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VEREDAS 6 (Porto Alegre, 2006) 65-108 

Os Senhores do Desterro de Portugal 
Judeus portugueses em Veneza e Ferrara 

em meados do século XVI 

ANTÓNIO MANuEL LOPES ANDRADE 

Universidade de Aveiro 

A experiência e o capital adquiridos pelos judeus portugue
ses, sobretudo desde os primórdios da expansão portuguesa no sé
culo XIV, deram origem a uma comunidade capaz de aproveitar as 
novas e in-ecusáveis oportunidades que iam surgindo na África, no 
Oriente, no Brasil e também nas colônias espanholas. A descoberta 
do caminho marítimo para a Índia constituiu um marco decisivo que 
veio revolucionar por completo todo o sistema em que assentava o 
comércio mundial de especiarias. 

No virar do século, Portugal detém o mais vasto império al
guma vez alcançado, assente numa relação bastante estreita e frutu
osa entre poder e saber, que propiciou um avanço extraordinário em 
múltiplas áreas do conhecimento entre as quais se destacam a astro
nomia, a cartografia, a matemática ou a medicina. Os judeus portu
gueses, entretanto convertidos à força em cristãos-novos, mantêm
se, na sua grande maioria, no país e não são alheios a esse projeto 
grandioso, em que participam com empenho e dedicação, tanto na 
produção de riqueza como de saber. 
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A expulsao dos judeus do territ6rio portugues, em 1497, e
xecutada de forma mais simulada que efetiva, e a tardia implantacao
da Inquisicao no nosso pais, deu azo a que as primeiras decadas de
Quinhentos constituissem uma epoca de relativa paz e prosperidade
para os cristaos-novos residentes em Portugal. Na verdade, a con
versao forcada dos judeus, por imposicao de D. Manuel, coincidiu
com 0 momenta aureo da expansao portuguesa e, naturalmente, foi
nesse meio e nessas circunstancias que os cristaos-novos se envol
veram, desde 0 primeiro momento, no comercio dos produtos da
metr6pole e das colonias, em particular as drogas e especiarias (on
de a pimenta sempre ocupou urn lugar impar), 0 sal e 0 acucar, e em
todas as atividades que the estavam associadas. De fato, nao epor
acaso que sao cristaos-novos portugueses, em grande medida, os
homens que, em Lisboa e Antuerpia, lancam as bases do grande
comercio aescala mundial.

A participacao destacada dessa comunidade no cornercio
transoceanico portugues e, mais tarde, espanhol, ao longo do seculo
XVI, e uma das atividades mais importantes que contribui, decisi
vamente, para a criacao e fixacao de importantes comunidades ju
daico-portuguesas em Londres, Antuerpia, Veneza, Ferrara ou An
cona, desde as primeiras decadas de Quinhentos. Assiste-se a uma
fase inicial em que se da 0 estabelecimento de alguns mercadores
judaico-portugueses nas novas prayas comerciais, que depois abre
caminho a uma segunda fase, menos seletiva, na qual os cristaos
novos menos favorecidos tentam a sua sorte e prosseguem 0 cami
nho ja antes trilhado pelos mercadores.

o florescimento economico, alicercado sobretudo na intensa
atividade comercial, depressa criou as condicoes favoraveis para
que cada vez mais membros dessa comunidade aproveitassem as
oportunidades que se lhes ofereciam de forma a alcancar uma posi
yao cimeira em varias areas, tanto dentro como fora de Portugal. A
propria conversao geral contribuiu, por estranho que isso possa pa
recer, para abrir as portas de algumas atividades aos cristaos-novos,
que antes estavam interditadas aos judeus. No comercio e na medi
cina, na literatura e na alta financa, na ciencia e na universidade, na
filosofia e na imprensa, nestas e noutras areas, nao sera dificil en-
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contrar varios nomes de judeus ou cristaos-novos portugueses que se
distinguiram, nacional e intemacionalmente, nos seculos xv e XVI.

Uma grande parte dos judeus portugueses que se vao notabi
lizar na diaspora sefardita sao filhos dessa conjuntura extraordinaria
que fazia do imperio portugues 0 mais vasto alguma vez alcancado,
Os cristaos-novos que trilharam os caminhos do desterro, sobretudo
a partir dos primeiros anos da decada de trinta, manifestam geral
mente orgulho deste passado glorioso que foi tambem 0 seu e para 0

qual deram uma contribuicao notavel em varies niveis.

A intolerancia religiosa, 0 fanatismo e as terriveis persegui
yoes de que os cristaos-novos foram alvo primordial, em particular
apos 0 estabelecimento da Inquisicao em Portugal, nao constituiram
motivo bastante para que muitos dos que partiram renegassem para
sempre 0 pais que os viu nascer e crescer. 0 exilio teve inclusive 0

condao de, por uma parte, reforcar mais ainda a uniao entre os
membros da comunidade perseguida e, por outra, de manter bern
viva, na sua memoria, a recordacao da terra natal.

Nao se estranha, por conseguinte, que Duarte Pinel, alias
Abraao Usque, tenha usado em Ferrara, como marca de impressor, a
imagem da esfera armilar, urn notavel simbolo manuelino associado
apropria ciencia nautica e ao extraordinario poderio politico, eco
nomico e cientifico, proporcionado pelas navegacoes portuguesas.
A esfera armilar, em simultaneo instrumento de observacao e mode
10 do proprio universo, foi adotada por D. Manuel como emblema
pessoal, dando assim a imagem perfeita da vastidao geografica do
imperio lusitano. (Vide Fig. 1.)

o estabelecimento da Inquisicao, em 1536, e a subseqiiente
transferencia da Universidade de Lisboa para Coimbra, em 1537,
correspondem, no fundo, a concretizacao dos designios de D. Joao
III. Estas iniciativas regias, todavia, acarretaram graves e profundas
conseqiiencias, tanto para 0 pais, quanta para a cornunidade judai
co-portuguesa. A relacao estreita entre poder, saber e riqueza, em
que assentara 0 sucesso do imperio maritimo portugues, acabava de
sofrer urn rude golpe. Com os judeus portugueses que eram forca
dos a abandonar, em cada vez maior numero, a terra que os vira
nascer, partia tambem uma parte importante da nacao lusitana. Com
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eles partia, sem duvida, uma cultura, uma lingua e uma experiencia
{micas. Uma parte substancial do saber e da riqueza nacional acorn
panha os numerosos cristaos-novos que rumam a Antuerpia ao lon
go das decadas de trinta e quarenta.

As atividades da pioneira e empreendedora comunidade ju
daico-portuguesa, estabelecida na plataforma comercial de Antuer
pia, desde as primeiras decadas do seculo XVI, e urn exemplo para
digmatico dessa realidade. Ha urn micleo reduzido de grandes mer
cadores cristaos-novos, encabecado por Diogo Mendes, que criam,
desde muito cedo, as condicoes que tomaram possivel, alguns anos
mais tarde, a fuga generalizada dos cristaos-novos, seguindo as
mesmas vias de comunicacao das mercadorias. Foram os membros
do chamado Consorcio da Pimenta, que estiveram na base do gran
de cornercio intemacional associado, primeiro, as especiarias, em
particular a pimenta, e depois alargado a muitos outros produtos
provenientes da metropole e das colonias portuguesas.

Mas sao tambem esses mesmos homens que assumem urn
papel decisivo e incontornavel na diaspora sefardita, organizando e
financiando redes de apoio a emigracao dos seus conterraneos me
nos favorecidos. Nessa primeira metade de Quinhentos foram lan
cadas as solidas raizes de uma estrutura alargada de base comercial,
cultural e religiosa, assente em redes familiares, cujos membros se
encontravam dispersos pelas grandes pracas comerciais europeias.

Amato Lusitano (Joao Rodrigues de Castelo Branco), Duarte
Gomes (Salomao Usque-David Zaboca), Diogo Pires (Isaia Cohen),
Duarte Pinel (Abraao Usque), Manuel Rodrigues (Manuel Brudo),
Luis Nunes de Santarem, Manuel Reinel (Abraham Abendana) ou
Samuel Usque contam-se entre aqueles que tomaram a dolorosa de
cisao de abandonar 0 pais e constituem, precisamente, alguns dos
mais notaveis Senhores do Desterro de Portugal. Entre as decadas
de trinta e quarenta, todos e1es, sem excecao, seguem os penosos
caminhos do exilio rumo ao emporio de Antuerpia.

Entre os desterrados encontram-se, naturalmente, algumas
das figuras de proa da cultura portuguesa do seculo XVI. Amato
Lusitano, Diogo Pires, Duarte Gomes, Luis Nunes eManuel Reinel
haviam obtido, em conjunto, a sua formacao superior, no Estudo de
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Salamanca, em Artes e Filosofia, e Medicina. Alguns deles continu
aram depois os seus estudos na Universidade de Lisboa, que Luis
Nunes e Duarte Gomes honraram com 0 seu magisterio, ate atrans
ferencia definitiva da instituicao para Coimbra.

o percurso atribulado desses hom ens retrata, como e noto
rio, a fuga irreparavel do saber. 0 desenvolvimento cultural e cien
tifico do pais perde, por muito tempo, 0 fulgor e 0 dinamismo que
antes revelara. Mesmo os colegas que ficaram, como Antonio Luis,
Jeronimo Cardoso, Pedro Nunes ou Tomas Rodrigues da Veiga, ou
foram vitimas de processos inquisitoriais, ou viram pelo menos 0

seu pensamento e acao fortemente condicionados pela censura e pe
10 medo de eventuais represalias, que podiam atingir, inclusive,
cristaos-velhos e estrangeiros, como se verificou mais tarde nos
processos inquisitoriais instaurados aos mestres do Colegio das Ar
tes ou ao celebre Damiao de Gois,

Em Lisboa e em Antuerpia, a acao da familia Mendes
Benveniste assume urn papel de indiscutivel importancia para a co
munidade judaico-portuguesa, A morte de Francisco Mendes, em
janeiro de 1535, constituiu urn golpe profunda e inesperado, nao so
na Casa Mendes-Benveniste, mas na propria lideranca, organizacao
e estrategia dos cristaos-novos, que no ana seguinte assistem incre
dulos ao tao temido e anunciado estabelecimento da Inquisicao em
Portugal, vendo assim malogradas todas as suas diligencias para
que tal nao viesse a suceder.

Como se nao bastasse, a imensa fortuna que Francisco Men
des havia deixado em testamento aviuva, D. Beatriz de Luna, e a
sua unica filha era alvo de uma cobica cada vez maior. Na sequen
cia da morte de Francisco Mendes, D. Joao III diligenciou sem de
mora no sentido de procurar manter em Portugal a fortuna legada
pelo famoso mercador-banqueiro lisboeta. A estrategia passava par
tentar assegurar que a jovem filha de Francisco Mendes e de Beatriz
de Luna, herdeira de metade da fortuna, se mantivesse no reino ate
o momenta em que, convenientemente, casaria com alguem da casa
real. \

1 Cf. SALOMON, Herman Prins; LEONI, Aron di Leone. Mendes, Benveniste, De Luna,
Nasci: the state of the art. The Jewish Quarterly Review, v. 88, n. 3-4, p. 148, jan.-apr.
1998.



70 ANTONIO MANUEL LOPES ANDRADE

Beatriz de Luna ofereceu forte resistencia a concretizacao
dos anseios do rnonarca portugues. Ao abandonar para sernpre 0 pa
is, por volta de meados de 1537, deita a perder, irremediavelmente,
os planos de D. Joao III. A "Senhora", como ficou conhecida entre
as comunidades sefarditas, embarca em Lisboa na companhia da
pequena filha, da irma, Brianda de Luna, e de Joao e Bernardo Mi
cas, os seus dois sobrinhos, filhos do antigo lente do Estudo Geral,
o prestigiado Doutor Agostinho Micas. Algum tempo depois, apos
uma passagem por Londres, aportaria em Antuerpia, onde passou a
administrar os negocios da familia em conjunto com 0 seu cunhado,
Diogo Mendes.

Do mesmo modo, quase todos os Senhores do Desterro de
Portugal se estabeleceram em Antuerpia, mais ou menos duradou
ramente, antes da passagem subseqiiente apeninsula italica. E, des
de logo, alguns houve que deixaram a sua obra impressa. Nessa ci
dade, Amato publica 0 seu primeiro trabalho cientifico, em 1536, e
a poesia latina e grega do humanista Diogo Pires, rapidamente inte
grado no circulo erasmista de Lovaina-Antuerpia, comeca a apare
cer estampada em obras de autores consagrados.

Refira-se, porem, que nao e nosso proposito, de momenta,
analisar em pormenor a acao dos membros mais destacados da Na
cdo Portuguesa, em Antuerpia, Pretende-se apenas tracar, sumari
amente, 0 percurso seguido por Duarte Gomes, alias Salomao Us
que-David Zaboca, e por Duarte Pinel, alias Abraao Usque, antes
da chegada a terras italianas. Mais adiante, proceder-se-a a analise
comparativa do importante papel que urn e outro, em Veneza e Fer
rara, viriam a desempenhar no plano cultural e literario, a partir de
meados do seculo XVI.

Aron Leoni, urn dos investigadores que mais tern contribui
do para tracar, com seriedade e rigor, a historia da Nacdo Portugue
sa, acaba de publicar urn trabalho notavel onde apresenta, com sali
da base documental, novissimos dados sobre a composicao e as ati
vidades da familia de Duarte Gomes. 2 Sabe-se, atualmente, que tres

2 cr. LEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations in Antwerp and London at the time of
Charles V and Henry VIII: new documents and interpretations. New Jersey: Ktav, 2005. p.
92-3. Ao contrario do que ehabito nos processos da Inquisicao portuguesa, os Processi del
S. Ujfizio di Venezia nao content uma sessao dedicada it genealogia. A documentacao nota-
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irmaos - Duarte Gomes, Tomas Gomes e Guilherme Fernandes 
ocupavam funcoes do mais alto nivel ao servico da Casa Mendes
Benveniste. Guilherme Fernandes entrou ao servico de Francisco
Mendes nos tempos aureos em que este estava estabelecido em Lis
boa e 0 irmao, Diogo Mendes, em Antuerpia, Corria 0 ana de 1525,
quando comecou a carreira daquele que foi urn dos feitores mais
importantes da familia. Esignificativo que Diogo Mendes tenha de
terminado no seu testamento que a administracao dos neg6cios seria
entregue asua cunhada, D. Beatriz de Luna, que seria assistida nessa
missao pelo seu sobrinho, Joao Micas, e por Guilherme Fernandes. 3

A presenca de Duarte Gomes e da familia em Antuerpia esta
tambem documentada pelas interessantes declaracoes prestadas por
Luis Franco, no Tribunal do Santo Oficio de Lisboa, no dia lOde
setembro de 1574.4 Este cristae-novo, natural de Aveiro, havia re
gressado pouco antes de Ferrara, pelo que as suas palavras denotam
urn born conhecimento da comunidade judaico-portuguesa do Du
cado Estense. 0 depoimento revela que Duarte Gomes havia casado
com uma filha do livreiro lisboeta, Joao Fernandes, e apresenta uma
descricao pormenorizada dos descendentes do "fisiquo natural de
Lixboa". 0 testemunho reveste-se de grande importancia, porquanto
da a conhecer que uma das quatro filhas de Duarte Gomes estava
casada com urn criado do Duque de Ferrara, 0 que vern confirmar as
excelentes relacoes de que Duarte Gomes sempre desfrutou nos cir
culos mais restritos da Corte de Ferrara.

