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O TRÍPTICO DA DEPO SIÇÃO DA CRUZ 

Proveniente da Ilha da Madeira 

Adquirido pelo Estado 

E STA obra de arte per tencia ao extinto Convento -de São Francisco, do 
Funchal. Foi depois t ransferida para a Igreja do Santo da Serra, da 
mesma ilha. 

Comprado ·pelo falecido major Américo Olavo o tríp tico veio para Lis
boa, tendo s ido entregue aos cuidados do restaurador Mestre Luciano Freire. 

Posteriormente o Sr. Adolfo \1Vciss, cônsul de Portugal em Viena de 
Austria, adquiriu a obra. 

Em 20 de Fevereiro de 1935, o Dr. José de Figueiredo, em ofício d ir i
gido à Direcção-Geral do Ens ino Superior e das Belas Artes, pedia que se 
tomassem as providências necessárias para a pintura volta r a Portugal e 
insist ia no mesmo pedido em 2 de Julho do mesmo ano. 

No ano de 1936 o Sr. Luís Rei s Santos referia-se, no decorrer de uma 
con ferência realizada no Porto, à exportação do retábulo. 

Nesse mesmo ano, o tríptico esleve exposto no Museu da Catedral de 
Vi ena tle Áustria, a pedido do bispo dessa cidade. 

Em 24 de Maio de 1938, fiz registar o trípt ico para efeitos do disposto 
no decreto n.º 26.611 , tendo a publicação respecti,·a sido realizada no «Diá
rio do Governo» n. ' 118, 1.• série, de 24 de Maio de 1938. 

Os valiosos estudos do Conservador do Palácio Nacional ela , \ j uda, 
Dr. Cayola Zagalo, respeitantes ao patrimón io pictural da Ilha da :Madeira, 
dos quais resultou a possível descoberta dos doadores que figuram nos pos-
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tigos do tríptico, trouxeram de novo para a discussão o problema da recupe
ração desta obra de arte. 

E tendo a Direcção-Geral da Fazenda Pública resolvido tratar do caso 
com o proprietário, Sr. A. VVeiss, chegou-se a um acordo prévio, para a 
compra, devido aos esforços do Ex. 111º Senhor Dr. António Luís Gomes. Foi 
o Ex. 111º Senhor Dr. Águeda de Oliveira; l\1I inistro das Finanças, que deu os 
créditos necessários para se ultimar a transacção. 

A OBRA 

Trata-se de um tríptico pintado em madeira de carvalho, composto de um 
painel central e dois postigos, com as dimensões -A. 2030 X L. 1250 mm ; 
A. 2030 X L. 560 mm. 

O painel central representa, como se disse, o Descimento ela .Cruz. Nico
dem u-s faz descer o corpo de Jesus, que S. João ampara. José de Arimatéa, 
arranca, por meio de uma torquez, o cravo que segura à cruz uma das mãos 
do Redentor. A Virgem, de pé, e Santa Maria 1/Jadalena, ajoelhada, são as 
restantes personagens da cena. No fundo, vê-se a cidade de Jerusalém. 

No postigo da esquerda está pintada a doadora, ajoelhada, e o seu Santo 
patrono- S. Tiago. No postigo da dire ita o doador e S. Bernardino de Siena. 
Fundo de pai sagem. 

A pintura estava em muito mau estado de conservação, conforme se pode 
ver da fotografia, obtida antes do restauro de Viena. 

Em data talvez difícil de averiguar, pois não há referências nos relató
rios do Prof. Luciano Freire, o major Américo Olavo mandou restaurar o 
tríptico a este artista. 

:Mais tarde, em Viena, o Senhor Adolphe \1Veiss mandou levantar ores
tauro cauteloso do Prof. Freire e fez sujeitar a pintura a novo restauro que 
foi realizado pelo Prof. Sacks, artista de grande reputação. 

A pintura foi dada pelo Dr. José de F igueiredo, que de certo a examinou 
no atelier do Prof. Luciano Freire, a Ambrosius Benson, pintor que traba
lhou prindpalmente em Bruges e cuja actividade conhecida vai de 1519 a 
1550. A sua arte firmou-se sob a influência de Gerard David. 

O Prof. Ma.'< Friedlãnder atribui o tríptico ao pintor Gerard David, con
forme se pode ver de uma 'Carla sua dat ada de 28 de Agosto de 1931. Ali se 
fu~==~~e=&=~~~~&~~~~ 

Esta atribuição é confirmada na obra monumental do mesmo crítico 
- «Die Altniederlandische Malerei» - Leiden, 1937, Tom. 14, pág. 106 -
onde se diz: «Gerard David -Anmerkungen und Erg3.nzungen zum bilder-
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verzeichnis». «Flügelaltar, K reuzabnahme Christi , \Vien, Kunsthandcl. Aus 
Portugal stammend (215 X 275 das Ganze)». 

A opinião do Prof. Friedlander veio valorizar consideràvelmente a obra, 
pois este :Mest re da Escola de Bruges, que viveu de cerca de 1460 a 1523 é 
considerado, acertadamente, pela crí tica como um dos maiores artistas da 
pintura flamenga dos fin s do século XV. Valorizou-a ainda consideràvel
mente sob o ponto de vista comercial. 

Estas notas constam de um relatório que apresentei às ent idades supe
riores, que se ocupavam da aquisição. Posteriormente outros estudos vieram 
esclarecer problemas relacionados com o trípt ico. Veja-se o catálogo da expo
sição Pi1tl1<ras dos séculos XV e XVI da Ilha da Madeira (depois do seu res
taztro) levada a efeito no Museu de Arte Antiga em Maio de 1955. 

JOÃO COUTO 
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REMARQUES SUR LE POLYPTYQUE 

DIT DE SAINT VINCENT 

AU MUSÉE DE LISBONNE 

POR 

E. LAMBERT 

BIEN des études ont été déjà consacrées à l'exceptionnel chef cl'oeuvre attr i
bué au peintre Nuno Gonçalves qu'est au Muséc <l'f\ r t Ancien de Lis
bonne le polyptyque d it de Saint V incent. Tout récemment encore, M .. 

Adriano de Gusmão vient ele proposer des hypothCses nouvelles sur la signi fi
cation de ce retable et sur sa place dans l'oeuvre du g ranel artiste portugais que 
l'on sait avoir été en 1450 le peintre du Roi Alphonse V, et qui parait avoir 
exercé son activité j usque vcrs 1480. Le rnoins que l'on puisse clire à ce su jet 
est que lc mystCre qui entoure a insi l'ocuvre capitale de la peinture du 
xve siCcle au Portugal n'cst pas encare entiêrement dissipé, et que l'étu<le 
de cet extraordinaire portra il- collecti f continue à poser bien des problemes. 
Nous ne saurions songer à les trai te r ic i dans toure leur ampleur; et nous 
nous risquerons plus simplement à tâcher <l'apporter à notre tour quelques 
indications complémentai res sur cette oeuvre demeurée malgré tout en partic 
énigmatique. 

On sait comment il en subsiste aujourd'hui six peintures, deux graneis 
panneaux et quatre vokts deux fois moins larges, qui avaient été crabord 
groupés par José de Figueiredo de façon à composer deux triptyques super
posés; et l'on admet en général aujourd'hui avec beaucoup de vraisemblance 
que l'ordonnance primitive de l'oeuvre comportait plutôt tm grand retable 
unique, dont une image centrale, sculptée probablement, et maintenant perdue, 
aurait occupé le centre; à sa droite auraient été placés, de la droite des specta
teurs à leur gauche, le panneau clit de l' Infant, puis les deux ,·olets dits des 
Pêcheurs et eles Moines, ct, à sa gauche, de la gauche à la droite des spécta
teurs, !e panncau di t <le 1' Archcvêque, puis lcs deux volets dits des Chevaliers 
et de la Religue. :t\1ais que! était 1e personnage le plus important ele l'ensemb!e 
qui aurait a insi occupé le centre du retable, ct que représentenr ensuite au 
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centre de chacun des deux principaux panneaux encorc subsistants les d eux 
figu res autour c\esquel\es se groupent tous les a utres personnages, de telle 
sorte qu'elles se corresponclent avec une exacte symétrie ? C'est là-dessus que 
les opinions diffCrent, et que :M. Adriano de Gusmão a plus spécia lement 
cri t iqué un e opinion devenue à peu prCs t radi tionnelle. 

