
desfallecimento de boo stado de cadahuu destes 
a tristeza vem, alguas vezes conhecendo donde, e 
outras nom, salvo aquelles que de ssy teem hua 
grande industria per muyto special graga, ou per 
muyta grande pratica de coragpm repousado, que 
se examyne sem afeigom por o que el sente, e a 
outros dignos de autoridade ouvio e teem apren- 
dido". 

(L. C., 87, 19). 

Mais tarde, no Livro da ensinanga..., amplia suas ideias 
sobre a necessidade do "nosce te ipsum", e as equaciona 
num sistema de educagao pratica (L. E., II.a Parte: Do 
sseer serh receo; III.a Parte: Da seguranga; IV.a Parte: Do 
sseer solto). 

Por fim, no Leal conselheiro, desenvolve amplamente 
suas ideias sobre a importancia do estudo da Psicologia na 
educagao moral, e chega a estabelecer um programa para 
este estudo (L. C., I-IX). 

Se o estudo da Psicologia nos leva ao conhecimento de 
nossa propria alma, revelando-nos "em quaaes partes so- 
mos per graga de nosso senhor deos razoadamente avon- 
dados, e em quaaes fallidos" — leva-nos tambem ao conhe- 
cimento de nossos semelhantes, o que e imprescindlvel ao 
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desempenho perfeito e virtuoso dos "regimentos". Nao e 
posslvel governar indivlduos, e conduzi-lcs ao seu verda- 
deiro Fim, que e o Bern, sem os conhecer, sem saber em que 
<4partes som fallidos', e em que "partes som per graga de 
nosso senhor avondados". 

A educagao moral da aristocracia, que nao e uma classe 
de "sabedores", mas de homens que devem ser cultos e 
educados, obtem-se pelo ensino de um A.B.C. de filosofia 
moral. Deste A.B.C. o "A" compreende o ensino da Psi- 
cologia: 

"E filhayo (o Leal conselheiro) por huu 
A B C de lealdade, ca he feicto principalmente 
pera senhores e gente de suas casas que na theo- 
rica de taaes feictos em respeito dos sabedores 
por mocos devemos seer contados, pera os quaaes 
A B C he sua propria enssinanga. E mais por ho 
A se podem entender os poderes e paixooes que 
cadahuu de nos ha". 

(L. C., 3, 11). 

B. A FILOSOFIA MORAL 

Se o estudo da Psicologia e o "A" do A B C de educa- 
cao moral, o "B" e o "C" compreendem o estudo da Filosofia 
Moral. 

A exposigao da doutrina moral dedica D. Duarte no- 
venta capitulos do Leal coii>selheiro. 

Expondo a Filosofia Moral, D. Duarte teve de tomar 
uma diregao compativel com o publico a que se dirigla 
e com os objetivos que tinha em vista: nao se tratava de 
escrever um compendia de fctica, para "sabedores"; nem era 
ele um "leterado" capaz de o fazer, como confessa com hu- 
milde sinceridade (L. C., 3, 11). Nao se tratava tambem 
de escirever um catecismo para principiantes, aos quais, 
pela sua pouca idade e inexperiencia, pouco se podia mi- 
nistrar de doutrina, e pouco se podia exigir de reflexao 
(L. C., 12, 12). D. Duarte escreve para uma aristocracia 
ja educada no catecismo moral e com experiencia da vida 
e dos problemas eticos dos "regimentos". Assim sendo, 
nao tern, propriamente, de educar, mas, re-educar. E o 
metodo de que usa na doutrinagao da Filosofia Moral e 
o que comumente se denomina metodo socratico: metodica- 
mente vai apresentando a discussao os diferentes pecados 
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e virtudes, ccmo os ensinavam os doutrinadores; em seguida, 
a proposito de cada problema moral, a maieutica e o dialogo 
com a realidade. 

£ste dialogo com a realidade pratica-o com sabedoria, 
com inteligente observagao da vida, revolvendo a sua pro- 
pria experiencia bem como e a do leibor. 

Esta segunda parte do Leal conselheiro, que e de filo- 
sofia moral, de doutrinagao sobre os pecados e as virtudes, 
constitui o melhor da obra do moralista e do pedagogo: um 
manancial de observacoes sobre sua propria vida, sua ex- 
periencia de principe e depois de rei, sobre a vida de seus 
contemporaneos. 

Assentado o principio de que a aristocracia necessita de 
re-educagao e nao propriamente de educagao, discorre sobre 
todos os pecados e virtudes, mas so se detem naqueles pro- 
blemas morais que a vida presente sugere, prccurando entao 
(o que consider a seu dever de rei) conduzi-los a melhor 
solugao. 

OS PECADOS 

A) A SOBERBA. 

E' pecado "que procede da presungom e desejo de prc- 
pria vantagem" (L. C., 35, 25). De natureza espiritual ou 
temporal, (L. C., 37, 5) nele podemos cair por pensamento, 
palavras ou obras (L. C., 37, 12). 

Vendo "muytos tocados deste pecado, com suas presun- 
cdoes, mal contentes, desagradicidos passarem tristes e tra- 
balhosas vidas, fiz este consselho ajuso scripto, o qual me 
parece que vem a rrazom seer aquy tralladado": 

"Todo boo homem pella graga de decs deve 
teer entengom de trazer sempre ante seus olhos 
os bees e mercees que recebe delle, e esso meesmo 
dos senhores, e nas boas obras e servigos que 
Ihe fazem seus amygos e servidores. E sseer 
sempre contente do que ha, pois Ihe vem per 
ordenanga do senhor deos que nom pode falle- 
cer, conssiirandjo como he falecido, de firme fe 
e boa speranga e grande caridade, amor do se- 
nhor sobre todallas cousas, e pello seu a ellas 
como he rezom. E esso medes deve conssiirar 
nos pecados e erros que contra el fez, e na myngua 
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da boa pratica contra senhores e amygos e ser- 
vidores, ou aldemenos que nom tem feito acerca 
delles tan to quanto devya per que Ihe ajam gran- 
de obrigaeom pera o muyto amarem ou ser- 
yirem". 

(L. C., 38, 1). 

Deste conselho, que se prolonga por todo o capitulo IX 
do Leal conselheiro, a passagem de mais interesse e a que 
se refere ao principio da "virtuosa benfeitoria", tema an- 
teriormente bastante desenvolvido per D. Pedro (229). Num 
regime politico em que favores de varia especie eram a forma 
de pagamento dos servigos e da lealdade dos subditos, fazia-se 
necessario combater, nos beneficiados, um posslvel senti- 
mento de soberba, de que decorreriam injustigas, impiie- 
dades, malquerengas. 

Os soberbos constituem, dentro de uma sociedade, um 
fermento de discordias que e necessario evitar e combater: 

os defenssores "sempre devem seer prestes pera 
defender a terra de todos contrairos, assi dos avers- 
sarios que de fora Ihe querem empeecer, como dos 
sobervos e maleciosos que moram em ella, de que 
nom menos empeecimento muytas vezes recebem". 

(L. C., 18. 22). 

Devemos combater a soberba, com a humildade, com o 
sentimento da precariedade de nossa vida terrena, com o 
sentimento da miseria humana: 

"E guardesse muyto de penssar aver em este 
mundo vyda nem cousa perfeita, ca esto nom pode 
seer, por que nosso senhor o tem ordenado pera 
a sua sancta gloria, mes do que ouver seja con- 
tente. E nom resguarde ao que Ihe myngua pera 
comprimento de seu desejo, creendo sempre que 
he muyto mais do que merce. E daqui Ihe nacera 
contynuado e grande amor a deos e aos senhores 
temporaaes, amigos e servydores, conssiirando que 
Ihe fazem principalmente bem por suas bonda- 
des e nom tanto per seus merecimentos. Avera 

(229) — Referimo-nos -a Virtuosa benfeitoria. 
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humyldade e paciencia nas cousas contrairas, ca 
semp're Ihe parecera que mais mal merecia ou 
minguamento de bem por seus pecados e culpas 
do que recebe. Sera sempre muy contente, pois 
entende que aalem dos merecimentos he galar- 
dcado, bem trautado e servydo". 

(L. C., 38, 13). 

B) A VANGL6RIA. 

O pecado da vangloria "tem nacimento de prazer desor- 
denadamente filhado de ssua melhoria, ou que c deseja 
muy to daver, e do sobejo contentamento de propria voon- 
tade cnde e como nom deve" (L. C., 41, 9). 

Tres sao as causas, frequentes, da vangloria: 

"Primeira, das virtudes, ou sobre fundamen- 
to dellas. Segunda, das cousas meaas, assy como 
da fremosura, forga, riqueza, montes, cagas, jo- 
gos e outras cousas semelhantes. Terceira, dos 
malles e pecados que ja fez, husa ou he desposto 
pera obrar, comendo, bevendo muyto sobejo, e 
dormyndo com molheres, mal matando, ferindo 
e mentindo, enganando e outras obras revessadas 
fazendo, de que muytos filham assaz ifolganjga 
deshordenada e sse gabam dellas largamente, 
como se fossem dignos de louvor, ou que por ello 
antre pessoas vlrtuosas meregam seer prezados". 

(L. C., 41, 12). 

A vangloria nasce tambem da "fantesia sem prveitp": 

"Outra maneira he de vaa gloria, muyto sem 
proveito, de pouco recado, em que muytos dos 
que som chamados entendidos caaem per fante- 
siarem no que nom pessuem nem estam despos- 
tos pera aver, huus em stados, outros em rique- 
zas, guerras, vencimenito e vyda com vigo repou- 
sada. E destas fantesias recebem folgangas e san- 
deu prazer que os tira de penssarem e obrarem 
no que Ihes compre. E ssobre taaes fundamentos 
cousa mom tem d'obrar pera dar a exucugom, nem 
meter em proveitosa crdenanga. E atal cuydado 
chama o apostollo escorilitas, ou soltamento de 
fantesia, que pera cousa nom val, de que nos 
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encomenda que nos guardemos como d'obra em- 
peecivel e sem proveito. Ca sse da pallavra occiosa 
devemos dar conta, de tai cuydado e despesa de 
tempo nom pensso que fique por sse demandar". 

(L. C., 43, 9). 

A vangloria, em todas as suas formas, deve ser com- 
batida, pels que contraria a virtude da humildade, e nos 
da um sentido falso da vida. Mas combate-la nao e facil, 
pois 

"este pecado da vaa gloria muytos engana, per 
conccrdanQa que ham conssigo, e aquello que o 
coragom por ella deseja fazer ou dizer per razom 
se quer encobrir, mostrando que he obra meri- 
toria fazello assy, per dar boo exemplo aos ou- 
tros, o que nom he verdade, por que o principal 
nacimento da vaa gloria precede". 

(L. C., 44, 26). 

So um exame de consciencia, inteligente e bem inten- 
cionado, pode-nos levar a perceber este pecado e corrigi-lo: 

"Hua prova certa sobr'esto me parece pro- 
poer de nom fazer ou dizer aquella cousa pfer 
alguu tempo, e se o faz per requerimento do cora- 
gom com aquella vaa folganga, achara tal pena 
que nom se podera dello bem guardar; e quando 
for sentida, devesse conhecer que o nacimento da 
vaa gloria procede mais que da rrezom, pois nom 
obedece ao que ella manda. E dally avante guar- 
desse muyto de ssemelhante fazer, e faga concien- 
cia do que assy fazer ou disser". 

(L. C., 45, 6). 

A "fantesia sem proveito" combate-se pelo 

"estudo de boos livros em que a vontade se tome 
a penssar, cessando dos outros proveitosos pensa- 
mentos, em que he dovydoso aturar continuada- 
mente. E quern ouver desejo per sy novamente 
screver algua cousa que mal nom seja, nem se 
dando mais a tal studo ou screver por fogirem 
aos necessarios cuydados e trabalhos que a sseu 
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estado convem, val pera este descorregymento da 
vcontade e pera tirar nojos, sanhas, fantesias". 

(L. C., 43, 23). 

Para se corrigir este pecado aconselha-se ainda nunca 
falarmos de nos, das nossas virtudes e vantagens, nem per- 
mltir que outros o fagam. Os encomios. e as bajulagoes cons- 
tituem um veneno moral. A modestia e a humildade devem 
ser sentimentos permanentes em nossa alma (L. C., 44, 7). 

Algumas vezes a vangloria pode ser util: quando, tendo 
por fundamento qualidades morals, contribui para refrear 
pecados carnais e resistir acs reveses da vida (L. C., 45, 22). 
A este proposito convem, no entanto, observar que muitos 
hcmens que se vangloriam de suas virtudes, facilmente pe- 
cam ante as solicitagoes da carne (L. C., 46, 9). Isto se 
explica pelo fato de tais indivlduos, tornados de excessiva 
confianga em si mesmos, nao se precaverem do perigo das 
sclicitagoes pecaminosas; e o resultado e que, sendo homens, 
e portanto fallveis, acabam por cair no pecado. Sirva-nos 
a ligao de tais indivlduos, para que nao nos vangloriemos 
nem mesmo de nossas virtudes. Sigamos o exemplo da per- 
manente humildade, dado por S. Francisco de Assis (L. C., 
47, 15; 48, 26). Cultivemos em nos, contra o perigo dos 
pecados, a vontade virtuosa, de que nos deram exemplcs 
D. Joao I, na campanha de Ceuta (L. C., 50,13) e D. Henrique 
IV de Inglaterra, na batalha de Azincourt (L. C., 51, 9). 

C) A INVEJA. 

"Da enveja vem desprezar das avantageens ou igualan- 
gas por nosso respeito que veemos em outrem, e prazimento 
de sseus malles, per das e abatymentos. E aquesto esso medes 
se filha per outras tres partes como a ssoberba e vaa gloria, 
scilicet das virtudes, cousas meaas e dos malles. E tern 
special fundamento a meu juizo em soberva, vaa gloria e 
deshordenada cobiiga" (L. C., 52, 1). 

E' sentiment© tao pecaminoso quanto a soberba, per 
prejudicar as virtudes da amizade e da lealdade, necessarias 
a paz interna do Estado e ao bem comum (L. C., 56, 3). 

Podemos ccmbater o pecado da inveja, desenvolvendo 
em nosso coragao as virtudes teologais, sobretudo a virtude 
da Fe: 
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"E sse nos tentar por cs estados, bees mal 
gaangados que a outrem vejamos possuyr, recor- 
ramonos aa teengom da ffe, que de todo mal ave- 
remcs pena se mlsericordiosamente nom for rel- 
levada, e dos bees averemcs gallardom se per ou- 
tros pecados nom perdermos. E quern desto se 
lembrar, fora sera denveja que se filha de veer- 
mos a outrem per mentir, enganar e cutros malles 
fazer percalgar honrras e bees temporaaes". 

(L. C., 54, 29). 

D) A SANHA. 

"Da yra seu proprio nome em nossa lynguagem he sa- 
ri ha, que vein de huu arrevatado fervor de coragom por des- 
prazer que sente, com desejo de vynganga" (L. C., 56, 19). 

A sanha leva-nos ao desatino; e o desatino leva-nos a 
praticar injustigas para com Deus e com os homens (L. C., 
56, 21; 60, 6). 

Se bem que, em princlpio, condenavel, a sanha a alguns 
pode ser util; dependendo esta utilidade de especiais cir- 
cunstancias, e sobretudo do poder do indivlduo para se con- 
trolar no momento opcrtuno, e nao chegar a cegueira da 
irracionalidade: 

"Ca certo he as virtudes per ssy seerem abas- 
tantes pera o virtuoso tcdo bem obrar, sem ajuda 
que necessaria Ihe seja da sanha, mas aquelles 
que naturalmente som manssos e muy benygnos 
que alguu nom queiram desprazer, e aos fracos 
de coragom, molles, desleixadcs, pospoedores do 
que nom convem, e preguigosos, muytas vezes Ihes 
aproveita em cs esforgar e agugar, com tanto que 
nom cegue, sobepoje ou force o juizo da rrezom". 

(L. C., 58, 29). 

Para refrear a sanha temos a necessidade de uma gran- 
de forga de vontade, afim de instalar em nosso esplrito a 
soberania da razao e conseguir assim o equilibrio psicolo- 
gico: 

"E aquesta maneira me parece proveitosa pera 
praticar em todos casos que se recrecerem per que 
da sanha sejamos requeridos. E huu de tres mo- 

159 



dos, seendo della tentados, devemos teer. Pri- 
meiro, e melhor, he vencela, tirandoa de todo per 
mercee do ssenhor de nossos coragooes, e obrar 
nossos feitos com boo repousamento. Segundo, se 
do coragom a nom podermos tirar, devemosla 
sofrear, e esccndendoa fallemos e mostremos ra- 
zoada contenenga como se a nom tevessemos. Ter- 
ceiro, se tarn poderosos nom formos, espacemola, 
callandonos on nos apartando, assy que tirandonos 
do aazo, mais ligeiramente nos possamos poer em 
bco assessego, por nom fazer ou dizer consa er- 
rada". 

(L. C., 60, 12). 

E) O ODIO. 

O odio "ou, segundo nossa linguagem, malquerenga, 
que he huu contynuado desejo de mal, perda, abatymento 
de bem doutrem per qual quer guisa que vilr Ihe possa'' 
(L. C., 61, 8). 

Seis podem ser as cousas do odio: 

"Primeiro, por erros, malles e perdas que nos 
som feitos, ditos ou ordenados contra nossas 
honrras, pessoas, cousas e voontades, ou pensamos 
que assy foy, ou speram elles ou nos que seja. 
Segundo, por enveja que avemos. Terceiro, por 
speranga dalguu gaango de honrra, proveito ou pra- 
zer do que mal doutrem speramos. Quarto, por 
cehumes que dalguem se ha com razom ou sem 
ella. Quinto, per geeral desarcordo e de lex, guer- 
ras, bandos e openyoos, assy como cristaaos e mou- 
ros, ingreses e franceses, gelffes e gebeliis. Sexto, 
por huu natural avorrecimento da pessoa, prati- 
ca ou geito que alguus teem, de que a outros tanto 
avorrece que do seu bem Ihe pesa e do mal Ihe 
praz. A estas seis partes me parece que se podem 
reduzer todas maneiras de mal-querengas, em as 
quaaes, como dicto he, erramos per penssamento, 
falla, contenenga e obra". 

(L. C., 61, 12). 

A razao pode refrear o odio e conduzir nossa vontade 
a benquerenga. Quando a razao f6r impotente para nos 
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dominarmos, temcs de entregar nosso coragao a Deus e 
pedir que nos ajude a veneer tao man sentimento. 

Ha so um caso em que o odio nao e condenavel: e o 
caso do odio contra os infieis, o odio na ''guerra justa". 

A proposito da "guerra justa", ha alguns que Ihe nao 
reconhecem fundamento ou justificagao etica, condenan- 
do-a com os seguintes argumentos: 

"por que razom fariamos contra elles pelleja, 
ou moveriamos guerra, pois soportavamos antre 
nos vyverem judeus e outros mouros taaes como 
elles? Ca se todos aquelles primeiro matassemos, 
ou tornassemos a nossa ley, razoado Ihes parece- 
ria que os guerreassemos, mas sopor tar estes, e 
matar elles, por Ihes ocupar e filhar as terras, 
nom pareceria justamente feito". 

(L. C., 62, 21). 

A estes argumentos facilmente se responde: 

"assi como elles per poderio temporal e delibe- 
ragom de suas voontades contradizem nossa ffe, 
daquella guisa perteece aos senhores contrariar 
ao temporal poderio e poellos de sso a obediencia 
da sancta igreja, em a qual ella nom os manda 
forgar pera filharem nossa ley, mas quer que se- 
jam de tal guisa sogeitos, que se alguus a ella 
se quisessem tornar, livremente o poderem fazer, e 
per os outros aos cristaaos nojo ou mal se nom 
faga. E porem muy justamente Nos e todos se- 
nhores catholicos Ihe devemos fazer guerra pera 
tornar suas terras a obediencia da santa madre 
igreja, e poer em liberdade todos aquelles que a 
nossa ffe quiserem viir, que livremente o possam 
fazer, e os outros aos cristaaos nom fagam em- 
peecimento. E desque som em nosso poder, nom 
he razom fazerlhes mais prema da que per o 
ssanto padre for mandado" (230). 

(L. C., 62, 27). 

(230) — Foi este o principio moral e religiose que D. Duarte ado- 
tou na legisla^ao sobre os judeus. 
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Aceito o principio moral e religiose da "guerra justa", 
temos de concordar em que ha, assim, um caso em que o 
odio nao e pecamincso, sendo ate necessario, pois tais guer- 
ras, sem odio nao se podem mover, nem veneer. 