Do mesmo modo, no segundo dos dois processos instaura
dos ao mercador portugues pelo S. Uffizio di Venezia, em 1568, 0

tnercador florentino Lorenzo Guicciardini5 dec1arou te-lo conhecido

rial torna-se, por isso, uma fonte quase imprescindivel para apurar a cornposicao da familia
de Duarte Gomes.
3 SALOMON, H. P.; LEONI, A. L. Mendes, Benveniste, De Luna, Nasci ... Op. cit. p. 152.
4 IAN/TT, Inquisicdo de Lisboa, Liv. 56, tls. 302v-306v - "denunciacao contra certos ju
deus de ferrara".
5 Trata-se de urn irmao do mercador Ludovico Guicciardini que e autor da celebre Descrit
tione di M. Lodovivo Guicciardini, gentilhuomo fiorentino, di tutti i Paesi Bassi altrimenti
detti Germania inferiore. [...J. Anversa, apresso Cristophano Plantino, 1588 (ha duas edi
~6es anteriores de 1567 e 1581; descreve-se 0 exemplar da Biblioteca Geral de Coimbra,
com a cota R-55-3). Sobre a biografia de Ludovico Guicciardini, cf. ARISTODEMO, D.
Dizionario biografico degli italiani: s. u. 'GUICCIARDINI, Ludovico'.



72 ANTONIO MANUEL LOPES ANDRADE

muitos anos antes na cidade de Antuerpia." Alias, cornprova-se que
Duarte Gomes ja estava ao servico de D. Beatriz de Luna, se nao
antes, pelo menos em 1544, porque aparece descrito num documen
to desse ana como "gouvernant fa maison de feu Diego Mendiz". 7

Por Antuerpia passaram tambem Abraao e Samuel Usque,
antes de se encaminharem para terras italianas. Sabe-se que Abraao
estava em Antuerpia por volta de 1549, sendo licito pensar que tera
partido para 0 sul, nao muito tempo depois." Ja a presenca de Sa
muel nas margens do Escalda tern de ser forcosamente anterior a
data da morte de Diogo Mendes, que ocorreu por volta do mes de
agosto de 1543. Na verdade, eponto assente que 0 famoso cronista,
e tambem mercador, esteve ao servico de Diogo Mendes e, mais
tarde, da sua viuva, D. Brianda de Luna.9

A comunidade judaico-portuguesa estabelecida em Antuer
pia assistiu a uma progressiva degradacao da sua seguranca e liber
dade ao longo da decada de trinta, sob a pressao das constantes ini
ciativas tuteladas pela regente, Maria de Hungria, e pelo seu irmao,
Carlos V. No final dessa decada, ganha forma e acentua-se urn largo
movimento de transferencia de pessoas e capitais para terras italianas.

Veneza, Ferrara e Ancona sao os tres destinos prioritarios,
tanto da comunidade judaico-portuguesa que ja estava estabelecida
em Antuerpia, como tambem dos compatriotas que continuavam,
em grande numero, a desembarcar nas margens do Escalda, prove
nientes de Portugal. Foram varios os estados italianos que tudo fize
ram no sentido de procurar atrair para os seus territ6rios os mem-

6 Archivio di Stato di Venezia, Santo Uffizio, Processi, busta 24, fl. 20v [declaracoes de 31 de
agosto de 1568]; P. C. IOlY ZORATTINI (a cura di). Processi del S. Uffizio di Venezia con
tro Ebrei e Giudaizzanti (/56/-/570). Firenze: leo S. Olschki Editore, 1982. v. 2. p. 85-6.
7 Archives Generales du Royaume, Papiers de I 'Etat en audience 132, 22 de julho de
1544: Relatorio secreta do Conselheiro Corneil1e Scepperus para a Rainha Maria de Hun
gria sobre 0 interrogatorio aos Portugueses aprisionados em Antuerpia, Este documento foi
apresentado e transcrito in extenso por LEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations ...
Op. cit. p. 92-93; 208-210, doc. 50. Por urn erro evidente de transcricao, 0 escrivao regis
trou no documento "licentie Emmanuel Gomez", com a troca de Duarte par Emmanuel, tal
como se comprova pela leitura integral do relat6rio.
8 Cf. lEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations Op. cit. p. 122 e 226-27 (doc. 67).
9 Cf. lEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations Op. cit. p. 94-6; GUERRINI, Maria
Teresa. New documents on Samuel Usque, the author of the Consolacam as tribulacoens
de Israel. Sefarad, v. 61, p. 83-9, 2001.
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bros da comunidade judaico-portuguesa estabelecida em Antuerpia,
atraves da concessao de privilegios, garantias e isencoes.

Ercole II, 0 Duque de Ferrara, foi 0 soberano que mais exito
obteve, desde 0 final da decada de trinta, com a sua politica ativa e
empreendedora, para atrair os mercadores portugueses ao seu duca
do. A propria Curia romana, ao mesmo tempo que prosseguia as
negociacoes com os representantes de D. Joao III e dos cristaos
novos portugueses, com 0 objetivo de estabelecer a Inquisicao em
Portugal, autorizava e favorecia a fixacao dos mercadores cristaos
novos no estado papal de Ancona.

A semelhanca da estrategia posta em pratica pelo Duque de
Ferrara, Cosimo I, grao-duque de Toscana, procura atrair, de forma
muito seletiva, alguns dos mais destacados membros da comunida
de judaico-portuguesa, estabelecidos tanto em Antuerpia como em
Portugal. Com esse objetivo definido, concede salvos-condutos,
com amplas garantias e privilegios, a alguns destacados judeus por
tugueses e respectivas familias, tanto a mercadores, como a intelec
tuais de renome, na expectativa de os atrair aos seus dominios.

Nao deixa de ser significativo 0 fato de Cosimo Iter decidi
do conceder salvos-condutos as duas irmas, Beatriz e Brianda de
Luna, ou ao antigo colega salmantino de Duarte Gomes, 0 notavel
medico Amato Lusitano. l o Entre 0 final de fevereiro e 0 comeco de
marco de 1549, foi atribuido urn salvo-conduto a Fernando Mendes,
que se havia de distinguir como juiz da Rota, eaTomas Gomes,
que 0 podia estender ao seu parente Duarte. II Trata-se, evidente
mente, dos dois irmaos Tomas e Duarte Gomes. 12 A chegada deste
ultimo a peninsula italiana deve ter ocorrido, com grande probabili
dade, no final da decada de quarenta.

as Mendes-Benveniste, ao longo da decada de quarenta,
tambem foram abandonando, pouco a pouco, a praca de Antuerpia e

10 Cf. FISCHER, L. Frattarelli: Christiani Nuovi e Nuovi Ebrei in Toscana fra Cinque e
Seicento. Legittimazioni e percorsi individuali. P. C. IOLY ZORATTINI (a cura di).
L 'identita dissimulata: Giudaizzanti iberici nell'Europa Cristiani dell'eta moderna. Firen
ze: Leo S. OIschki Editore, 2000. p. 101.
II Cf. FISCHER, L. Frattarelli. Op. cit. p. 103.
12 Cf. ZAVAN, G. Gli ebrei, i marrani e la figura di Salomon Usque. Treviso: Santi Qua
ranta, 2004. p. 81-2. Veja-se a nossa recensao critica a este estudo publicada em Zakhor>
Rivista di Storia degli Ebrei d'Italia, n. 8, p. 228-32, 2005.
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estabeleceram-se sobretudo em Veneza e Ferrara, antes de partirem
para Constantinopla.i ' Beatriz de Luna encarrega pessoalmente Du
arte Gomes de tratar da venda da mansao de Antuerpia, que acabaria
por ser adquirida por tres flamengos, incumbindo 0 seu fiel agente de
acautelar eventuais dificuldades que Brianda de Luna, a sua irma de
savinda por questoes de herancas, poderia causar a boa conclusao
d

,. 14
o negocio,

Nos primeiros anos da decada de cinqiienta, Duarte Gomes
viveu entre Ferrara e Veneza, onde se veio a estabelecer em perma
nencia com os seus tres filhos mais velhos "in contra' de Santa Ma
ria Formosa al ponte del AnzeLo, in La casa grande sora
l'intagliador''F No verao de 1552, Beatriz de Luna abandona a Se
renissima e parte definitivamente para Constantinopla, onde viria a
adotar 0 nome hebraico de Gracia Nasci. Para tras deixava os anti
gos agentes comerciais, a quem reconfirmou a qualidade de seus
procuradores legais." Duarte Gomes e 0 irmao Guilherme Fernan
des, bern como Agostinho Henriques, eram os tres hom ens a quem
passava a caber, a partir desse momento, a gestae dos negocios da
Casa Mendes-Benveniste. l

?

Salornao Usque publicou, em 1567, nos prelos venezianos
de Niccolo Bevilacqua, a primeira traducao para lingua castelhana
de parte do Canzoniere de Petrarca. 18 Os exemplares conhecidos

1.1 Para uma analise pormenorizada das movimentacoes dos membros da familia Mendes
Benveniste, cf. SALOMON, H. P.; LEONI, A. L. Mendes, Benveniste, De Luna, Nasci ...
Op. cit. p. 153-165.
14 Cf. SEGRE,Renata. La formazione di una comunita marrana: i portoghesi a Ferrara.
VIVANTI, Corrado (a cura). Storia d'Italia. Gli Ebrei in /talia. I. Dall'alto Medioevo
all'eta dei ghetti, Annali II. Torino: Giulio Einaudi, 1996. p. 825-26. nota 118; BROOKS,
A. A. The woman who defied kings: the life and times of Dona Gracia Nasi - a Jewish lea
der during the Renaissance. St. Paul: Paragon House, 2003. p. 255-56.
15 Archivio di Stato di Venezia, Santo Uffizio; Processi, busta 159, fls. 133r [26 de Marco,
1555]. Cf. P. C. IOLY ZORATTINI (a cura di). Processi del S. UjJizio di Venezia contra
Ebrei e Giudaizzanti (/548-1560). Firenze: Leo S. Olschki Editore, 1980. v.T. p. 225.
16 Archivio di Stato di Venezia, not. Paolo Leoncini, busta 7818, fl. 194, agosto de 1552.
Cf. ZAVAN, G. Op. cit. p. 82; LEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations ... Op. cit. p.
93, nota 34.
17 Cf. BROOKS, A. A. Op. cit. p. 292-93.
18 A obra apresenta 0 seguinte titulo: De los Sonetas. Canciones, Mandriales y Se.xtinas del
gran Poeta y Orador Francisco Petrarca, traduzidos de Toscano par Salusque Lusitano
lou, segundo uma outra variante: Salomon Usque Hebreo]. Parte prim era. Can breves
Sumarias. ,] Argumentos en todos los Sonetos y Canciones que dec/aran la intencion del
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desse livro denotam uma unica mas significativa diferenca entre si:
uns apresentam no frontispicio 0 nome do tradutor como "Salusque
Lusitano", enquanto outros tern impressa "Salomon Usque Hebreo".
A pessoa que esta por detras desse nome, que altema entre 0 quali
ficativo de portugues e de hebreu, niio tern sido facil de identificar,
ainda que seja relativamente consensual atribuir a esta figura a con
dicao de cristao-novo portugues.

Salomao Usque foi, desde sempre, uma figura bastante con
troversa, cuja analise tern suscitado aos investigadores muitas duvi
das. as problemas agudizam-se, quando se procura identificar 0 au
tor da traducao castelhana da primeira parte do Canzoniere de Pe
trarca ou equacionar as eventuais relacoes entre os tres celebres
cristaos-novos portugueses que ostentam 0 mesmo nome: Abraao,
Samuel e Salornao Usque.

as estudiosos dividem-se entre aqueles que defendem e a
queles que negam a tese da identificacao entre 0 poeta Salomao Us
que e 0 mercador Duarte Gomes, agente comercial e pessoa da in
teira confianca da famosa D. Gracia Nasci. Nao obstante a longa e
acesa discussao sobre 0 assunto, acreditamos que, atualmente, se
encontram reunidos dados suficientes para se poder afirmar, sem
receio, que Duarte Gomes e Salomao Usque sao a mesma pessoa.l"

Amato Lusitano e Girolamo Ruscelli, duas figuras das rela
coes pr6ximas de Duarte Gomes, apresentam-nos dois testemunhos
coincidentes, irrefutaveis e inequivocos de que Duarte Gomes era
urn eximio tradutor de Petrarca para a lingua castelhana.i''

autor. Compuestos por el mismo. Con dos Tablas, una Castellana y la otra Toscana y
Castellana. Con privi/egios. En Venecia. En casa de Nicolao Beui/aqua, MDLXVI (consul
tou-se urn exemplar da variante "Salomon Usque Hebreo", da Biblioteca Nacional de Lis
boa - RES. 2444 V, e urn outro, com a mencao "Salusque Lusitano", da Bibliotheque Na
tionale de France - YD-727).
19 Remete-se para 0 recente trabalho de ZAVAN, G. Op. cit. que tern 0 merito de apresen
tar, com reconhecida clareza e profundidade, a problematica que envolve os nomes de Du
arte Gomes e Salomao Usque, sem tomar, no entanto, uma posicao definitiva sobre a ques
tao da identificacao, Veja-se, igualmente, os novos dados apresentados em ANDRADE,
Antonio. A figura de Salomao Usque: a face oculta do humanismo judaico-portugues, In:
GON<;:ALYEs, M. et al. (Org.). Gramatica e Humanismo: Aetas do Coloquio de Homena
gem a Amadeu Torres. Braga: Publicacoes da Facu1dade de Filosofia, 2005. v. 2. p. 15-25.
20 Cf. LUSIT ANO, Amato. Curationum medicinalium roO.] centuriae duae, quinta videlicet
ac sexta. Venetiis, ex officina Valgrisiana, 1560 (centuria V, curatio XIX]; Girolamo