AprCs la clécouverte à Saint-V incent hors les Murs de Lisbonne de ces 
six morceaux d'une oeuvre ayant fait part ie -sans nul doute à !'origine d'un 
même ensemble, on avait tenu pour vraisemblable d'y voir les restes d'un 
polyptyque que l'on sait par un texte avoir été cornmandé vers 1460 à N uno 
Gonçalves pour -se r vir de retable à la chapelle Sain t-Vincent dans la Cathé
drale ·de L isbonne, et par la sui te mis dt côté lors des restauration consé
cutives au trernblement de te rre de 1755. C'est sur ce texte que l'on s'est 
généralement fondé, à la fois pour ,donner à ces peintures leur signification, 
en y voyant d'abord un ensemble de deux retables, puis un seu! polyptyque 
également consacré à Saint-Vincent, et pour att ribuer à Nuno Gonçalves ou 
~l son école d'autres oeuvres conservées surtout au Musée de Lisbonne d 'apres 
leur ressemblance avec celle-ci. Dans ses récentes études, c'est l'in terp rétation 
devenue traditionnelle de cette oeu vre cornme une glorification de Sain t-Vin
cent que M. Adriano de Gusmão a surtout critiquée en analysant les dive rses 
pe intures att ri buables par ai\leurs à N uno Gonçalves, en proposant <l'identif ier 
autrement !e personnage principal des deux panneaux du polyptyque, et en 
recherchant, g râce à de minutieuses comparaisons avec divers retables ailleurs 
consacrés à Saint Vincent et conservés a u contraire dans leur in tégrali té, des 
morceaux ayant effect ivement fait par tie du retable mentionné dans le texte 
relatif a u peintre du Roi Alphonse V. 

Malgré l'indéniable ingéniosité de cet te récente thêse de M. A. de Gus
mão et la -savante érndi tion dont il fail preu ve en l'exposant, il na us semble 
cependant qu'il s'agit bien dans ces pannea 11 x, tels qu'i ls sont assemblés au 
Musée de Lisbonne, d'un retable consacré à Sain t V incent, et que c'est bien 
celui-ci que représente par deux fois la figure principale des deux principaux 
volets a ujourd'hui conservés, les volets di ts de l' In fant et ,de 1' Archevêque, 
d'apres deux des person nages dont on y a par a illeurs identi fié les portraits. 
Sans avoir besoin en effet d'aller ,chercher ailleu rs d'autres scênes relat ives 
à la vie et au martyre de Saint V incent, ni de recourir à d'autres textes sur 
ce sujet que les textes essentiels du Bré-viaire roma.hi à la date du 22 janvier, 
nous pensons que ceux•ci suffisent pour faire reconnairrc S:1 inl V incent dans 
!e ·personne ,p rincipal de chacun des deux principaux volets. S ur l'un d'eux, 
le volet dit le l'l nfant, \e personnage est représenté debout sous les 
traits d'un jeune d iacre tenant en mains 1111 exemplaire de l'Évangile ; et sur 
l'autre, !e volet dit de l'Archevêque, c'est apparemment le même j eune diacre 
que l'on voit figuré dans une attitude symétrique et avec la même expression 
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d'une inefable douceur, mais tenant cet te fois de la main gauche une longue 
baguette. Or c'est précisément par la prédication de l'Évangile ,dont Saint 
Vincent se serait chargé au n om de son évêque, et par le fa it qu'aprês son 
a rrestation il au ra it été auss itôt frappé de verges, que commence le récit 
traditionnel de sa vie et de son martyre (1). 

Aucun dou te ne nous parait donc possible sur l' identi fication du per~ 
sonnage pr incipal de chacun des deux volets peints; on y reconnaitra aisément 
Saint Vincent prêchant l'Évang ile, d'une part, Saint Vincent tenant à la main 
la verge de son martyre, de l'autre; c'est probablement auss i le même sain t 
que représentait la grande fi gu re, sans doute sculptée, qu id evait à l'or igine 
se voir debout entre ·ces deux volets au m ilieu de l'ensemble du polyptyque; 
et le theme général de celui-ci semble bien être, comme on l'a pensé dês l'abord, 
la Véuération de Saint-Vú1cent. 

Si l'on considêre l'ensemble du polyptyque, te! que les différentes parties 
en sont aujourd'hui groupées au Musée de L isbonne, on constate que la sy
métrie y est parfaite, non seulement entre les deux panneaux principaux dont 
c'est bien Saint Vincent, comme nous venons de le voir, qui occupe le <:ent re, 
entouré d'un granel nombre de personnages divers indi viduellement port rai 
turés dont plusieurs révêrent à genoux le saint diacre, mais auss i en ce qui 
concerne, réunis deux à <leux, les groupes de volets di ts eles Moines et eles 
Pêcheurs d 'une part, des Chevaliers et de la Rel igue de l'autrc, otl ele nom
breux autres personnages sont portra iturés de même. 

On a <l it souvent -comment t:'est toute la société portugaise du milieu du 
xve siêcle que l'on trouve réunie au Roi et à la Reine sur les restes ainsi 
conservés aujourd'hui d'un ensemble empreint d'une unité fondamentale, 
l'Infant H ·enri le Navigateur, l' Infant Ferdinancl, l'Archevêquc de L isbonne, 
les chefs de la marine et de l'armée, des religieux, des chevaliers, des hommes 
d'affa ires, des marins, des pêcheurs, d'autres encare; et l'on a proposé pour 
certains de ces portraits, dont l' intense vérité est à la fois individuelle et 
symbolique, des ide,nti fications précises dont plusieurs sont assurées. Un de 
ces personnages se distingue de tous les autres, sur le volet de droite, dit de 

{') .Vin·centius, Oscac in Hispania Cite·riorc natus, a .prima ,aetatc studiis deditus, sacras 
litteras a IValerio Caesaraugustano episcopo ididicit; cuius etiam ipantes suscepit praedicanti 
Evangelium, quod -epi-scopus, 1prc,ptcr '1inguae impedimentum, iprae,dicationis officio rfungi non 
poterat. Ea ,re .ad Dacianum, 1provinciae a Diodetiano et Maximiano 1praeposit,um, delata, Vin~ 
centius Caesaraugu'Sta.e comprehen'ditur, ,et vinctus ad .Oacianu-m V,aJentiam ·adducirur. Ubi 
verberitus et equulco tortus multis 1praesentibus, 'Cum •nulla aut itor.m-e,ntorum vi, aut acerbitate 
ve.J lenitat•e v.crbor,um a <proposito !deterreri ,posset; in <:ratkula im;pcsitus, iprunis arx:lentibus 
suppositis, a·c ferreis ,unguibus excarnificatus, can-dentibusq:ue laminis exustus, iterum <lucitur 
in car.ccre-m stratum ,testaceis fragmentis, 'llt eius nudum corpus, ·scmno op.pressum, a subjectis 
etiam testarum aculeis itorquerntur ... » [Nous nous .faisons un <levoir ,<fex·púmer ici itoutc 
notre ·gratitude à M. lc Chanoíne E!ppherre. qui a 'bien vüu!u naus donne-r à ce sujet d e três 
précieuses indications l. 
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la Relique, par son costume, qui est bien évidemment celui d 'un Jui f; et nous 
voudrions pour te rminer, revenir ici plus spécialement sur la façon dont il 
est représenté et sur la significal ion que noti:; parait avoir sa présence dans 
la nombreuse assemblée ainsi réuni e dans un vieux hommage au saint pat ron 
de Lisbonne. 