Mas o odio, necessario nas "guerras justas,', nao nos 
deve levar, em tais guerras, a praticar perversidades. E como 
nos e dificil, quando movidos deste sentimento, saber ate 
que ponto devem ir nossos atos, deixemo-los a orientagao 
dos confessores e letrados (L. C., 63, 28). 

F) A TRISTEZA. 

A tristeza, no dizer de Cassiano (231), e a "cabega de 
pecado principal" e "comego de morte" (L. C., 64, 19). 

De nenhum pecado fala D. Duarte com tanta experien- 
cia como do- pecado da tristeza, pois que alguns anos o teve 
no coragao, scfrendo-lhe todo o rosario de amarguras. Em 
dois extensos capltulos do Leal conselheiro analisa os trami- 
tes do mal de que padeceu, e o processo terapeutico de que 
usou para se curar: Cap. XIX: "Da maneira que fui doente 
do humor menencorio e del guareci"; Cap. XX: "Dos aazos 
per que se acrecenta o ssentido do humor menencorio, e dos 
remedies contra elles". 

A tristeza, segundo Cassiano, pode derivar do pecado ou 
da virtude. 

A tristeza que vem do pecado "departe em duas defe- 
rengas": 

"Hua que fica depois que se parte a ssanha, 
per a perda que recebe, ou por o desejo que nom 
comprio. A outra nace dalguu queixume sem ra- 
zom que esta na voontade, ou descende da des- 
perangom". 

(L. C., 64, 22). 

A tristeza nasce da virtude, na seguinte circunstancia: 
quando nos, desejando ser ainda mais virtuosos, nao o 
conseguimos, por carencia de "poder" (L. C., XXI): 

"A ssegunda parte he dalguus que, desejando 
sem descripgom aver todas virtudes, desposigom 

(231) — v. Cassiano, Instituigoes, Livro IX, caps. IX-XIII: "De 
spiritu tristitiae" (Migne, 49, 357/60). 
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dellas, e boas manhas, como as melhor vee a ca- 
dahuu, e quando algua nom podem tam perfeita- 
mente cobrar, filham sanha de ssy, com menps- 
prego, do que recebem desordena da tristeza". 

(L. C., 80, 10). 

A tristeza que precede do pecado pode ser-nos moral- 
mente util, quando nos leva ao arrependimento (L. C., 
65, 5). 

A tristeza varia em graus de intensidade. A mais forte 
tristeza e aquela 

"que tira o dormir e gram parte do comer. E traz 
door ao coragom com grandes tremores e agasta- 
mentos. E aquesto se faz por alguu mui spicial 
fundamento de grandes desaventuiras, malles, e 
perdas, e outras por arrevatamento dalguas des- 
concertadas fantesias veem a este meesmo senty- 
mento, o qual he tam perigoso, que muytos per 
este aazo veherom a sse matarem per ssy, ou na- 
turalmente morrerem per myngua de comer e dor- 
mir, e doores que per este aazo Ihe recrecerom. 
E muytos caae em sandice". 

(L. C., 81, 23). 

Muitas sao as causas da tristeza: 

"E a mim parce acerca desta sentenga que a 
tristeza tern geeralmente estes nacimentos: Pri- 
meiro, e mais principalmente, de medo de morte, 
desonrra, door ou padecimento spiritual e cor- 
poral. Segundo, de sanha nom vingada. Terceiro, 
de rryjo desejo nom comprido ou perlongado. 
Quarto, de nojo que recebemos por desonrras, mor- 
tes, perdas, prisooes, odengas, retiimentos, e suy- 
dade. Quinto, da desconcertada compreissom, que 
verdadeiramente doenga de humor menencorico se 
chama. Sexto, per fallas, converssagom de tristes 
perssoas, ou desconcertado cuidado que a despera- 
gom de cobrar boa nem leda vida nos derrubam. 
Per cada hua destas guisas mais e menos rece- 
bemos tristeza segundo as afeigooes e paixooes que 
mais em cada huu reynam". 

(L. C., 67, 2). 
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Destas causas a mais perigcsa e o enfadamento, que 
"per speriencia conheci". Varias sao as circunstancias que 
nos podem trazer o enfadamento: 

"Prymeira, por muyto obrar o que Die nom 
praz. Segunda, por tan to sobejo fazer algua cousa, 
que ao entender perteega, que, ainda que folgue 
em a continuar per afeigom do coragom, el de 
ssi per canssaco filha enffadamento. Terceira, 
per nom teer que despenda o tempo que Ihe de 
algua folganga. Quarta, per doengas que venham 
ao corpo naturalmnte, ou per alguu acontecimen- 
to. Quynta, por nojo, pesar, desprazer, avorreci- 
mento, suidade que se recregom, ou per natural 
tristeza da voontade mal ordenada". 

(L. C., 87, 17), 

A tristeza, quer venha do pecado, quer venha da virtude, 
e sempre grave e mortal pecado: leva a angustia, a deses- 
peragao, ao ceticismo, e frequentemente a morte. E estas 
sao razoes mais do que suficientes para se evitar e combater 
este pecado. 

A terapeutica da tristeza e complexa, pois que complexas 
sao as causas deste mal, e complexo o seu sindroma. 

Sendo o enfadamento a principal causa da tristeza, de- 
vemos comegar por evita-lo; e, se dele possuido, devemos 
combate-lo: 

"E pareceme seer necessario, ainda que o no- 
me seja geral, cada huu conhecer, quando tal sen- 
tyr, donde Die vem, e saberlhe buscar com a graga 
do senhor dereytos remedios. E pera mym em 
geeral achey estes. A primeira parte buscar tal 
cousa que me de aazo pera filhar prazer, ca tal 
enfadamento vem com desprazer, e porende con- 
vem curallo per seu contrairo. A ssegunda, por 
que se geera de canssago, folga sollamente abas 
ta, assy que estando em logar apartado alguu 
spago em que possa descanssar, he pera eUo abas- 
tan te remedio, e quanto mais se filhar em cousas 
de folganga sem cuydado, fara mayor vantagem. 
E per a terceira poucas vezes tal enfadamento re 
cebem os que bem vyvem, por que sabem assy 
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repartir seu tempo que nunca Ihes fallece em que 
o bem despendam. Ca nom teendo cousa certa 
que fazer, em leer, screver, fallar bem o passarom. 
E que esto fallega, per seu virtuoso cuydado ham 
delle boo passamento, como screvem de Ciplom, 
que de ssy dizia ncm se sentir menos soo que 
quando soo estava, ca per boo cuydados sempre 
Ihe parecia estar bem acompanhado. Mes pera 
outro scusar tal enfadamento, he boo consselho 
nom aver sobeja folgar^ga com algua syngullar 
cousa, por que ligeiramente os atal custumam, re- 
cebem enfamento em toda outra como aquella 
nom podem aver. E por em o coragom deve seer 
livre e custumado, pera quando comprir, saber 
passar o tempo com cousas desvairadas concor- 
dantes a el e a ssya vyda, assy que, nom poden- 
do aver alguas folgangas, saibha logo achar ou- 
tras. E por geeral aja boo departir e fallar com 
pessoas perteecentes, que pera todo estado e yda- 
de he sempre boo passar de tempo a quern o filha 
por fdganga. Pera a quarta devesse conssiirar 
que, pois vem per aazo da enfermydade, cessando 
ella o enfadamento passara. E como sopporto 
frio, queentura, suor, trabalhos e semelhantes que 
a dcenga faz padecer, assy o enfadamento que vem 
com ella he de ssoportar, sperando sempre com 
a mercee do senhor boa saude, per que todo avera 
corregymento. Sobre a quynta devesse reguardar 
o que tenho scripto destes sentimentos e de seus 
remedios, (L. C., XXV) dessy aver lembranga de 
quantas vezes semelhante passou daquello que 
mais sente enfadamento, e que depois tornou a 
seu boo stado. E tal deve creer que se fara do que 
ao presente sentir, oolhando mais nos aconteci- 
mentos que a outros se recrecerom, e como de 
cousas que parecem contrairas se tornarom em 
grande melhoria, porende, avendo ffe em deos, com 
seu amor e boa speranga sempre atendamos por 
corregymento nos padecimentos do coragom, corpo 
e voontade, per que sorpotaremos mais levemente 
taaes enfadamentos ataa que per sa graga todo 
sse correga". 

(L. C., 84, 1). 
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A experiencia ensina que o enfadamento pode tambem 
nascer da impcssibilidade que tenhamos de satisfazer um 
grande desejo. E' o que se da, frequentemente, com os na- 
morados (L. C., 85, 24). Para este caso, so ha um remedio 
— o casamento: 

"E ssento per graga de nosso senhor que boa, 
sages, bem parecente e graciosa molher, com que 
horn em seja casado, e se muyto amem, he gran- 
de remedio contra a tristeza e emfadamento". 

(L. C., 85, 26). 

Numa aristocracia em que domina a cciosidade, e fatal 
a doenga do enfadamento. D. Pedro, pouco antes de par- 
tir para as suas andangas pelo mundo, "algua desto sentia" 
(L. C., 86, 5). E esta foi a razao por que D. Duarte Ihe es- 
crevera um longo conselho (L. C., XXIIII), onde Ihe oferece 
os achados de sua experiencia, pois que tambem sofrera 
deste pecaminoso sentimento. 

Para combater a tristeza nao e bastante evitar o enfada- 
mento; outros remedies se devem procurar, desenvolvendo 
em nos todos os recursos dos "poderes vegetatyvo, senssitivo 
e racional" (L. C., 67, 16): 

"Porem, segundo meu juyzo, este he seu prin- 
cipal remedio: avermos firmeza da ffe, por a qual 
creamos que todo vem per ordenanga de nosso 
senhor, que he fonte de justiga, e piedade, e mi- 
sericordia, por que devemos daver em elle boa 
speranga que muyto tyra todas tristezas, possuin- 
do caridade que por todallas cousas da vida pre- 
sente nom conssentira receber tal tristeza que 
nos empeecimento nem grande torvagom possa 
trazer. E quando taaes se acontecerem ou qual 
quer outra tristeza, penssar devemos que he pel- 
leja contra que nos convem armar. Primeiro, das 
tres virtudes suso scriptas, ... Segundo, husar 
das cardeaaes virtudes, ... Terceiro, compre pro- 
veer a ssaude do corpo, por que eu tenho sentido 
do que, ainda que taaes feitos per mostranga bem 
sejom soportados, a compreissom se gasta e des- 
concerta, por que comovem de o remediar, assy 
que com a mercee de deos seja sempre em boo 
stado, por que a ssaude e fortalleza do corpo dd 
geeralmente grande ajuda per a o esforgo do oora- 
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Qom, seendo acompanhado de todallas virtudes 
suso scriptas. E devenos sempre lembrar quan- 
tos semelb antes sentymentos e tristezas ja nos 
passamos, e outros cadahuu dia soportam, e todo 
em fym per mercee do senhor deos se corregem 
pera os que virtuosamente se govemam. E tal 
devemos sperar que a nos se fara, se bem e val- 
ientemente pellejarmos contra este mallecioso pe- 
cado, avendo speranga em nosso senhor deos pier 
determynagom da rrazom, posto que a fraqueza 
e derribamento do coracom nom o queira conssen- 
tyr"... 

(L. C., 77, 32). 

G) A OCIOSIDADE. 

"Da ociosidade em nosso linguagem seu nome mais 
apropriado he priguyga, assy que todo erro da priguyca 
precede da occiosidade" (L. C., 98, 19). 

Martim Pires, no "Livro das confissoes" (232), da vinte 
e seis manifestagoes da ociosidade, manifestagoes cujas cau- 
sas podemos resumir em seis: 

"Primeira, per apertamento, empacho e fra- 
queza do coragom. Segunda, do desejar e seguir 
sobejo vyda folgada e vyciosa. Terceira, de posr- 
poer os feitos. Quarta, por seer mevedigo e de 
maao assessego per cuydado, fallas oceiasas e 
obras sem proveyto. Quynta, por aver pequena 
lembranga, sentydo, avysamento e percebimento 
pera o que convem fazer. Sexta, por seer delei- 
xado, froxo e tardynheiro em as cousas que faz". - 

' (L. C., 99, 1). 

Devemos estar atentos a todas as manifestagoes da 
ociosidade e devemos combater as suas causas; 

"a fraqueza de coragom" e perniciosa porque "os 
fracos, empachosos e apertados de coragom nom 
pod em grandes feitos bem e vyrtuosamente aca- 
bar". 

(L, C., 100, 15). 

(232) — A obra de Martim Pires, "Libro das confissoes", conser- 
va-se no Cod. alcdbacense, 251/2. 
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"O desejo de vyda vygosa e folgada", acaba 
por levar o homem a "proveza de virtudes e bees 
temporaaes". ^. O "pospoer feitos aalem do que 
compre" e deleterio, por nos impedir de "apren- 
der, saber e praticar virtudes, boas manhas pera 
a alma e pera o corpo, e perdemos muyto que ja 
mais cobrar nom poderemos,,... "No movimento 
e maao assessego assy erramos per occiosldad/e 
como no sobejo repousar. Ca tcdo esta em bem 
executar as cousas que devemos fazer. Tanto 
erramos por este pecado, quando em casa gran- 
des feitos devemos obrar, se despendemos nossos 
tempos em montes, cagas, festas, jogos e fallas sem 
proveito, como em jazer ou dormir. E bem pensso 
que os senhores per este desassessego caae em 
occiosidade mais que per outra". 

(L. C., 100, 17). 

Nao se pretende, com o que esta dito, condenar os di- 
vertimentos e distragoes: 

"Eu nom digo que filhar spagos razoados em 
■ as cousas suso dictas seja occiosidade, ante he 

necessario, e cada huu segundo seu stado o deve 
filhar, conssiirando sua desposigom do tempo, lo- 
gar e as cousas que tern de fazer, assy que, onde 
na somana, estando em logar razoado e sem spe- 
cial occupagom, duas ou tres vezes podesse bem yr 
a monte ou caga, quando comprir per dous e tres 
meses assy o aja em squeecimento como se dello 
sentido nom tevesse, e assy de todos outros spa- 
gos e desenfadamentos, por que na sobeja occu- 
pagom das cousas, per que leixamos bem de fa- 
zer c que devemos, esta o pecado. Tanto tempo 
scuse taaes folgangas, se o bem poder sofrer. E 
por que em todos pera desvairados feitos a vir- 
tude e desposigom nom he igual, proveja razoa- 
damente ao que sua compreissom e poderios 
dalma requerem, e fazendo assy nom cayra por 
ello em este pecado". 

(L. C., 103, 3). 

O "movimento e maao assessego", uma das causas da 
ociosidade, e tambem causa frequente da "fantesia sem 
proveito": 
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"No cuydado scorregamos sandyamente em 
este desassessego, quando o ssenhor penssa como 
regeria o mundo seendo padre sancto, e caval- 
leiro, se fosse bispo, a vyda que faria, e o pobre, 
se cobrasse riqueza, e o velho, se tornasse a sseer 
moQO, estando em hua terra, se em outra este- 
vesse. E assy em outras semelhantes fantesias 
per ccciosidade leixamos grandes tempos sem 
proveito despender, em que poderamos penssar 
cousas que nos comprissem, ou como acrecentan- 
do em virtudes leixariamos malles e pecados. E 
conhecendo sam Paullo o mal desta fantesia sem 
proveito Ihe chama descorrymento da voontade, 
que pera nada val, como suso de dicto, do que 
nos encomenda que sempre nos guardemos. E 
de tal soltamento de cuydado se recrecem muytos 
fallicimentos". 

(L. C., 103, 17). 

"E daquesta guysa erramos per este desas- 
sessego, se no tempo de orar e ouvyr oficios dyvy- 
nos, nos consselhos proveitosos, fallamentos, ou 
desembargos levantamos storias, recontando lon- 
gos exemplos. E esao medes nas obras, quando 
nos ocupamos naquellas que nom ccnveem ao 
tempo que al devemos fazer". 

(L. C., 104, 11). 

Calmos ainda na ociosidade, 

"por avermos pequena nembranya, sentido, avysa- 
mento e percebymento pera o que he bem de 
fazermos. Ca se for por mais nom saber, en ten- 
der ou poder, nom vem della, mes onde avemos 
todo esto razoadamente, e nom damos execugom 
o que devemos, sem duvyda per occiosidade, pri- 
guiga do entender ou do corpo erramos". 

(L. C, 104, 17). 

Por fim, cai um individuo na ociosidade, "por seer delei- 
xado, froxo e tardynheiro em as cousas que faz" (L. C., 
99,7): 
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"E esso medes em fazer tarde o que compre 
seer feito com tempo, ca nom he menos erro de 
priguyca tardar de sse langar a dcrmyr, ou as- 
ssentar a comer quando convem, que nom se le- 
vantar ao tempo convenyente e razoado". 

(L. C., 104, 27). 

So com a forga de vontade conseguimos corrigir nossos 
erros de ociosidade: 

"E acerca desto me parece boo consselho nom 
se reger per o ssentido que vem do coragom, mas 
per determynado juyzo do entender, por que, se 
bem ncs lembrar e reguardarmos ao desvairo que 
nossa voontade faz em as cousas que obramos, 
e como alguas vezes mostra que som ligeiras da- 
cabar, e de grande honrra, proveito ou prazer, e 
aquellas per arrefecimento ou torvaQom della 
penssamos que som fortes e perlongadas pera 
viirem a boa fym, e for a daquelles bees que a 
outra voontade per muyto desejo ou desposigom 
mais saa e ryja ou leda faz sentir, podemos bem 
conhecer como nom he segura cousa e dereita 
fazermos nossos feitos ou os leixar per o que nos 
o coragom requere, mas o por que ja passamos 
e veemos que os outros fezerom, julgar o que he 
bem de fazer". 

(L. C., 105, 1). 

Devemos ter sempre em mente o senso da responsa- 
bilidade e da obrigagao; e devemos saber aplicar, bem e vir- 
tuosamente, nossos momentos de ocio, procurando distra- 
goes que sejam uteis tanto ao espirito como ao corpo, e oom- 
pativeis com o nosso "estado": 

"O leer dos livros de boas inssynangas, nos 
tempos em que nom convenha obrar em outros 
mais convenyentes feitos, me parece pera esto 
bem proveitoso, reguardajqdo nossa vyda e dps 
outros pera entendermos o que leermos, assy que 
os livros nos declarom nossas obras, cuydados e 
sentidos, e nosso conhecimento nos faga melhor 
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entender o que de tal sciencia leermos ou ouvyr- 
mos". 

(L. C., 105, 30). 
A leitura e um virtuoso passatempo, quando praticada 

em momentos oportunos e com os seguintes objetivos: 

"Prymeira, por acrecentar em vyrtudes, myn- 
guar em fallicimentos, prazendo por ello a nosso 
senhor, e alcangar na vida presente [e] que spera- 
mos o que da graciosamente aos que per ssa mer- 
cee Ihes praz bem vyverem. Segunda, por con- 
tentameuto que filha do que sabem. Terceira, 
por tal sciencia. Quarta, por querer parecer 
sabedores. Quynta, querendo algua parte de tem- 
po bem despender. Sexta, por semelhante em 
leendo antre ssy ou a outros filhar prazer. 

(L. C., 109, 6). 

O escrever boas obras nao e menos virtuosa maneira de 
empregar horas de ocicx E aqui encontra D. Duarte um ar- 
gumento para se defender dos que o acusam de praticar uma 
atividade incompativel (para os menos entendidos, esta-se a 
ver) com a sua posigao e seus deveres de monarca (L. C., Pro- 
logo; 107, 13). Se nas horas de ocio debrugava-se sobre sua 
escrevaninha, a meditar e a escrever, nao estava senao pra- 
ticarudb uma virtuosa atividade; estava empregando vi^- 
tuosamente horas de ocio; estava seguindo o exemplo de 
reis ilustres: Cesar, Afonso X e D. Jcao I (L. C., 109-111). 

H) A AVAREZA. 