Convern notar, porern, que a producao literaria assinada com
o nome Salomao Usque nao se limitou apenas it referida traducao
petrarquiana.i' Foi tambem autor de uma tragedia intitulada Ester, a
qual foi representada pela primeira vez no ghetto de Veneza, por
ocasiao da festa de Purim, circa 1560. Segundo a tradicao, essa pe
ca foi escrita por Salomao Usque com a ajuda de Lazaro di Grazian
Levi. A obra primitiva, da qual se conhece apenas uma adaptacao,
publicada mais tarde pelo ilustre rabino Leon Modena, constitui urn
dos primeiros dramas hebraicos em vernaculo.i''

Sob 0 nome de "Salusque Lusitano", encontramos tambem
urn soneto em castelhano, a abrir os Comentarios de Alfonso de Ul
loa?3 Nesse breve poema dirigido ao leitor, tece urn rasgado elogio
a Ulloa por ter dedicado a sua obra a D. Luis de Zuniga y Reque
sens. Atribuem-se ainda a Salornao Usque dois outros poemas em
italiano: a Canzone sull 'opera de' sei giorni, dedicada ao cardeal
Carlo Borromeo, publicada numa antologia compilada por Cristofo
ro Zabata sob 0 nome de "Salamon Usque Ebreo";24 e a Canzona
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RUSCELLl, Del modo di comporre in versi nella lingua italiana, trattato di Girolamo
Ruscelli, Nel quale va compreso vn pieno & ordinatissimo Rimario. Nuouamente mandato
in luce. Venetia, appresso Gio. Battista Sessa et Melchior Sessa fratelli, [1558], fl. a5r. Pa
ra uma analise minuciosa da longa dedicatoria de Ruscelli a Gomes, cf. ZAVAN, G. Op.
cit. p. 88-91.
21 Para uma descricao e analise da generalidade da producao poetica atribuivel a Salomao
Usque, cf. ROTH, C. Salusque Lusitano, an essay in disentanglement. Gleanings: essays in
Jewish History, Letters and Art. New York: Hermon Press, 1967. p. 188 [este trabalho foi
publicado pela primeira vez em The Jewish Quarterly Review, n. 34, p. 65-85, 1943
1944.]; YERUSHALMI, Y. H. A Jewish Classic in the Portuguese Language. USQUE,
Samuel. Consolacdo as tribulacoes de Israel. Edicao de Ferrara, 1553, com estudos intro
dutorios por Yosef Hayim Yerushalmi e Jose V. de Pina Martins. Lisboa: F. C. G., 1989.
v. I, p. 122; SALOMON,H. P. Samuel Usque et les problemes de la Consolacdo as Tribu
locoes de Israel: Deux etudes portugaises * Two portuguese studies. Braga: Barbosa &
Xavier, Lda., 1991. p. 63-7; ZAVAN, G. Op. cit. p. 117-123.
22 Cf. PIATELLl, Abramo A. Ester: l'unico dramma di Leon da Modena giunto fino a noi.
Rassegna Mensile di Israele, v. 34, fas. I, p. 163-172, 1968. SALOMON, H. P. Samuel
Usque et les problemes... Op. cit. p. 65, apresenta uma reproducao fotografica do frontispi
cio da edicao de Leon Modena, a partir do exemplar da Biblioteca Nazionale di San Mar
co, de Veneza.
23 Comentarios del s. Alonso de Ulloa, de la guerra, que el illustriss. y ualerosiss. principe
don Hernando Aluarez de Toledo Duque de Alua, y capitan general del Rey don Felippe
n.s. ha hecho contra Guillermo de Nansau Principe de Oranges; y contra el Conde Lo
douico su ermano, y otros rebeldes de su Magestad Catoliea enlas tierras baxas, que
communmente se Ilaman Flandes. El ana MDLXVIll. Venecia, en casa de Domingo de
Farris, 1569.
24 ZABATA, Cristoforo (Ed.). Della seelta di rime di diuersi eeeellenti auttori, di nuouo
data in luce, parte prima. Genova: [Antonio Roccatagliata], 1582. ROTH, C. Op. cit. p.
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allo Illustrissimo et eccellentissimo Signor Duca d 'Urbino, Guido
baldo II Montefeltro, cujo autor aparece mencionado no final da
composicao simplesmente como "Salamone Usque".25

A producao literaria publicada sob 0 nome de Salornao Us
que (incluindo todas as variantes) resume-se, portanto, a tragedia
perdida Ester e a tres composicoes poeticas, urn soneto em caste
lhano e duas cancoes em italiano, aqual acresce, evidentemente, a
traducao castelhana da primeira parte do Canzoniere de Petrarca,
que ea sua obra-prima,

Toma-se imperioso, por conseguinte, refletir sobre as razoes
que terao levado Duarte Gomes a assumir, em parte significativa da
sua obra, os pseudonimos "Salusque Lusitano", "Salomon Usque
Hebreo", ou simplesmente "Salamone Usque". Sao varies os fato
res, em nossa opiniao, que podem ter contribuido para que 0 ilustre
mercador portugues assim tivesse procedido.

Nao sao conhecidas, em concreto, as razoes que 0 terao le
vado a escolher 0 sobrenome Usque, mas talvez possa haver aqui
uma especie de jogo com os nomes dos seus dois famosos conterra
neos, Samuel e Abraao Usque. 0 modo como Duarte Gomes agluti
na Salomon Usque na forma reduzida Salusque, de que se nao co
nhece outro registro, a nao ser este, assim parece tambem indicar.

Tern sido aventadas varias hipoteses, nem sempre concor
dantes, para tracar as relacoes possiveis entre os tres cristaos-novos
portugueses que ostentam 0 sobrenome Usque. Acreditamos que a
forma Salomon Usque, nas suas tres variantes, nao passa de urn en-

195, cita uma edicao anterior de 1573. Eo muito provavel que C. Zabata tenha conhecido
Duarte Gomes, ja que ambos compartilham 0 gosto tanto pela poesia como pelo mundo
dos negocios. Atribui-se geralmente a C. Zabata a autoria de urn tratado comercial intitu
lado Dialogo, nel quale si ragiona de' cambi, et altri contratti di merci: e parimente delle
Jere di Ciamberi, e di Trento; ad informatione di tutti coloro, che trattandone desiderano
di saper if proprio di tal materia. Genova: appresso Christoforo Bellone F. A., 1573. Cf.
PICCINO, Luisa. La ritlessione economica en Liguria tra scienza e pratica (secoli XV1
XIX). Quaderni della Faculta di Economia dell 'Universita dell 'Insubria, art. 5, p. 6,2002,
(revista eletr6nica acessivel no site http://eco.uninsubria.it/Dipeco/Quaderni. Este trabalho
foi publicado na revista Storia Economica, v. 4, n. 2, p. 279-327,2001.
25 Esta cancao de Salomao Usque, que se encontra manuscrita num codice da Biblioteca
Comunale Ariostea de Ferrara, acaba de ser objeto de um estudo e edicao critica por parte
de PINAS, J.CANALS. Una cancion inedita de Salomon Usque. Sefarad, n. 64, fas. I, p.
3-25,2004.
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genhoso pseudonimo literario, pelo que nao parece ser licito equa
cionar, nessa base, qualquer tipo de relacao familiar entre Duarte
Gomes e Abraao / Samuel Usque. Os documentos que apresentam
Zaboca como 0 nome de familia de Duarte Gomes invalidam, it par
tida, qualquer relacao familiar direta com os outros dois Usque.

Ate prova em contrario, talvez seja mais prudente nao pro
ceder ao estabelecimento de relacoes apenas com base na seme
lhanca do sobrenome. 0 avanco da investigacao, porem, ainda nao
foi suficiente para aclarar por completo que tipo de relacao familiar,
se acaso existe, pode ser estabelecida entre os Usques. Ainda assim,
e possivel avancar com alguns dados que nos permitem analisar,
com relativa seguranca, a questao das supostas relacoes familiares.

Antes de mais nada, deve-se colocar algumas reservas it teo
ria formulada por C. Roth de que os pais de Abraao Usque teriam
vindo provavelmente da Espanha, em 1492, e de que 0 sobrenome
Usque deriva do nome da cidade de Huesca.26 A hipotese de Roth,
que nunca foi comprovada documentalmente, tern obtido aceitacao
com a indicacao adicional de Yerushalmi de que e urn sobrenome
muitissimo raro, de que quase nao ha memoria.v' Sabe-se, presen
temente, que nao e bern assim. De entre os judeus que viviam em
Portugal, em data anterior a 1492, foi possivel rastrear onze ocor
rencias do sobrenome Usque." Convem assinalar, alem disso, que
os proprios nomes Abraao e Samuel Usque se encontram mencio
nados entre os registros:

1441 - Abraiio Usque e Goncalo Gil arrendam as sisas, a di
zima de pescado e os servicos real e novo dos judeus de
Santiago do Cacem, Sines e Colos por 50.630 reais;29
1441 - Jose Usque e Samuel Usque, na localidade de Santi
ago do Cacemr'"

26 ROTH, C. The Marrano Press at Ferrara, 1552-1555. The Modern Language Review, v.
38, p. 311,1943.
27 Cf. YERUSHALMI, Y. H. Op. cit. p. 50-1; TOAFF, Ariel. Los Sefardies en Ferrara y en
Italia en el siglo XVI; HASsAN, Iacob M. (Ed.). Introduccion a la Biblia de Ferrara. Ma
drid: Comisi6n Nacional Quinto Centenario, 1994. p. 194; ZAVAN, G. Op. cit. p. 55 e 58.
28 Recorreu-se ao traba1ho notavel de TAVARES, Maria Jose Pimenta Ferro. Os Judeus
em Portugal no seculo XV. v. 1 [0 segundo volume tern 0 seguinte pe de imprensa: Lisboa:
INIC, 1984]. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1982.
29 IAN/TT, Odiana, liv. 4, tls. 216-217v; TAVARES, M. J. F. Op. cit. v. I, p. 197.



1442 - Isaac Usque, na localidade de Azambuja;"
1442 - Jacob Usque, sapateiro em Figueiror"
1442 - Jaque Usque, tecelao, David Usque, a1faiate, e Jose
ben Usque, na localidade de Mertolar':'
1462 - Samuel Usque e Haim Usque, ourives em Coimbra,
recebem privilegiosr'"
1490 - Isaac Usque, na localidade de Olivencaf

Provou-se recentemente que resulta impossivel Abraao ser
pai ou irmao de Samuel Usque." Por urn lado, eo proprio Abraao
quem afirma ser filho de urn judeu portugues chamado Selomoh.V
por outro, Samuel declara num documento notarial, com a data de
1552, ser "filius quondam Abraham".38 Ora, nesse ano, Abraao Us
que estava, ao que se sabe, em perfeita saude. Do cruzamento des
ses dados resulta, naturalmente, que Abraao e Samuel nao podem
ser, nem irmaos, nem pai e filho. Eis 0 ponto atual da situacao no
que respeita as eventuais relacoes familiares entre Abraao e Samuel
Usque.
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Quanto a suposta proveniencia dos reinos de Castel a ou A
ragao, acreditamos que Duarte Gomes / Salomao Usque e Abraao
Usque sao judeus portugueses, descendentes de outros que ja habi
tariam em Portugal muito antes de 1492. Nao obstante 0 pai de A
braao Usque ser qualificado como portugues, nao se pode excluir,
como e evidente, que os seus antepassados tenham provindo dos
reinos vizinhos em tempos mais recuados. Ja a situacao de Samuel

30 IANni, Chancelariade D. Afonso V, liv. 2, fl. 56; TAVARES, M. 1. F. Op. cit. v. 2, p. 339.
31 IANffT, Ibidem, liv. 2, t1. 60v; TAVARES, M. J. F. Op. cit. v. 2, p. 393.
321ANffT,Ibidem, liv. 23, tl. 104; TAVARES, M. J. F. Op. cit. v. 2, p. 134.
33 IANffT, Ibidem, liv. 23, tl. 103; TAVARES, M. J. F. Op. cit. v. 2, p. 265.
34 IAN/TT, Odiana, liv. 1, fl. 77v; TAVARES, M. J. F. Op. cit. v. 2, p. 54.
35 lANffT, Chancelariade D. Jodo ll, !iv. 12, fl. 82v; TAVARES, M. 1. F. Op. cit. v, 2, p. 283.
36 Cf LEONI, A. L. A hitherto unknown edition of the Spanish Psalter by Abraham Usque
(Ferrara 1554). Sefarad v. 61, fas. 1, p. 136,2001; SALOMON, H. P. 0 que tem de judai
co a Menina e Moca'l Cadernos de Estudos Sefarditas, n. 4, p. 200-01,2004.
37 Cf. Orden de Roshasanah y Kipur transladado en espanaI y de nuevo emedado par yn
dustria y deligecia de Abraham Usque Be Selomoh Usque Portugues y estampado en su
casayasu costa. En Ferrara a /5 d Elu15313 [=25 de agosto de 1553].
38 Archivio di Stato di Ferrara, Notarile Antico, Notario G. B. Saracco, Matr. 534, Pacco 3,
fls. 114r-115v. Cf. LEONI, A. L. A hitherto unknown edition ... Op. cit. p. 136.
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Usque parece ser diferente, pois ele afirma no prologo da Consola
9QO que os seus antepassados eram provenientes de Castela. 39

o tradutor da primeira parte do Canzoniere de Petrarca apre
senta-se no frontispicio da obra, ora de uma, ora de outra forma, a
traves das variantes "Salomon Usque Hebreo" e "Salusque Lusita
no". A alternancia entre Hebreo / Lusitano representa, na essencia, a
pr6pria natureza de Duarte Gomes como judeu portugues, A esse
prop6sito, convem recordar que os judeus portugueses em diaspora
publicam, por regra, os seus livros com a indicacao explicita da na
cionalidade. Basta recordar os exemplos de Amatus Lusitanus, Ma
nuel Brudus Lusitanus, Didacus Pyrrhus Lusitanus ou Eduardus Pi
nellus Lusitanus / Abraham Usque Portugues.

Amato Lusitano, cujo nome de batismo eJoao Rodrigues de
Castelo Branco, constitui urn exemplo paradigmatico, ja que apenas
utilizou 0 nome de batismo no seu primeiro livro publicado ainda
em Antuerpia, em 1536.40 A partir desta data adotou para sempre 0

nome Amatus, uma aproximacao vaga do hebraico "Habibi", pro
cedendo it incorporacao da mencao da nacionalidade no pr6prio
nome, pelo qual passou a ser universalmente conhecido.