E n d ehors de la sorte d 'étoile rouge à six branches qu'il porte peinte sur 
sa poit rine, un autre élément caractérist ique nous semble pouvoir fournir 
quelques indicat ions sur sa personnali té, et aussi sans doute sur le sens de sa 
présence à cette place dans la composition généra le du retable : c'est le li vre 
qu'il t ient dans sa rna in. gauche en !e tenant o u vert de la main droite. On 
admet en général qu' il s'ag it !à du Livre de la Loi, le Sefer Torah? te! qu 'on 
en li t rituelletnent un passage chaque semaine à l'o ffi ce du samedi; et les 
deux pages de ce li vre don t !'une, à droite, apparait tout entiCíe et presque 
à pla t, tandis que l'autre, à demi enroulée n'est qu'en partie visible, paraissent à 
premiêre vue dessinées assez exactement pour que l'on puisse en déchiffrer 
le texte et en déduire par conséquent sur quel passage du P enta teuque le 
manuscri t se .t rouve ou vert. Mais en le regardant d'un peu plus prês on a 
touj ours été contrain t jusqu ' ici de renoncer à !ui trou ver une signification 
ou même à en !ire les lett res, alors que l'on a reconnu sans di fficul té un ma
nuscrit: latin de l'Évang ile selon Sai nt Jean dans l'autre volume analogue 
tenu par Sain t V incent sur le panncau el e gauchc dit de l'Tnfan t. 

A prês avoir cu recours, pour tàcher d'êt re plus heureux, à la compétcnce 
cn mat iêre de langues sémi tiques de ~1. Georges V ajda, nous avons dll re
noncer aussi à t rou,·er une sign i ficat ion précise aux pages du manuscri t re
présenté par le peini re. :Mais cependanL les consta tat ions que naus été amené 
à fairc avec M. V ajda nous scmblent pou voir fournir tout au moins quelques 
indications pcrmettant de compléter 1111 pcu celles qui avai ent été donnée;;. 
jusqu'ici à cc suj et. 

E t tout d'abord il s'ag it bien <l'un texlc hébralque, mai s d'ttn lexte re
pro<lui t sans le comprendre et dessiné d'une façon plus qu'approximati ve pa r 
l'au teur du tableau. Quelques lett res três peu nombreuses en sont à peu prCs 
reconnaissables, et ne laissent par conséquent aucun doute sur la tangue dans 
laquelle était écri te !e texte orig inal ; mais les au tres dans leur immense ma
jori té, sont dessinées d 'une façon à tel point inexacte qu' il est impossible de 
les iclen ti fi er. On ne saurai t à pltrs for te raison y reconnailre eles mots entiers, 
ni, par sui te, en s'aidant eles tables de concordances utilisables en parei! cas 
ret rouver !e contexte dont eles mots isolés pourra ient faire parti e. On remarque 
en out re que les lett res les moins mal dessinées se trouvent en généra l SL~r 
la gauche du texte, comme si le dessinateur avai t commencé par !à, en se 
contentan t ensuite d'une approximat ion de moins en moin s exacte. Le de;-;:- in 
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parait donc avoir été exécuté de gauche à droite, et non pas de droi te à gauche 
comme ç'etit été le cas s'il ava it été peint par rn1 art iste tant soit peu fam ili er 
avec l'écriture hébralque. 

Par contre, l'aspect généra l des deu x pages clu manuscri t est fi guré 
avec une remarquable minutie. Chacune est disposée sur <leux colonnes; et 
de multiples notes en petite écr iture sont ajoutées, en haur, en bas et dans les 
marges, tout autour du texte proprement dit, qui est l:.crit au contraire en 
grosses lettres. Aucune hésitation n'est possible en conséquence sur la nature 
du li vre qui a ser vi de modCle à l'artiste: il s'agit là, sans nul doute, 11011 pas 
d'un Sefer Tora./1,1 employé dans les synagogues pour les offices religieux, 
mais d'un exemplaire d 'étude utilisé dans les écoles, une Bible rabbi11iq1te, 
avec des notes massorétiques. C'est un manuscrit de la Bible destiné à l'en
seignement, et non pas un luxueux exemplaire du Pentateuque comme ceux 
qui constituent l'objet le plus sacré du culte hébra'ique. Le personnage qui le 
tient dans ses mains serait dane, plutôt qu 'un prêt re, un simples docteur de 
la Loi, professeur dans une école rabbinique, bien qu'à vrai dire, chez les 
Juifs, il n'y ait pas ent re les uns et les autres, comme dans le culte catholique, 
une différence essentielle. 

On ne peut ne pas être frappé, en outre, de la correspondance qui se 
marque nettement sur deux parties inégales du retable entre les deux livres 
saints figurés par l'arti ste, l'Êvangile et la Bible, la Nouvelle et l'Ancienne Loi, 
symétriquement présentés aux sptctateurs par deux des personnages figurés 
sur le polyptyque. Et cette correspondance nous parait avoir tout son sens 
dans la composition générale de l'oeuvre, telle qu'on peut la concevoir d'aprês 
Jes hypothêses récemment présentées sur la disposition primitive d 'un retable 
dont naus ne possédons plus aujourd'hui que des morceaux di·ssociés. 

li est normal que l'Évangile, et à plus fo r te raison !e saint ma rty r qui 
le présent e aux fidêl es, occupent sur tout l'ensemble du polyptyque la place 
d'honneur, immédiatement à la droite d e la figure centrale; et il n'est pas 
moins logique que le représentant de I' Ancienne Loi soit par centre relégué 
tout à l'extrémité de cet ensemble parmi les personnages tels qu'il s sont 
groupés sur le côté opposé du retable. II n'en demeure pas moins remarquable 
que l'artiste, et bien évidemment auss i l'auteur de la commande, a.ient fait 
fi gurer de la sorte un docteur de la Lo i de Moi'se parmi les portraits de tous 
les représentants de la société portugaise qui se trouvent ainsi réunis aux 
côtés du Roí et de la Reine dans un hommage solennel rendu au sain t patron 
de Lisbonne, tel qu' il occupait apparemment le centre du retable,· et te! qu'il 
reste en outre figuré au centre de chacun de ses principaux panneaux. ~ans 
nu! doute convient-il de voir en !ui aussi un portra it amhentique, celui pro
bablement d'un docteur jui f par ticuliêrement connu à Lisbonne aux environs 





RETÁBULO DA VENERAÇÃO DE SÃO V ICENTE 

Pormenor do livro. Painel da Relíquia 
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de 1+60. Peut-êt re eles recherches mieux documentées que cclles dont naus 
\·enons d'exposer le résult at permell raient-elles de trou,·er l' ident ité précise 
de ·ce mystérieux personnage. J[ naus semble qu 'i l y a là en tout cas un fait 
curieux et une indica tion particuliCíc sur la place que cont inuaient à tenir les 
Jui fs, considérés toujours comme représentanls de l' Ancienne Loi, dans la 
société portugaise assez pen de lemps encare avant leur expulsion du royaumc. 

Au total, il ne naus parait pas douteux que la Vé11éralio11 de Sai11t-Vi11-
ce11t était bien le suj et essentiel du retable; et il nous semblc bien ausst que 
Nuno Gonçalves avait reçu mission d'associer en outre à ce thCme fonda
mental celui ele la correspondance entre l' A ncienne ct la Nou\'elle Loi sur 
les panneaux pein ts qui constit uent l'un des plus beaux trésors du Musée de 
Lisbonne et y tiennent une place éminente dans l'histoire de l'art universel 
en même temps que de l'ar t national portugais. 
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A PROPÓSITO DO 

«TRÍPTICO DE SANTA AUTA» 

,oR 

1LUIS IDE MATOS 

O Tríptico de Santa Auta do Museu Nacional de Arte Ant iga, que, du
rante mui to tempo, se conservou na Capela do Convento da Madre de 
Deus, mandada construir pela Rainha D. Leonor, fo i provàvelmente 

pintado em 1522 ou 1523, e José de Figueiredo não hes itou em atr ibuí-lo a 
Gregório Lopes, por mot ivo dos elementos marítimos e exóticos da sua compo
sição : navios ele alto bordo, naus e galeões de velas en fu naclas ou de bandeiras 
com as armas de Portugal, a Cruz de Cristo ou a esfera armila r no tope dos 
mast ros, embarcações de remos, recantos do porto de L isboa, e, enfim, uma 
charanga de Índios, -pormenor sugerido acaso pela presença em L isboa dos 
músicos que o rei de Melinde enviara a D. !VIanuel (1). O retábulo fo i estu
dado por mais de um crítico <le arte C) ; a breve nota que se segue, devida 