O pecado da avareza manifesta-se de quatro modos: 

"Prymeiro, per que se cobiiga, deseja deter- 
mynadamente e sse percalga o que nom deve seer 
cobiigado, desejado ou pessuydo. E aquesto por a 
cousa seer qual nom convem, ou per modo ao que 
faz contra justiga ou desconvenyente. Segundo, 
per que reteem as cousas que restituyr ou dar se 
devyam, e aquesto por seerem mal gaangadas, pos- 
suydas, e per justiga a cujas dereitamente som cfe- 
verem seer dadas, ou em obras de piedade, em sa- 
tisfagom, despesas quando a parte por desmerici- 
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mento de restituygom nom he digna, ou nossos 
bees nom damos e despendemos em satisfagom de 
mercees, boas obras, servygos, obrigagooes, dyvydas, 
promytimento, cousas meritorias, ou por fazermos 
aquellas despesas que, segundo aquel estado em 
que formos, nos convem dar, despender ou em- 
prestar. Terceiro, quando sse da ou despende myn- 
guado, tarde, com maa voontade, paliavras e con- 
tenengas segundo som as pessoas que dam, rece- 
bem, e as despesas que fazem. Quarto, que faz 
gabar e retraer a quern bem fez, ou arrepeender 
do que tern dado ou despeso. E aquesto per sen- 
tido do coragom, mostramento de geitos ou ra- 
zooes''. 

(L. C., Ill, 16). 

Devemos evitar todas estas for mas de avareza; sobretudo 
as duas primeiras, se bem que "pera a .openyom do geral poboo 
nom som menos necessarias as outras duas" (L. C., 112, 
14). Nao pode ter nome de liberal aquele que falha por 
uma destas formas de avareza, embora se resguarde das 
demais. E' comum verem-se pessoas que tomam o alheio, 
nao pagam o que devem, e, gastando a larga nas despesas 
da casa, sao louvadas como liberals; quando, se bem virmos, 
nao possuem esta virtude (L. C., 112, 22). 

Para nao cairmos em nenhuma destas formas de ava- 
reza, e necessario que oomecemos por ter em ordem a nossa 
economla domestica, o que se consegue, como ensina Ber- 
nardo Silvestre no "Tratado do regymento da casa" (L. C., 
114, 4) (233), equilibrando a receita e a despesa. Quando 
nossas despesas sao. maiores que a nossa receita, somos le- 
vados a cobigar e a tomar o alheio e a nao a dar a quern de- 
vemos dar; quando a receita e maior somos levados a afer- 
rolhar economias (L. C., 114, 4). 

Alguns "senhores", por maus conselhos de "louvamy- 
nheiros" e por vangloria, caem no dellrio de grandeza, e 
com dificuldade se podem conter. Para estes a unica salva- 
cao sera o temor de Deus e o desejo de praticar a justica 
(L. C., 116, 12). 

Ao pecado da avareza se opoe a virtude da liberalidade. 
Das varias formas de liberalidade, a mais nobre, a mais vir- 

(233) — Trata-se, segundo identificou Piel, L. C., 114, nota 4, de 
Bernardo Silvestre ou Carnotense, do sec. XII. Sua obra 
nao chcgou aos nossos dias. 
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tuosa e a que se pratica em favor das obras de Deus. In- 
feiizmente, nem todos sabem "dar por nosso senhor deos". 
Para que as "ofertas" sejam perfeitas, devem-se respeitar 
os seguintes prirtelpios (v. L. C., XXIX): 

'Trimeiro, de que avyamos fazer tal despesa. 
Segundo, em que modo. Terceiro, por que fym. 
Quarto, a quern. Quynto, como entendo que nos 
seja recebido. E quanto ao primeiro, digo que de 
nosso proprio aver, bem avydo e possuydo, [... ] 
Ao segundo, do modo, digo que em abastanga, cedo, 
com segredo, ledamente, per boa consiiragcm de 
tempo e logar em que se a oferta ou esmolla deve 
fazer. [... ] Ao terceiro, da fym por que o devemos 
fazer, pareceme que por seermos daquelles que 
o ssenhor ao dia do juyzo poser aa deestra parte, 
quando por as obras da mysericordia per el formos 
preguntados. [... ] Do quarto, a quern, se farom as 
ofertas dobrigagom ou voontade principalmerite 
acs sacerdotes e logares sagrados, por que o sse- 
nhor per elles as quys e quer receber, e as esmollas 
aos postos em necessidades per mynguas, proveza, 
doenga ou prisom, e aquelles que per ellas mais 
vyvem specialmente, se por nos ham de rrezar ou 
os avemos por de boa e santa vyda, os quaaes mais 
que outros per nossas smollas e ofertas devem 
seer ajudados. Ao quynto, de como nos sera re- 
cebido, creoi que se o fezermos por louvor e vaa 
gloria, que nos sera dicto que ja recebemos nosso 
gallardom. E sse for com boa teengom, com as 
condigooes e maneiras suso sciptas, que oousa de 
bem nom faremos que sem gallardom passe"... 

(L. C., 116, 22). 

I) A LUXtJRIA. 

"No pecado da luxuria, brevemente fallando,. 
pecam por veer, ouvyr fallar, desejo, penssamento 
e obra". 

(L. C., 120, 4). 

Para nos guardarmos deste pecado, nosso primeiro fun- 
damento "deve seer amar e prezar virgiindade e castidade 
quanto se mais poder fazer, avendoa por grande virtude que 
muyto desejamos sempre daver e possuyr" (L. C., 120, 15). 
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Manter a castidade nao e facil, se nao fugirmos das tenta- 
goes. Muitas vezes temos tanta dificuldade em nos livrar das 
tentagoes da carne, que nao sabemos oride esta o prazer: 
se na satisfagao da luxuria, ou na vitoria da vontade vir- 
tuosa. Aos que tern tal duvida, lembremos uma regra geral 
de todas as virtudes: 

"que as nom possue como deve quem em ellas 
nom sente mais prazer e folganga, que pena em 
contradizer aos pecados seus contrairos". 

(L. C., 121, 24). 

A propdsito da guarda da castidade e frequente pergun- 
tarem porque alguns velhos, que a guardaram na mocidade, 
na velhice caem na luxuria (L. C., XXXI). Tres razdes ex- 
plicam este fato: 

"Primeira, por scbeja destemperanga de be- 
ver, per que o entender se enfraquece, a conciencia 
se torna fria, o desejo de tal pecado se acrecenta. 
E assy squecido de seu boo proposito, torna seer 
vencido daquel que ante vencia. Seguuda, por 
mynguamento de ffe. [... ] Terceira, por nom con- 
tinuar a guadar dos maaos aazos, e filhar afeigom 
dovydpsa com algua tal molher de que ante se 
custumava guardar. Esto por penssar que ja he 
posto per ydade e longo custume em tal seguranga, 
que se nom deve guardar. E por que novas afei- 
gooes trazem novos desejos, e o fogo, que per ar- 
redamento de lenha se nom acendia, per seu ache- 
gamento declara sua encuberta forga". 

(L. C., 123, 7). 

Para que possamos, durante toda a vida, fugir das so- 
licitagoes da luxuria, tenhamcs sempre em mente a sentenga 
de Nosso Senhor: "Aquel que persseverar ataa a fym, sera 
salvo" (L. C., 125, 15). 

J) A GULA. 

"Sumariamente em quatro partes o pecado da 
gualla se pode partir. Primeira, que ora razoada, 
convenyente ou ordenada pera comer ou bever nom 
quer aguardar. Segunda, que o ventre de comer 
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ou bever deseja sobejamente dencher. Terceira, 
que vyandas e beveres estremados cobiiQa sempre 
dhusar. Quarta, que sobejamente com grande fol- 
ganga e gloria faz comer e bever pera ello perceber 
e aparelhar". 

(L. C., 125. 17). 

Todas as formas de gula tern mas consequencias: quer 
morais, pois que a gula perturba o entendimento, quer re- 
ligiosas, pois que a gula nao permite guardar os jejuns; 
aos clerigos a gula nao os deixa viver na "proveza que pro- 
meteram"; e perniciosa a saude, porque o abuso dos "vy- 
nhos e das vynhandas" traz "muytas infermydades do cor- 
po" (v. L. C., cap. C, "Do regimento do estomago"). 

Infelizmente, poucos sao os que conseguem libertar-se 
deste pecado, na "mancebia" ou na velhice, 

"specialmente em bever, ca huus per afeigom, ou- 
tros per fraqueza, infirmydades, derrybamento de 
compreissom, custume da terra, festas, jogos e ga- 
salhados se vaao custumando detal guisa, que do 
venyal, de que se nom guardam, veem a mortal 
que ja remediar bem nom pcdenr'. • 

(L. C., 126, 23). 

Nao e posslvel estabelecer uma perfeita e rlgida regra 
de vida, pela qual se evitem as manifestagoes da gula, pois 
as condigoes de vida variam de individuo para indivlduo, 
de pals para pals, de epcca para epoca. Isto, entretanto, 
nao impede a formulagao de umas nor mas gerais de vida, 
que, respeitadas, ajudam qualquer pessoa a evitar quanto 
posslvel a gula: 

"Primeira, que coma e beva por vyver, e nom 
queira vyver por comer e bever. Segunda, que sse 
governe daquella guysa que o fezerem os que 
geeralmente de ssua maneira, onde el vyve, scm 
avydos em este caso por bem regidos. Terceira, 
que se guarde de gordura na saude. [... ] E deve 
teer na voontade firme proposito que por doenga, 
hydade, mudamento de compreissom nom beva 
muyto vynho, nem pouco aauguado, mas que per 
outras guysas suas infirmydades se possam curar 
e el seer trazido a boo esforgo e ledice e saude, 
mes nunca per remedio de vynho, ao qual ponha 
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regra de que se nom parta, salvo se for per grande 
necessidade. E esto poucas vezes e poucos dlas. E 
neesta teengom ryjamente se podera teer conssli- 
rando quantas molheres e mouros bevem agua 
em esta terra, e com ella passam doores e veem a 
muyta velhice, em geeral tanto e mais saaos dos 
que bevem vinho" (234). 

(L. C., 127, 5). 

Considerado o caso particular de nosso pais e de nossos 
habitos, e respeitados os principios gerais acima formulados, 
aconselho o seguinte metodo de vida: 

"... jantar e cear qual quer pessoa de nosso es- 
tado geeralmemte deve seer contente, jejuando 
aquelles dias que per a igreja for mandado, e al- 
guus outros por sa deva^om. [... ] poendo grande 
temperanga, no comer e bever nom seja sebejo. 
E porem ao jantar e aa cea bever duas ou tres 
vezes ao mais, e hua depois que cear sollamente 
me parece razoada regra; e quern esta poder scu- 
sar, em muytos cases presta muyto, e se bever, 
seja per boo spago ante que durma. [... ] bever vy- 
nho o mais do tempo com duas partes daugua. 
E que seja delgado, e como tever huu que razoado 
seja, nunca buscar outro. Do comer, ainda que 
seja servydo tarn avondosamente como quern o 
mais for, apartes certas vyandas de que Ihe mais 
praza, das outras brevemente se despache. [... ] 
filhe custume de stair pouco aa mesa e de nom 
fallar em vynhos nem vyandas, nem se deleitando 
sobejo em ellas". 

(L. C., 128, 3). 

Os que vivem em terras de bons vinhos e alimentos, 
como nos, os Portugueses, com mais rigor se devem gover- 
nar, pois que mais fortes sao as solicitagoes (L. C., 130, 23). 

Os jejuns, sendo uma manifestagao de temperanga, sao 
considerados virtude, e alem disto uma forma de "penden- 
ga". Mas, no que respeita- aos jejuns, e necessario consi- 
derar que os ha de merecimento, ao lado de outros que sao 
condenaveis, e outros que nao sao bons nem maus. De 

(234) — Aqui recorda-se D. Duarte da terapeutica que Ihe qui- 
seram aplicar quando sofreu de melancolia. 
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merecimento sao aqueles que se praticam segundo prescri- 
gao da Igreja; condenaveis, os que fazemos desarrazoada- 
mente e sem criterio, enfraquecendo-nos e com isto impos- 
sibilitando-nos, depois, de respeitar os que devem ser res- 
pitados; "nom som de louvar ou doestar" aqueles que fa- 
zemos por nossa conta, mas que nao ncs prejudicam a 
saude. 

Os bons jejuns e a temperanga so trazem vantagens: 
vantagens morals, religiosas, flsicas e economicas (L. C., 
XXXIII). 

AS VIRTUDES 

Se na educagao moral importa saber a doutrina sobre 
os pecados, para que possamos conhecer nossas fraque- 

zas e o modo de corrigi-las, nao importa menos saber a dou- 
trina das virtudes. Conhecendo as virtudes e o modo de 
desenvolve-las em nossos coragoes, conseguimos uma vida 
virtuosa; e a virtude nos fara merecer a Salvagao. 

Escrevendo para uma Rainha e para aristocratas, que 
ja conhecem esta materia, nao e necessario discuti-la por- 
mencrizadamente. Bastam algumas consideragoes que nos 
lembrem 

"... como guardamos e possuymos as VII virtu- 
des principaaes, scilicet ffe, speranga, caridade, pru- 
dencia, justiga, temperanga e fortalleza, e do que 
virmos que per mercee de nosso senhor somos em 
boo estado". 

(L. C., 134, 19). 

A) A VIRTUDE DA Ft, 

x "E ssobre a ffe devemos conssiirar como sa- 
bemos e creemos os artigoos e comprymos os sa- 
cramentos, guardamos as ordenangas e cerymonyas 
da sancta igreja, e como as igrejas e pessoas ecle- 
siasticas e de religiom som de nos honrradas, bem 
trautadas, e no que convem obedecidas; e a con- 
verssagom que avemos com pessoas fora da nossa 
creenga, contra determynagom e mandado dos nos- 
sos prellados ou confessores. E as escomunhooes 
como as receamos e dellas nos guardamos e tira- 
mos. E veendo bem em cadahua destas partes o 
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que de nos sentymos, poderemos entender, como a 
graga de nosso seahor, como estamos acerca da 
nossa ffe." 

(L. C., 134, 24). 

A convivencia com povos de outro credo, mouros, gen- 
tios e judeus, como era o caso de Portugal, pode ser muito per- 
niciosa a virtude da Fe, pois "na ffe que perteence aas cou- 
sas cellestiaaes ha grandes mudangas e desvairo em geeral" 
(L. C., 136, 7). 

O verdadeiro catolico nao aceita principios de outra 
religiao. O verdadeiro catolico nao deve "aveer teengom nova 
nem reprovada, mes estar sempre bem firme naquella parte 
que a sancta igreja seguramente mandar" (L. C., 136, 21). 

Uma das verdades da Fe, sobre que os catolicos dis- 
cordam, talvez por influencia de outros credos, e a da Ima- 
culada Conceigao (235). Nao deve haver, a proposito desta 
verdade, discordancias entre os catolicos, pois muitas sao 
as razoes que nos obrigam a aceita-la (L. C., XXXV). 

Do mesmo mcdo que alguns, heterodoxamente, descreem 
cu duvidam da verdade da Imaculada Conceigao, outros 
ha, entre nos, que ignoram os principios que se devem se- 
guir em materia de FE: 

"Conssiirando em a maneira que devemos teer 
nas cousas de nossa creenga, a mym parece que 
se parte em cynquo deferengas, por que a ssancta 
igreja ncs manda creer o que se contem em o 
credo, e no "quycunque vult" e outros certos arti- 
goos, em os quaaes nom convem buscar razooes, 
ainda que os Reymonistas muytas demostrem, mas 
per obediencia segura e assessegada me parece que 
realmente e mais fora de periigo e tentagom po- 
demos e devemos creer que per outra demons- 
tranga de razooes". 

(L. C., 141, 1). 

Isto significa que devemos crer nos Sacramentos (L. C., 
142, 6); no que diz a Igreja sdbre as virtudes necessarias 
A Salvagao (L. C., 144, 13); no que diz a mesma Igreja 
sobre os pecados, que sao sete principais (L. C., 144, 17). 
Tudo isto que ensina a Igreja, e que se esta expondo su- 
mariamente (pois e do conhecimento geral), devemos sa- 

(235) — O dogma da Imaculada Conceigao foi definido cm 1854. 
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ber; em tudo isto devemos crer sem relutancia, "ccm obe- 
diencya sem duvyda aver por pecado" (L. C., 144, 29). 

Pertence ainda a virtude da Fe o respeito "dos direitos 
sobre as liberdades e jurdigom da igreja" (L. C., 145, 8). 

"E por quanto alguus destes som scriptcs per 
leterados, que sobr'ello screverom forom clerigos. 
e quyserom largamente favorezar a ssua parte, pos- 
to que o fezessem com boa teencom. Porem, esto 
nom embargando, todollos senhores em esta parte 
teem certas ordenan^as em suas terras per censser- 
vagom de seus stados e bem de sseus subdictos per 
antigo custume aprovadas que parecem contrairas 
a openyom delles, as quaaes entendo que cada huu 
pryncipe deve guardar por servico de nosso senhor 
decs ccmo fezerom seus antecessores, segundo el 
com seu consselho por melhor acordar". (236) 

(L. C., 145, 9). 

Infelizmente, considera D. Duarte, havia em Portugal, muitas 
crendices, o que constituia um desvirtuamento da Fe (L. C., 
XXXVII): 

"Conssiirando nas desvairadas maneiras que 
se da ffe e creenca aas profecias, vysooes, sonhos, 
dar a vcontade, virtudes das pallavras, pedras e 
ervas, signaaes dos ceeos e que se fazem na terra; 
em perssoas, e alimarias, e terremotos, gragas spe- 
ciaaes que deos outorga que ajam alguas pessoas; 
e a estrollazia, nygromancia, geomancia e outras 
semelhantes sciencias, artes, sperimentos e sotil- 
lezas; de modo de tregeitar per sotilleza das maaos, 
ou natural maneira nom custumada, e cutros per 
forca da natureza"... 

(L. C, 146, 5). 

Nem sempre, continua D. Duarte, podemos formar um 
juizo seguro a proposito destas crendices: algumas nao po- 
demos mesmo negar, pois que as nao explicamos racional- 
mente, como sao alguns casos de astrologia (L. C., 149, 23). 
Mas nem por isso nelas devemos crer: 

»'236) — D. rmarlc defendo o punto de vista <i()s nionarcas Portu- 
gueses (desde a fundaeao da monarquia, em frequentes 
peadeneia com o cle.ro) a proposito da jurisdi^ao sobre 
a terra. 
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"Alguus vejo que todo querem afirmar certa- 
mente, ou assy negar, e cousa nom Ihes praz tra- 
zer em duvyda, o que me parece muy dovydoso 
camynho por o que se diz: Melhor he duvydar, 
que atrevydamente sem descripgom determynar. 
E porem sobre todas estas partes aquellas creeo 
que a ssancta igreja manda creer, nom dando ffe 
aas que defende. E as outras trago em duvyda, 
sem me afirmar de todo a cadahua das partes, 
por que alguas parecem impossivees, e som ver- 
dadeiras, e outras afirmam muytos que som sem 
duvyda, que tenho por falssas, enganosas e con- 
trafeitas''. 

(L. C., 146, 15). 

Muitas pessoas havia em Portugal que acreditavam nas 
virtudes fantasticas de Pedreanes, mago que afirmava ver 
atraves dos corpos opaocs (L. C., 147, 9); na historia de uma 
mulher que ha mais de doze anos vivia apenas com o sumo 
de uma maga e um pouco d'agua (L. C., 147, 15); nas ben- 
zeduras que curavam mordidas de cao danado (L. C., 147, 20); 
nas benzeduras que tiravam a dor do parto (L. C., 148, 1); 
nos que prediziam o futuro (L. C., 148, 4); nos "filtros" que 
tinham a virtude de despertar paixdes (L. C., 148, 14). 

Todas estas formas de crendice constituiam pecado con- 
tra a Fe. 

"E, ssegundo meu consselho, quern em tal 
cayr, com a ajuda de nosso senhor per seu esforgo 
e saber e poder, filhando consselho de perssoas 
virtuosas se esforce, e nom se cure de feitigaria. E 
com grande razom se faz justiga das pessoas que 
se querem trabalhar de tal sciencia fundada sobre 
mentira, engano e bulrras fora de todo virtuoso 
fundamento. E porem me praz trazer taaes cou- 
sas em duvyda se as magnifestamente nom vir, 
e naquellas, ainda que as por certas aja, fallar 
pouco a gente estrangeira, e com razdoes bem 
reguardadas. Ca nom vem de as contar tanto pro- 
veito, honrra ou prazer, que mais empacho nom 
seja aver em presungom que nom he verdade o 
que dizemos, par que nos senhores esta virtude 
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antre tcdas rmiyto recebe grande louvor, onde 
por special della som chamados illustrissimos e 
serenyssymos, mostrando que som assy claros em 
verdade, fora de bulrra, engano e mentira, que 
nom devem em seus feitos e dictos poer duvyda, 
penssando que podem cayr em taaes fallicimen- 
tos. E porem mais segura parte me parece seme- 
Ihantes cousas nom muyto as afirmar nem contra- 
dizer". 

(L. C., 149, 5). 