Julgamos, porern, que ha urn argumento ainda mais forte pa
ra justificar a adocao dos pseudonimos por parte de Duarte Gomes.
Os humanistas adotavam, com freqiiencia, pseudonimos literarios
para ocultar a sua identidade. As trocas identitarias eram cultivadas
sob uma perspectiva essencialmente ludica que assumia, por vezes,
uma relevancia e significacao muito particular no seio do grupo em
que se inseriam os individuos. Par vezes, apenas os elementos de
urn determinado circulo literario conheciam ou eram capazes de re
conhecer a identificacao da pessoa que se escondia par detras do
pseudonimo. Nao epossivel, uma vez mais, apresentar melhar tes
temunho dessa pratica que 0 do pr6prio Amato Lusitano, urn judeu
portugues com uma s6lida formacao humanistica. No seu In Dios-

39 '"E dado caso que a volta ouve muitos do desterro de Castel a, e os meus passado a daly
ajam sido, mais razao parece que tenha agora conta com presente e mayor cantidade".
40 LUSITANO, Amato. Inde.x Dioscoridis. En, candide Lector, Historia/es Dioscoridis
campi, Exegemataque simplicium, atque eorundem Collationes cum his quae in officinis
habentur nedum medicis, et Myropoliorum Sep/asiariis, sed bonarum literarum studiosis
simis perquam necessarius opus. Ioanne Roderico Castelli A/bi Lusitano autore. Antuerpi
ae, excudcbat vidua Martini Caesaris, 1536.



coridis, cuja editio princeps veneziana data de 1553, apresenta 0

seguinte dialogo figurado entre ele e 0 medico alemao Ioannes A
gricola Ammonius:

AMATVS - Nouum non est uiros rei literariae deditos, sua ple
rumque immutasse nomina, ut apud Paulum Iouiam, uirum doc
tissimum, legitur in eo libro, quo de imaginibus doctissimorum ui-

. 41rorum agit.

AGRICOLA - Ita certe a commentariis tuis acceperam, in quibus
te Ioannem Rodericum Castelli Albi Lusitanum nominatum inue
ni. Nunc uero quum Amatus potius appellari mauis, in dubium u
ertebam an tuum illud esset opus.
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AGRICOLA - Assim tinha percebido, de fato, a partir dos teus
comentarios em que te encontrei com 0 nome de Joao Rodrigues
de Castelo Branco. Mas agora, como antes queres ser chamado
Amato, estava em duvida se era tua aquela obra.

AMATO - Nao enovo os homens dados as letras trocarem muitas
vezes os seus nomes, tal como se Ie na obra de Paulo Jovio, homem
muito douto, no livro em que traca 0 retratode varoes muito doutos.

Note-se 0 cuidado de Amato em pretender evitar falsas atri
buicoes de autoria ao seu primeiro trabalho de Antuerpia, em virtu
de de ostentar urn nome distinto daquele que mais tarde veio a ado
tar. Nesse capitulo, mostrou-se bern mais cuidadoso e precavido do
que Duarte Gomes, 0 qual nunca esclareceu, em parte alguma, ser 0

autor da traducao castelhana do Canzoniere de Petrarca. Amato nao
tern duvidas em afirmar que os homens de letras utilizam pseudo
nimos literarios e ilustra essa pratica com os exemplos constantes
da obra em que Paulo 16vio faz 0 retrato da vida dos homens ilus
tres do seu tempo.42

41 LUS[TANO, Amato. In Dioscoridis Anazarbei de medica materia /ibros quinque, Amati
Lusitani, doctoris medici ac philosophi celeberrimi enarrationes eruditissimae. LUGDUNI,
apud Gulielmum Rouil1ium, sub scuto Veneto, [558, p. 230 (tiber 1, enarratio CLXVl).
42 Amato refere-se, decerto, it famosa obra do humanista italiano: Elogia virorum bellica vir
tute illustrium veris imaginibus supposita, quae apud musaeum spectantur. Volumen diges
tum est in septem /ibros. Florentiae, in officina Laurentii Torrentini ducalis typographi, 1551.
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II

o usa de pseudonimos literarios constituia, nessa epoca,
uma pratica generalizada entre os homens que se dedicavam as le
tras. 0 proprio Amato demonstra ter uma consciencia perfeita de
que assim acontecia com muitos contemporaneos seus. Urn outro
judeu portugues, Diogo Pires, comecou par adotar na sua obra 0

nome Didacus Pyrrhus Lusitanus, mas posteriormente resolveu
transforma-lo em Flauius Iacobus Eborensis, que inscreveu, alias,
no frontispicio da sua obra-mestra, 0 Cato Minor, dada a estampa
nas duas edicoes venezianas de 1592 e 1596.43

A mudanca de Diogo em Jacob e de Pires em Flavio nao
constitui apenas a mera latinizacao do nome de batismo, ja que se
adota uma onomastica caracteristicamente judaica.l" A formacao
marcadamente humanista de Diogo Pires nao 0 impediu, tanto
quanta se sabe, de ter abracado 0 judaismo na diaspora, tendo aca
bado por adotar tambem 0 nome hebraico de Isaia Cohen. Amato
Lusitano e Diogo Pires tern em comum com Duarte Gomes 0 fato
de serem judeus portugueses e humanistas, alem de terem sido co
legas do feitor de D. Gracia Nasci no Estudo de Salamanca.

Ha tambem outros humanistas italianos, com quem Duarte
Gomes travou relacoes muito proximas, que demonstram urn verda
deiro prazer, nao apenas na simples utilizacao de pseudonimos, mas
no seu uso deliberado como parte integrante de urn jogo literario, A
ocultacao da identidade euma forma de atingir determinados obje
tivos, em particular junto aos membros de urn grupo mais ou menos
restrito. Duarte Gomes eurn elemento destacado de urn circulo lite
rario veneziano bastante ativo desde meados de Quinhentos, 0 qual
integra, para fazer usa das palavras de Amato, varios nomes de
"homens dedicados as letras" tao conhecidos como os de Ludovico
Dolce, Ortensio Lando, Girolamo Ruscelli, Alonso Nunez de Rei
noso ou Alfonso de Ulloa.

43 A esta coletanea poetica dedicamos a nossa dissertacao de doutoramento, intitulada 0
Cato Minor de Diogo Pires e a poesia didactica do sec. XVI, Universidade de Aveiro, De
partamento de Linguas e Culturas, 2005, cuja primeira parte (p. 1-134) traca um esboco
biografico de Diogo Pires e da familia Pires-Cohen.
44 Cf. ANDRE, Carlos Ascenso. Urn Judeu portugues nos caminhos do mundo. In:
NASCIMENTO A. A. et at. (Ed.). Humanismo para 0 nosso tempo: homenagem a Luis de
Sousa Rebelo. Lisboa: s.e., 2004. p. 179.
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As obras desses autores estao repletas de referencias cruza
das que nos pennitem constatar que mantem entre si relacoes litera
rias intensas e proficuas, como se depreende, por exemplo, das varias
mencoes elogiosas que fazem, expressamente, uns aos outros, da tro
ca de poemas entre os membros do cenaculo, das dedicatorias com
que abrem as suas obras, das relacoes privilegiadas do grupo com 0

celebre impressor veneziano Gabriel Giolito de Ferrari, que da aes
tampa grande parte das suas obras, ou ainda no tratamento preferen
cial concedido a detenninados autores, temas e generos literanos.45

De entre os membros desse grupo, outros dois, asemelhanca
de Duarte Gomes, adotam pseud6nimos literarios em algumas das
suas obras. Girolamo Ruscelli publica uma obra intitulada Secreti di
don Alessio Piemontese, cujas quatro partes foram sendo publicadas
com multiplas reedicoes durante a vida do humanista italiano. Rus
celli assume 0 pseudonimo de Alessio Piemontese. Apenas alguns
elementos do circulo deviam conhecer a verdadeira identidade do
autor, que viria a ser revel ada unicamente apos a sua morte, ocorri
da em 1566. Com efeito, transcorrido cerca de urn ano, veio a luz
uma nova edicao que retirou 0 verdadeiro autor dos Secreti do ano
nimato, porquanto ostentava 0 seguinte titulo: Secreti nuoui di ma
rauigliosa virtu' del signor Ieronimo Ruscelli i quali continouando
a quelli di donno Alessio, cognome finto del detto Ruscelli, conten
gono cose di rara esperienza, & di gran giouamento,

Ortensio Lando e outro dos membros consagrados do circulo
literario que revela uma predilecao muito particular pelo uso de
pseud6nimos Iiterarios, De fato, pode considerar-se urn mestre do
disfarce e da simulacao, urn eximio criador de personagens e de ce
narios ficticios, de tal sorte que nao se consegue destrincar, muitas
vezes, 0 autor e as personagens por ele engenhosamente elaboradas.46

Serve-se, por exemplo, do pseud6nimo Philalethes Polytopiensis e

45 Para uma analise das relacoes estabelecidas entre Duarte Gomes e os restantes elemen
tos deste circulo literario, cf ZAVAN, G. Op. cit. p. 87-93.
46 A proposito do enonne fascinio de O. Lando pelo usa de pseudonimos e, em geral, pelos
sofisticados jogos literarios que envoIvern a revelacao / ocultacao da identidade, atente-se
nas palavras expressivas de BURCKHARDT, Jacob. The civilization ofthe Renaissance in
Italy. New York: Harper & Brothers, 1958. v. 2. p. 336: "Ortensio Landi...is so fond of
playing hide-and-seek with his own name, and fast-and-Ioose with historical facts, that e
ven when he seems to be most in earnest he must be accepted with caution and only after
close examination".



publica vanas obras anommas ou em nome de outrem, entre as
quais figuram duas recolhas famosas de cartas femininas, publica
das em Veneza, cuja autoria, em geral, the e atribuida.

Na primeira dessas recolhas, saida dos prelos de Giolito de
Ferrari, Lando aparece apenas como a pessoa que coligiu as cartas
femininas. 47 No entanto, 0 leitor mais atento nao pode deixar de se
intrigar com 0 teor de alguns poemas publicados na obra, urn deles
de Ruscelli, que deixam passar, sutilmente, a ideia de que Lando e 0

autor das missivas. A atribuicao da autoria dessa obra a Lando e ho
je uma questao pacifica para a critica." A segunda recolha contem,
supostamente, as cartas escritas por Lucrezia Gonzaga." Mas, uma
vez mais, Ortensio Lando ted posta em pratica urn sofisticado jogo
de troca de identidades, no decorrer do qual redige, sob completo
anonimato, as epistolas em nome da propria Lucrezia Gonzaga. A
estrategia parece ter sido tao bern urdida que ainda hoje se discute
quem ten! sido 0 autor da obra.

Duarte Gomes leva os jogos de troca de identidades tao do
gosto de Lando ou de Ruscelli ate aos limites da imaginacao, A
verdade e que trocar de identidade ou possuir varios nomes nao e
apenas urn mero jogo literario para ele, asemelhanca do que aeon
tece com os autores italianos. Apresentar-se como "Hebreo" ou co
mo "Lusitano", como judeu ou como cristae, como David Zaboca
ou como Duarte Gomes, era urn jogo bern real e nao isento de peri
go, que Duarte Gomes era obrigado a por em pratica todos os dias
da sua existencia, tal como a generalidade dos judeus portugueses.

Duarte Gomes revela uma sutileza a toda a prova ao adotar
dois pseudonimos que vai usando urn pouco indistintamente na sua
obra. :E como se quisesse continuar na sua criacao literaria os jogos
de dissimulacao por que tinha de passar na vida real. Mas nao era
suficiente. Faltava alguma coisa mais, para que jogo e realidade se
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47 Lettere di motte va/orose donne, nelle quali chiaramente appare non esser ne di e/oquentia
ne didottrina alii huomini inferiori. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1548.
48 Cf. PEZZINI, Serenna. Dissimulazione e paradosso nelle "Lettere di molte valorose
donne" (1548) a cura di Ortensio Lando. Italianistica. Rivista di /etteratura italiana, v. 31,
n. I, p. 67-73, gen. - apr., 2002.
49 LANDO, Ortensio. Lettere della motto illustre sig. /a s.ra donna Lucretia Gonzaga da
Gazuo con gran diligentia raccolte, & agloria del sesso feminile nuouamente in luce
poste. Vinegia: [appresso Gualtero Scotto], 1552.
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confundissem numa teia intrincada em que ele proprio, Duarte Go
mes, e 0 seu alter-ego, Salomao Usque ou Salusque, dialogassem
entre si.

o fato de ter sido publicado urn poema de Duarte Gomes no
inicio da traducao de Petrarca e, temos de convir, 0 supremo jogo
da simulacao em que 0 autor real aparece numa obra da autoria de
urn seu heter6nimo. E, de fato, assinalavel e revela bern a geniali
dade deste autor. E, por isso, perfeitamente justificada a apresentacao
integral do soneto que Duarte Gomes enderecou a Salusque Lusitano:

DEL SENOR DVARTE GOMEZ, AL EBRO, RIOFAMOSO ENESPANA.

GOZATE sacro Ybero, qu'has estado,
Dos siglos con tus ninfas, desseoso
De oyr el cantar graue y amoroso
D'el Toscano Poeta celebrado,

Que en riberas del Arno fue criado,
Y aValclusa venido, valle umbroso,
La vista d'un Laurel verde y hennoso
Lo tuuo luengamente enamorado.

Sentiras pues agora sus concetos,
Cabe tus dulces aguas cristalinas
En muy lindo Romance Castellano.

En el qual, ya nos hablan los Sonetos,
Canciones, Mandriales y Sextinas
Merced del buen SALVSQUE LUSITANO. 50

o "Senor Duarte Gomez" enaltece com grande generosidade
a traducao em romance castelhano de "Salusque Lusitano". Duarte
Gomes dispoe as pecas do jogo de forma magistral, ao colocar 0 seu
nome em posicao de destaque, abrindo 0 titulo da composicao, que
se fecha, precisamente, com agradecimentos a figura do suposto
tradutor, Salusque Lusitano. Mas, a arte refinada de Gomes assoma,

50 De los Son etas, Canciones, Mandriales y Sextinas..., fl. a4v. Apresenta-se a transcricao
exata do soneto, tal como foi publicado.
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de forma quase imperceptivel, por detras da pequena palavra que
precede 0 nome do tradutor. Sob 0 qualificativo "buen" nao sera
muito dificil vislumbrar 0 sorriso matreiro do "born" Duarte Gomes
e de todos aqueles que estavam a par de tao sofisticado jogo.