(') Na sua ,carta de 1505 ao rei rde Ca·s~e!a sobl'l? os r.ecentes descobrimentos dos Portu
gueses. D. Manuel ·comuni'ca com e'feito a s-eu sogro, 'em ·referência ,ao ano de 1504:: «Ha me 
reman·dato / o rei de Melinde J <lui instrum<!nti d<! musica ICon •li maestri ch'e li -so11ano: lun'O 
d'eque!li chi-amano Q ualtret, laltro Mischatot, molto 1piacevoli nel sentire»; d. Copia de vna 
littcra dei Rc de Portugallo mãdate ai R.c de Castdla dei viaggio e sucesso de lndia (no fim: 
Impresso in R.oma per maestro ]oanni de &sicken nel anno MCCCCCV. n di . XX/11 de 
Octobre), foi. b !III' da e,dição fac-similada de Eugénio do Canto, Lisboa, 11906. - Não é 
descabido ·re·ccl"dar aqui os versos de Camões ,a propósito rela visita do re i ,de Melinde 'a Vasco 
da Gama, aliás menos 'lisonjeiros que ·a ,informação de D. Manuel: 

Musica traz ·na 1proa, estranha e leda, 
De ~pero som, horrissimo .ao ·ouvido: 
Oe trombetas ·arcadas em redondo, 
Que sem ,concerto fazem rudo estrondo. 

(Lus .. II, 96) 

(') Ver Ramalho Ortigão, Exposição de Arte Sacra Ornamental promovida pela Comis
siío do Centenário de Santo António cm Lisboa, no ano de 1895. Catâlogo de Sua Majestade 
El-Rei, Lisboa, 1895, PP. 48-5'1: José de Figueir«lo, Portugal em Sevilha. Catálogo da Exposi
ção cultural da época dos Descobrime.ntos. Semana Portuguesa, 3-9 de Outubro de 1929, 
s. 1. n. d .. rpp 35~7. id ., L'Art portugais de l'époquc des grandes Découverfes au XX• siêclc, 
nouv. éd., [Paris, 19]]], 1pp. Jil-3. ibid., Museu Nacional de Arte Antiga, Catâlogo e r,uia de 
algumas obras de arte ... representativas de diversos aspectos artísticos derivados do Descobri
mento do caminho maritimo da lndia, Lisboa. 1932, fPP. 22-33; Reinaldo dos Santos, Madre de 
Deus, ap-Guia de Portugal, 1 [Lisboa, 11924], pp. 3'16-7, .e Os Primitivos Portugueses. Lisboa. 
1940, 'P, 27: Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1III, Úisboa~Rio de Janeiro, s. d .. 
pp, 744-5, XVII , 1p, 60; Mário rle- Sampayo Ribeiro, Aspectos Musicais da Exposição de «Os · 
Primitivos Portugueses», Lisboa, ,1943. pp. \'l-2. 
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apenas :'t insistência amá,·el do Dr. J oão Couto, não traz nenhuma contri
buição para o seu estudo artístico, mas sàmentc 11111 pormenor de carácter 
histórico : a o ferta das relíquias ele Santa Auta, que está na origem da Ieitttra 
do tríp tico. 

Damião de Goes é, ao que parece, o único autor que se refere a es te 
facto. Segundo o -cron ista, a rainha O. Leonor, viúva de D. João II, pedira 
ao I mperador Maximil iano I algumas das relíqui as das Onze Mil Virgens, 
e, acedendo de bom grado ao seu desejo, Maximi liano ofereceu-lhe em 1517 
as de Santa Auta, que se guardavam em Colónia. Não é inopor tuno trans
crever aqui o texto de Goes: «E porque era muito devota da bemaventurada 
Santa Ú rsula, guia e capitoa das virtuosas mártires Onze Mil Virgens, pedio 
per suas cartas ao Emperador Maximil iano, seu primo com irmão, que lhe 
quisesse mandar algúas relíquias destas santas virgens, o que lhe concedeu 
fàcilmente, e dentre todas mandou tirar do Mosteiro de Santa Úrsula da 
cidade de Colónia Agripina, onde estão todas estas sepultadas, as·da bemaven
turada Santa Auta, e as mandou entregar a boa guarda a Francisco Pessoa 
que então era feitor del Rei em Flandres, residente na vila d'Anvers, pera 
as mandar à Rainha, como o fez em üa nau holandesa, que chegou ao porto 
de Lisboa aos dous dias de Setembro deste ano de mil e quinhentos e dezassete, 
e aos doze do mesmo mês mandou el Rei· Dom Emanuel, que então estava 
em Lisboa, que levassem estas relíquias ao 1\1osteiro da :rv[aclre de Deus, na 
mesma nau em que vieram, o que se fez com muita festa e companhia de 
navios e bateis embandeirados, posto que todo o Reino então esteYesse de dó 
pola Rainha dona Maria. Como a nao ancorou defronte do Mosteiro da Madre 
de Deos, foram alguns cónegos da Sé tirar as relíqt1ias, e as trouxeram a 
te rra, onde a Rainha dona Leanor e o Príncipe dom João seu sobrinho as 
estavam esperando. Da praia foi a 'arca em que vinham levada com solene 
procissão ao Mosteiro, e postas per dom :Martinho da Costa, Arcebispo de 
Lisboa, em um aliar que na Igreja pera isso a Rainha dona Leanor mandou 
fazer» ( ' ) . 

(' ) Quarta e ultima parte da Chronica do Felici.ssimo Rei Dom Emanuel, composta per 
Damiam de Goes ... Bm Lisboa em casa de Francisco Cort1e-a ... 11567, foi. 32 • •. A-crescen
te-mos que a:s ,rc-líquias rde Santa Auta não foram as únicas trazidas de Colónia. Bm ,1544 foram 
rla·das ,nesta ci"da:de ao Jesuíta Pedro iFabro duas <eabeças das Onze Mil Vir,;rens e certo núm:ero 
de outras reliquias; ,uma vez -em •Por,tugal, F<abro ·o·fereceu-as no ano :seguinte ao Colégio dos 
Jesuítas de Coimbra, ao Roei ,e à Rainha e a·o •Príncipe ,O. João. Gf. P. Fabro, Epistolac, Memo
riafe et Proccssus, Madrid, 1191 4, ,pp. 306, 309-3'10, 679-680 (= t. "18 dos M on. Hist. Societ. 
lcsu): Episto/ae Mixtae, l (•1537-154'8), Madrid. ·1898, ,p. 201 {= t. •12 dos Mon. H. Soe.!.). 
A respeito de certas relíqui'as trazidas mais tar.de de Colónia ,pelo Jesuíta Inácio Martins, d. 
Henry Thomas. Um desconhecido espécime tipográfico do impt'essor da primeira edição dos 
«Lusiadas>, in Boletim da Bibf. da Uniu. de Coimbra, XV {Coimbra, 1942). pp. 303 ss. Sobre 
relíquias das Onze Mil Virgens levadas ipcla Companhia de Jesus ,para o Brasil ver M. Robert 
Ricard. l.cs Jés11ites au Brésil pcndant la secondc moitié du XV/• siécle {1549-1597), Méthodes 
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O cron ista de D. Manuel esta\·a bem in formado. É prová\·e\ que, durante 
a sua longa permanência na fe itoria por tuguesa de Antué rpia, tenha ouvido 
falar da dádi va do Imperador; mas o in teresse que revela pelo assun to, a que 
não faltam os pormenores de datas, clc\·erá sem dú vida expl icar-se não só 
por te r consul tado documentação a este respeito, mas também por have r 
ass ist ido à chegada das relíquias a Lisboa . 