Ante os fatos sobrenaturais, aconselha D. Duarte, deve- 
mo-nos comportar com bom senso: procurar compreende-Ics 
racionalmente; e enquanto nao os compreendemos, deles de- 
vemos duvidar, e nao, nega-los. Veja-se a este respeito o que 
se deu com a polvora, de que muitos duvidaram, e veio a ser 
uma realidade (L. C., 149, 28): 

"E por que nom se pode a mayor parte bem 
conhecer, o mais seguro caminho he nom curar 
de todo esto, e seguir aquel consselho que diz: 
"Langa teus cuydados em deos, e el te recriara". 

(L. C., 150, 24). 

B) A VIRTUDE DA ESPERANgA. 

A virtude da Esperanga e, geralmente, mal compreen- 
dida; alguns poem a Esperanga de Salvagao em atos, em 
praticas, em fatos onde ela nao pode esta: 

"Outros pooem tanta speranga em huu soo 
dia que jejuam, oragooes que rezam, nomynas 
que trazem, ou em certas romarias que prome- 
tem, que sem temor speram aver salvagom e de 
grande malles seer guardados, nom leixando de 
pecar, nem se trabalhando de vyver virtuosamen- 
te, entendendo que aquella grande afeigom que 
teem em cada hua daquellas cousas he abastante 
pera Ihes tirar todo mal e Ihes seer outorgados 
grandes bees, posto que nas outras cousas vyvam 
ao comprymento de seus maaos desejos". 

(L. C., 151, 4). 
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Outros ha que erram per "myngua da esperanqa" (L. C., 
152. 6). E crendo-se completamente perdidos, pelos males' 
que praticaram, 

"nom speram que nosso. senhor os possa nem 
queira salvar ou mudar de sua falllcida msneira 
de vyver". 

(L. C., 152, 9). 

Isstes, julgando-se completamente dominados pelo pe- 
cado, chegam a se conformar com uma vida carregada de 
'pecados: 

"E vencidos per afeigom e fraqueza som con- 
tentes da maneira de sseu vyver, teendo que nom 
som digncs de perduravel pena nem da presente 
reprehenssom por seerem derrlbados dalguus 
grandes pecados, se de outros sentem que som 
em boo estado com algua tal maneira de vyver 
que virtues a parega ou digna de mericimento, 
nom seendO' lembrados daquella palavra: "Quern 
em huu pecado fallece, em todos he culpado". 

(L. C., 152, 25). 

N6s, neste mundo, considera D. Duarte, estamos sujeitos 
a muitos percalgos que nos podem mudar completamente o 
rumo da existencia. Fatores que nos alteram as condigoes de 
vida, e contra os quais temos de lutar para manter uma con- 
duta virtuosa. Nessa luta, frequentemente ardua, nao devemos 
perder a Esperanga. fistes percalgos ou fatores, resumo- 
os nesta formula, em "simprez rimango, por se melhor po- 
derem reteer": 

"Da terra, compreissom. Do leite e vyandas, 
criagom. Dos parentes, nagom. Das doengas e 
acontecimentos, ocasiom. Das pranetas, oons- 
tellagom. Dos senhores e amygos, converssagom. 
De nosso senhor deos per special spiragom nos he 
cutorgada condigom e discregom". 

(L. C., 153, 5). 

A influencia do ambiente fisico, sobre a vida e carater 
das pessoas que nele vivem, e incontestavel: basta ver que 
pessoas que vivem num mesmo ambiente tern semelhante 
mode de vida e semelhante carater: 
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"Esto veemos, gragas a nosso senhcr, cOmo 
em geeral os mais de todos Portugueses som leaaes 
e de boos coragooes. E <os ingreses vallentes ho- 
mees darmas, de grande e boo regymento em 
sas igrejas e casas. E assy quaaes quer outras 
nagooes teem geeralmente alguas virtudes e fal- 
lecymentos, nom que todollos do rreyno ou se- 
nhorio igualmente as ajam, mas em geeral teem 
dello grande parte". 

(L. C., 153, 13). 

Da influencia dos alimentos sabem os "fisicos", o que 
facilmente demonstrariam. E a hereditariedade tambem nao 
podemos negar: 

"A geeral maneira de virtudes e malles que 
veemos em alguas lynhagees nos mostra quanto 
dos padres e madres filhamos em nossas condi- 
gooes, entender e virtudes. Ca bem veemos os 
mais dalguus boos homees darmas, outrcs enten- 
dydos. E assy de bem e de contrairo levom cada 
huus seu camynho em que nos mostra que filha- 
mos delles grande parte das condic5oes". 

(L. G./l53, 22). 

A influencia das doengas sobre nosso carater e nossa vida 
e tambem incontestavel: "doengas, nojos, tristezas" (L. C., 
154, 9) alteram-nos completamente a existencia. 

A influencia dos astros, em que creem os astrologos, 
como nao a compreendemos, nao podemos negar; mas isto 
nao justifica que nesta influencia ponhamos nossa Espe- 
ranga (L. C., 154, 13). 

O convlvio social tambem atua sobre nossa vida. Do 
convlvio com boas pessoas, nascem-nos bons habitos, como 
se observa em reinos, em casa de alguns senhores, em mos- 
teiros, enfim, em tddas as ccmunidades: 

"Da converssagom do senhor e amygos como 
se muda nossa condigom, per speriencia bem se 
mostra nas cortes dos senhores, Reynos e mces- 
teiros como grande parte dos sobdictos seguem 
seu senhor e amygos. Ca bem vysto he, gragas a 
nosso senhor, como todollos moradores destes rey- 
nos em tempos dos muy virtuosos rex, meus se- 
nhores Padre e madre, cujas almas em sa gloria 
deos aja, avangarom em grandes coragooes, boo 
regymento de suas vydas e outras manhas e vir- 
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tudes mais do que ante erom. E as molheres de 
sua criagom, quanta lealdade guardarom todas 
a sseus marydos, donde as mais dos reynos filha- 
rcm tal exempro que antre todallas do mundo, 
do que enformagom avemos, em geeral merecem 
grande louvor". 

(L. C., 156, 12). 

A conversa exerce tal influencia sobre nos, que a ex- 
periencia deste fato ja se fez proloquio popular: "Vay hu 
vaaes, com quaaes te achares, tal te faras" (L. C., 157, 20). 

De todos os fatores que determinam o modo de nossa vida, 
nenhum tern, entretanto, a importancia da Vontade de Deus. 
Sendo assim, e na Vontade Divina que devemos depositar 
a nossa Esperanga (L. C., cap. R). 

A proposito da Esperanga de Salvagao, e comum ouvi- 
rem-se, de alguns ' deter ados e outras pessoas que vyvem 
em religion" (L. C., 159, 23), que a Salvagao e incompativel 
com 

"os estados dos senhores, homees de linhagem, ri- 
queza, podorio temporal e semelhantes, mostran- 
do que som de grande empeecymento como cou- 
sas nom boas ou em que aja necessariamente pe- 
cado, e os fazem aver pequena speranga de sua 
salvagom, louvando sua maneira de vyver por 
muito segura, e os jejuus, vigillias, rezar por obras 
certamente boas". 

(L. C., 159, 24). 

Esta convicgao e completamente falsa, como demonstra 
Cassiano nas Colagoes (Col., IV, cap. II). Os bens terrenps 
(L. C., 160, 21) tanto podem levar a Salvagao como a perdi- 
gao, segundo mostram muitos exemplos biblicos. A Salva- 
gao nao depende destes bens materials, mas exclusivamente 
da Vontade Divina. Assim, tanto quanto os religiosos, de- 
vemos nos, senhores e seculares, acender cada vez mais em 
nossos coragoes a virtude da Esperanga, praticando com 
fervor todas as formas de "pendenga" (L. C., RII). 

C) A VIRTUDE DA CARIDADE. 

' A virtude da Caridade resume-se neste preceito evan- 
gelico: "amar nosso senhor deos sobre todallas cousas, e 
nOSsos prouxemos por el como por nos" (L. C., 169, 22). 
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Como a virtude da Caridade nasce e vive em nosso cora- 
cao, devemos te-lo limpo das mas paixoes, desenvolvenldo 
nele apenas bens sentimentos: 

"E por quanto el nos declara as consas que 
saaem do coragom fazeremnos lympos ou qujos, 
conssiirar devemos como nas doze payxooes ja 
scriptas que Ihe perteecem nos governamos, as 
quaaes som estas: Amor, Desejo e Deleytagom, 
que perteencem ao bem na parte desejador. E ao 
seu mal: odio, avorrecymento, tristeza. E ao bem 
da parte que se chama iracyvel ou defenssor per- 
teecem: manssidooe, superanga, atrevymento, e ao 
seu mal: sanha, desperagom, medo ou temor. Em 
cada hua destas payxoes devemos conssiirar como 
nos governamcs". 

(L. C., 170, 24). 

O amor a Deus e o primeiro preceito da Caridade; o se- 
gundo, e o amor ao proximo, amor que oonsiste na pratica dos 
segulntes atos: 

"dar saao consselho, enssynar bem e virtuosamente 
o que nom sabe e encaminhar o que vay ou anda 
desencaminhado, conssolar o desconssollado per 
vista, pallavra e obra, doersse do mal e perda do 
seu prouxymo, proveendolhe em todo tempo o que 
bem poder, rogar a deos polios camynhantes e an- 
dantes sobre o mar, fazer oragom polios fynados 
em geral e especialmente por aquelles a que somos 
obrygados". 

(L. C., 171, 17). 

Muitos sao os autores que tratam deste sentimento de 
amor ao proximo, sentimento que se denomina amizade: 
Cassiano, Tulio, Seneca, Joham Lynhano (L. C., 172, 17). 
Todos esses autores sao unanimes em afirmar que esta vir- 
tude e contrariada pelos "cobiigosos, sobervosos e despreza- 
dores" (L. C., 172, 16). 

No que respeita a pratica da virtude da amizade, os 
homens dividem-se em quatro tipos: 

"Huus que chamam prazenteeiros, que a todos 
querem comprazer e a nynguem fazer cousa que 
Ihe pese. Outros tarn agros, que com algua pes- 
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soa se nom acordam. E alguus que a cadahuua 
destas partes mais som acostados, porende nom 
fora de razom. E pois muy virtuosos, que desejom 
comprazer a todos quando dereitamente poderem, 
e. por a alguus pesar nom leixam de fazer e dizer 
o que he bem". 

(L. C., 173, 3). 

A pratica dos atos de amizade requer o conhecimento 
das pessoas: as boas pessoas devemos amar; as mas, deve- 
mos evitar, sem, contudo, deixar de procurar conduzi-las a 
virtude. Quando isto nao for possivel, 

"quando alguu de mal vyver per amcestagooes se 
nom qulser correger, que o ajamos por maao e 
pubricano". 

(L. C., 174, 5). 
Em geral, as pessoas confundem o sentimento da ami- 

zade com o amor. Distingamos. O amor nasce e se desen- 
volve da seguinte maneira: 

"Seu comedo he huu geeral prazimento por 
dyvydo, bem-feituria, bondade, saber, fama ou al- 
guu mericymento. E aquesto da parte do enten- 
der cu por sentimento do coragom, da vista, falla 
boa graga no que faz, ou por concordanga da com- 
preyssom callidade ou nascengas. Daly crece ataa 
seer per cada hua destas partes muy special, com 
o qual vem amor. E del nace desejo de fazer todo 
bem que poder a quern assy ama, por folgar enno 
fazendo e seer del assy amado como el sente, quer 
amar e obrar afeigom com tal pessca mayor e me- 
Ihor que se poder aver. E compryndo seu desejo, 
filha delleitagom, da qual vem contentamento per 
o ssentido ou conhecymento do entender, E o 
geeral contentamento damar, seer amado, possuyr 
e lograr afeigom daquella pessoa que muy syngul- 
larmente ama, faz sentir contynuado prazer, no 
qual vyvem os boos e virtuosos amygos de verda- 
deira amyzade, como deve seer antre marido e 
molher, parentes, senhores, servydores, e muy pro- 
prio antre os que se acordam per grande afeigom 
em estado, ydade, virtuosa maneira de vyver e 
boo desejo, proposito, entender e voontade". 

(L. C., 175, 15). 
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Se descermos aos aspectos particulares do sentimento 
amoroso, veremos que algumas de suas manafestagoes nao 
sao virtuosas: e o caso dos "amores": 

"Do amor, que he nome geeral, me parece que 
nacem quatro. maneiras damar, homees e molhe- 
res, por que das outras ao presente nom fago meen- 
gom, scilicet: Benquerenga, prymeira. Desejo de 
bem fazer, segundo. Amores, terceira. Amyzade, 
quarta". 

(L. C., 176, 4). 

De tudo o que dissemos se conclui que amizade e amor 
nao sao o mesmo sentimento. Analisemos as quatro "manei- 
ras damar": 

A benquerenga consiste em desejar o Bern a uma pes- 
soa, sem, contudo, ama-Ia (L. C., 176, 11). O desejo de bem 
fazer e um sentimento mais forte e definido, uma vez que 
so o alimentamos em relagao a determinadas pessoas (L, C., 
176, 15). O amores constituem sentimento condenavel, pois 
que e sentimento egoista e cego (L. C., 176, 18). A amizade, 
embora participe da natureza dos sentimentos anteriores, 
"por que sempre quer bem a sseu amygo, e nunca o con- 
trairo", deles se diferencia pelo que tern de moralmente 
perfeita. 

O sentimento da amizade, conhego-o — afirma D. Duar- 
te — por experiencia propria: 

"Conssiirando como nosso senhor me outorgou 
vyver sempre sem fallicymento em amyzade muy 
special com os muy virtuosos Rey e Raynha, meus 
sehhores padre e madre, cujas almas deos aja, e 
com todos meus irmaaos, nom symprezmente como 
servidor ou per obrygagom de dyvydo, mas em 
aquella mais perfeita maneira que outros achar 
se podessem, fyrmados em grande amor e boas 
voontades de toda parte, com muyta guarda dello 
enssynados per deos, boo exempro dos dictos se- 
hhores e do que huus dos outros aprendyamos, de 
tal guysa que nom me pareceo, quando vy o livro 
de Tullio e outros que della fallam, que achava 
cousa nova nem contraira de que husavamos". 

(L. C., 174, 26). 
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"E desto eu dou boo testemunho, gramas a 
deos, por que o fynamento dos dictos senhores 
Rey e Raynha nom me partirom de sen amor, por 
que assy desejo de Ihes fazer servico e prazer como 
se vyvos fossem, e receo aquellas cousas que, vy- 
vendo, sabia que nom avyam por bem, como se 
duvydasse de mo poderem ao presente contradi- 
zer, e alegrandome fazer as que pensso que Ihes 
prazem ou prazeriam se na presente vyda fossem, 
segundo mynhas obras bem as demostram. O 
iffante dom Pedro, meu sobretodos prezado e ama- 
do irmaao, posto que fosse no reyno dUngria com 
pequena teengom de tornar a esta terra, bem 
pensso que sempre conheceo sser assy presente 
em meu coraqom como fosse naquel logar onde 
eu era. E a ducqueza de Bregonha, mynha muyto 
prezada e amada irmaa, nunca tarn perfeitamente 
sentyo mynha boa voontade como desque foy des- 
tes reynos partida". 

(L. C., 177, 16). 

Das relagoes amorosas, a mais perfeita e a que se es- 
tabelece entre os casado. Os conjuges, para que realizem o 
verdadeiro matrimonio, devem-se amar com "benquerenga", 
com "desejo de bem fazer", com "amores" e com "amizade" 
(L. C., 168, 20), (236-a). 

O amor dos bem casados e integral, pels e amor que 
nasce de "afeigom, entender e razom" (L. C., 178, 27); e 

(236a) —D. Duarte e o primeiro moralista portugues a discutir o 
tema do "matrimonio perfeito", da "perfeita casada". 
E' assim o precursor de Frei Hernando de Talavera {De 
vestir y calzar), Afonso de Cordoba (De como se ha dc 
ordenar el tiempo, para que sea Ibien expendido), Luis 
Vives (De institutione foeminae Christianae, 1524), Alonso 
de Orozco {Regla de la vida Christiana), Joao de Barros 
(Espelho de casados, 1540), Licenciado Rui Gon^alves 
(Dos privilegios e prerogativas que o genero feminino tem 
por direito comum e Ordenagoes do Reino mais que o 
genero maculino, 1557), Frei Luis de Leon (La perfecta 
casada, 1583) Diogo de Paiva Andrada (Casamento per- 
feito, 1630) e D. Francisco Manuel de Melo (Carta de guia 
de casados, 1661). 

A proposito deste tema na literatura portuguesa, so- 
bretudo em Diogo de Paiva Andrada, v. o prefdcio c as 
notas de Fidelino de Figueiredo a edifao do Casamento 
perfeito, Lisboa, Sa da Costa, 1944. 
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amor que satisfaz completamente, pois "faz vyver em con- 
tynuada ledice que nace de tal contentamento, nunca ja 
mais em oras e tempos razoados huu com cutro senta- 
dando" (L. C., 178, 27). 

Sendo este amor dos bem casados tao completo e in- 
tenso, e ele um fermento de boas e mas paixoes; razao por 
que o devemos praticar com "prudencia", com vontade vir- 
tuosa e "bom saber". Lembrem-nos de que o verdadeiro 
e virtuoso amor exige reciprocidade; assim, tenihamos, com 
nossa esposa, 

"aquella maneira que nos prazeria que ellas te- 
vessem com nosco, guardando aquellas deferen- 
gas que antre nos razoadamente devem seer guar- 
dadas". 

(L. C., 180, 22). 

Contrariamente a opiniao de muitos homens, segundo 
a qual a lealdade nao tern razao de ser no matrimonio, 
porque as mulheres nao sao boas, — eu acho — afirma D. 
Duarte — que a lealdade e a base do "casamento perfeito". 
Nao se pode negar que existem mas mulheres; entretanto, 
sao poucas, nao contradizendo assim o meu ponto de vista. 
Muitas sao as boas, e com estas se devem estabelecer os lagos 
do perfeito matrimonio: 

"Se disserem: poucas som as boas, eu digo 
que muytas som em este caso, pois ao presente 
eu nom sei nem ougo molher de cavalleiro nem 
cutro homem de boa conta em todos meus rey- 
nos que aja fama contraira de sua honrra em 
guarda de lealdade. E passarom de cem molhe- 
res que elrrey e a Raynha, meus senhores Padre 
e Madre, cujas almas deos aja, e nos casamos 
de nossas casas, e prouve a nosso senhor deos 
que algua, que eu saibha, nunca falleceo em tal 
erro des que foy casada. E pareceme que pois 
em andando por donzellas dalgua fama contraira 
se dizia, que semelhante quando fallecerom seendo 
casadas se dyssera. 

(L. C., 180, 30). 

Se ha mulheres desonestas (e isto por culpa dos ho- 
mens), constituem elas mais uma razao para se estimarem 
e amarem lealmente as que sao boas. 
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Entre bem casados nao deve haver ciumes, embora mui- 
tos sejam de oplnlao que uma mulher com muitas quali- 
dades fatalmente desperta ciume no esposo: 

"Da conhecida por boa, sages e discreta mo- 
Iher, que bem ama seu marido, nom he razom que 
se tenha ceumes nem duvyda em guarda de sua 
lealdade, ainda que el nom senta em sy muyta per- 
feigom pera seer am ado, por que ella o faz pryn- 
cypalmente per sua virtude e bondade, pella qual 
as semelhantes Ihes relievam grandes mynguas 
e fallycimentos, segundo desto vy muytos e boo 
exempros, aos quaaes nom deve fazer perjuyzo o 
que outras fezerom em contrairc. Esto digo se- 
gundo mynha tencom, ainda que muytos enten- 
didos tenhom openyom contraira. Ca o ampr 
das semelhantes mais concorda com benquerenga 
de perfeita amizade, que langa fcra todo temor e 
maa sospeita de quern ama, por vyverem em fol- 
ganga contynuada de grande contentamento, que 
com amores, os quaaes de ceumes muyto som 
acompanhados por averem fundamento no de- 
sejo do coragom, que nom recebe com elles de- 
reita seguranga como da o entender per boo co- 
nhecymento das virtudes e o amor da semelhante 
molher,^ 

(L. C., 181, 16). 

Os casados que desejarem vlver em permanente concor- 
dia e virtude devem respeitar estes principios: lealdade, con- 
fianga, verdade, seguranga, entendimento e boa presungao 
(L. C., 182, 10). O respeito destas normas nao deixa nascer 
entre ambos nenhuma forma de ciume, sentimento venle- 
noso, causa de discordias conjugais (L. C., 182/3). 