Este soneto de Duarte Gomes esta precedido da interessante
dedicatoria firmada por "Salusque Lusitano", em Veneza, no dia 8
de agosto de 1567. Nesse texto, Salomao Usque afirma, com justifi
cado orgulho, ser 0 primeiro a concluir com sucesso uma "Obra en
la verdad de muchos desseada, de pocos emprendida, y de ninguno
hasta agora acabada".51 Parece travar-se uma especie de dialogo
circular entre Salusque Lusitano e Duarte Gomes, entre a figura da
criacao literaria e a do proprio criador, que logo a seguir e reeditado
no soneto de Duarte Gomes; desta feita, os papeis invertem-se, pois
agora e 0 criador que elogia com grande generosidade, como talvez
fosse de esperar, a sua propria criacao,

Compreende-se assim perfeitamente aquilo que G. Zavan
designou, ainda que com muitas reservas, como "Un raro esempio
de generosita letteraria".52 De fato, nao seria muito crivel, se fos
sem pessoas distintas, que Salusque nao soubesse que Duarte Go
mes era urn tradutor talentoso de Petrarca, tal como Amato e Rus
celli ja 0 haviam explicitado de forma clara; do mesmo modo, tam
bern nao seria facilmente compreensivel a excessiva generosidade
materializada no soneto com que Duarte Gomes elogia a traducao
do seu suposto compatriota.

Duarte Gomes e, decerto, uma figura central nesse circulo li
terario veneziano. 0 humanista portugues funciona como uma espe
cie de elo privilegiado entre os varies elementos do circulo literario
e a presenca tutelar e mecenatica da Casa Mendes-Benveniste, per
sonificada nas figuras de Beatriz de Luna, alias Gracia Nasci, e de
Joao Micas, alias Joseph Nasci. a feitor de confianca de Beatriz de
Luna nao era apenas urn otimo gestor, urn homem de decisao rapida
e de grande visao, enfim, urn mercador consagrado e respeitado por
todos. Alem de reunir na sua pessoa todas essas qualidades, ja por si
assinalaveis, era tambem urn individuo com uma cultura vastissima,

51 De los Sonetos, Canciones, Mandriales y Sextinas..., fl. alr.
52 Cf. ZAVAN, G. Op. cit. p. 74.
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com multiplas e distintas atividades, com urn gosto acentuado pela
literatura, sobretudo pela poesia. Trata-se, de fato, de uma figura
extraordinaria em varios niveis, que se move com urn enorme a
vontade no meio politico, financeiro, cultural e literario de Veneza e
de Ferrara de meados de Quinhentos.

Os elementos do circulo literario tinham, seguramente, a
consciencia perfeita de que Duarte Gomes era uma figura invulgar.

, Ludovico Dolce, Girolamo Ruscelli e Alfonso Ulloa, em varias 0
\
bras, tecem-Ihe rasgadissimos elogios, nao so as qualidades huma-
nas, mas tambem a vasta cultura e ao enorme talento do poeta lusi
tano. Cada urn deles dedica ao poeta-mercador uma das suas 0

bras.53 Alem do soneto publicado na traducao castelhana da obra de
Petrarca, a que ja se aludiu, e forcoso referir tambem a publicacao
de urn outro poema de Duarte Gomes numa coletanea poetica orga
nizada por Girolamo Ruscelli em honra de Joana de Aragao."

Como tern sido observado, talvez possa admitir-se algum in
teresse por parte dos membros do grupo em cair nas boas gracas de
Duarte Gomes, que podia financiar do seu proprio bolso a publica
yao das suas obras. Alem disso, tambem se conjetura que 0 merca
dor portugues teria interesse em se inserir no meio cultural venezia
no para assim ganhar mais credibilidade e notoriedade. Com efeito,
nao ede excluir que 0 estabelecimento de uma relacao proxima com
urn dos principais feitores de D. Gracia Nasci possa ter constituido,
para alguns dos escritores, urn passo decisivo no sentido de obter 0

alto patrocinio da propria Casa Mendes-Benveniste.

53 Ludovico Dolce dedica a Duarte Gomes a sua tragedia La Medea. Vinegia, appresso
Gabriel Giolito de' Ferrari, 1558, cuja dedicat6ria data de 10 de outubro de 1557. Girola
mo Ruscelli dedica-Ihe, a 7 de setembro de 1558, 0 tratado Del modo di comporre in versi
nella lingua italiana, trattato di Girolamo Ruscelli, Net quale va compreso vn pieno & or
dinatissimo Rimario. Nuouamente mandato in luce. Venetia, appresso Gio. Battista Sessa
et Melchior Sessa fratelli, [1558], fl. alr-a7v. Por seu turno, Alfonso Ulloa traduz para cas
telhano a obra de Joao de Barros, L 'Asia del s. Giovanni di Barros, consigliero del christi
anissimo re di Portogallo, de 'fatti de' portoghesi nella scoprimento, et conquista de' mari
et terre di Oriente. Venetia, appresso Vincenzo Valgrisio, 1561. A dedicat6ria da segunda
decada, com a data de 15 de outubro de 1561, esta enderecada a Duarte Gomes. Para uma
analise minuciosa das tres dedicat6rias a Gomes, cf. ZAVAN, G. Op. cit. p. 88-93.
54 RUSCELLI, Girolamo. Il tempio alla diuina s. donna Giouanna d'Aragona.fabricato da
tutti i piu gentili spirti, & in tutte Ie lingue principali del mondo. Venetia: per Francesco Roc
ca, 1565. Cf. ROTH, C. Salusque Lusitano... Op. cit. p. 74; ZAVAN, G., op. cit., p. 93.
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No entanto, Duarte Gomes nao era apenas urn simples agen
te comercial da inteira confianca de D. Gracia Nasci, de quem era
tambem medico particular. 55 Nao restam duvidas de que esse judeu
portugues era, de fato, urn individuo excepcional com uma cultura e
uma formacao humanistica do mais alto nivel. Trata-se de alguem
que elevou bern alto 0 seu nome junto dos circulos mais restritos do
poder e da cultura durante os anos da decada de trinta passados em
Lisboa, a quem coube a distincao singular de proferir a habitual ora
yao latina de sapiencia, na Universidade de Lisboa, na abertura so
lene do ana letivo de 1535.56

Os membros da familia Mendes-Benveniste, tal como os di
rigentes da Naf;GO Portuguesa, em geral, conheciam forcosamente 0

merito do seu agente comercial enquanto humanista consagrado.
Duarte Gomes estava bastante proximo de Beatriz de Luna e de Jo
ao Micas, que 0 respeitariam tanto pelas suas reconhecidas aptidoes
para a administracao dos negocios, como tambem por ser urn ver
dadeiro homem de cultura e das letras. Por isso, e muito provavel
que Duarte Gomes tenha tido urn papel de extraordinaria importan
cia na orientacao dada it atividade mecenatica dos Mendes
Benveniste. Nao parece muito plausivel, dadas as circunstancias,
que Beatriz de Luna ou Joao Micas patrocinassem a publicacao da
obra de urn determinado autor ou favorecessem mesmo urn genero
literario particular, sem ouvir primeiro a opiniao credenciada de
Duarte Gomes, uma especie de conselheiro cultural da familia. 0
respeito de Joao Micas por Duarte Gomes encontrava-se ainda refor
cado pelo fato de este ter sido, it semelhanca do pai daquele, 0 Doutor
Agostinho Micas, urn distinto lente da Universidade de Lisboa.

Beatriz de Luna e 0 seu sobrinho, Joao Micas sao figuras a
quem varios elementos do circulo literario veneziano enaltecem por

55 Esta indicacao deduz-se das pr6prias declaracoes de Duarte Gomes no processo que lhe
foi instaurado, em 1555, no S. Uffizio di Venezia: "Domandato se esso ha, opur it tempo
passato, ha havuto conversation alcuna con la Beatrice de Luna. respose: Hebi per el tem
po passato conversation in casa sua perche io la medicava", Cf. ZORATTINI, P. C. Ioly.
Processi ... /548-1560. Op. cit. p. 232.
56 Para uma analise minuciosa do percurso acadernico do notavel grupo de cristaos-novos,
de que fazia parte Duarte Gomes, no Estudo de Salamanca e de Lisboa, cf. ANDRADE, A.
A figura de Salomao Usque ... Op. cit. p. 15-25.
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meio de dedicatorias ou de referencias laudatorias nas suas obras. 57

Alonso Nunez de Reinoso, como e sabido, dedica a Joao Micas a
sua novela La historia de los amores de Clareo y Florisea y de la
sin ventura Isea, publicada em 1552, nos prelos de Gabriel Giolito
de Ferrari.58 No mesmo ano, esse impressor da tambem it estampa
uma obra de Ortensio Lando com duas dedicatorias dirigidas aos
sobrinhos de D. Gracia Nasci, ou seja, a Joao Micas, alias D. Jose
ph Nasci (que se tornou mais tarde duque de Naxos), e ao irmao
Bernardo Micas, alias D. Samuel Nasci. 59 0 mesmo livro inclui
tambem urn poema "Del S. Alphonso Nunnez, de Reynoso al S.
Hortensio Lando" (p. 56). Este autor dedica ainda uma outra obra a
D. Beatriz de Luna, a qual contem uma carta laudat6ria do seu ami
go Girolamo Ruscelli, com a data de 27 de abril de 1552, endereca
da tambem "Alla molto illustre et honoratissima S. la S. D. Beatrice
de Luna".6o Da mesma forma, entre as Lettere de Lucrezia Gonza-

57 Cf. ROSE, Constance Hubbard. Alonso Nunez de Reinoso: the lament of a sixteeth
century exile. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 1971. p. 50-8.
58 Historia de los amores de Clareo y Florisea, y de los trabajos de Ysea, con otras obras
en verso, parte al estilo espanol y parte al italiano, agora nueuamente sachada a luz. Ve
necia: por Gabriel Iulito y sus hermanos, 1552.0 segundo volume, que contem a obra poe
tica, apresenta titulo proprio: Libra segundo de las obras en cop las castellanas y versos al
estilo italiano. Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari et fratelli, 1552. Assinale-se
que a novela de Reinoso foi traduzida para 0 frances apenas dois anos volvidos, com tra
ducao de Jacques Vincent, saida dos prelos de Kerver, em Paris. Ha ainda uma enigmatica
edicao em portugues, que tem gravado no frontispicio: Historia dos trabalhos da sem ven
tura Isea natural da Cidade de Epheso, & dos Amores de Clareo & Floriseo. Com Real
preuilegio. Esta rarissima edicao, em caracteres goticos, de que apenas se conhece um uni
co exemplar na Biblioteca da Universidade de Harvard, nao apresenta mencao alguma de lo
cal, impressor ou data. A figura de Alonso Nunez de Reinoso esta envolta em grande miste
rio e deve acentuar-se que quase tudo se ignora sobre a vida desse poeta. Recentemente, a
novela de Reinoso foi reeditada por duas vezes por FUENTES, Miguel Angel Teijeiro (Ed.).
Los amores de Clareo y Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea. [Caceres]: Universidad
de Extremadura, 1991; e par RUIZ, Jose Jimenez (Ed.). Historia de los amores de Clareo y
Florisea y de los trabajos de Isea. Malaga: Universidad de Malaga, 1997.
59 LANDO, O. Due panegirici nuouamente composti, de' quali l'uno e in lode della S.
Marchesana della Padulla, et I'altro in comendatione della S. Donna Lucretia Gonzaga
da Gazuolo. Vinegia: appresso G. Giolito de Ferrari et fratelli, 1552.
60 LANDO, O. Dialogo di m. Hortensio Lando, nel quale si ragiona della consolatione, et
utilita, che si gusta leggendo la Sacra Scrittura. Trattasi etiandio dell 'ordine, che tener si
dee nel leggerle, et mostrasi essere Ie sacre lettere di uera eloquenza, et di uaria dottrina
aile pagane lettere superiori. Venetia, al segno del pozzo [Andrea Arrivabene], 1552. A
carta de Ruscelli encontra-se no final do Iivro, p. 60-71, e esta dirigida "Alia molto illustre
et honoratissima S. la S. D. Beatrice de Luna".
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ga, a que ja se aludiu, ha uma carta, datada de 12 de maio, dirigida a
Joao Micas. 6 1

As Lettere funcionam, por certo, como parte de urn elabora
do jogo literario e, como ja foi notado, sao essenciais para ajudar a
compreender as relacoes entre Lando, os Mendes-Benveniste e
Nunez de Reinoso. No que a este ultimo diz respeito, deve mencio
nar-se ainda a existencia de uma Lettere, com a data de 15 de junho,
onde aparece uma breve nota de agradecimento a Reinoso pela sua
contribuicao poetica para a obra Due panegirici de Lando. 62

A troca de poemas entre os membros do grupo literario, de
que Duarte Gomes e figura destacada, e uma constante. Girolamo
Ruscelli contribui tambem com urn soneto, sob 0 titulo "Di M. Lo
dovico Dolce in lode del Segnor Alphonso Nunez de Reinoso", 0

qual saiu publicado na obra poetica de Reinoso logo a seguir ade
dicatoria dirigida "al mismo Senor Juan Micas". 63

Nao se trata, porem, do unico membro do grupo literario ve
neziano a contribuir com uma cornposicao para 0 livro de Reinoso.
A obra lirica de Reinoso apresenta tambem urn lange poema, em
lingua castelhana, da autoria de Tomas Gomes intitulado "AI Sen
nor Alonso Nunnez de Reynoso, un amigo y servidor", a que depois
se segue urn poema-resposta do proprio Reinoso sob a designacao
"Alonso Nunnez de Reynoso al Sennor Thomas Gomez. Respuesta".

A identificacao deste misterioso poeta tern ocupado alguns
dos investigadores que mais tern estudado a obra de Reinoso sem,
no entanto, ter sido encontrada uma resposta definitiva para a ques
tao.64 Neste momento, estao reunidas as condicoes para determinar
com precisao a identidade desta misteriosa figura, que se apresenta
como amigo chegado de Reinoso e profundo conhecedor das suas

61 LANDO, O. Lettere... p. 264-265.
62 LANDO, O. Due panegirici... p. 77.
63 Sobre a biografia de Ludovico Dolce, cf. MUCCILLO, M. Dizionario biografico degli
italiani, s. u. 'DOLCE, Ludovico'.
64 Veja-se, a esse proposito, os importantes trabaIhos de BATAILLON, Marcel. Alonso
Nunez de Reinoso et Ies marranes portugais en Italie. In: Misceldnea de estudos em honra
do Prof Herndni Cidade. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1957. p.
1-19; e de ASENSIO, Eugenio. Alonso Nunez de Reinoso, "gitano peregrino" y su egloga
Baltea. In: Estudios Portugueses. S.l.: Fundacao Calouste Gulbenkian - Centro Cultural
Portugues, 1974. p. 123-144.
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andancas e desventuras. Trata-se do judeu portugues Tomas Gomes
que e, comprovadamente, urn dos tres irmaos de Duarte Gomes.f E
assim possivel concluir, de alguma forma, que Tomas Gomes per
tencia tambem ao circulo literario veneziano, do qual 0 seu irmao
era figura destacada.