A lém deste passo ele Goes chegou, porém, até nós a cópia da carta que 
Maximiliano escreveu em A bril de 1517 a D. Leonor, ass im como a res
posta de agradecimento da Rainha. A impor tância de uma e de outra é bas
tante limitada, e consiste sobretudo em serem o pr imeiro documento que se 
conhece a respei to da oferta do Rei dos Romanos (1). Há todavia um por
menor que escapou ao cronista, pois que, segundo este, Maximiliano mandara 
enviar as relíquias de Colónia para Antuérpia, onde fi caram à guarda do fei
tor Francisco Pessoa; deste modo, ter iam sido remetidas directamente de 
uma para a out ra cidade, sem que entretanto tivesse ha,·ido a in te rvenção de 
qualquer emissário de D. Leonor. P elo conirá rio, a ca ria do Imperador per
mite corrigir ligeiramente as a firmações de Damião de Goes, e concluir, em 
pr imeiro lugar, que as relíquias ele Santa A uta foram confiadas por Maxi
miliano ao embaixador P ero Correia de Atouguia (2), em segundo lugar, que 
foi em Breda que o embaixador as recebeu em 8 de A bril de 1517, enca r
regando-se de as faz er chegar a Antuérpia, e daqu i a Li sboa, por intermé
dio da Feitoria. Na correspondência de Pero Correia e do feito r Francisco 
Pessoa ou .de João Brandão, secretário do embaixador , não se faz qualquer 

missionaires et conditions d'apostolat, ,p.p, 347, 353 (Separata -da Revue d'l·listoire des Mis
sions, Setembro •1937). !Por sua <Vez ,Francisco de Monçón apontava outras existentes nos Mos
teiros ·de Sa·n tos e '<ie •S. Vicente: «-Esta ennoblocida Lisboa 'C'On -los cueI1pos de los sanctos sus 
cibdadanos Veríssimo, Max,ima y Julia ... ; en d monasterio dí! Sanctos, atdonde tambien esta 
,(a cabeça de ,una de das Onze Mil Vdrgines ... En este glorioso monasterio [de S. Vic-e-n~ J 
esta e! braço dei g!or,ioso ,martir sant Sebastian que embió 'el Bmpe,ra'Clor 'Clon ,F-e,rnando -a b 
R·eyna nuestra ~flor.a ..su her,mana» ( Libro primero dei cspejo dei Príncipe Christiano .. 
[Lisboa}. 11571!, ifoL 224v). Note-se o 1poema -de Diogo Bernardes 'SObre a «H istória <lc Santa 
Ursula» ( V arias Rimas ... , Lisboa, 11608, fois. 58"-70'; d. fois. 7ov,72•J. 

(') Na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Itl, ,cit., ,p. 7,H , faz-.sre rápida refe.
rência à carta <lo Impcrador; -crc-mos, todavia, qu-e está inédita. 

(
1

) Acerca desta missão de !Pero Correia ,a Flandres, ver Visconde ide Santarém, Quadro 
elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal com as diversas potências do mundo, 
III, Paris, ·18·43, rpp. ,l85JJ90. e sobretudo Ans. Braamcamp Freire, Notícias da Feitoria de 
Flandres, Lisboa , 1920, rpp. VI, 106, 223-248 (.c,f, ,~ambém T orre do Tombo, Corpo cronol., 
p. /, m . 21, does. 22, 63, 70). Designado em meados de Agosto de 115,16, ,Pero Correia ipartiu 
de Lisboa e m Outubro, ·chegou -a Bruxelas em 8 ·de Ja neiro de 1517, e ,permane-ceu em Flan
dres até meados de Abril; 'ia "e';$pe<:ial mente e-ncarregado de negociar o casamento de 'lieonor, 
irmã de Carlos V, com o futuro D. João III. Sobre <este embaixador, d. <ainda Visconde de 
Santarém, Quadro elementar, II , Paris, '1842, rpp. 23, 36~·1, St\; Relações de Pero de Alcáçova 
Carneiro, Conde da ldanha, do tempo que ele e seu pai serviram de Secretários {1515 a 1568), 
ed. E. Campos <le Anch,ada, Lisboa, 1937, pp. 222·3, W; A. C. Sousa, Provas da História 
Genealógica da Casa Real. II , Lisboa, 1742, s>. 3H. 
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referência às relíquias, mas sabe-se com efei to que Pero Correia se encon
trava na Corte de 1\1aximiliano cm da ta que coincide precisamente com a da 
sua carla: num dos primeiros dias el e A bril , provàvelmente em 4, par tira para 
Brecla a fim ele clcspedir-:c;e do Imperador, e cm 15 já eslava ele regresso a 
A11tt1érpia que deixou no dia seguinte a caminho ele Londres(') . 

Como, po r outro lado, lVlaxi111iliano se refere à demora no cnY io das 
relíquias, é leg ítimo supor que o ped ido ela Rainha é anterior à missão de 
Pero Correia (2) e que este fo ra incumbido de o renova r, o que certamente 
11ão deixou de fazer quando, no começo de Fevereiro, fo i recebido cm Antuér
pia pelo Imperador (3); esta diligência expl icará a entrega das relíquias dois 
meses mais ta rde. 

Maximil ianus diuina fau enle ele
mentia Rornanorum Im perator sem
per A ugustus etc. Serenissima P rin
ceps, soror et consaguinea nost ra 
cariss ima, salutem et fra te rnam be
nevolen tia m cu m incremento omni s 
boni . 

Consignauimus inpraesentiarum ad 
man us honorabil is nobis sincere di
lect i Petri Correa -con < sili > arii ct 
oratoris sereni ssimi commun is fra
t ri s nostri cariss imi reg is P or tugal
!iae reliqui as Diuae Aulae Virginis, 
quae f ui t comes et socia tam itineris 
quam passionis Sanctae V rsulae re
gin ae, cu ius fama Deo auctore iam 
dudum in omne uniuersi christiani 
orbis angulum insonuit. Deprompsi
mus autem eas ex fel iciss imo geni
tor is nostri carissimi thesauro el 

Maximiliano por favor da C le
mência Divina Imperador dos Ro
manos sempre Augusto, etc. Serenís
sima Princesa, nossa p rima co-i rmã 
muito amada, saúde e frat erna dedi
cação com acrescentamento de todo 
o bem. 

Confiámos hoje ao honrado e a 
nós mui aceito Pero Correia, conse
lheiro e embaixador do Sereníssimo 
Rei de P ortugal, nosso co-irmão mui 
amado, as relíquias da Virgem Santa 
Au ta que fez parte do séquito da 
Rainha Ú rsula e com ela comparti
lhou o martírio, a fama da qual, pelo 
poder d e Deus, desde há muito tempo 
se estendeu a todos os cantos do 
mundo c ristão. As relíquias t irámo
-las do riquíssimo tesouro <lo nosso 
mui amado pai, e tendo ordenado 

(1 ) V~r Ans. Braamcamp Frc-ire , Noticias_, 'PP. 235, 346~8, J. S. Brewer, letters and 
papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII, vol. U, rparte 'II, Londres, 1·861. 
n.º 3230: .carta <le Seb. Giustiniani ao Ooge de Veneza, 12 Maio !!5•17. O ·embaixador rportu
guês em Roma confirma a visita de P. Corirei-a a Maximiliano no ·começo de Abril : «O emba-
xa'Clor rele Castela, vendo4ne no 1Paço, me mostrou uma carta d corte .dei Rei Ca rlos, -em que 
lhe escreviam que 1Pcdro Cor.reia ira rpartido -e 1ckspedido, -e que se ia despi'<lir do Emrpemdor» 
(car,ta de Miguel da Silva a D. Manud, <le Roma, !J·6 de Abri ! de '1517, ·in - Corpo Diplomá• 
tico Português, I. Lisboa, 1!'862, p. 432). 

(
1

) Josê .da Silva Figueiredo, Os Peninsulares 11as «Guildas» de Fla11drcs (Bruges e 
Antuérpia), :Lisboa, •194'1. rp, 69, admite que ·o ,pedido ,tenha sido feito ·em 1J5il5. 