A discrigao no falar naio e menos importante para a fe- 
licidade matrimonial: 

"Ca como dizem que no muyto fallar nom 
fallece pecado, assy da muytas vezes antre os amy- 
gos aazo de gram discordia, porem de tal guysa 
convem razoar antre elles que sempre mantenham 
a vyrtude da discregom, guardandosse de men- 
tira, louvamynha, perfia, aspera palavra com tal 
contenenga, ou dafrontas, callar com desprego, 
levemente romper a estoria comegada, sobejamen- 
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te sem fundamento em hua contynuar pera co- 
mytymento, nem repostas, alto fallar ou a outrem 
descobrir onde compre sgredo, mal dizer, tristes 
fallamentos, desatento nas cousas de peso, fra- 
cas razooes ou dapertada voontade onde compre 
esforgo, pallavras de pecado ou desonesta segundo 
requere o logar, fallamento e pessoas, malicyosa- 
mente louvar a opynyom do amygo, sem discre- 
50m a ccntradizer nom guardando pallavras ou 
tempo, fallar fora de proposito. E de nom dan(ar 
boas e razoadas fiindas ou conclusooes ao que 
fallam, que mostrem pouco reguardc, saber e sen- 
tydo". 

(L. C., 183, 12). 

Uma boa esposa receia e respeita o marido (L. C., RVI): 

"Pera os maridos melhor seerem temydos, nom 
sey pera as semelhantes boas molheres mais prc- 
veitosa regra que trabalhar por seer dellas bem 
amados, governandosse em todo vlrtuosamente, 
por que tal amor traz mais real e perfeito temor 
danojar a quern duvyda sollamente de perder al- 
gua parte da booa voontade e doce converssagom 
que antre elles he, que a outras ferydas nem 
ameagas podem fazer". 

(L. C., 185, 1). 

Quando se fala em regras "pera as boas molheres re- 
rearem mylhor seus maridos", esta-se a pensar, naturalmen- 
te, em regras muito gerais; pois, como dizem os legistas, 
"mais som os negocios que cs vocabros" (L. C., 185, 9): 
cada casal vive uma situagao particular. Deste modo, a apli- 
cagao das regras que prescrevemos tern de variar com as 
circunstancias: ha maridos que se fazem respeitar e temer 
pelas boas palavras; ha outros que o fazem pela forga. Nesta 
questao, 0 melhor e fazer cada um "como Ihe bem parecer" 
(L. C., 185, 18), contanto que seja respeitado e temido. 

Entre os casados, "honrra, saude, proveito e bom pra- 
zer de cadahuu como seu proprio realmente deve ser guar- 
dado" (L. C., 187, 28). Do que se conclui que entre casa- 
dos nao se devem praticar atos torpes: 

"E chamasse cousa torpe o que se faz contra 
conciencia, bos honestidade, dereito e razom, nem 

191 



convem antre elles temor de pena que chamam 
servil, mas aquel que vem da grandeza do amor, 
que faz tanto de fazer desprazer a quern muyto 
ama, que outro temicr nom he mais receado, como 
se vee per os namorados que, duvydando de sse 
anojar, conciencia nom sen tern, a honrra despsre- 
zam, destruem a ssaude e a fazenda gastam. E 
sse tal receo pode esto fazer, a boa e leal amizade 
em cousas dereitas e honestas nom menos fara, 
mas em as mal feitas nom faz tanto, por que os 
amygos amamsse incrynados per razom e boo juyzo 
do entender, com acorda do sentydo e afeigom do 
coracom, porem todo fazem com reguardo de jus- 
tiga e temperanga, as quaaes guardadas nom farom 
cousa mai feita nem destemperadamente, como 
aquelles que som vencidos aO' desejo e, leixando dis- 
cregom, tirades fora dessa liberdade fazem o que 
Ihes mandam. Ca de huu error muytos se podem 
seguyr". 

(L. C., 188, 3). 

Das situagoes perigosas a que se expoem os homens ca- 
sados, a mais perigosa para a felicidade conjugal, pelo que 
tern de enganosa, e a "converssagom das molheres spiri- 
tuaaes" (L. C., RVII): 

"por que como quer que o fundamento de tal amy- 
zade parega boo, porem a grande famyliarydade e 
conhecymento com taaes pessoas nom he al se- 
nom periigo brando, perjuyzo deleitoso e mal en- 
cuberto, pyntando de color de bem, a qual famy- 
liaridade quanto mais crece tanto mais myngua o 
fundamento pryncipal e o primeiro motyvo em 
que e por que sse a dicta afeigprn se comegou, e 
assy cadavez mais se magoa a pureza de huu e 
dO' outro, e corrompesse as tentagooes em cada 
hua das partes por azo do chegamento corporal". 

(L. C., 191, 7). 

Das quatro. formas de amor, a que mais domina o cora- 
gao, perturba o entendimento, excita paixoes pecaminosas, 
e faz sofrer pelo que tern dje insaciavel, — saio os 
"amores" (L. C., RVIII): 

"E pois os amores nunca dam repouso por 
fazerem contentar de muy pequeno bem, assy como 
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de hua bca maneira doolhar, gradioso riir, ledo 
fallar, amoroso e favoravel geito, e de tal contrairo 
se assanham, tomam sospeita, caae em tristeza, 
filhando tarn ryjo cuydado por hua cousa de nada, 
como se tocasse a todo sseu boo estado, que o nom 
leyxa em quanto dura penssar em al lyvremente, 
mas como aquel que tern veeo posto ante os olhos 
vee as cousas, dessa guysa el penssa em todas 
outras fora de sseu fundament© per cima daquel 
cuydado que Ihe faz parecer todallas folgan^as 
nada, nom avendo aquella que mais deseja". 

(L. C., 200, 16). 

De tudo isto que dissemos, tern de se concluir que o 
sentimento que deve haver entre os sexos, 6 o da verda- 
deira e virtuosa amizade: amizade que nasce da convivencia, 
do mutuo conhecimento. Bern diz o ditado; "Que se deve 
comer huu moyo de ssal com algua pessoa ataa que o co- 
nhegam" (L. C., RIX). 

D) AS VIRTUDES CARDINAIS: PRUDENCIA, JUSXI^A, 
TEMPERANgA E FORTALEZA 

"Estas tres virtudes suso scriptas, scilicet Ffe, 
Speranga e Caridade, se chamam theologaaes, por 
que per ellas nos enderegamos a sservigo de nosso 
senhor deos, que theos em grego he chamado. E 
das outras quatro, scilicet Prudencia, Justiga, Tem- 
peranga, Fortelleza, que per cristaaos de todas ma- 
neiras, gentios, judeus e mouros, que livros dellas 
screverom, som chamadas pryncipaaes"... 

(L. C., 207, 1). 

A pratica destas virtudes e essencial ao nosso Bern. 
As norma destas virtudes devemos subordinar nossas fun- 
goes pslquicas: o entender e a memoria devem-se reger pela 
Prudencia (L. C., 208, 19); razao por que se costuma pin tar 
a Prudencia com tres rcstos: 

"per que se entende nembranga das cousas pas- 
sadas, conssiiragom das presentes, e provydencia 
pera o que acontecer ou speramos que seja". 

(L. C.s 208, 23). 
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A vontade deve-se reger pela Justiga (L. C., 209, 3). 
Os desejos, pela Temperanga e pela Fortaleza (L. C., 209, 8). 

O "querer", o "saber" e o "poder" — bases da educa- 
cao moral tsnrbcm se devem reger por estas virtudes: o 
saber, pela Prudencia, o querer, pela Justiga; o poder, pela 
Temperanga e pela Fortaleza (L. C., 209, 8). 

A aristocracia, responsavel por todos os "senhorios" do 
lEstado, mais do que nenhuma outra classe social deve ser 
exigente na pratica destas virtudes: 

"E posto que estas virtudes a todos perteegam, 
aos grandes senhores mais som necessarias^ sem 
a quaaes suas almas, pessoas, estado, e os do sseu 
senhorio seriam em gram perdigom, conssiirando 
sempre que os reynos nom som outorgados pera 
folganga e deleitagom, mas pera trabalhar de spi- 
ritu e corpo mais que todos, pois que tal oficio 
que o ssenhor nos outorgou he mayor e de muy 
grande merecimento aos que o bem fezerem, na 
vyda presente e que speramos. E assy per con- 
trairo a quern o mal governar, por nosso bem-vi- 
ver a muytos aproveita per exempro, castigo, me- 
cees, e gasalhado, e boo razoar. E o mal grande 
parte pera ssy faz tirar, segurido aquel dicto: "Per 
exempro do rey, os de sua terra muitos se go- 
vernam". E ssentyndo o muy virtuoso e de gran- 
des virtudes el-rrey meu senhor e padre, cuja alma 
deos aja, os grandes carregos do Rex, em hua roupa 
fez borlar huu camello, por seer besta de mayor 
carrega, com quatro sacos em que eram postos 
sobre cada huu estas leteras: no primeiro, temor 
de mal reger; segundo, justiga com amor e tem- 
per anga; terceiro, contentar coragopes desvaira- 
dos; quarto, acabar grandes feitos com pouca ri- 
queza. As quaaes carregas bem conssiiradas, po- 
derom os senhores entender quanto Ihes compre 
encomendar seus feitos a nosso senhor e chegarsse 
a el, seguindo sempre as virtudes suso scriptas, com 
leixamento de todos pecados". 

(L. C., 209, 16). 

Das virtudes cardinais, a principal e a Prudencia. E' 
comum verem-se pessoas que, mesmo de boa mente e com 
boas intengoes, nao sabem pautar seus sentimentos e atos 
por esta virtude (L. C., 213, 1). Isto se compreende: pois 
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so podemos praticar impecavelmente a virtude da Pruden- 
cia, conhecendo-lhe a doutrina, atentando na vida das pes- 
soas realmente prudentes, e possuindo grande forga 
de vontade (L. C., 213, 11), 

Mais do que qualquer pessoa, insistamos nesta ideia, 
os reis e senhores devem ser "prudentes". No livro do Regi- 
mento dos principes encontram-se as razoes desta exi- 
gencia: 

"Hua he por seerem verdadeiros regedores e 
saberem a fym per a qual devem reger e guyar 
seu poboo. Ca nom o ssabendo, nom poderiam 
reger avondosamente, e seriam semelhantes a 
aquei que tem o arco e he prestes pera tirar, o 
qual nom veendo o ssynal nom tiraria dereita- 
mente. Porem diz Arristotilles no livro sexto da 
Moral Fillosafia; "Aquelles som prudentes, que 
sabem reger sy e outros pera fym convynhavel". 
E pois que a fym he dos Rex seerem regedores, e 
esto elles nom podem fazer sem prudencia, ne- 
cessariamente Ihes convem seer prudentes. E em 
outra guysa seriam chamados Rex e senhores, e 
nom o sseriam verdadeiramente, semelhantes aos 
dynheiros dos contadores, que representam gran- 
de vallor e per sy vallem muy pouco. Outra 
cousa per que os senhores devem seer prudentes, 
he por quanto aquelles, que prudencia nom ham, 
ligeiramente poeram sua bem-aventuranca nas ri- 
quezas, deleitos e prazeres corporaaes, e leixarom 
as bondades das virtudes, e todo seu bem sera 
aver avcndanga dos bees dos sentidos, e pera 
comprir seu apetito fazersseam tiranos e rouba- 
dores do poboo. A terceira cousa que deve os se- 
nhores demover a sseer prudentes, he por seerem 
naturaaes senhores a regedores. Ca diz Aristo- 
tilles no prymeiro livro da Polecia: "Aquel que 
desfallece no intendimento, e nom sabe reger sy 
meesmo, he naturalmente servo. Aquel que tem 
prudencia e sabe reger sy e outros, naturalmente 
he senhor". 

(L. C., 213, 21). 

A virtude da Prudencia e um dos principios da hierar- 
quia social: 
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"veemos os homees seer senhores das bestas por 
sua prudencia, e as molheres seer sogeitas aos ba- 
rooes, por que fallecem em prudencia. E os moogos 
naturalmente devem obedecer aos velhsos que ham 
mayor speriencia das cousas, e som mais pruden- 
tes". 

(L. C., 214, 22). 

Em muitas obras — como no Pomar das virtudes, no 
Livro da cavalaria, de Vegecio, nos Topicos, de Aristoteles, 
no Policratico, etc. — defende-se a tese da necessidade de 
serem os reis e os senhores os mais prudentes homens, den- 
tro de um Estado (L. C., 215/7). 

No livro do Regimento dos principes, longamente se 
expoem "as causas que perteecem aos Rex e a outros se- 
nhores per a seerem prudentes, e per que modo o podem 
seer" (L. C., LII). 

Resumamos a doutrina desta obra: para serem pruden- 
tes, os reis e senhores devem ter memoria viva dos fatos 
passados (L. C., 218, 11); devem prevenir-se dos fatos que 
podem acontecer (L. C., 218, 14); devem conhecer as leis e 
os costumes de seu pals, bem como as "reglas de direita 
razom" (L. C., 218, 16); devem saber aplicar estas regras, 
isto e, devem ser "razoaveis" (L. C., 218, 19); devem possuir 
"sotilleza", para encontrar as melhores solugoes para os proble- 
mas de seu senhorio (L. C., 218/19); como nao e posslvel, 
a um so homem, saber tudo, e ser capaz de tudo prover 
em seu senhorio, devem os reis e senhores saber ouvir os 
conselhos dos "sabedores e dos barooes, dos fidalgos e dos 
antiigos e daquelles que amam o reyno" (L. C., 219, 1); 
devem, por fim, ser ao mesmo tempo "sages" e bons, pois, 
como diz Aristoteles na Moral filosofia, "impossivel cousa 
he o prudente seer nom boo" (L. C., 219/20). 

Considerando o nosso caso, isto e, nossa vida e circuns- 
tancias presentes, completemos esta doutrina dos moralis- 
tas, com os seguintes conselhos: 

"Por a grande excellencia della (a Prudencia) 
geeralmente percalgamos com a graga do senhor 
deos as cinquo fiis no comego deste trautado de- 
claradas, scilicet, pryncipal, per guardar sempre 
bem a conciencia, e na fym de nossos dias hirmos 
a eternal gloria. Segunda, bem manteer e acre- 
centar nossa honrra e boo stado. Terceira, con- 
tynuadamente vyver em boa desposigom de saude. 
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Quarta, governar a casa e fazenda bem e provei- 
tosamente. Quynta, vyver sempre em razoado boo 
plazer e contentamento". 

(L. C., 221, 4). 

Na parte em que tratamos — continua D. Duarte — 
do entendimento, encontram-se os principals conselhos 
e meios para se alcancarem estes fins. A tais conse- 
lhos jurxtemos mais fcs seguintes: nao devemos crer 
em outros poderes sobre-humanos, que nao o de Deus; 
e necessario combater supersticoes e crendices (L. C., 
221). Devemos desenvolver em nosso espirito uma von- 
tade forte, e permanente, de nos educarmos para o Bem 
(L. C., 223/4). Devemos saber, bem claramente, o que signi- 
fica ser "Avysado, percebido, provysto e circonspecto", para 
que possamcs dirigir nossa educagao moral no sentido desta 
virtudes, que reunidas dao a verdadeira virtude da Pru- 
dencia (L. C., 225, 3). Conquanto alguns fatalistas julguem 
que nao devemos fugir "aa pestellenga", alegando, entre 
outros argumentos, que "ao poder de nosso senhor nom se 
pcdem sconder"(L. C., 228, 8), somos de opiniao, e opiniao 
fundada nas autoridades da Igreja, que e dever do homem 
preservar, por Prudencia, a sua saude (L. C., LIII); assim 
agiu D, Joao, e nos, seus filhos, quando da campanha de 
Ceuta (L. C., 233, 7); assim temos agido frequentemente: 

A virtude da Prudencia devem-se subordinar as seguin- 
tes virtudes: "eubolia" (bom conselho); "synesys" (entendi- 
mento) e "gnomi" (sentenga axioma, parte potencial da 
Prudencia) (237): 

"Porem a primeira parte, que he dereitura de 
consselho pera achar, perteece a euvollia. A sse- 
gunda, que he dereitura de juyzo ou descolhymento 
pera scolher das cousas achadas, consselha que he 
o que se ha de fazer, se he aquello que se comui>al- 
mente deve fazer, e o scolher por a mayor parte 
chamasse synesis. Terceira, se em as mais poucas 
cousas e syngullarmente fora da ordenanca acus- 
tumada he, chamasse gnomi. A fym de todo esto, 
que he mandar e executar, perteecem aa pruden- 

(237) — v. Pi el, L. C., 235, notas 2 e 3; L. C., 236, nota 1. 
Sobre o vocabulario de D. Duarte, v., adiante, nota 252. 
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cya, e assy a prudencia he a pryncipal virtude, e 
estas som a ella acostadas como suas serventes". 

(L. C., 236, 21). 

A Prudencia requer experiencia da vida, e nao se ad' 
quire so pelo estudo (L. C., 239, 12). Deste modo, os reis 
e senhores que desejam ser prudentes devem conhecer muito 
bem a vida e os seus problemas (L. C., 239/40). 

Muitas sao as pessoas, em n)osso meio, que se julgam 
prudentes e, no entanto, nao o sao; pois que sempre alguma 
qualidade Ihes falece. Esta e a razao por que tanto insis- 
timos na doutrina desta virtude (L. C., LVII, LVIII e LIX). 
Entre tais pessoas estao, infelizmente, alguns "julgadores", 
dos quasi temos o direito de exigir a perfeita Prudencia 
(L. C., LX). 

Do que dissemos, conclui-se que, de todas as 
virtudes cardinais, a mais complexa e importante e a vir- 
tude da Prudencia. Pratica-la com perfeigao e ser um ho- 
mem perfeito. 

Objetivo da educa$ao moral. 

Nesta conclusao que acabamos de tirar esta implicito 
o objetivo da educagao moral: formar o hcmem prudente. 

Por homem prudente devemos entender o homem per- 
feito em todas as virtudes, teologais e cardinais: 

"E pois ao prudente perteece bem obrar em 
todas cousas, bem se deve conhecer que Ihe oon- 
vem seer assy acabado em todas virtudes, que 
nom fallega em algua per percalcar em boa sofi- 
ciencia todas cynco fiis geeraaes ja declaradas nos 
capitullos que dellas iaqo mengom, scilicet: pryn- 
cypal, gloria eterna; segunda, honrra; terceira, 
bca desposigom da pessoa; quarta, razoado regi- 
men to da fazenda; quynta, contynuado boo pra- 
zer e contentamento. E por esto mais declarar: 
como podera o prudente percalgar o rreyno de 
nosso senhor, e na presente sua boa graga, se nom 
ouver ffe, speranga e caridade [... ] E porem ne- 
cessario convem ao prudente possuir estas theo- 
logaaes virtudes. Honrra verdadeiramente como 
a deve percalgar nem possuyr, se nom husar sem- 
pre de justiga, temperanga e fortelleza, que pois 
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ella he reverenga dada em synal de virtude, como 
se deve dar ao que de taaes virtudes for mynguado? 
E assy das outras fiis: da saude, proveito e boo pra- 
zer. E porem, ainda que muytos se chamem pru- 
dentes, sesudos e discretos, poucos geeralmente o 
ssom, ca sollamente em assenhorar sempre todas 
palxooes, quern o faz que ame desejo e huse das 
deleitagooes tarito e como deve, aja odio, avorreci- 
mento e tristeza do que convem, nom tressayndo 
ou fallecendo em razoada maneira, huse sempre 
de manssidooe, boa speranga e atrevymento, sem 
fallecer nem tressayr em cadahua das partes, nom 
se vencendo per sanha, desesperagom nem medo? 
E sse bem conssirarmos como cadahuu de nos husa- 
mos daquellas virtudes, temperamos e assenhora- 
mos estas paixoces, poderemos entender como nos 
e os outros avemos prudencia. Aalem desto con- 
vem boa desposigom das partes do intendymento 
que no comego dysse, scilicet boa aprenssyva pera 
prestemente qual quer oousa entender; memorya 
pera nembrar; a eubolia pera consselhar; synesy 
ou gnomy pera julgar o que sse deve em cada 
cousa fazer; sotilleza pera novas cousas e avysa- 
mento achar; desposigom e boo geito em taaes 
razooes pera o que nos aprover per pallavra e per 
scripto bem declarar, enssynar e mandar. E pera 
bem ditar perteece bem cuidar as cousas, e lem- 
brarsse do que penssou, screvendoas claramente, 
segundo for aproposito e teengom, per fremosa e 
graciosa maneira e pallavras, com devydo resguar- 
do segundo for a pessoa e o fundamento de que scre- 
ve, em curtas pallavras quanto razoadamente bem 
se poder fazer. E pera o bem fallar perteece saber as 
cousas bem cuydadas, achar certos consselhos, boas 
e fremosas razooes enduzydores a sseu proposito; 
e as bem cuydadas perfeitamente em sua memoria 
reteer, lyngua prcnta, graciosa, com todo boo geito 
e soom de falla, com atrevymento pera o bem di- 
zer boo reguardo de pallavras contenenga, cery- 
monyas que perteecem a el segundo for a cousa, 
lugar, tempo e pessoas a que fallar. E certamente 
se as obras que faz scm razoadas, o bem fallar e 
screver da gram nome da prudencia, porem a ssua 
pryncipel parte he em as cousas bem executar e 
trazer a devyda fym, nom as tardando, pospoendo 
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per deleixamento, pryguyca, myngua de coragom, 
empacho, levydade, avareza, nem no estorvando per 
outro cuydado, fantesia, dando boa ordem a toda 
consa que per nos ajamos d'obrar ou mandar que 
se faga, atee viir todo a perfeigom, teendo em todo 
boa firmeza e perseveranga em tod as nossas obras 
e boos propositos, nom as mudando pospoendo 
ou leixando no que veemos que he bem e compre 
de ssee fazer". 