Nao e demais recordar, porem, que a familia dos Mendes
Benveniste, sobretudo Beatriz de Luna e Joao Micas, nao concede 0

seu alto patrocinio unicamente ao circulo literario veneziano, onde
Duarte Gomes e figura de proa. De fato, constitui-se, em Ferrara,
tambem por meados do seculo XVI, urn outro circulo literario com
atividade editorial propria, extremamente ativo, encabecado pela fi
gura de Abraao Usque, alias Duarte Pinel. Havia contatos frequen
tes entre alguns membros do grupo de Veneza e de Ferrara, tanto
mais que muitos deles eram judeus portugueses e velhos compa
nheiros no longo caminho, que os tinha trazido desde as terras lusi
tanas ate as italianas. 0 proprio Duarte Gomes viveu algum tempo
em Ferrara e, nao obstante a sua fixacao em Veneza como feitor de
D. Gracia, deslocava-se com freqiiencia ao Ducado Estense, onde
era figura bastante respeitada, a ajuizar pelos testemunhos prestados
nos seus dois processos no S. Uffizio di Venezia.

A atividade mecenatica dos Mendes-Benveniste nao se res
tringia ao circulo veneziano, pois tambem se fazia sentir, quase em
simultaneo, sobre as atividades e as publicacoes do grupo de Ferra
ra. 0 exemplo mais paradigmatico desse patrocinio esta materiali
zado na dedicatoria a D. Beatriz de Luna, inscrita na obra-prima sa
ida da tipografia de Abraao Usque - a monumental Biblia de Ferra
ra.66 Urn segundo exemplo tambem bastante significativo e 0 da

65 Archivio di Stato di Venezia, Santo Uffizio, Processi, busta 159, lOde agosto, 1555. Nas
declaracoes que proferiu neste precise dia, Duarte Gomes afirma ter tres irmaos, cujos
nomes cristaos sao Guilherme, Tomas e Vicente. Acrescenta que todos eles se encontram,
adata das declaracoes, em Constantinopla, onde julga que vivem abertamente como judeus
sob os nomes de Abraham, loseph e lona. Cf. ZORATTINI, P. C. loly. Processi ... 1548
1560. Op. cit. p. 230; BROOKS, A. A. Op. cit. p. 269.
66 Cf. SEGRE, R. Contribuci6n documental a la historia de la imprenta Usque y de su edi
ci6n de la Biblia. In: HASsAN, Iacob M. (Ed.), Introduccion a la Biblia de Ferrara. Aetas
del Simposio Internaciona1 sobre la Biblia de Ferrara (Sevilla, 25-28 de noviembre de
1991). Madrid: s.e., 1994. p. 205-226; LEONI, A. L. New information on Yomtob Attias
co-publisher of the Ferrara Bible. Sefarad, n.57, p. 271-76, 1997. A Comision Nacional
Quinto Centenario (1492-1992), como homenagem aos judeus expulsos de Espanha, em



92 ANTONIO MANUEL LOPES ANDRADE

'I,

Consolaciio as Tribulaciies de Israel dedicada por Samuel Usque
"A illustrissima Senhora Dona Gracia Nasci".67 a autor nao escon
de a sua grande admiracao por D. Gracia que considera ser 0 esteio
da Nacao Portuguesa:

Sendo 0 meu primeiro ynteto servir co este piqueno ramo de fruta
nova a nossa nacao Portuguesa, era justo offerecelo a Vossa
Excelecia como ao coracao deste corpo pois nos remedios que aveis
dado sentistes e ynda sentis seus trabalhos mais que algii outrO.68

a proprio Amato Lusitano tambem dirige a sua Curationum
Medicinalium Centuria Quinta a D. Joseph Nasci, atraves de uma
carta dedicatoria, muito sentida, em que relata como perdeu a tota
lidade dos seus haveres na apressada fuga para Pesaro, apos 0 inicio
do terrivel processo que culminou com a morte de dezenas de ju
deus portugueses nos tristemente celebres autos-de-fe de Ancona.
Alem disso, nessa mesma carta, 0 medico e humanista albicastrense
afirma ainda ter feito uma traducao de Eutropio, "in linguam His
panam", dedicada, de igual modo, ao sobrinho de D. Gracia, da
qual nao se conhece exemplar algum.

E facil de ver que se albergam debaixo da protecao e do pa
trocinio dos Mendes-Benveniste, quer os membros do circulo de
Veneza, quer os de Ferrara. Ja se constatou que Duarte Gomes e
uma figura central no grupo de Veneza e que mantinha, evidente
mente, contatos freqiientes com os elementos de Ferrara.

A comparacao da atividade editorial dos dois grupos retrata
na perfeicao uma das realidades mais complexas da criacao literaria
portuguesa do seculo XVI - 0 bilingiiismo portugues-castelhano,

1492, patrocinou uma cdicao facsimilada da Biblia de Ferrara, a partir do exemplar Ii guar
da da Biblioteca Nacional de Madrid.
67 0 proprio Samuel Usque, de quem se ignora 0 nome de batismo, havia trabalhado em
Antuerpia para Diogo Mendes e, depois da sua morte, para a viuva D. Brianda de Luna,
com quem mais tarde haveria de se incompatibilizar. Por denuncia da propria Brianda, foi
preso em 1549, tendo side libertado por intervencao de D. Beatriz de Luna. Para uma ami
lise pormenorizada da biografia do autor da Consolaciio as tribulaciies de Israel, cf.
LEONI, A. L. The Hebrew Portuguese Nations ... Op. cit. p. 94-96; GUERRINI, M. T., Op.
cit. p. 83-89.
68 USQUE, Samue1.Consola9iio as tribulacoes de Israel. Edicao de Ferrara, 1553, com es
tudos introdutorios por Yosef Hayim Yerushalmi e Jose V. de Pina Martins. Lisboa: Fun
dacao Calouste Gulbenkian, 1989. fl. * iir.
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que extravasou as fronteiras de Portugal, na companhia de algumas
das suas mais ilustres figuras.f"

as judeus portugueses que se viram forcados a abandonar 0

pais, sobretudo a partir da decada de trinta, nao levaram consigo ape
nas uma vaga recordacao da patria, Com eles partiam tambem, nas
urcas saidas do Tejo, uma cultura e uma lingua que estava a despon
tar nos alvores de Quinhentos para as mais perfeitas realizacoes lite
rarias, de que a epopeia camoniana viria a ser 0 modele indiscutivel.

No entanto, sobretudo desde 0 seculo XV, alguns dos mais
consagrados escritores portugueses, com especial incidencia para os
poetas, compoem as suas obras, tanto em portugues, como em cas
telhano, num movimento gradual que se vai acentuando ao longo do
seculo XVI, cujo ponto culminante e, em conseqiiencia do tragico
desaparecimento de D. Sebastiao em Alcacer-Quibir, a propria uniao
iberica ocorrida em 1580. Concretizava-se, entao, aquele que fora urn
dos sonhos mais acalentado pOI' D. Manuel, em nome do qual se deu
a expulsao dos judeus de Portugal e a conversao geral.

As intensas e constantes relacoes entre os reinos ibericos
criaram em Portugal, durante decadas, uma corte bilingue, que po
tenciou naturalmente 0 bilingiiismo revel ado pOI' alguns dos nossos
maiores escritores dos seculos XV e XVI. 0 meio universitario
constituiu urn outro fator determinante neste fenorneno, porque i
numeros alunos e professores portugueses frequentavam as mais re
putadas universidades espanholas, de entre as quais Salamanca era,
nessa epoca, a mais conceituada. Do mesmo modo, tambem eram
chamados a lecionar em Portugal mestres vindos da Espanha. Os
cristaos-novos portugueses que pretendiam obter formacao superior
repartiam-se, em sua maioria, pOI' duas instituicoes: a Universidade
de Lisboa / Coimbra e a de Salamanca.

69 0 bilingiiismo no Portugal dos seculos XV a XVII e uma questao bastante complexa,
cuja genese assenta em fatores de ordem muito variada, com particular destaque para os
lingiiisticos, literarios e sociopoliticos. Sobre 0 assunto, cf. CUESTA, Pilar Vazquez. 0 bi
linguismo castelhano-portugues na epoca de Camoes. Arquivos do Centro Cultural Portu
gues, n. 16, p. 807-27, 1981; TOCCO V. Osservazioni suI bilinguismo in Portogallo (sec.
XV-XVII). 11 Confronto Letterario, n. 20, p. 319-34, 1983. A prestigiada revista Arquivos
do Centro Cultural Portugues, da Fundacao Calouste Gulbenkian, no seu volume 44
(2002), reuniu varies trabalhos subordinados ao tema "La litterature d 'auteurs portugais
en langue castillane",
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Ja varios poetas do Cancioneiro Geral de Garcia de Resen
de, publicado em 1516, compunham os seus poemas em portugues e
castelhano, 0 mesmo acontecendo com nomes consagrados da lite
ratura portuguesa como Gil Vicente, Sa de Miranda, Pero de An
drade Caminha, Diogo Bernardes ou mesmo Camoes, Outros havia
que se revelaram defensores intransigentes da lingua portuguesa
como Femao de Oliveira, Joao de Barros, Jeronimo Cardoso ou An
tonio Ferreira, ou que apenas escreveram na sua lingua materna,
como sucede com Bernardim Ribeiro. Ao inves, Jorge de Montemor
e 0 exemplo perfeito daqueles que adotaram 0 castelhano como a
lingua base de expressao literaria. 7o

Os cristaos-novos portugueses, enquanto escritores, nao es
tavam decerto imunes a esse confronto Iingiiistico que se travava no
plano da producao literaria portuguesa. Os autores estavam muitas
vezes condicionados por multiples e complexos fatores a ponderar 0

usa do portugues ou do caste1hano, numa decisao nem sempre facil
que podia decorrer, entre outras razoes, da tradicao do proprio gene
ro literario escolhido, do publico a quem se destinava a obra ou,
tao-so, da competencia lingiiistica do autor. 0 bilingiiismo vai colo
car-se tambem ao nivel da traducao de obras escritas originalmente
em outras linguas como 0 latim ou 0 italiano.

Assim se pode compreender, por exemplo, a escolha do cas
telhano por parte de Duarte Gomes na maior parte da sua producao
poetica e, em particular, na traducao do Canzoniere de Petrarca. Por
detras da opcao evidente de Duarte Gomes pelo caste1hano, encon
tra-se, seguramente, esse confronto lingiiistico-literario que ha mui
to se vivia em Portugal. Acresce ainda que 0 tradutor tinha estudado
muitos anos no Estudo de Salamanca, como ele proprio comprova
com a apresentacao dos titulos dos bacharelatos em Artes e Filoso
fia, e Medicina, transcritos in extenso no seu processo veneziano,
pelo que 0 castelhano nao era para ele propriamente uma lingua
desconhecida. Por ultimo, e forcoso considerar ainda que 0 numero
de leitores potenciais de uma traducao castelhana de Petrarca seria

70 A obra mais famosa deste poeta, escrita em castelhano, foi traduzida para a lingua italia
na precisamente par Alfonso de Ulloa: La Diana de Jorge de Monte Maior, nueuamente
eorrigida, y reuista por Alonso de Vlloa. Parte primera. [...]. Venecia, por Jo. Comenzini,
1574 (segundo ARMAS, Antonio Rumeu De. Alfonso de Ulloa, introductor de la eultura
espaiiola en ltalia. Madrid: Gredos, 1973. p. 181. Hi uma primeira edicao de 1568).
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bern maior do que de uma traducao portuguesa, pois 0 castelhano
era, aepoca, uma lingua indiscutivelmente mais prestigiada e falada
do que 0 portugues,

Os judeus portugueses dos circulos literarios de Veneza e de
Ferrara carregam consigo a velha questao do bilingiiismo portu
gues-castelhano, que assumiria ainda mais agudeza para aqueles
que eram descendentes de judeus castelhanos. Ha uma orientacao
lingiiistica diferenciada nos dois grupos, porquanto 0 de Duarte
Gomes adota quase em exclusivo 0 castelhano nas suas obras, com
excecao dos autores italianos, enquanto Duarte Pinel, em Ferrara,
publica livros em castelhano, portugues e hebraico.i'

o predominio do castelhano no circulo de Veneza e visivel
na obra de Duarte e Tomas Gomes, de Alonso Nunez de Reinoso e
ainda na fecunda producao de Alfonso de Ulloa, que traduz inume
ras obras do castelhano e do portugues72 para 0 italiano e, vice
versa, do italiano para 0 castelhano. Do lado de Ferrara, continua a
verificar-se, em grande medida, a adocao do castelhano, mas pres
sente-se, em parte, uma orientacao lingiiistica distinta de alguns au
tores, em defesa da lingua portuguesa. Essa defesa do portugues pa
rece estar na base da publicacao de duas das mais importantes obras
da literatura portuguesa do seculo XVI: a Consolacdo as Tribula
coes de Israel de Samuel Usque e a Historia de Menina e Moca, do
enigmatico Bemardim Ribeiro,73 aqual se juntou a Egloga de Cris
touam Falcam chamada Crisfal.

71 Sobre as publicacoes da imprensa de Abraao Usque. em Ferrara, cf ROTH,. C. The Mar
rano Press at Ferrara, 1552-1555. Op. cit. p. 307-17; Y YERUSHALMI,. H. Op. cit. p. 82
\01; LEONI, A. L. A hitherto unknown edition. Op. cit. p. 127-136; SALOMON, H. P. 0
que tern de judaico... Op. cit. p. 185-223.
72 Alfonso de Ulloa traduz do portugues para 0 italiano duas obras, uma de Joao de Barros,
L 'Asia del s. Giovanni di Barros, consigliero del christianissimo re di Portogallo, de 'fatti
de' portoghesi nello scoprimento, et conquista de' marl et terre di Oriente. Venetia, ap
presso Vincenzo Valgrisio, 1561; a outra de Fernao Lopes de Castanheda, Historia dell'In
die Orientali scoperte, & conquistate da' Portoghesi di commissione dell inuittissimo re
Don Manuel/a, di gloriosa memoria. Para uma descricao pormenorizada das traducoes de
Ulloa, cf. ARMAS, Antonio Rumeu De. Op. cit. p. 162-187. Nao parece descabido presu
mir que tenha sido 0 proprio Duarte Gomes a sugerir e, ate, a auxiliar Ulloa na traducao
das duas obras portuguesas acima referidas, dadas as excelentes relacoes entre ambos e 0

fato de 0 autor castelhano, natural de Caceres, ter tambcm participado na edicao da tradu
cao castelhana do Canzoniere de Petrarca.
73 A edicao princeps da Menina e Morya saiu dos prelos de Abraao Usque, em Ferrara, no
ano de 1554. MACEDO, Helder. Do significado oculto da Menina e Moca. Lisboa: Gui-



96 ANTONIO MANUEL LOPES ANDRADE

,I

I

I'

i,
i

Nao deixa de ser curioso assistir a reedicao desse antigo
confronto linguistico em terras italianas, que nao passa, alias, desse
campo, como nao deve deixar de ser sublinhado. No fundo, 0 bilin
giiismo portugues-castelhano que emerge da literatura portuguesa
de Quinhentos transferiu-se, em plena decada de cinquenta, para
Veneza e Ferrara. Afinal, tambern para la haviam ido algumas das
mais notaveis figuras da cultura e da literatura portuguesas.