(
1

) Braamcam:p Freire, ob. cit., ;pp. 222-3. 
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curauimus ex Austriacis nostris lari
bus huc ad nos usque deferri in 
Belgas, rnittimusque ad Serenitatem 
Vestram non minus liberali atque 
hilari animo quam Serenitas Vestra 
sincero ac pio a nobis si bi hasce re
liquias communicari desiderauit. Ni
hil est in rebus nostris aeque carum 
quod non cupiamus pro satisfactione 
et desiderii sui et mutuae nostrae 
necessitudinis atque beneuolentiae in

tuitu partiri cum Serenitate Vestra. 
Quocl si in ea morae quidpiam inter
cessit, certe tam longinquae profec
tioni et ingentibus actionibus nostris 
quibus inuolnti sumus et non remisso 
animo ascribere debebit. 

Reliqua quae nostri erga se amo
ris prae se ferunt singulare testirno
niurn latius in tell iget Serenitas Ves
tra, quam Deus Omnipotens cum 
Serenissimo Rege commune fratre 
nostro carissimo feliciter conseruet. 
Datae in oppido Preda (') die VIII 
Aprilis anno Domini M DXVII, regni 
nostri Romani tricesimo secundo (2). 

que dos nossos Paços de Áustria nos 
fossem trazidas à Bélgica enviamo
-las agora de bom grado a Vossa 
Serenidade, com satisf?ção igual aos 
sentimentos de sincera piedade com 
que Vossa Serenidade nos manifes
tou o desejo de as receber. Nada com 
efeito -possuímos, por mais precioso 
que seja, que não desejemos repartir 
com Vossa Serenidade, como justi
ficação do vosso pedido e dos nossos 
laços de parentesco, e, além disso, 
em consideração do nosso bem que
rer. E se neste caso sobreveio alguma 
demora, deverá ser levada à conta 
não só ela grande distância, mas tam
bém dos graves negócios que pesam 
sobre nós, e da nossa consequente 
intranquiliclacle de espírito. 

Quanto às demais provas do nosso 
amor para convosco, mais ,largo e 
singular testemunho receberá Vossa 
Serenidade, a quem Deus Todo-po
deroso conserve e prospere, assim 
como ao Sereníssimo Rei nosso co
-irmão muito amado. Escrita na ci
dade de Breda (') , a 8 de Abril do 
ano do Senhor de 1517, e do nosso 
reinado o trigésimo segundo (2). 

O parentesco que por parte de sua mãe, Leonor <le Portugal, irmã de 
Afonso V, ligava Maximiliano à viúva de D. João II explica fàcilmente a 
dádiva do Imperador à Rainha sua prima, que acaso teve conhecimento da 

(
1

) Não ,pudemos eirccntrar noutras fontes a confirmação da estadia de Maximiliano em 
Breda ,n·este ,ano; ,em todo o K?aso pe,rmanecera rai frequentemente 'C'IIl datas ianteI'iores; d. 
Gachaixl, Col!ection des voyages des Souverains des Pays~Bas, •I. Bruxelas, ,1876, ip. 1109. ÚC 
Glay, Correspondance de /'Empereur Maximilien J•r et de Marguerite d'Autriche, sa filie, Gou~ 
vernante des Pays~Bas, de 1507 à 1519, 1I. Paris, 11839, ipp. 97~8, 99~102, l,16J7, 449~450. 

(:) Biblioteca !da Ajuda, ms. 5I~V~I, fol. 11{,0v. A 'Cópia quinhentista é iprece<lida, da 
,nota seguinte, da mesma •mão: «Carta do Empera-dor pera a Rainha dona Lianor sobre as 
relíquias que lhe ~nviou». 
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existência das relíquias em Colónia por alguma das numerosas edições sobre 
a vida das Onze Mil Virgens (1). Por outro lado, as relações de amizade 
entre o Rei dos Romanos e a Corte de Portugal não menos contr ibuíram 
para a aceitação do pedido de D. Leonor. 1\'Taximiliano envia os seus embai
xadores a D. :Manuel (2), este não de ixa de protege r os interesses materiais 
do Imperador (3), que retribuía, além de mais, com a sua admiração pelos 
recen tes descobrimentos e conquistas na Ásia e em África('' ) . A polí tica dos 
casamentos tend ia igualmente a apertar ma is estas relações ; em Agosto de 
1516 D. Manuel incumbia Pero Correia de propor o casamento de seu filho 
primogénito com a Princesa Leonor, mas já em 1509 a Rainha D. Leonor 
enviara o F ranciscano Nicolau de Antuérpia junto da Governadora dos Paí
ses Baixos, f ilha do Imperador, com o mesmo encargo C) . Maximiliano ter ia 
enfim de apreciar, sobretudo, a atitude de D. João II, que, ao saber da sua 
prisão pelos Governadores de Bruges, enviou Duarte Gaivão por embaixador 
a F landres, do mesmo modo que se apressou a comunicar às suas cidades e 
vilas a boa nova da libertação do Imperador ( 6

). Compreendem-se por tudo 
isso os termos a fectuosos da sua carta à viúva de D. João II. 

A Rainha D. Leonor não tardou em responder a seu primo, a quem 
ficará em perpétua obrigação. A sua eterna gratidão será de longe inferior 

(') Cf. L. Hain. Repertorium Bibliographicwn in quo libri omni!s ab arte fypographica 
inuenta usque ad annum MD. typis expressi ... ue/ enumerantur ... , vol. I, parte II, Stuttgard
-Paris, '1827, ,P. 3117 (n.º 6621). vol. II , ,parte I, id., 1819, ,p. 73 (n.º1 8742-5). W. A. Copin
ger, S upp/ement to Hain's Repertorium Bib/iographicum, vol. II , ,parte 'II , Londres, .1902, ip. 

134 (n." 5909,13) . 
(

1
) Cf. T. T ., Gav. 20, m. 7, n.• 31, carta <ie crença, original, de Jorge Hadrenay, de 

26 De, . 1513. 
(•) Ver Luis de Matos, Les Portugais en Francc au XV/• siécle. Etudes ct documcnts, 

Coimbra, 1952, pp. 256-7. 
(' ) «O Emperador toma gram ,passat-emrpo em ·saber <las reousas rda crndia e dos reis que 

sam sojeitos a Vossa Alteza, e hã ipor mui gram feito a guerra d'Afrka, assi 110 reino de Fez 
como 'ºº ·de Marrocos, sobre que muito me tem .preguntado tudo. Os senhores e tpavos nam 
falam em nem hüa oeousa tanto. como em estas conquistas de Vossa A'1tez,a> (carta de Tomé 
Lopes a D. Manuel, de Augusburgo, 23 Maio de 1515; cf. T. T., Corpo cron., parte / , maço 
17, doe. 126, e Ans, Bra:amcamp Freire, Noticias da Feitoria de Flandres, cit., 1pp. 104-5). 

(') Ver .Le Glay, ob. cit., I, 1pp. t163-5, Margarida ·concordou !Ck·sde logo 'Com o ·con• 
trato do casamento; ·seu ipai, embora lhe fosse igualmente favoráve l, foi porém ,de opinião que 
se deveria adiâ-lo ,por ,algum tempo; mas em •1Srlil e em 1513 ipen.sava em <:asar a Princesa 
~onor com 'O ,Duque d~ Lorena (id. ibid. 'PIP. ·166-71, 404-5, II, '1939, ipp. 204-5). IOOuzida 
por Maximiliano, a Duquesa de Baviera, 'Sua irmã, 1propunha em i:1519 o casamento de seu 
fil ho primogénito com ,uma das filhas ·de D. Manuel, escrevendo nesse ,sentido ao Rei e a 
D. Leonor '(T. T .. Gav. 10, m. 5, N,"' 38, 39; cópias na Bibl. Évora, c-od. ';~~ ) . 