(L. C., 237, 3). 
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A aventura do Mestre de Avis, assaltando o p:der e 
liquidando alguns inimigos da revolugao, seria apenas uma 
revolta, com consequente transformagao dlnastica, se nao 
fosse, poucos meses depois, a guerra ocm Castela, de longa 
duragao, cruenta para Portugal pela supremacia do inimigo, 
e ainda com estas consequencias: 

a) — Graves problemas economicos (advindos do esgo- 
tamento do erario publico e de algumas fortunas particu- 
lares) e a ambigao da nova fidalguia mllitar obrigaram a 
procura de empresas oonquistadores. Marrocos poe-se em 
mira, e a tomada de Ceuta, nao pelas suas imediatas, mas 
pelas mediatas consequencias, marca um novo rumo para 
a historia portuguesa. 

b) — A colaboragao da massa popular na luta que ja 
nao era partidaria, mas pela independertcia nacional, e pa- 
ralelamente a traigao da maior parte da aristocracia (que 
se poe ao lado de D. Leonor e portanto de Castela) deter- 
minaram esta modificagao social: defeccao dessa fidalguia 
de Borgonha, com consequente formagao de uma nova fi- 
dalguia; mais direta participagao do povo na administra- 
qao. 

c) — Modificada uma organizagao politico-social com 
certo carater feudal, D. Joao criou "outro mundo novo e 
nova geragao de gentes" (238) que Ihe possibilitaram orien- 
tar a polltica portuguesa no sentido do absolutismo e da 
formaQSo do "Estado ideal". 

d) — a alianga com a Inglaterra, necessaria a Portu- 

gal, que fora da Peninsula tinha de encontrar apdio para a 
sua autonomia politica; alianga que se fez mais intima com 
o casamento de D. Joao e trouxe, como consequencia, in- 
fluencias inglesas, sobretudo do moralismo ingles, no cara- 
ter dos primeiros Avises. 

Estas consequencias, conjugadas, ampliaram o sentido 
da revolugao de 1383. 

(238) — Fernao Lopes, Cr. D. Joao, II.a pasrte, cap. 163. 
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Ate 1411, quando se assentou cJom Castela uma "paz 
definitiva,', e atuou, na polltica, apenas a geraQao que 
conquistou o poder e venceu a Aljubarrota, o movimento 
revolucionario caminhou em linha ascencional, entrando, 
a-partir-de entao na fase anfibolica. 

Incontestavelmente, esta fase, que se segue a ascen- 
sao de todo movimento revolucionario, e muito mais seria, 
e muito mais grave nos seus problemas, do que a prepara- 
gao e explosao revolucioniarias: quando nao fosse o momento 
do balango entre o que se pretendeu e o que realmente se 
realizou, portanto, momento perigoso pelo que pode deter- 
minar de crise moral, e quando se sofrem as consequencias 
de debilidades de toda ordem e em que se procura concre- 
tizar os ideais revolucionarios. (239) No caso portugues, para 
se medir a gravidade do momento historico que comeca em 
1411, temos de acrescentar, a estes perigps e problemas de- 
correntes de todas as revolugoes, o seguinte fato: o apare- 
cimento de uma nova geragao, que doutro modo compreende 
a ideologia revolucionaria, doutro micdo mede a extensao 
dos problemas criados e de outro modo procura concreti- 
zar as aspiragoes da revolugao. 

A primeira afirmagao historica da "gente mega", en- 
cabegada pelos infantes (D. Afonso, o bastardo, D. Duarte, 
D. Pedro e D. Henrique) faz-se em 1411, quando, em vias 
de se assegurar a paz com Castela, veem os infantes, na con- 
quista de Ceuta, o meio de obter dignamente, as "esporas 
de ouro"; e alem disto, continuar a guerra contra os here- 
ges, ampliar as dimensoes territorials e conseguir novas pos- 
sibilidades economicas, de que todos estavam tao neces- 
sitados. 

Nas diligencias levadas a efeito pelos infantes, para 
convencer D. Joao da inusitada empresa; na maneira como 
D. Joao discutiu as vantagens e desvantagens do empreen- 
dimento, e na oposigao de Nun'Alvares, bem como no modo 
como cada um dos infantes compreendeu depois as conse- 
quencias do mesmo empreendimento (240) — estao impli- 

(239) — V. Emilio Mira y Lopes, Problemas psicologicos actuales, 
cap. V. 

(240) — D. Pedro viu na tomada de Couta vantagens comerciais, 
e porque se desiludiu dessas vantagens, as campanhas mar- 
roquinas pareceram-lhe sempre uma desastrosa ilusao (ve- 
ja-se a este proposito a sua carta de Bruges, as suas opi- 
niao sobre a campanha e o desaslre de Tanger e sua ati- 
tude quando Regente). D. Duarte nao alimentou sobre 
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citos os choques de mentalidade entre as duas geragoes que 
se defrontavam. 

Mais se denuncia a divergencia entre as duas geragoes, 
quando os infantes D. Duarte e D. Pedro, o primeiro direta- 
mente, o segundo indiretamente, entram a colaborar na 
administragao: o ideal da "monarquia modelo", teorizado na 
Idade Media pela filosofia politica da Igreja, ideal que D. 
Joao traduz em alguns atos (241), define-se claramente no 
espirito dos dois infantes: sobre o Estado como uma insti- 
tuigao divina, como um "orgao" da arquitetura do Universe, 
(242) portanto perfeito na sua ordem intema e nas suas 
relagoes com o. conjunto universal, sobre este oonceito de 
"ordem" politico-social D. Duarte e D. Pedro refletem, escre- 
vem e na sua concretizagao orientam a sua agao adminis- 
trativa. 

Ceuta, em que pese o que trouxe de desilusao comer- 
cial para os seus conquistadores, (243) incontestavelmente 
abriu novos horizontes para Portugal, constituindo o polo 
magnetico para a expansao do pequeno pais atraves do "mar 
oceano". 

D. Henrique foi o obreiro do novo sentido heroico e ex- 
pansionista que tomou Portugal. 

Mas se com D. Henrique Portugal vai concretizando. 
em Africa e no Atlantico, o ideal de autoncmia e engran- 
decimento, — no pais, o empenho de recorustrugao, de ob- 
jetivagao dos ideais de 83 nao e menor. E aqui, a princi- 
pal figura da reconstrugao e, incontestavelmente, D. Duarte. 

Marrocos muitos entusiasmos, mas nem por isso deixou 
de ver na sua conquista um aumento da cristandade, e a 
diregao de nova politica expansionista: em seu reinado, 
contra a opiniao de D. Pedro, manteve Ceuta e tentou a 
conquista de Tanger. D. Henrique fez da aventura afri- 
cana uma obsessao de sua vida. 

(241) — Veja-se a este proposito a genese da Lei Mental, (in P. 
Merea, Novos estudos de histdria do Direito) e o carater 
da politica absolutista de D. Joao. Sobre o absolutismo 
de D. Joao, veja-se o estudo de Eduardo d'Oliveira Fran- 
ca: O poder real em Portugal e as origens do absolutismo. 

(242) — Sobre esta concep?ao politica, tipica do fim da Idade 
Media, v. o excelente trabalho de J. Huizinga, El otoiio 
de la Edad Media. Huizinga estuda principalmente as 
ideias politicas de Felipe o Bom, cunhado de D. Duarte. 

(243) — V. a este propdsito as Epocas de Portugal economico, 
de J. Liicio de Azevedo. 
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A revolugao de 83 e principalmente a Aljubarrota, pela 
colaboragao que teve da quase totalidade das classes so- 
cials, sobretudo da classe do povo, acordou a ccnsciencia 
nacional e a nogao da responsabilidade de cada um ncs 
destines do pais. Reinar comega a ser, entao, uma tarefa 
ardua e complicada. E e sobretudo o govcrno uma seria 
responsabilidade, porque ha, em todos, o empenho de uma 
total reconstrugao do pais, e reconstrugao sobre bases novas 
e solidas. 

D. Duarte, talvez mais do que nenhum de sua geragao, 
compreendeu a gravidade do momento historico em que vi- 
via, e a responsabilidade que pesava sobre os ombros da 
monarquia. 

Com grande apetencia de saber, dedicou-se com fervor 
aos estudos de teologia, de filosofia natural e moral, de 
direito e das ciencias conhecidas no tempo, formando uma 
excelente "cultura". No seu espirito, a ideia de realeza, con- 
soante a doutrina biblica e a doutrina dos seus mestres an- 
tigos e medievais, implica na ideia de "sabedoria". (244) 

E foi esta "cultura" que Ihe permitiu reedificar o Es- 
tado portugues (do ponto de vista administrativo, e moral) 
(245) e defini-lo na sua soberania, em face do poder papal 
e na balanga polltica da Europa. Para D. Duarte "cultura" 
nao e diletantismo: e elemento de agao polltica, moral e li- 
teraria. Nenhum rei anterior teve tao perfeito conhecimen- 
to dos problemas pollticos de Portugal; tao viva a conscien- 
cia dos deveres e dificuldades de um rei que de fato go- 
verna (246). 

(244) — V. Leal conselheiro, caps. LI e LII. 
(245) — O mesmo nao se pode dizer com respeito a vida ©co- 

nomica do pais, pois que D. Duarte deixou a D. Pedro 
um Estado agravado de dividas. Mas se D. Duarte, ape- 
sar de suas medidas economicas, pouco pode fazer, nao 
cremos que o pequeno resultado de suas medidas possa 
ser interpretado exclusivamente como incompetencia de 
sua administra^ao: a guerra com Castela esgotou o era- 
rio publico; Ceuta obrigou a emprestimos, ainda em 1444 
por saldar (V. J. Liicio de Azevedo, Epocas de Portugal 
econdmico, pg. 67); a campanha de Tanger, apesar de 
criteriosamente preparada, redUndou em complete fra- 
casso. Incontestavelmente estes fatos puderam mais na 
desorganiza<?ao economica do pais, que o zelo adminis- 
trativo de D. Duarte. 

(246) — A posteridade tem visto em D. Duarte quase que apenas 
estas qualidades, sempre referidas como unica compensa- 
gao dos "infortunios" do seu reinado. 
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Dono de forte carater, uma vez aprendidos, no exemplo 
materno e na doutrinagao religiosa, os principios da retidao 
moral, faz de sua vida, desde cs vinte anos, um modelo de 
virtude; toda a corte, todo o pals procura conduzir, ener- 
gicamente, pela pauta de sua conduta impecavel. Neste 
ponto colabora, mais do que nenhum dos infantes, com D. 
Filipa; e depois da morte desta, continua-lhe, com inflexi- 
bilidade, a agao moralizadora sobre a vida polltica, sobre a 
organizaqao e os costumes sociais, religiosos e familiais. (247) 

Intuigao penetrante, tanto para a realidade objetiva 
como subjetiva, deu suficientes mostras dessa capacidade 
de observagao e penetragao, nas obras que escreveu, e nos 
atos pollticos e administrativos, onde mostrou sempre uma 
consciencia esclarecida dos problemas publicos. 

Esplrito pragmatico, procurou orientar todas as suas 
agoes, ate mesmo sua atividade literaria, no sentido do 
util. Embora semelhantes na materia, quao diferentes pelo 
espirito e finalidade o Livro da montaria, de D. Joao, e o 
Livro da ensinanca! Um, dedicado ao desporto, que e 
uma forma de iludir o tempo, divertidamente; o outro, o 
livro da ensinanga..., e um tratado de equitagao, escrito 
para formar cavaleiros destros para o exercito, e homens 
fortes flsica e moralmente. O mesmo espirito pragmatico 
dita-lhe todo o Leal conselheiro, dedicado a educagao moral 
da aristocracia. 

Racionalista, acima dos sentimentos e das paixoes, co- 
loca sempre a razao. Nada aceita, que nao aceite a razao 
esclarecida pelo "saber". Como homem da razao, por ela 

(247)/ — Nesse rigoroso policiamento dos costumes estava bem 
presente a ideia, defendida por todos os moralistas em 
que D. Duarte se educou (V. De Regimine Principum, I, 
XV), de que as diversoes pecaminosas embotam o espi- 
rito, perturbara a alma, debilitam o corpo e, consequente- 
mente, afetam a organiza^ao moral do Estado. Por isso, 
no tempo de D. Duarte desapareceram da corte os bailes, 
tao apreciados por D. Joao, a poesia trovadoresca e o 
gosto das novelas de cavalaria. Os afazeres administrati- 
vos, cumpridos com rigoroso zelo, nao deixaram a D. 
Duarte, como confessa no Leal conselheiro, lazeres para 
compensar os seus contemporaneos com outras diversoes, 
aquelas que reputava sas e uteis a educagao moral e pra- 
tica da aristocracia. Contrariando, talvez sem o saber, 
tendencias e gostos ja vincados no carater de sua ra^a, o 
seu reinado se fez um parenteses anti-lirico e anti-cava- 
leiresco, parenteses contrastante com os reinados que o 
precederam e sucederam. 
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conduz toda a sua vida publica e particular. Quando ml- 
nistro de D. Joao e, depois, quando rei, nenhuma vez se 
deixou dominar pelo sentimento, pelo instinto, pelo irracio- 
nal; ate sua Fe, tao profunda, sincera e inabalavel, e fruto 
da razao — cumpre rigorosamente o preceito: "intelligo 
ut credam". 

Suas preocupagoes morais sao a tal ponto obsessio- 
nantes, a tal ponto dominam-lhe a existencia, que por elas 
se explica sua vida particular e polltica. 

A virtude da Prudencia e na sua opiniao soma de to- 
das as virtudes e atributo essencial do rei "sabio". (248) 
Pelos preceitos desta virtude procurou pautar todos os seus 
atos individuais e politicos. E tao clara foi-lhe a consciencia 
da preceptlstica da Prudencia e com tanta obsessao perse- 
guiu-lhe os ideals, que so a luz dessa preceptlstica, suficien- 
temente desenvolvida no Leal conselheiro e no Livro da en- 
sinan^a de bem cavalgar, e possivel compreender-lhe a vida, 
a polltica e as obras. Abra-se o Leal conselheiro, sobretudo 
os capltulos LI, LII e LIII, e a luz de sua doutrina consi- 
derem-se os principals atos politicos deste monarca tao mal 
compreendido pelos contemporaneos e pelos posteros: a le- 
gisla^ao sobre os judeus, a Lei Mental, as medidas econo- 
micas, a polltica "por bono pacis" no Cisma, na Guerra dos 
Cem anos e nas desinteligencias entre Aragao e Anjou, a 
escrupulosa preparagao da campanha de Tanger e a nao 
menos escrupulosa atitude ante a crise moral proveniente do 
desastre dessa campanha; por fim, o seu testamento poli- 
tico, assegurando a D. Leonor o direito da sucessao ao po- 
der. Os grandes e os pequenos atos da polltica duartina, 
ezaminados atraves do ideario politico e moral exposto no 
Leal conselheiro e no Livro da ensinan^a de bem cavalgar 
toda sela mostram-se-nos harmonicos nas suas razoes mo- 
rais, nos objetivos visados, apresentam-se-nos como frutos 
de convicgoes eticas e pollticas bem definidas. 

Em absoluta coerencia com o homem publico esta o 
moralista. 

D. Duarte assenta, como base de sua filosofia educa- 
cional, o princlpio cristao de que o homem, se nem sempre 
e perfeito, e, no entanto, perfectlvel, pois que e feito a ima- 
gem e semelhanga de Deus. 

Se o homem, pela Vontade Divina, tern o poder da 
perfectibilidade, este poder o obriga ao dever de se aperfei- 
goar. 

(248) — V. Leal conselheiro, caps. LI, LII e LIII. 
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Numa sociedade, o poder de aperfeigoamento nao se 
distribui igualmente por todos os indivlduos; "ipso facto", 
o dever de aperfeigoamento e a responsabilidade moral nao 
sao os mesmos para todas as pessoas; aos que ocupam 
a mais elevada posigao social, como e o caso dcs "defeneo- 
res", foram concedidos mais "poderes", mas tambem mais 
deveres e responsabilidades morais. 

O aperfeigoamento da criatura humana nao depende 
[obirigatoriamente do "poder'': e ato de vontade virtiiosa 
e fruto da agao educativa. Como o "poder" depende, em 
principio, da Graga Divina, resta ao indivlduo o process© do 
aperfeigoamento, que consiste, resumidamente, em zelar pelo 
"poder" que Deus Ihe conferiu, em educar a vontade no sen- 
tido do "querer" virtuoso, e em adquirir o "saber", que e 
necessario para zelarmos pelo nosso "poder" e para educar- 
mos nossa vontade. 

Numa sociedade, cada indivlduo, de acordo com o seu 
"estado", tern uma fungao definida. Para essa deve ser 
educado. A educagao nao e, assim, a mesma para todas as 
pessoas: a cada "estado" corresponde um tipo especial 
de educagao. Sendo os "defensoresT o "estado" de mais 
alta posigao social, e por isso mesmo aquele a que cabem 
mais deveres e responsabilidades, — sua educagao e a mais 
complexa e exigente. 

Contra 0' conceito reinante de que o aristocrata so tern 
direitos e vantagens, D. Duarte procura impor o conceito 
de que o aristocrata, justamente por causa de seus direitos 
e vantagens, tern mais deveres e responsabilidades morais 
que nenhuma outra classe social. Contra o conceito de 
que o rei, tendo "maioria sobre os demais", e senhor ab- 
soluto nas prerrogativas, defende D. Duarte o conceito do 
rei carregado de responsabilidades, do rei como modelo da 
maxima perfeigao moral exigida de seu "estado". 

Toda filosofia da educagao pressupde um ideal de per- 
feigao humana. No pensamento de D. Duarte o ideal de per- 
feigao, para os defensores, e o HOMEM PRUDENTE, cujo 
perfil se pode fazer nestes poucos tragos: 

a) — na vida espiritual, equillbrio psicologico, com so- 
berania da razao sobre os demais fatos psiquicos; vontade 
do livre-arbltrio; perfeigao moral; "saber" necessario a estas 
qualidades e a atividade social; nltida compreensao da vida 
e dos problemas do "estado" a que pertence; 

b) — na vida afetiva: lealdade interior, lealdade para 
com Deus e com os homens; 

c) — na vida flsica: saude corporal; 
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d) — na vida ativa: busca de todos os meios de aper- 
feicoamento espiritual e flsico de que e susceptlvel a cria- 
tura humana; cumprimento das virtudes; cumprimento dos 
deveres de seu "estado". 

Se como politico e moralista D. Duarte desperta um 
inegavel interesse, o mesmo nao se pode dizer do escritcr. 

Leitor inteligente dos bons prosadores latinos e medie- 
vais, soube distinguir, do estilo dos "leteradcs", a sua lin- 
guagem sem atrativos, sem predicados artisticos, sem o "boo 
e fremoso razcar'' (249). 