Samuel Usque apresenta-se como urn dos defensores da va
lorizacao da lingua materna como lingua literaria. Opta deliberada
mente por redigir a sua Consolacdo as Tribulacoes de Israel em
portugues, apesar das fortes pressoes de alguns que tentaram con
vence-lo a adotar 0 castelhano. E0 proprio autor que da conta disso
mesmo, de forma clara e inequivoca, no final do prologo dirigido
"Aos Senhores do Desterro de Portugal":

Algiis senores quiserom dizer antes que soubesem minha razam,
que fora milhor auer coposto em lingoa castelhana, mas eu creo
que nisso nam errey, por que sendo 0 meu principal yntento falar
co Portugheses e representando a memoria deste nosso desterro
buscarlhe per muitos meos e longo rodeo, algum aliuio aos traba
Ihos que nelle passamos, desconueniente era fugir da lingua que
mamey e buscar outra prestada per afalar aos meus naturals."

maraes Editores, 1999, aluz de uma analise bastante arguta da novela e dos escassos dados
biograficos que se conhecem sobre 0 autor, coloca a hip6tese de Bernardim Ribeiro ser um
cristae-novo, obrigado como tantos outros a seguir os penosos caminhos do exilio. Esta
hip6tese interpretativa nao obteve 0 consenso dos investigadores, em particular de E.
ASENSIO e de 1. V. P. MARTINS, e continua, presentemente, a dividir os estudiosos de
Bemardim. J. V. P. MARTINS publicou, alias, uma reproducao facsimilada da edicao de
Ferrara, com um extenso estudo introdut6rio: Historia de Menina e Maca. Reproducao
facsimilada da cdicao de Ferrara, 1554. Estudo introdut6rio por Jose Vitorino de Pina Mar
tins. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 2002. Nessa introducao, faz uma analise cri
tica e exaustiva dos estudos bernardinianos ate a atualidade, apresentando os seus argu
mentos em detrimento do criptojudaismo de Bernardim. Mais recentemente, porem,
SALOMON,H. P. 0 que tem de judaico a Menina e Moca'l Op. cit. p. 185-223, rebate,
com novissimos dados, os argumentos esgrimidos por J. V. P. MARTINS. A questao e ex
tremamente complexa e, a nosso ver, continua em aberto. Talvez seja necessario para en
contrar Bernardim, como afinnou BATAILLON, M. (Op. cit. p. 24-25), "faire table rase
de toute sa legende",
74 USQUE, Samuel. Consolacdo... Op. cit. fl. * vir.
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Nao nos surpreenderia que, entre os "Senhores" que quise
ram convencer Samuel Usque a escrever em castelhano, estivessem
alguns dos elementos do circulo de Veneza, em particular 0 proprio
Duarte Gomes. As palavras transcritas sao bastante claras. No en
tanto, tern dado azo a algumas conclusoes precipitadas em relacao
ao predominio do castelhano sobre 0 portugues e a assuncao do cas
telhano "como lingua principale della diaspora sefardita" as quais,
em nossa opiniao, devem ser relativizadas, sobretudo no que toea as
comunidades ponentinas."

Na realidade, Samuel Usque afirma claramente que nao vai
prescindir da lingua materna, que eutilizada pelos seus naturais, pa
ra usar uma lingua emprestada, ou seja, nao vai abdicar do portu
gues para usar 0 castelhano. A literatura em lingua castelhana al
cancou, como se disse, grande difusao em toda a peninsula, acentu
ada em Portugal pela questao do bilingiiismo literario. Nao se estra
nha, por isso, que os cristaos-novos portugueses dominassem a per
feicao a lingua e a literatura castelhanas. Duarte Gomes e Abraao
Usque demonstram-no, em concreto, ao usar esse idioma nas suas
obras, e Samuel Usque deixa-o entender perfeitamente, quando ad
mitiu como exeqiiivel a hipotese de ter escrito a Consolacam em
castelhano.

o bilingiiismo portugues-castelhano euma questao que, em
Portugal, nunca se colocou quanta a lingua comum de cornunica
cao, mas apenas no ambito da criacao literaria, E, com certeza, nao
se colocava tambem aos milhares de judeus portugueses que consti
tuiam as comunidades sefarditas de Antuerpia, Ancona, Ferrara ou
Veneza. Ja 0 mesmo nao se pode dizer, porem, em relacao a lingua
adotada nos textos de pendor literario e religioso.

A questao do bilinguismo castelhano-portugues coloca-se
diretamente no caso das obras literarias, que oscilam entre uma e
outra lingua. A adocao quase generalizada do castelhano, em detri
mento do portugues, na traducao da Biblia de Ferrara enos livros de
oracoes publicados em Ferrara ou em Veneza representa, quica, 0

problema mais complexo, para 0 qual tern sido aventadas algumas

75 MINERVINI, Laura. Llevaron de aca nuestra 1engua: gli usi Iinguistici degli ebrei spag
noli in Italia. Medioevo Romanzo, n. 19, p. 147, 1994.
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respostas.i? Deve sublinhar-se, no entanto, a existencia de livros de
oracoes manuscritos tambem em lingua portuguesa, dos quais se
conhecem dois preciosos exemplares aguarda da Biblioteca Comu
nale de Piacenza e da British Library.77

As comunidades sefarditas italianas, que se formam no de
correr do seculo XVI, sao constituidas, como e sabido, em grande
parte por judeus originarios de Portugal. Aqui estao incluidos, evi
dentemente, os membros da significativa comunidade judaica que
ha seculos vivia no pais e tambem 0 contingente de judeus proveni
entes sobretudo de Castela e de Aragao, que entrou em territorio
nacional apos a ordem de expulsao de Espanha, em 1492. Estes ul
timos foram-se integrando no novo pais de acolhimento, onde vive
ram, em relativa paz, durante mais de quatro decadas.

As comunidades sefarditas italianas apenas comecam a ga
nhar uma expressao numerica ja significativa, grosso modo, a partir
de finais da decada de trinta, com a chegada de milhares de pessoas
que seguiram 0 mesmo caminho dificil que Samuel Usque experi
mentou e tao bern descreveu (Portugal - Antuerpia - Lombardia 
Veneza / Ancona /Ferrara). Sao estes, em suma, os portugueses a
quem Samuel Usque se dirige na lingua que e tanto sua como deles.

A fuga macica de Portugal a caminho de Antuerpia apenas
teve inicio em meados da decada de trinta, quando ja decorriam na
Curia Romana as duras negociacoes para 0 estabelecimento da In
quisicao em Portugal, na presenca dos representantes de D. Joao III,
do Papa e dos cristaos-novos, Nesse momento, tinham decorrido ja
cerca de quarenta anos, desde a chegada dos judeus da Espanha, em
1492, e muitos dos seus descendentes tinham nascido e crescido em
Portugal, tendo adotado 0 portugues como lingua materna.

76 Cf. ROTH, C. The role of Spanish in the Marrano Diaspora. In: PIERCE, F. (Ed.). His
panic studies in honour of Gonzalez Llubera. Oxford: 1959. p. 299-308; SALOMON, H.
P. Was there a traditional Spanish translation of Sephardi Prayers before 1552? The Ame
rican Sephardi, n. 6, p. 79-90,1973; MINERVINI, L. Op. cit. p. 146-148; LEONI, A. L.
La presenza sefardita a Venezia intomo alia meta del Cinquecento: i libri e gli uomini. La
Rassegna Mensile di Israel. v. 67, n. 1-2, p. 35-110,2001; Idem, A hitherto unknown edi
tion ... Op. cit. p. 127-136.
77 Cf. SALOMON, H. P. The "Last Trial" in Portuguese. In: E. TOAFF (a cura di). Studi
sull'Ebraismo Italiano in memoria di Cecil Roth. Roma:1974. p. 159-185; LEONI, A. L.
La presenza sefardita a Venezia... Op. cit. p. 60, nota 114.
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Nao restam duvidas, portanto, de que os numerosos mem
bros da Naciio Portuguesa estabelecidos em Ancona, Ferrara ou
Veneza falavam entre si correntemente em lingua portuguesa e nao
numa outra prestada, para usar as palavras de Samuel Usque, que
demonstra uma leitura perfeita da situac;:aO. 78 Essa era a lingua ma
terna da grande maioria dos que integravam as comunidades sefar
ditas de Inglaterra, Paises Baixos e Italia, Era tambem essa a lingua
em que D. Gracia se dirigia aos seus naturais, quer fossem familia
res ou simples compatriotas. A lingua que levaram de ca aqueles
que partiram para Londres, Antuerpia, Ancona, Ferrara ou Veneza,
foi, inquestionavelmente, a portuguesa.

Por outra parte, deve notar-se que, seja em Veneza, seja em
Ferrara, existe a mesma predilecao pela poesia buc6lica e pela no
vela sentimental, generos que ja eram cultivados pelos poetas lusi
tanos, tanto em portugues, como em castelhano." De uma parte,
temos a obra de Reinoso, em caste1hano, e de outra, como que em
contraponto, a de Bernardim, em portugues. A publicacao tanto da
obra de Reinoso, em Veneza, nos prelos de Giolito, como da de
Bernardim, em Ferrara, nos de Abraao Usque, nao se tera ficado a
dever, decerto, a urn mero acaso. 80 0 bucolismo adquire tambem
uma importancia indesmentivel na Consolacam de Samuel Usque,
quanta mais nao seja porque a estrutura da obra assenta sobre urn
dialogo pastoril.f ' 0 mesmo se deve dizer, com mais propriedade
ainda, da Egloga de Cristouam Falcam chamada Crisfal, impressa
em conjunto com a obra de Bernardim. A propensao para cultivar

78 Vejam-se as palavras justificativas com que tennina 0 prologo, que se seguem as da ci
tacao ja feita anterionnente: HE dado caso que a volta ouve muitos do desterro de Castela,
e os meus passado a daly ajam sido, mais razao parece que tenha agora conta com presente
e mayor cantidade".
79 Sobre 0 bucolismo portugues, cf. BERNARDES, Jose Cardoso. 0 bucolismo portugues:
a egloga do Renascimento e do Maneirismo. Coimbra: Almedina, 1988.
80 Nao sen! este 0 momenta azado para desenvolver 0 tema, mas parece haver caracteristi
cas especificas desses generos literarios que justificam a preferencia que Ihes foi dada pe
los membros ciacomunidade judaico-portuguesa.
81 Cf. MARTINS, J. V. P. Consolaciio as Tribulacoes de Israel de Samuel Usque. Alguns
dos seus aspectos messianicos e profeticos - uma obra-prima cia lingua e da literatura por
tuguesas. In: USQUE, Samuel. Consolacdo as tribulacoes de Israel. Edicao de Ferrara,
1553, com estuclos introdutorios por Yosef Hayim Yerushahni e Jose V. de Pina Martins.
Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1989. v. 1, p. 125-404.
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ou privilegiar esses generos nas traducoes e tambem extensivel aos
demais elementos do circulo literario de Veneza.

A obra-prima saida dos prelos de Abraao Usque foi, sem
duvida, a monumental edicao, em 1553, da magnifica Biblia de Fer
rara, "traduzida del Hebreo palavra par palavra" em castelhano, lin
gua que detinha, it epoca, muito mais prestigio do que 0 portugues
e, naturalmente, um publico potencial bem mais numeroso. (Vide
Fig. 2.) No entanto, por detras da edicao da Biblia, encontram-se
quatro judeus portugueses, a saber, Duarte Pinel (Abraao Usque),
Alvaro de Vargas (Yomtob Atias), Jeronimo de Vargas82 e, na fase
inicial do processo, Diogo Pires (Isaia Cohen).83

Nos primeiros dias de novembro de 1551, Diogo Pires dirige
se ao Duque Ercole II, em conjunto com Jeronimo de Vargas, no sen
tido de the recordar 0 privilegio que lhes havia sido concedido de pu
blicar "libri massime spagnoli". Nessa ocasiao, manifestam ao Du
que a intencao de vir a publicar a famosa Biblia de Ferrara, da qual
Diogo Pires pode ser considerado, justamente, co-editor. A publica
cao teve, no entanto, alguns contratempos, de que resultou um litigio
judicial entre os dois promotores da edicao e os tipografos, acusados
de nao cumprirem os prazos acordados para a execucao do trabalho.

Recorde-se que D. Beatriz de Luna se encontrava em Ferrara
desde os primeiros meses de 1549, na companhia da filha e de inu
meros colaboradores, tendo a seu cargo a direcao dos negocios da
familia. No momento em que a Biblia ve, por fim, concluida a sua
edicao, em marco de 1553, ja a protetora da Naciio Portuguesa es
tava estabelecida em Constantinopla, onde chegara no verao de
1552. A Biblia de Ferrara foi dedicada, como se sabe, it "muy mag
nifica Senora Dona Gracia Naci" e ao Duque Ercole II.84

82 Acerca da err6nea identificacao de Jeronimo Vargas com 0 seu pai, cujo nome hebraico
era Yomtob Attias, veja-se LEONI, A. L. New information on Yomtob Attias co-publisher
of the Ferrara Bible. Sefarad, n. 57, p. 271-76, 1997. Edo nosso conhecimento um estudo,
ainda inedito, deste investigador, em que sao fomecidas novas informacoes sobre os co
editores da Biblia de Ferrara.
83 Sobre 0 episodic da participacao de Diogo Pires e de Jeronimo de Vargas como prota
gonistas no inicio do conturbado processo de publicacao da Biblia de Ferrara, cf. SEGRE,
R. Contribucion documental... Op. cit. p. 205-26.
84 Sobre as duas dedicatorias da Biblia de Ferrara, cf. HASsAN, I. M. Dos introducciones
de la Biblia de Ferrara. In: HASsAN, I. M. (Ed.). lntroduccion a fa Biblia de Ferrara. Ac-
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Nos primeiros dias de dezembro de 1552, Diogo Pires e Je
ronimo de Vargas voltam a dirigir-se ao Duque de Ferrara, dando
conta dos varios problemas judiciais tidos com os tipografos a quem
haviam encarregado da publicacao da Biblia. Cerca de quatro meses
mais tarde, em marco de 1553, e ultimada a publicacao dos primei
ros exemplares. 0 humanista eborense, porem, desaparece misterio
samente de cena, nao voltando 0 seu nome a aparecer relacionado
com a edicao da Biblia.