(
1

) Ver R. Pina. Crónica de D. João li, Lisboa. 1792. pp. 882 ss., Livros antigos Portu
gueses - H98-l 500- da Biblioteca de Sua Majestade Fidelíssima descritos por S. M. el-Rei D. 
Manuel, L ,Londres, rJ929, ip. 368, II , rpp, 1197-9. Bibliografia Geral Portuguesa, II , Lisboa, 1942, 
pp. XXXV-VII , Artur de Magalhães Basto. Livro antigo de cartas e provisões dos Senhores 
Reis D. Afonso V, D .• João 11 e D. Manuel I do Arquivo Municipal do Porto, •Porto, 11940, 
pp. 61-2. Pelo mesmo tempo Maximiliano recorria a'O empréstimo de trinta mil -cruzados junto 
do nosso feitor -em iFlandres (B. Freire, Notícias, cit., pp. 77 -8J. 
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à liberal idade de Max imiliano, a sua profunda alegria por estar na posse de 
uma tão santa e desej ada dádiva não poderá traduzi-la por palavras, nem o 
Imperador da r-se conta dela; a sua oferta é daquelas que não consentem 
rcl ri buição mate ri a l, e ,·eio por isso es t rcit.ar ainda mais os seus laços de 
amizade. As relíq uias de Santa Auta, acrescenta 1 foram recebidas, como 0 

111ereria111, com toda a veneração e respeito, e colocadas no Con,·ent o da 
:\ladre de Deus; as ,·irtudes do clemente Impe rador, essas colocou-as no seu 
curação ( 1

) . 

Não fo i cs la aliá ::; a ún ica oportunidade cm que o .Rei dos Romanos tes
temunhou a s11a amizade para com a Corte portuguesa: em data pon-entura 
anterior oferecera à Rainha D. Leonor e a seu irmão D. Manuel f um cerlo 
número de retábulos que ambos legara m por sua ,·ez ao Co1wento de Jesus, 
de Setúbal, do mesmo modo que a presenteara com um Santo Sudário (2 ) . 

(') Sacratissimo et inuictissimo •Principi Caesari semp-e r Augusto fre.tri et consaguinco 
carissimo Leonora, etc. 

Ncc humana llogua cJilp!tcari nec et an i.mo 'Concc pi potcst gaudio ,ct la et1tia afft'cc rit 
Vestrae Maiestatis sanctum a'C tamdiu optatum munus, cuius sane ,p:-aesentatio mutuam ami· 
citiam 'OOStl'am •licet pluribus anre-a bendiciis satis iam spe,ctatam nunc tamen u-el ,maxime con• 
firmauit nosq~ ima.-gis 1~r:pctuo obligauit. R:eliqula·s ipsas ut ·nobis icarissimas qua licuit ireue· 
rentia ct honore excepimus, casque (1prout Sanctam Virgincm d .!cebat) et ,in Vestalium Vir· 
ginum templo Diuae Virgine Dei Matri <le.dicato ·et summam Vestrae -0:lsitudinis demcntiam 
ac ,uirtutes in cor-de 1nostro repcsuimus, ut c um re-ferendi ipotestatem diuini .beneficii magnitude 
,prae-ripiat ,gratias saltem immortales <pro immorta!i dono agamus, 4n hoc tant~e liberalit>ati longe 
·impares nisi \Sua innata humanitas ac nostra •praespecta ob:seruantia satis ,pro nobis loquerctur. 
S-ed reforet haud <lubio Deus Optimus Maximus qui nec uestram <pietatem suis ' caele,stibus 
praemiis iirremuneratam nec no.stras prt?ces irritas esse sinet. quac (quod 11cstrae opis cst) 
5i.ngularem eiu.s in nos .animo ben-!uolentiam <Ct summum tantae uir,tuti honorem ,pel'petuo habi· 
turae sumus. 1Bene ua!'eat et-c. {Bibl. <la Ajuda , ms. 51-V-1. foi. léW, côpia, sem data. da m-esma 
mão qur: a carta de Maximiliano. No fel. •160v lê~se: «R ,<epos)' ta da Rainha a ,esta carta>). 

(
1

) Cf. Luis Reis Santos, Estudos de Pintura Antiga. Lisboa, ,I9H, ,p. H9, ·e Reinuldo 
dos Santos, Madre de Deus, 'Cit., p. 313. 



RETÁBULO DE SANTA AUTA 
Partida de Colónia das relíquias de Santa Auta 

Cheg<1da a Lisboa das rC'liquias de Santa Auta 



RETRATO DE ANTÓNIO MANGIN 

M iniatura 

CAIXA DA MINIATURA 

Face interior da tampa 

CAIXA DA MINIATURA 

Face exterior da tampa 

CAIXA DA MINIATURA 

Face exterior do fundo 
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IDENTIFICAÇÃO DUMA MINIATURA 

DO SETECENTOS 

POR 

AYRES DE CARVALHO 

D E tantas obras - especialmente re tratos - indevidamente atr ibuídas aos 
pincéis do jovem francês Pierre Antoine Quillard ( 171 1-1733 ), apre
semamos hoje uma preciosa min iatura bem conhecida dos esclarecidos 

«Am igos» do nosso exemplar e primeiro Museu de Arte. Trata-se do suposto 
retrato de «D. António de Menezes e Lencast re, um dos Meninos de Palhavã, 
filho natura l de El-Rei D. João V e da Flor da Murta», que per tenceu ao 
ilust re Académico e Arqueólogo lgnácio de Vilhena Barbosa ( 18 11 -1890) 
e foi adqu irido pela «Comissão executiva para o Museu pela quantia de 
50.000 reis, pagos pelo rend imento do legado Valmor, cm Agosto de 1903, 
a António Joaquim da Silva Ribeiro». 

Todas estas notícias se encontram apensas à ficha de inventário do 
Museu Nacional de Arte Antiga, num manuscrito assinado por «Nunes J.ºr» 
( 1840-1905), ao tempo Director da Academia e do Museu de Belas-Artes 
de L isboa. 

A atr ibuição desta miniatura a Quillard, sempre considerada duvidosa 
na mente esclarecida do actual e ilustre Director do :Museu, deve datar de 
1929-30, quando do «escândalo do Louv re», chegando-se, no entusiasmo da 
polémica, a considerar um émulo de \Vatteau o insignificante sniveur e pas· 
ticheur das incomparáveis fêtes galantes. 

Na sequência de atribuições indocumentadas, passou a dar-se a Quillard 
a autoria dos melhores retratos do tempo de D. João V, a exemplo dos de 
D. Luís da Cunha (hoje bem identificados por Réau como sendo de C. 
Vanloo e Perronneau), os do 1. 0 Duque de Cadaval e sobretudo a célebre 
Galeria dos Duques de Bragança do Paço Ducal de Vila Viçosa, há pouco 
identificada por nós, sem contestação, da autoria do italiano Domenico Duprà 
( 1689-1770), que, de 1719 a 1730 foi o retrat ista régio de el-rei D. João V 
(Diário de Lisboa, 7-5, 19-7, 27-7, 2-9 e 24-12, de 1954). 

Encontra-se a citada m iniatura assente numa caixa de madeira gracio
samente lavrada, vendo-se ao centro dois corações sobrepostos e as palavras: 
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«VNIA IAMAIS», que numa primeira análise mais me pareceram significar 
um presente de «noivado», tão vulgarizado no séc. XVIII, que afectuosa lem
brança dum filho para sua mãe. 

Mas só ident ifi cando a personagem retratada seria possível ac redi tar 
na suposta faceta de Qui llard como miniaturista. 

A famosa e galante «Flor da Murta» - D. Luísa Clara ele Portugal 
( n. em 11 -8-1704 ), dama da ra inha D. Mar ian a de Á ust ri a - casou no ano 
de 1719, com 15 anos, segundo a notícia <la Ga~eta de Lisboa, ele 28 de De
zembro <lesse ano: <<A 19 se declarou o casamento de D. J o rge de Menezes, 
com a Sr. D. Luísa Cla ra de Por tugal, dama da Rainha Nossa Senhora, e 
filha de Bernardo de Vasconcelos e Sousa». 

Teve o primeiro filho, D. António, em 1 i23, a que se seguiram D. Ber
nardo em 1726 e D. Jorge em 1728 (Hist. Genealógica, de D. Ant. Caetano 
de Sousa). Os amores do re i e da Flor da Murta, diz-se e é de crer, devem 
ter começado por 1729-30, tendo nascido em 22 de Maio de 173 1, uma única 
filha, D. Maria Rita de Portugal, qt1e não chegou a ser reconhecida por 
D. João V. 