Mas se nao e um escritor de talento, como seu contem- 
poraneo Fernao Lopes, que elevou a prosa medieval portu- 
guesa a alto nivel de forga expressiva, e, no genero que cul- 
tivou, um escritor a quern nao se pode negar merecimentos, 
pelo esforgo que realizou no sentido de desenvolver os re- 
cursos da lingua e da estilistica portuguesa no campo da 
prosa filosofica e didatica. Sob este aspecto, seu labor lite- 
rario, como ademais o de D. Pedro (250), supera o de todos 
os escritores contemporaneos e anteriores: a prosa narra- 
tiva, que deu gloria artlstica a Femao Lopes, tinha, no co- 
mego do seculo XV, ja dois seculos de tradigao e inintemipto 
progresso; o mesmo se pode dizer da linguagem lirica e sa- 
tirica, ja no fim do seculo XIII bastante evolulda. Outro 
tanto, porem, nao se pode dizer da linguagem e estilo pro- 
prios da abstragao filosofica e do didatismo. fistes, so ao 
fim do seculo XIV, ou mais decididamente so na primeira 
metade do seculo XV comegam a sua carreira. E nesta in- 
cipiente fase, o esforgo de D. Duarte e merecedor de todos 
os encomios. 

Atendendo ao publico a que se dirigia e sobretudo pela 
sua formagao intelectual, que nao era a de um letrado, este 
"rei eloquente" escreve "segundo maneira geeral da nossa 
falla", (251) isto e, joga com os recursos da lingua viva de 
seu tempo. Isto nao significa, entretanto, que algumas ve- 
zes nao tenha ido buscar ao latim os termos que sua lingua 
ainda nao possuia, e nao tenha dado a palavras portuguesas 
sentidos novos, condizentes com seu etimo latino ou grego. 

(249) — V. Leal conselheiro, pgs. 7. 
<250) — V. a Virtuosa benfeitoria e o Livro dos Oficios (agora 

dado a luz numa excelente edigao critica de Joseph M. 
Piel: Livro dos Oficios de Marco Tullio Ciceram o qual 
tornou em linguagem o Ifante D. Pedro, Coimbra, 194S). 

(251) — V. Leal conselheiro, pg. 61, pgs. 108-109. 
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(252) Traduzindo o latim ou acomodando-lhe termos intra- 
duziveis, a prosodia portuguesa, procedeu D. Duarte com um 
duplo criterio: fidelidade ao original, busca "da dereita lin- 
guagem", onde as palavras sao "respondentes ao latym" 
[...] "por que grande deferenga faz, pera se bem enten- 
der, seerem estas pallavras propriamente script as". (253) 
Esta preocupagao da fidelidade raiou algumas vezes pelo ex- 
cessivo latinismo da tradugao "a contexto", artificial e pouco 
clara; felizmente, a bem de sens relatives meritos ou de seus 
louvaveis esforgos de tradutor, esse servilismo constitui ca- 
ses esporadicos, como e o capltulc- LRIX do Leal conselheiro. 
Regra geral subordina o criterio da fidelidade ^ preocupa- 
gao, parece que constante em seu esplritc, da vernaculidade: 
"que nom ponha (o tradutor) — accnseliia num breviario 
de tecnica da tradugao — pallavras latinadas, nem doutra 
lynguagem, mas todo seja [em] nosso lynguagem scripto, 
mais achegadamente ao geeral boo costume de nosso fallar 
que se pode fazer''. (254) A leitura, mesmo ligeira, do Leal 
conselheiro, mostra que nem sempre pode D. Duarte respei- 
tar este princlpio de vernaculidade: mesmo que se nao con- 
siderem suas tradugoes (255), sao evidentes em sua lingua- 
gem latinismos lexicos, sintaticos e estillsticos. E neste par- 
ticular nao estamos tac convencidos de sua incapacidade de 
escritor, quanto das insuficiencias da lingua da epoca, para 
a expressao do conteudo filosofico. Tambem Fernao Lopes, 
plastico, vivo, vernaculo nas narrativas, alatinou-se e ar- 
tificializou-se um pouco no Prologo da cronica de D. Pe- 
dro I. 

Se no lexico D. Duarte pode estar o "mais achegada- 
mente ao geeral boo custume de nosso fallar que se pode 
fazer", o mesmo nao se dira de seu estilo discursivo. 

Embora voltado para a vida presente e empenhado em 
observa-la e faze-la observada, nao no-la apresenta numa 
reportagem viva e dramatica como Fernlao Lopes. O for- 

(252) — Sobre o lexico e a gramatica de D. Duarte, V. os seguintes 
trabalhos: Joseph M. Piel, Prefacio, notas e apendices das 
edi<?6es do Leal conselheiro e do Liuro da ensinanga de 
bem cavalgar; Rodrigues Lapa, Ligoes de literatura por- 
tuguesa; Herbert Palhano, A expressao Uxico-gramatical 
do Leal conselheiro, em pub. na "Revista de Portugal", 
desde o n.0 61 (Janeiro de 1948); J. Russo, Morphology 
and sgntaxe of the Leal conselheiro. 

(253) — V. Leal conselheiro, 373, 3. 
(254) — V. Leal conselheiro, 372-373. 
(255) — V. Leal conselheiro, caps. VII, XII, XVI, XVIII, RVII, 

LVIII, LXXXVII, LXXXIX, LR, LRIX. 
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malismo domina-lhe o esplrito: toda a sua experiencia mo- 
ral submeteu constantemente a um processo de cristaliza- 
cao, a um conceptualismo filosofico. Deste modo as suas 
ideias morals e pollticas reduziu-as a uns poucos julzos. Seu 
pensamento, exposto no Leal conselheiro, no Livro da en- 
sinanca de bem cavalgar toda sela e nalguns ensaios, com 
verge para a defesa de uma filosofia polltica e moral e edu- 
cacional de poucos princlpios: a origem e fim divinos do ho- 
mem; a necessidade do aperfeigoamento integral da criatura 
humana; o "mens sana in corpore sano" como ideal dessa 
perfeigao; a subordinagao do aperfeigoamentc humano e da 
responsabilidade desse aperfeigoamento ao principio da hie- 
rarquia e da estratificagao social; a "monarquia modelo" 
como ideal de organizagao politico-social. 

O Leal conselheiro, em que pese achar D. Duarte que 
Ihe falte rigorosa ordenagao, (256) foi ordenado segundo 
um piano preestabelecido e se desenvolve no sentido da de- 
monstragao destes tres princlpios: a nossa vida moral se 
reparte em tres "regimentos": o da consciencia, o da fa- 
mllia e o do Estado (ou de "qualquer julgado"); a lealdade 
para com nos mesmos, para com nossos semelhantes e para 
com Deus e essencial a vida virtucsa; o homem prudente e 
o ideal de perfeigao humana. 

Esta "unidade" de pensamento, evidente em suas obras, 
alcangou-a D. Duarte subordinando o seu discurso a um me- 
todo indutivo, em que as razoes, se se multiplicam — pela 
preocupagao analltica do seu esplrito — estao contudo me- 
todicamente apresentadas. 

A preocupagao da unidade organica do pensamento se 
explica em D. Duarte, como em toda filosofia medieval, pela 
concepgao da unidade organica do Universo: todos os dados 
da experiencia humana, por mais singulares que sejam, tern 
de se categorizar, tern de se organizar e referir ou equacio- 
nar a unidade da Criagao Divina. Esta tendencia casuista 
e formalista, tlplca dcs esplritos da alta Idade Media, (257) 
e outro trago vivo do estilo mental de D. Duarte. O Leal 
conselheiro e as demais obras duartinas, se expressam o es- 
forgo conceptualista do autor, expressam ao mesmo tempo 
o gosto da analise, da minuciosa observagao da vida, analise 
e minuciosa observagao da vida que tern levado alguns lei- 
tores desprevenidos a ver no Leal conselheiro apenas um 
cerzido de ensaios ou uma enciclopedia de casos morals. 

(256) — V. Leal conselheiro, Prologo. 
(257) — V. Huizinga, op. cit., pgs. 329 e sgs. 
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O casuismo, o formalismo e o conceptualismo, bem como 
os inevitaveis latinismo lexicos e sintaticos fizeram de D. 
Duarte um escritor de estilo pouco acesslvel a sens contem- 
poraneos e mesmos aos posteros. Se seu espirito foi fe- 
cundo de experiencia humana e de reflexoes morais; se suas 
obras constituem o melhor documento dos ideals eticos e 
da cultura da "aurea mediania aristocratica" de seu tem- 
po, — o seu estilo, apesar dos meritos que Ihe reconhecemos, 
e pouco ameno. (258) 

Para penetrar nas obras de D. Duarte ha mister — 
como ele mesmo aconselha — le-las "de comego, passo, e 
pouco de cadahua vez, bem apontado, estando em razoado 
tempo bem despostos os que leerem e ouvirem". (259) 

A analise dos atos pollticos de D. Duarte, nao tanto 
nos seus resultados e consequencias quanto nas suas ra- 
zoes morais, a analise de sua filoscfia da educagao e de seu 
estilo literario, — conduzem-nos a uma nova concepgao da 
figura historica desse "Rei eloquente", tao nobre quanto 
incompreendido espirito. 

A maior parte dos historiadores veem nas transforma- 
goes historicas, pollticas e scciais do reinado de D. Joao I 
o despertar da Renascenga portuguesa. Nao negamos total- 
mente este ponto de vista. Mas se e verdade que nos atos 
politicos e conquistadores de D. Joao I estao as raizes das 
tonicas da vida quinhentista (o absolutismo e o imperialismo 
oceanico) — tambem e verdade, e verdade inconcussa, que 
os ideais que conduziram 0' espdrito de D. Joao e de seus 
filhos sao genuinamente medievais. 

D. Duarte nao e um homem da Renascenga, nem mesmo 
da Pre-renascenga. E' um homem tlpico, e a expressao aca- 
bada da alta Idade Media, do "outcno da Idade Media", 
epoca que na magistral interpretagao de Huizinga (260) se 
caracteriza pela definigao final do estilo de cultura do mun- 
do medievo. Sua filosofia polltica e moral, seus atos adml- 
nistrativos e seu estilo mental e literario tudo expressa uma 
Idade Media amadurecida, definida na sua arquitetura cul- 
tural. 

Empenhado em compreender e realizar uma concepgao 
de vida, impregnada de idealismo e ja incompativel com os 

(258) — Sobre o estilo literario de D. Duarte, V. as autorizadas 
paginas de Rodrigues Lapa em Ligoes de literatura por- 
tuguesa. 

(259) — V. Leal conselheiro, 4, 9. 
(260) — Y. J. Huizinga, El otono de la Edad Media. 
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sentidos novos da vida e da histdria, D. Duarte, inconsciente- 
mente, se colocou dentro da realidade portuguesa numa ati- 
tude antl-histdrica. 

Portugal nasceu da cissiparidade da grande Republica 
Crista da Idade Media. Dentro do mundo medieval percor- 
reu tres seculos e meio de vida. Mas se e verdade que nesse 
perlodo acompanhou a evolugao final do mundo medievo, 
tambem e verdade que nesse periodo definiu o seu carater 
nacional, feito de espirito de aventura conquistadora e ecu- 
menica, de sentiment© llrico, e de imagina^ao sonhadora. 

Imbuido de uma cultura universal, todo voltado para 
um sentido transcendente da existencia, vendo o Universo 
em projegao infinita para Deus, nao pode compreender estas 
forgas diferenciadoras da historia e do carater de sua raga. 

Contra uma tradigao de espirito cavaleiresco feito de 
ansia de aventura conquistadora e ecumenica e de imagina- 
gao sonhadora procurou reagir no sentido de impor, como 
ideal humano, o homem prudente; e numa linha historica 
feita de epicas paginas de cavalaria, sem o sentir fecha um 
parenteses anti-cavaleiresco, parenteses feito de espirito crl- 
tico, de prudencia administrativa, de idealism© moral. Em 
meio a um mar de sentimentalismo viceralmente lusitano, 
tentou fazer emergir uma "insula rationalis". 

E foi este sem duvida o seu grande erro historico. 
Camoes, um seculo e meio mais tarde, escrevendo suas 

fulgurantes e geniais paginas de glorificagao 

Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fe, o Imperio, e as terras viciosas 
De Africa e de Asia andaram devastando. 

Viu no reinado duartino apenas um melancolico paren- 
teses de desventuras: 

Nao foi do Rei Duarte tarn ditoso 
O tempo que ficou na suma alteza, 
Que assim vai alternando o tempo iroso 
O bem co'o mal, o gosto co'a tristeza. 
Quern viu sempre um estado deleitoso? 
Ou quern viu em For tun a haver firmeza? 
Pois inda neste Reino e neste Rei 
Nao usou ela tanto desta lei? (261) 

^261) — Lusiadas, IV, 51. 

214 



Com o mesmo piedoso respeito e com a mesma melan- 
oolia, a gente portuguesa, empolgada com os impetos epicos 
e Hrlcos que fizeram as dinamicas de sua hlstoria, tern ate 
hoje julgado o seu "Rei Eloquente", inegavelmente um dos 
mais nobres espiritos da historia de Portugal. 

Desgragado D. Duarte — tao grande no seu mundo in- 
terior e tao pequeno na memoria dos posteros. 
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APfiNDICE 

Achega para um inventdrio da litera- 
tura de educagao da "durea mediar 
nia aristocrdtica", na Made Mfdia 
portuguesa. 

L1VR0S SANTOS 

1. — Biblia — E' consideravel o numero de Biblias que circulon 
na Idade Media: umas em latim, outras em portn- 
gues e castelhano; algumas em edi^oes completas, oa- 
tras em edigoes parciais. A Biblia era, na Idade 
dia, o livro religiose por excelencia. Para avaliar 
quanto era lida ou conhecida pela aristocracia, basla 
ver quantas vezes e citada nas obras de D. Pedro e 
D. Duartew No que se refere ao Velho Testamento, ha- 
via prediIe<?ao pelos livros historicos e de sabedoria. 
Das edi^oes portuguesas a mais celebre, pelo trabalho 
caligrafico e de iluminuras, e o Comentdrio do Apo- 
calipse (Lorvao, 1189). 

LIVROS LITtiRGICOS 

2. — Missais, Antifondrios, Cadernos de Oficio# Liturgicos — 
Livros existentes na biblioteca de D. Fernando, o In- 
fante Santo, e cuja identifica^ao e boje impossivel. 
(Teof. Braga, Hist. Univ., I, 228 e sgs.). 

3. — Brevidrios — Na bibloteca de D. Duarte havia um Breviirio 
em latim (Teof. Braga, Hist. Univ., I, 213, sugere a 
hipdtese de se tratar do Breviarium Constantini). 

4. — Livros de oragoes — Livro das Oragoes de uso do rei D. 
Fernando (ex. da B.N. do Rio de Janeiro); Livro das 
horas de Santa Maria e Salmos certos para finados 
(obras atribuidas por D. Duarte a D. Joao I, L. C.. 
110, 1); Livro das oras do Espirito Santo (ex. bibl. 
D. Duarte, v. catalogo in Tedfilo Braga, H. Univ., I, 
209 e sgs.); Ores de nostre dona, del Sanct sperit e to 
qaicamque vult (ex. bibl. Condestdvel D. Pedro, v. 
catdlogo in Teof. Braga, H. Univ., I, 231 e sgs.); Livro 
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de rezar del-Rey, em que estd a Confissdo geral (ex. 
bibl. D. Duarte); Dous livros piquenos de Oragoes, etc. 
(ex. t)ibl. Infante Santo). 

V 
5. — Livros de confissao — Os cadernos de confissdo que escre- 

veu Jodo Calado (ex. bibl. D. Duarte); Dous livros 
de Martym Pirez (ex. bibl. D. Duarte; Piel, L. C., 425, 
identificou esta obra com o Livro das Confissoes, de 
Martim Perez; Martim Perez foi conselheiro da corte 
de D. Dinis. D. Duarte cita-o varias vezes no L. C.). 

6. — Livros de Pregagdo — Livro das Pregagoes (ex. bibl. D. 
Duarte; Teof. Braga, op. cit., I, 220, sugere a hipdtese 
de se tratar de uma tradu^ao portuguesa de alguma 
das Sum ma Praedicatium, da Idade Media); Livro das 
Pregagoes por Frei Yicente, lingoagem (ex. bibl. do 
Infante Santo). 

HAGIOGRAFIAS E MART1RI0L6GI0S 

>rjy—Hagiografias- — Miracula Sanctorum (ex. bibl. D. Duarte); 
Vida dos Santos (ex. bibl. Infante Santo); Flos Sanc- 
torum (ex. bibl. Infante Santo). J. J. Nunes, in H.L.P. 
Ilust., I, 116, sugere a hipotese de serem estas obras o 
Flos Sanctorum ou Historia Lombarda ou Legenda 
Aurea, de Jacobus de Voragine, ou Giacomo Voragio 
(1230-1298). Esta obra foi uma das mais lidas na 
Idade Media. 

18. :—r- Martiriologios — Livro dos Mdrtires (ex. bibl. D. Duarte: 
sem duvida uma tradu?ao portuguesa de um mar- 
tiriologio medieval). 

TEOLOGIA, FILOSOFIA, MORAL, MISTICA (escritores catdlicos) 

9. — Origenes — Na Idade Media portuguesa deviam ser conhe- 
cidas suas duas obras; Escolios e Dos Principios; D. 
Duarte cita-o no L. C., 264, a proposito das defini- 
9oes da Prudencia. 

10. — Macrobio — Saturnalia, obra enciclopedica, em dialogos, 
com qiiestocs de filosofia, gramatica e retorica. Autor 
citado por D. Duarte, L. C., 264. 

11. — Boecio — Philosophiae consolationis libri V: obra cit. por 
D. Duarte, L. C., 216. "Esta obra exerceu uma pro- 
funda ' influencia na vida espiritual da Idade Media, 
principalmente como transmissora da filosofia grega" 
(Piel, L. C., 216). D. Duarte cita Platao (L. C., 215/6) 
atraves de Boecio. 

13.—- Santo Ambrgsio ~ Na Idade Media portuguesa devia ser 
oonhecida sua-. obra Liber de paradiso. D. Duarte, L. C., 
265, refere uma passagem desta obra. 
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13. — Santo Agostinho — Livro das Meditagoes de Santo A^os 
tinho e das Confissoes (Na bibl. D. Duarte havia dois 
exemplares destas obras; a tradu?ao do Liuro das 
Meditagoes foi feita pelo mo?o de Camera dei D. Duar- 
te) ; Soliloquios (ex. bibl. Infante Santo); Sermoes (ex. 
em latim, na bibl. Infante Santo; obra cit. D. Duarte, 
L. C., 143). 

14. — Joao Climaco — Livro do Pastor (op. cit. D. Duarte, L. C., 
267); Espelho dos Monges, Escada espiritual (cod. al- 
cobaeense). Com uma destas obras deive-se identifi- 
car o Crimaco, cit. no Testamento do Infante Santo. 

15. — Sao Gregorio (Papa) — Regula Pastoralis (Desta obra D. 
Duarte — L. C., 329/36 — traduziu dois capitulos: 
XX e XXI da 3.a Parte); Homilia "In Ascensione Do- 
mini" (uma parte desta homilia foi traduzida por D. 
Duarte, L. C., VII); Livro dos Morais (ex. bibl. Infante 
Santo). Na bibl. D. Duarte havia um ex. da Pas- 
toral. 

16. — Sao Bernardo — Meditagoes (ex. bibl. Infante Santo). 

17. — Santo Isidoro de Sevilha — Originum sea Etymologiarum 
libri XX; Libri tres sententiarum (obras muito lidas na 
Iclade Media; autor cit. D. Duarte, L. G., 266). 

18. — Joao Cassiano — Collationes Patrum; De Institutis Coe- 
nobiorum; Estabelecimentos (obras muito lidas por 
D. Duarte, muitas vezes citadas, glosadas e ate tradu- 
zidas no L. C.). Com estas obras de Cassiano identi- 
ficam-se as seguintes, existentes na bibl. D. Duarte: 
Collagoes que escreveu Joao Rodrigues, Collagoes que 
foram do Arcebispo Sam Thiago, Livro dos Padres 
Santos que fog de Joao Pereira, As Collagoes de Letra 
pequena. Na bibl. Infante Santo: Livro das Collagoes 
dos Padres e estatuta Monachorum. 

19. — Pedro Lombardo — Libri qnattuor sententiarum (cit. D. 
Duarte, L. C., 261). Esta obra do "magister senten- 
tiarum foi, durante a I. Media, como observa Piel 
(L. C., 261), o compendio da teologia por excelencia, 
substituido, nessa qualidade, so no seculo XVI pela 
Summa Theologiae de Santo Tomas. 

20- — Raimundo Lulo — Ars Magna et Ultima (obra cit, mais de 
uma vez no Leal Cons.). Na bibl. D. Duarte cita-se a 
seguinte obra, Um livro pequeno que comega: Si cupis 
esse memor; o Vise, de Santar&n supoe ser a Ars 
Magna; Teof. Braga, Hist. Univ., I, 216, sugere a iden- 
tificac?ao da obra da bibl. de D. Duarte com uma Arfe 
memorativa cit. L. C., 8. 