Na verdade, Diogo Pires viajou, pouco antes, para a Ingla
terra, porque se encontrava, em Londres, na companhia de dois ir
maos seus, no ana de 1554, mais precisamente por ocasiao do ca
samento da rainha Maria Tudor, filha de Henrique VIII, com Filipe,
filho de Carlos V, que viria a ser coroado, em 1556, como 0 futuro
rei de Espanha, Filipe II. 0 casamento regie teve lugar no dia 25 de
julho de 1554.85

Julgamos que Diogo Pires, nesses anos, ted mesmo desem
penhado urn papel destacado na divulgacao das obras dadas a es
tampa, em Ferrara, pelo impressor Abraao Usque. De fato, em
1554, cerca de urn ana apos a publicacao da Consolacdo as Tribu
laciies de Israel, esta obra encontra-se ja nas maos dos cristaos
novos portugueses estabelecidos em Bristol e Londres, onde residia
em permanencia urn irmao de Diogo Pires, chamado Simao Henri
ques, alias Cairn Cohen. Alem disso, temos noticia de que este cos
tumava receber da Italia publicacoes destinadas aos seus correligio
narios, PeIo caminho inverso ao que percorriam os tecidos do norte
da Europa ate Ancona-Ferrara, chegavam ate as comunidades ju
daico-portuguesas da Antuerpia e da Inglaterra as obras que saiam a
lume, em Ferrara, dos prelos de Abraao Usque.

o processo de traducao e edicao da Biblia de Ferrara, da lin
gua hebraica para a castelhana, pela sua dificuldade, exigencia e di
mensae, envolveu necessariamente urn grupo de especialistas, que
nunca e identificado em parte alguma da obra. 0 autor an6nimo do

tas del Simposio Intemacional sobre la Biblia de Ferrara (Sevilla. 25-28 de noviembre de
1991). Madrid: 1994. p. 35-43.
85 Pura uma analise pormenorizada e documentada dos acontecimentos relativos it viagem
de Diogo Pires it Inglaterra, cf. ANDRADE, A. M. L. 0 Cato Minor de Diogo Pires... Op.
cit. p. 103-109; 126-133.
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prologo "Al letor", decerto 0 proprio Duarte Pinel, afirma ter recorrido
com regularidade a "sabios y experimentados letrados de fa misma
lengua assi Hebrayca como Latina", mas 0 colofao da variante crista
revela que "[...] se acabo la presente Biblia en fengua Espanola tra
duzida defa verdadera origen Hebrayca por muy excefentes letrados:
con yndustria y deligencia de Duarte Pinel Portugues [...]."

Urge, por conseguinte, procurar dar resposta, na medida do
possivel, a uma questao central, ou seja, a de saber quem foram os
homens capazes de levar a cabo esta obra magnifica. Como tern si
do justamente acentuado, Duarte Pinel desempenhou, com toda a
certeza, urn papel de suma importancia na execucao e gestae deste
grandioso projeto, pelo qual deu 0 proprio nome. 86 Convem ter pre
sente que DUaI1e Pinel eurn homem com uma solida formacao hu
manistica comprovada, ainda durante a sua permanencia em Portu
gal, pela publicacao de uma gramatica latina da sua autoria, a que se
segue urn pequeno tratado sobre as calendas, saida a lume, em
1543, dos prelos de Luis Rodrigues, em Lisboa. 87

Trata-se de urn individuo com uma formacao de nivel supe
rior (obtida muito provavelmente em Lisboa ou Salamanca), por
quanta recebe 0 tratamento de Bacharel, num processo que the foi
movido, em finais de 1541, na Inquisicao de Lisboa. 88 Duarte Pinel
desempenhava, it epoca, as funcoes de professor de latim, na capital
do Reino, tendo por discipulos inumeros jovens que pretendiam e
xercitar-se na lingua latina. A gramatica parece ser fruto dessa ex
periencia docente e constituia-se, entao, como urn verdadeiro ins-

86 Cf. LEONI, A. L. A hitherto unknown edition ... Op. cit. p. 131.
87 0 compendia de Duarte Pinel tern gravado no frontispicio: Eduardi Pinelli Lusitani La
tinae Grdmatices Compendia. Eiusdem tractatus de Caledis. Prima editio. Vlissipone, a
pud Ludouicum Rhotorigium Typographum, 1543. Temos conhecimento de apenas quatro
exemplares desta rarissima obra, a guarda das seguintes instituicoes: British Library, Bi
blioteca Nacional de Madrid, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e Biblioteca da Uni
versidade de Sevilha. Consultamos uma reproducao integral dos exemplares da British Li
brary e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Este ultimo esta incompleto, por falta
das paginas iniciais, e ostenta 0 famoso carimbo da Real Bibliotheca levada por D. Joao VI
para 0 Brasil, a qual constituiu, como se sabe. a base do riquissimo acervo daquela que
veio a ser a primeira biblioteca brasileira.
88 Cf. SALOMON, H. PO que tern dejudaico... Op. cit. p. 193-198; 221-223. Este investi
gador teve 0 rnerito de apresentar a analise e transcricao parcial deste importante docu
mento, que fomece indicacoes preciosas sobre as atividades desenvolvidas, ainda em Lis
boa, por Duarte Pinel.
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trumento de ensino, para todos quantos desejassem estudar a língua 
do Lácio. 

Diogo Pires empenhou-se, pessoalmente, no processo inicial 
da edição da Bíblia, antes da sua partida para Inglaterra. O seu no
me, porém, acabou por não ser gravado nos exemplares da obra. No 
entanto, estamos convictos de que a participação do humanista ebo
rense terá ultrapassado em muito os contatos prévios que estabele
ceu, na companhia de Jerónimo de Vargas, com o Duque Ercole II. 
Não será excessivo dizer que é um dos mais talentosos poetas novi
latinos, o qual havia, aliás, publicado em Ferrara, em 1545, o seu 
primeiro livro de poemas, para não referir as inúmeras composições 
suas que foram sendo publicadas nas obras dos ilustres membros do 
círculo literário de Lilio Oregorio Oiraldi, em que estava inserido. 

À semelhança de Duarte Pinel, o humanista eborense mani
festou, desde cedo, o gosto pelo ensino das línguas clássicas aos jo
vens, para quem preparou igualmente uma obra com uma intenção 
didática declarada, ou seja, o Cato Minor siue Disticha Moralia. Já 
nos últimos anos da sua vida, Diogo Pires acabou por dedicar esta 
coletânea poética (o que não deixa de ser curioso), aos mestres
escolas da cidade de Lisboa (Ad Ludimagistros Olysipponenses), 
pois tinha esperança de que os seus dísticos morais pudessem vir a 
ser utilizados, precisamente em Lisboa, pelos professores que ensi
navam a língua latina à juventude, à semelhança do que fizera Du
arte Pinel. 

Além de ser um profundo conhecedor das línguas e literatu
ras clássicas, Diogo Pires detinha uma preparação lingüística ex
cepcional, pelo que dominaria, com toda a certeza, as mais impor
tantes línguas européias. Basta lembrar que havia efetuado os seus 
estudos superiores em Salamanca, Lovaina e Paris e que, antes de 
chegar a Ferrara, tinha já percorrido uma boa parte da Europa, des
de a sua saída de Portugal, em 1535. Tudo leva a supor, pois, que 
Diogo Pires possa ter sido um dos "sabias y experimentados letra
dos de la misma lengua assi Hebrayca como Latina" que participou 
na tradução da Bíblia de Ferrara. Esta hipótese adquire mais força 
ainda, pelo fato de, neste momento, ser possível afiançar, com base 
em documentação recém-descoberta, que Diogo Pires dominava 
também a língua hebraica. Com efeito, na República de Ragusa / 
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Dubrovnik, onde se fixou em comecos de 1557, 0 judeu eborense
era chamado, com alguma frequencia, a efetuar traducoes oficiais e
certificadas para 0 italiano, a partir de documentacao escrita, na sua
origem, em portugues e hebraico.

Duarte Gomes, como se comprova, era igualmente urn hu
manista consagrado com uma salida formacao e urn excelente do
minio das linguas classicas, do portugues, do castelhano, do italia
no, do frances e, com muita probabilidade, do hebraico. 0 seu bri
lhante percurso academico como aluno, em Salamanca, Medina del
Campo e Lisboa, e tambem como lente da Universidade de Lisboa,
distinguem-no como urn dos mais destacados judeus portugueses
presentes em Veneza / Ferrara. Alem disso, dominava, como pou
cos, a lingua e literatura castelhanas, a ponto de ousar traduzir, pela
primeira vez, para esse idioma 0 Canzoniere de Petrarca. Nao foi
por acaso que 0 mercador-poeta, natural de Lisboa, obteve 0 respei
to e 0 elogio rasgado de eminentes humanistas como Girolamo
Ruscelli, Ludovico Dolce, Alfonso de Ulloa ou Amato Lusitano.

No primeiro processo movido pelo S. Uffizio di Venezia a
Duarte Gomes, em 1555, apresentaram-se duas testemunhas que,
em momentos diversos do julgamento, procuraram fazer crer que 0

mercador portugues nao sabia hebraico. Eevidente que tanto 0 per
curso de Duarte Gomes, como a confirmacao da existencia de varias
obras em hebraico, na sua excepcional biblioteca, vern sugerir, ao
inves, exatamente 0 contrario. 89 Nao obstante haver alguns fatos por
esclarecer que davam forca aacusacao, Duarte Gomes acaba por ser
absolvido desse processo, gracas a providencial intervencao de D.
Gracia Nasci junto das autoridades venezianas.

Em resultado de uma busca ordenada pelo Tribunal a casa
de Duarte Gomes, foram apreendidos treze livros proibidos. Obti
nham, desse modo, confirmacao plena as denuncia feitas, nos pri
meiros dias do processo, pelo jesuita portugues, Frei Simao.90 0 co
nhecimento sumario dos treze livros arrestados da-nos uma imagem

89 ZAVAN, G. Op. cit. p. 87, nota 38, nao deixa de colocar a hip6tese muito provavel de
que "queste testemonianze siano state prodotte nel tentativo di accreditare ulteriormente
fa difesa di Gomez".
90 Archivo di Stato di Venezia, Santo Uffizio, Processi, busta 159, fls. 140r-141r [8 de a
bril, 1555]. Cf. ZORATTINI P. C. Ioly, Processi ... 1548-1560, p. 226-227.
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da cultura vastissima deste humanista portugues e da riqueza da sua
biblioteca, bastante elogiada por Alfonso de Ulloa.91 Entre as obras
apreendidas, encontram-se 0 Talmude e dois outros livros em he
braico nao identificados, alem de Catalogus Omnium Praeceptorum
Legis Mosaicae "cum alio opusculo in lingua hebrea", e Messias
Christianorum et Iudaeorum Hebraice et Latine, todas da autoria de
S. Munster; Enchiridion Militis Christiani de Erasmo; Enchiridion
Storiae Sacrae Bibliae de G. Fabri; De Orbis Terrae Concordia Li
bri Quattuor de G. Postel; Biblia Sacra Latina de S. Castellion; Li
ber de Anima de Melanchton; "scripta duo adversaria Martini Lu
teri"; duas traducoes castelhanas, a saber, Enchiridion 0 Manual de
Doctrina Christiana e Summa de Tutte le Cose de Mondo, e urn ou
tro livro ainda, em frances, nao identificado. 92

Na realidade, nao nos surpreenderia que Duarte Gomes tam
bern houvesse integrado 0 excepcional grupo de individuos, os refe
ridos "sabios y experimentados letrados de la misma lengua assi
Hebrayca como Latina", a quem se ficou a dever a traducao da Bi
blia de Ferrara. Convem sublinhar que 0 agente de confianca de Be
atriz de Luna e de Joao Micas, apos a conclusao dos seus estudos
em Artes e Filosofia, e Medicina, na Universidade de Salamanca,
estudou teologia em Medina del Campo, pouco antes de ter regres
sado a Lisboa, por volta de 1532.93 Alem disso, os livros apreendi
dos, embora constituam apenas uma pequena amostra do que seria a
sua extraordinaria biblioteca, revelam urn gosto bern marcado por
obras de pendor religioso.

Duarte Gomes, Duarte Pinel e Diogo Pires ou antes, se pre
ferirmos os respectivos nomes hebraicos, David Zaboca, Abraao
Usque e Isaia Cohen, constituem uma especie de frente avancada
daquilo a que entendemos chamar 0 movimento humanista judaico
portugues, onde eforcoso tambem integrar, como eborn de ver, al
guns outros nomes, a que se aludiu ao longo deste trabalho. as tres

91 Cf. ZAVAN, G. Op. cit. p. 92. Alfonso de Ulloa, na dedicatoria it sua traducao para 0 i
taliano da Instill/None d'un Re Cristiano de Felipe de la Torre, confessa ter sido 0 proprio
Duarte Gomes que Ihe ofereceu 0 Iivro original, em castelhano, eo persuadiu a traduzi-Io.
92 Para uma analise pormenorizada da relacao das obras apreendidas, cf. ZORATTINl, P.
C. loly Processi... 1548-1560, p. 233-234.
93 Cf. Archivo di Stato di Venezia, Santo Uffizio, Processi, busta 159, fl. 245v [declaracoes
de lOde agosto de 1555]; ZORATTINI, P. C. loly Processi 1548-1560, p. 230.
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partilham a dupla condicao de judeus e portugueses, uma relacao di
ficil, mas profundamente sentida, que marcou para sempre a vida e
a obra de cada urn deles. Todos possuem, reconhecidamente, uma
notavel formacao humanistica, adquirida, em grande medida, antes
de terem deixado para tras 0 pais que os viu nascer.

As tribulacoes do povo hebraico ha muito que tinham tido
inicio. A saida de Portugal constituiu, sem duvida, mais uma penosa
etapa, que nem todos cumpriram da mesma forma: das margens do
Tejo as margens do P6, foram muitos e variados, mas nem sempre
faceis de acompanhar, os caminhos trilhados pelos "Senhores do
Desterro de Portugal".
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Fig. 1 - Marca do impressor Duarte Pinel, alias Abraão Usque. 
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Fig. 2 - Frontispicio da Biblia de Ferrara, saida dos prelos de Abraiio
Usque, em 1553. (Uma nau, em meio de mar encapelado, ostenta no
cimo do mastro a esfera armilar.)