21. — Hugo de S. Victor — Didascalion; De Sacramentis christia- 
nae fidei; etc. (o autor esta cit. no L. C., 266). 
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22. — Santo Tomds de Aquino — Summa Theologiae (op. cit. D. 
Duarte, L. C., 2G3); De modo confitendi et de puri- 
tate conscientiae (cit. L. C., 189); Regimento dos prin- 
cipes (V. o topico seguinte). 

23. — "De regimine principum" — Ha na I. Media mais de uma 
obra com este titulo: 1) "Regimentos dos principes", 
de Egidio Romano ou Coloima (Correado), ou Frei 
Gil Roma (cit. D. Duarte, L. C., 34, 124, 129, 141, 207, 
213, 306); escrito para a educa?ao de Felipe o Belo, 
que nomeou Frei Egidio, bispo de Bruges; obra co- 
nhecida por D. Joao I; o ex. de D. Duarte foi tradu- 
zido pelo infante D. Pedro (v. Pina; Cr. Afonso V, 
CXXV) a pedido de D. Duarte; obra lida em todas as 
cortes medievais; ha uma tradu^ao francesa do sec. 
XIII, Les livres du gouvernement des rois (N. York, 
Macmillan, 1899). Ha muitos pontos de contact© entre 
o L. C. e esta obra. 2) De regimine Principum: varios 
autores defende a tese de ser obra de Santo Tomas, 
propondo-lhe, entretanto, outro titulo: De regno ou 
De regno ad regem Cypri (como induz a autoridade 
do Catalogo Oficial de Bartolomeu de Capua e a pro- 
pria materia do referido opusculo). 3) Te6f. Braga, 
Hist. Univ., I, 219, inventaria outros "regimentos de 
principes'*: Frei Francisco Jimenez (fim do sec. XIV); 
Manrique (composi^ao poetica dedicada a Fernando o 
Catolico, antes de ser rei de Castela). 

24. — Jodo de Salisbury — (Johanes Sarisberiensis; autor ingles 
e bispo da cidade de Chartres): Polycraticus (op. cit., 
L. C., 215/6); esta obra devia ser do gosto de D. Duar- 
te, dado o seu conteiido: critica dos costumes corte- 
zaos; teoria geral do Estado; um programa de cultura 
humanistica; o L. C. e obra em alguns pontos seme^ 
lhante a esta; obra citada por D. Duarte no L. C., 215, 
13, 216, 9. Metalogicus, obra sem diivida tambem co- 
nhecida por D. Duarte. 

25. — Verdades da Teologia — Obra cit. por D. Duarte, L'. C., 273; 
esta obra ainda nao foi identificada. 

26. — Al Ghasali — (Algazer ou Algazel): Rejuvenescimento das 
ciencias teologicas (ob. cit. L. C., 266/7). 

27. — Gastdo Fox — Concorddncias (obra de teologia mandada 
traduzir por D. Dinis: v. Joaquim de Carvalho, H.L.P. 
Hust, I, 71). 

28. — Isaac Sirio — De contemptu mundi (Nao sera o Isaac, cit. 
no testamento do Ifante Santo?). 

29. — Orto do Esposo — Conbecida ojbra de Frei Hermenegildo 
de Tancos; obra de educa^ao moral e religiosa (ex. 
bibl. D. Duarte). 
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30. — Hermo espiritual — Obra ascetica, de exaltagao da vida 
eremitica (ex. bibl. Infante Santo). Teof. Braga, Hist. 
Univ., I, 230, identifica esta obra com o Boosco de- 
leitoso. 

31. — Pumar das Virtudes — Obra de Andre de Paz (menystro 
dos frades meores em Cezillia, L. C., 208') on Frei 
Andre de Pate, Pace on Paz; francisco, ministro pro- 
vincial da Si cilia, eleito bispo de Mileto em 1398; v. 
Roquette, L. C. 

32. — Arvore das Batalhas — Obra de Honore Bonet, prior de 
Salon (Provenga) e doutor em Direito, em Avinhao; 
considerado um dos precursores do direito de guerra 
e das gentes. Obra escrita entre 1386 e 1389, e dedi- 
cada a Carlos YI de Franca (v. Piel, L. C., 142). Citado 
por D. Duarte, L. C., 142. 

33. — Rosal de Amor —• Ex. existente na bibl. Infante Santo. (Teof. 
Braga, {Hist. Univ., I, 229), encontrou esta obra, ci- 
tada no Index de 1624). 

34. — Stimulo Amoris — Deve ser a obra de S. Boaventura, Es- 
timulo do amor divino, traduzida para o espanhol por 
D. Afonso de Cartagena, a pedido de D. Duarte. Bibl. 
Infante Santo. 

35. — Livro da Corte Imperial — Ignorawse o autor desta obra 
de controversia, escrita no fim do XIV ou comedo do 
XV. Ex. bibl. D. Duarte (ed. em 1910). 

36. — D. Juan Manuel — El Conde Lucanor (ex. bijbl, D. Duarte). 

37. — A confissdo do amante — Poema de John Gower, vulgari- 
zado na corte de D. Filipa de Lencastre, pela trad, 
de Roberto de Payan, Conego da Igreja de Lisboa; 
trad, encomendada por D. Joao. Da trad, portuguesa 
fez-se uma trad, espanhola (ex. Bib. Escorial). Ex. 
bibl. D. Duarte. 

38. — Ludolfo de Saxonia — Vita Jesu Christi ex quattuor Evan- 
geliis (L. de Saxonia foi prior da Cartuxa de Estras- 
burgo; morreu em 1377). Sua obra foi um dos livros 
de meditaQao preferidos ate os tempos modernos. A 
versao portuguesa desta obra, impressa era Lisboa, em 
1495, por Nicolau de Saxonia e Valentim de Moravia, 
e o mais precioso incunabulo portugues (Piel, L. C., 
319). No L. C., LXXXVII, traduz-se um trecho da obra 
de L. de Saxonia. 

39. — Livro de papel velho... purgaminho, que falla dos custu- 
mes dos homens e doutras cousas — Ex. bibl. D. Duarte; 
ainda nao foi possivel identificar esta obra. 
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40. — Livro dos oficios da Casa dalgnm Rey — Ex. bibl. D. Duarte. 
Teof. Braga, Hist. Univ., I, 221/2, sugere a hipotese de 
ser a obra de Bernardo Silvestre ou Carnotense, citada 
no L. C., 114, : T rat ado do Regymento da Casa. 

FILOS6FOS E MORALISTAS PAGAOS 

41. — Aristoteles — Livro da logica (ex. bibl. D. Duarte; Teof. 
Braga, Hist. Univ., I, 220, acha que a Logica da Jbibl. 
D. Duarte seja a de Avicena e nao a de Aristoteles). 
Dialetica (ex. bibl. D. Duarte); Rtica: obra citada por 
D. Duarte em mais de um passo do L. C.; da Etica 
fez D. Afonso (adayam de Sanctiago, L. C., 207), para 
D. Duarte, um resumo em latim; Memorial das vir- 
tudes. Piel, L. C., 207, demonstra que o resumo de 
D. Afonso foi feito em latim e nao em espanhol, e que 
o codice que se conserva no Escorial nao e o original. 
Political obra citada L. C., 214. 

42. — Livro de Secretes Secretorum — Obra falsamente atribuida 
a Aristoteles; ignora-se-lhe o autor. (Para mais in- 
formagoes, v. Piel, L. C., 115, nota 2). 

43. — Cicero — Retorica (trad, por D. Afonso de Cartagena, bis- 
po de Burgos — adayam de Sanctiago — a pedido 
de D. Duarte; Teof. Braga. Hist. Univ., I, 223/4 e Joa- 
quim de Carvalho identificam com esta tradu^ao o 
Marco Tullio da bibl. de D. Duarte); De Officiis (trad, 
por D. Pedro; ex. bibl. D. Duarte). Outras obras de 
Cicero deviam ser conhecidas na I. Media portu- 
guesa. 

44. — Seneca — Episfolas de Seneca com outros trattados (ex. 
i)ibl. D. Duarte, em latim; na bibl. D. Duarte ha via 
ainda uma Declaragdo sobre as Epistolas de Seneca). 
Seneca e muitas vezes citado por D. Duarte, L. C., 29, 
101, 172, 177, 179, 186, 223, 241, 243, 287, 317, 318. 

45. — Avicena — Livros Davicena (ex. bibl. D. Duarte). As obras 
de Avicena foram Ibastante conhecidas na Idade Me- 
dia portuguesa (Logica, Fisica, Metafisica). 

46. —■ Catao, o Velho — Disticha Catonis (obra atribuida pela Ida- 
de Media a Catao; e uma serie de senten^as morais, 
em forma versificada, com que se ilustra o ensino de 
gramatica e retdrica. Na Idade Media fizeram-se varias 
adapta(?6es desta obra, inclusive uma portuguesa; seu 
uso difundiu-se sobretudo no ensino elementar de gra- 
matica e retorica. Obra cit. D. Duarte, L. C., 22. 
(Para mais noticias, v. Piel, L. C., 22). 

47. — Valerio Maximo — Factorum et dictorum memorabilium 
libri IX; conhecida obra de anedoctas exemplares, ti- 
radas da historia grega e romana (ex. bibl. D. Duarte). 
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OBRAS DE EDUCACAO CIENTiFICA E PRATICA 

48. — Vidtico — Livro arabe de medicina, traduzido por Constan- 
tino, chamado o Africano, Monge do Monte Cassino 
(sec. XI). Obra publicada com as de Issac (v. Teof. 
Braga, Hist. Univ, I, 211). Ex. bibl. D. Duarte. 

49. — Hum livro que chamam Izac, em lingoagem — Teof. Braga, 
Hist. Univ., I, 211, identifica esta obra com os opuscules 
medicos de Isaac (sec. XI). E' possivel tambera que. 
se trate do Contemptu mundi, de Isaac Sirio. Ex. 
bibl. Infante Santo. 

50. — Livro da lepra — Ignora-se que obra seja esta. Sem diivida 
um dos muitos tratados de medicina da Idade Media. 
Teof. Braga, (Hist. Univ., I, 230) sugere a hipotese de 
se tratar do "Tratado da Elefantiase", de Constantino, 
Ex. bibl. D. Duarte. 

ifr '' 
51. — Livro da quinta essencia — Teof. Braga, Hist. Univ., I, 216, 

identifica-a com uma obra de alquimia de Raimundo 
Lulo. Ex. bibl. D. Duarte. 

52. — Dicta salutis — Obra cit. no L. C., 267, por um dos cola- 
boradores de D. Duarte. Nao foi ainda identificada; 
pelo titulo e pela cita?ao contida no L. C., depreende-se 
que se trata do obra sobre regime de vida e de con- 
selhos sobre a saiide. O cap. C do L. C., "Do regimenfto 
do estomago,, tera sugestoes desta obra? 

53 — Livro destrologia — Ex. bibl. D. Duarte. Um dos muitos 
tratados medievais no genero. Joaquim de Carvalho 
(H.L.P. Ilust., I, 66) sugere a identifica?ao dosta obra 
com o Livro de Magic a que compos Juan Gil di 
Burgo. 

54. — Livro das aves — Codice portugues do seculo XII, prove- 
niente do Cartorio Laubarnense e terminado em 1183. 
Codice ricamente iluminado. Verdadeiro tratado de 
ornitologia. Deste genero sao os Lapiddrios e Bes- 
tidrios, muito comuns na I. Media, (v. Julio Dantas, 
"Anais das Bbl. e Arq., I, 3, 1920). 

55. — Livro de cetraria — Na bibl. D. Duarte havia duas obras 
deste genero. Os tratados de cetraria cit. no cat. bibl. 
D. Duarte podem-se identificar com as seguintes ou 
uma das seguintes obras: Libro de cetraria, de D. Juan 
Manuel; Libro de la Caza de las Awes, de Pero Lopez 
d'Ayala; tratados de alveitaria e cetraria de Teuderique 
de Valencia e Jordao de Calabria, traduzidos em 1318 
por Mestre Giraldo, fisico do rei D. Dinis (v. H.L.P. 
Ilust., I, 71). 
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50. — Pero Menino — Livro de falcoaria (Pero Menino foi fal- 
coeiro de D. Fernando). 

57. — Agricultura — D. Duarte, possuia dois tratados de agricul- 
tura. Teof. Braga, Hist. Univ., I, 207 e 216, sugere as 
seguintes hipoteses de identifica^ao destes tratados de 
agricultura de D. Duarte; Agricultura, de Varro, Cata'o 
ou Paladino; De re rustica, de Columela; um manus- 
crito traduzido do arabe para o espanhol, e editado 
em 1802, por D. Josef Antonio Banqueri. 

58. — Vegecio — Epitome de rei militaris: no L. C., 215, esta 
obra e citada com o ti'tulo, Livro da cavalaria. Na 
bibl. D. Duarte havia um Livro da guerra, que Teof. 
Braga, Hist. Univ., I, 222, sugere tratar-se da obra de 
Vegecio. A obra de Vegecio esta tambem cit. no L. E., 
118. 

59. — Livro da montaria — E' a conhecida obra atribuida a D. 
Joao I. Dedicada a instru?ao dos monteiros. Na bibl. 
D. Duarte havia tres obras no genero, sendo uma em 
espanhol. 

OBRAS DE DIREITO E ADMINISTRA^AO 

60. — Bartolo — Conclusoes. Na bibl. D. Duarte havia dois ex. 
Em 1426 esta obra foi entregue a Camara de Lisboa, 
para ser franqueada ao publico (v. Teof., Hist. Univ., 
I, 207). 

61. — Codigo com o comento de Cino de Pistoia — Um ex. desta 
obra foi comprado pelo Dr. Mangaancha, a Joao Pe- 
reira. 

62. — Livro das Ordenagoes dos Regs — Ex. da bibl. D. Duarte. 
(Teof. Braga, Hist. Univ., I, 221, sugere a hipotese de 
se tratar das Ordenagoes que D. Joao I mandou Joao 
Mendes fazer). 

63. — Livro da /.a Partida — Ex. bibl. D. Duarte. E' a conhecida 
obra de Afonso X, muito lida em Portugal ate o sec. 
XV. As Partidas andavam geralmente em codices se- 
parados (v. Teof. Braga, Hist. Univ., I, 207). 

64. — Caderno das Commemoragoes, em letra grande — Ex. bibl. 
D. Duarte^ 

65. — Cadernos das cidades e villas de Portugal — Ex. bibl. D. 
Duarte. 

OBRAS DA HIST6RIA 

66. — Historia de Troy a — Ex. bibl. D. Duarte, em aragones. 
Teof. Braga, Hist. Univ., I, 226, identifica esta obra 
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com o "celebre livro intitulado Historia Trojana, de 
Guido de Columna, terminado, quando muito, em 12S5, 
e imitado de Dares Phrygio". Op. cit. no Nob. Conde 
D. Pedro, PMH-Script., 236. J. J. Nunes (H.L.P. 
Ilust, I, 137) considera uma tradugao aragonesa de 
uma reda?ao em prosa do poema de Troie de Benoit 
de Saint More (pub. por Andre Martinez Salazer, 1900). 

67. — Guerra de Macedonia — Ex. bibl. D. Duarte. Teof. Braga, 
Hist. Univ., I, 224, identifi'ca-a com a obra de Sepieao 
de Seth, Historia Alexandri Magni, regis Macedoniae, 
de praeliis; obra muito lida na Idade Media, e ponto 
de partida do ciclo novelesco alexandrino. 

68. — Julio Cesar — Comentarios. Na bibl. D. Duarte havia um 
Julio Cesar: ou se trata da conhecida obra de. Cesar, 
muito lida na Idade Media, ou, como sugere Teof. 
Braga, Hist. Univ. I, 222, da Vida de Cesar, de Sue- 
tonio. 

69. — Livro de Anibal — Ex. bibl. D. Duarte. Teof. Braga, Hist. 
Univ., I, 226, sugere a hipotese de se tratar de uma 
traducao de uma parte ou da totalidade da obra Vita 
Allexandri Scille et Annibalis, obra existente na bibl. 
do Conde de Viana. J. J. Nunes (H.L.P. Ilust., I, 137) 
sugere a hipotese de se tratar do De secundo bello 
punico, de Tito Livio. 

70. — Pontifical — Ex. bibl. D. Duarte, em latim. E' o livro da 
vida dos Papas, Liber pontificalis, atribuido a Anas- 
tacio Bibliotecario (T. Braga, Hist. Univ. I, 210). Ou 
se trata da obra de Joao de Salisbury, Historia Ponti- 
ficalis. 

71. — Conquista de Ultramar — Ex. bibl. D. Duarte. Teof. Braga, 
Hist. Univ., I, 223, assim analisa esta dbra: "narra- 
tiva das guerras da Terra Santa, mais novelesca do 
que historica; parte e traduzida de Guilherme de Tyro, 
e outra imitada das aventuras de Chevalier du Cygne. 
Na Idade Meia atrdibuiram-na a Afonso X. 

72. — Historia geral de Espanha — Na bibl. D. Joao I havia duas 
historia da Espanha: A historia geral de Hespanha 
e a Estoria geral. Na bibl. D. Duarte havia tambem 
duas: Estoria geral (que dove ser o ex. pertencente 
D. Joao); Coronica d'Espanha (dois exemplares). Es- 
las obras se identificam com as conhecidas obras de 
Afonso X: Cronica general e General e Grand Estoria 
(a primeira foi mandada traduzir por D. Dinis). 

73. — Histdrias de Portugal — Na bibl. D. Duarte havia uma Coro- 
nica de Portugal, que se pode identificar com a parte 
da obra de Afonso X, Cronica General, que trata de 
Portugal, on com uma das obras seguintes: Chronicon 
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Conimbricense, Chronicon Gothomm, Breuis Historia 
Gottorum, Chronicon Complutense, Chronicon Laur- 
banense, Chronicon Lamecense, Breve Chronicon Al- 
cobacense, Nob. do Conde D. Pedro de Barcelos, Nob. 
da Ajuda. 

74. — Rainha Dona Helisabeth — E' a conhecida Relagam da vida 
da gloriosa Santa Isabel, rainha de Portugal que Frei 
Francisco Brandao inseriu na parte IV da Monarqnia 
Lusitana (v. ed. de J. J. Nunes, Acad. das Ciencias). 

75. — Marco Paulo — Ex. bibl. D. Duarte, trazido da Italia pelo 
Infante D. Pedro. 

OBRAS DE FICgAO: POESIA E NOVELAS 

76. — Livro de Trovas del-Reg D. Dinis — Ex. bibl. D. Duarte. 
Ou se trata de urn Cancioneiro particular de D. Dinis, 
ou do Cancioneiro da Ajuda. 

77. — Livro das Trovas del-Reg — Ex. bibl. D. Duarte. E' um can- 
cioneiro dei propriedade de D. Duarte, e nao um can- 
cioneiro de trovas de D. Duarte, como erradamente 
ja se pensou. 

78. — Livro das Trovas del-Reg D. Affonso — Ex. bibl. D. Duarte, 
compilado por Francisco de Montemor, o Novo. Teof. 
Braga, Hist. Univ, I, 224, sugere a hipotese de se tra- 
tar de um cancioneiro de trovas de Afonso X. - 

79. — Arcipreste de Fgta — Ex. bibl. D. Duarte. E' a conhecida 
obra de Juan Ruiz (Arcipreste de Hita). 

80. — Livro de Romaquga — Ex. bibl. D. Duarte. iTeof. Braga, 
Hist. Univ., I, 225, sugere a hipotese de se tratar de 
uma novela ou conto de tema arabe: "No Conde Lu- 
canor, cap. XIV, ha um conto de Romaquia, mulher 
do rei Ben-Avit de Sevilha. Seria, pergunta T. Braga, 
alguma novela mais desenvolvida desse ciclo tradicio- 
nair 

«1. — Livro de Tristam — Ex. bibl. D. Duarte. Teof. Braga, Hist, 
Univ., I, 218, sugere a hipotese de se tratar da obra 
de Luce de Gast e Helie de Baron. 

82. — Merlim — Ex. bibl. D. Duarte. E' a tradu?ao portuguesa 
(hoje desaparecida) da conhecida novela do ciclo ar- 
turiano. 

83. — 0 livro de Galaaz — Ex. bibl. D. Duarte. Outra conhecida 
novela do ciclo arturiano; muito lida por Nuno Alvares 
Pe.reira, como refere sua cronica. 
Alem destas novelas, existentes na bibl. D. Duarte, sem 
duvida outras como a Demanda do SantoGraal e o 
Jose de Arimateia, foram lidas pela fidalguia portu- 
guesa. 
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