Os populares «M·eninos de Palha vã», notóriamente reconhecidos pelo 
«l\1Iagnânimo» como seus «filhos illeg itimos de molheres limpas de todo o 
sangue infe to», foram; D. A ntónio ( l i 14-1800) , duma d ama francesa não 
identificada; D. Gaspar ( 1716-1789), filho de D. Magdalena Maxima de 
Miranda, e D. José ( 1720-1801 ) , de D. Paula Teresa da Silva. Esclarecida 
a descendência legítima e ilegítima da Flor ela Murta e os filhos reconhecidos 
por D . João V, passamos a julgar fantasioso e absurdo aceitar o retra tado 
da miniatura como sendo D. António e por demais um dos «Meninos ele 
.Palhavã». 

Na citada miniatura, por razões que ignoramos e em da ta difícil de 
precisar, foi cometida uma grave e grosseira fraude, apenas compreensível 
se fo i execu tada por um desonesto coleccionador, va lo rizando-a com a atri
buição duma personagem de sangue rea l. 

Mas vejamos em que consistiu a fraude. Na pane externa ela caixinha 
que contém a miniatura aparece a segu inte legenda manuscrita, mui to sumida 
pelos anos mas ainda ·visível: «Fait 171 7 E n Loraine ou il cst né en 1693» 
(e não 1698, como se lê no inventá rio). 

A darmos crédito a este documento, sem dúrida coe,·o, o retrato e111 
referência tinha sido pintado na Lorena, em 1717, e a personagem retratada 
ali tinha também nascido em 1693. 

Depois, com a mesma tinta e semelhan te caligraf ia, lemos no in terio r 
da caixa : «Portrait verita/ ble de A ntoine/» (a seguir dois grandes be rrões 
de tinta maldosamente lançados sobre o nome e a qualidade da personagem 
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retratada, deixando no entanto antever algumas letras que muito nos aju
daram a ·decifrar o enigma). 

Depois lêem-se claramente as palavras : «de Portugal/ est mor le 2..t- ele/ 
Ma rs de 1766 a/ Lisbonne dan la / Maison de la/ Monoye/» . 

A seguir, com outra letra e tinta diversa: «mama 30 Janeiro 1785». 
Achamos estranho que uma personagem de tão elevada gerarquia tivesse 

morr ido na Casa da Moeda e a data de 1766, assim corno o nascimen to em 
1693, nada se relacionava com qualquer dos filhos de D. João V. 

r-a, f-l/e,,,r1-
_,{n,1-; t" 11 e. 

Todos os elementos nos foram genti!menLe fornecidos pela ilust re Di 
recção do lVIuseu, no sentido de se poder <leci frar o nome da personagem 
propositadamente escondido sob as manchas de t inta, mas inútilmente. Pen
sámos então que a Ca.zeta de 1766 nos poderia elucidar, pois certamente não 
deixaria de se referir à morte de tão importan te personagem. 

Em nenhuma biblioteca ou arquivo encontrámos a Ca-zefa, desse ano, 
pois, por razões que ignoramos, não se chegou a publicar. Recorremos então, 
como habi tualmente, aos arquivos parO(Juiais <la Torre do Tombo, com potl
cas esperanças de êxito na busca do óbito do hipotét ico fidalgo. 

Não foram inúteis os nossos esforços, e a nossa surpresa enorme quando 
deparámos com a morte dum artista no «Páteo da Moeda», al i a S. Paulo, 
em vez do «suposto filho da Flor da Murta», mais um fruto da imaginação 
<los românticos .. 

Reza as :; im o documento do Livro de óbitos da freguesia de S. Paulo 
(-+.º -2 ~O- Lisboa): <<1766»-A margem: «AnLº .Mangim Não fez tttº 
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caza<lo q foi com D. J oanna Fr. cR» - «Em os V inte esinco dias do rnes de 
Março de mil settecentos, esessenta, ·eseis, falleceo dentro do Pateo da 1'1Ioecla 
de idade Settenta, etres, annos Antonio Mangin cazado com Domna Joanna 
Francisca Martim. recebeo todos os Sacramentos, e foi sepultado na Igreja 
Nova. Deque fis este termo, dia, mes, cera, corno acima. o vigr. º J oáo Rois 
das Neves». 

Vejamos agora como foram interpretadas as legendas in visíveis da rni 
niawra 11 0 citado manuscri to apenso ao im·eniário elo Museu (notícia dada 
pelo senhor conse rvador Luís Keil cm Agosto de 1929 ) : <<Por t rait ve ri ta/ blc 
de Antoine/ (Menezes Lencastre/ General ele l'année Ro/yale) de Portu 
gal. .. ». 

Nós interpretámos de maneira bem di versa a ci lada legenda, primeiro 
pelo conhecimento que tivemos da certidão de óbito e depois pela facilidade 
de se lerem os finai s de algumas palavras, visíveis apesar da grosseira fraude 
dos berrões de tin ta. 

«Portrait verita-/ ble de Antoine / (Th!Jengin Tailleur/ Général de !VIono/ 
yes ) de Portugal, ... ». 

Obtivemos assim mais alguns dados biográficos, ainda bem escassos, 
acerca do «insigne Mangem», de que fala C:irilo, repetindo o q11e escreve11 
V ieira Lusitano quando no seu «Poema» cri tica mordazmente o arqui tecto 
Ludovici: « ... E foi para que hum Retrato/ Seu lhe fizesse de meio/Perfil, 
para que servisse/Na Moeda de modélo :/ A sim, que da mesma o Mestre/ 
Insigne Mangem, perfeitos/Fizesse por elle os cunhos/P ara imprornptar os 
dinheiros/Isto a pezar foi daquelle/ Duro Cyclope Tudesco,/Que no thesouro 
da graça/ Real gozou cabimento :/E que da rustica esfera / De Fabro não 
excedendo/ Contra a natureza o nome/ Pôde usurpar de J\ rqui tecto/ ... ». 

É a medalha comemorativa da batalha de Matapan, uma das obras mais 
características do talento de «A. Mangin», como ele assinava, e a que melhor 
nos 'esclarece sobre a pro vá vcl aprendizagem em Nancy, no Ducado <le Lo
rena. 'Esta, enfraquecida e desmantelada por sucessi\·as guerras com a França, 
só depois de 1697 e pelo Tratado de Ryswick, consegue obter uma paz du
radoura e governada por um príncipe de eleição, o duque Leopoldo l (1 679-
-1729), que criou escolas de medicina e de direito, uma Universidade, um 
teatro e a Academia de Pintura. Teve Nancy a sua <<Casa da Moeda» e ali 
nasceu o grande medalhista e arquitecto Saint-U rbain ( 165-1-1738 ), que ora 
nos interessa , sem esquecer tantos outros ar tistas como um Callot, de que a 
Lorena ainda hoje se orgulha. 

Sendo Sain t-Urbain o magnífico medalhista da «Moeda Pontifical», 
em Roma, foi chamado em 1703 pelo duque da Lorena, para conser vador 
d-o seu «gabinete de medalhas», nunca cessando de produzir obras-primas e 
criando ao mesmo tempo uma bela plêiade de discípulos. Entre estes, supo-



BOLETIM DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 21 

mos ver Mangin por 1717, já noivo de Jeanne Françoise Martin, a quem 
oferece o seu ret ra to metido numa caixinha graciosamente burilada pelas 
suas hábeis mãos de «abridor de medalhas» e com a di visa «Un i á jamais», 
símbolo dum g rande amor. 

São notórias as ·ligações amistosas e a fect ivas da Casa de Lorena com 
a Casa de Cadava l, ta lvez a razão mais próx ima da vinda do art ista Mangin 
para Portugal, dada a profunda renovação da cultura e das ar tes tentada 
em 1720, pelo rei «Magnânimo». 

Já em Novembro de 1720 a Gazela clava a sensacional notkia: «Na 
mesma Casa da Moeda, que por ordem de S. Mag. e pela d irecção do Mar
quez de Fronteyra do seu Conselho el e Estado, e Védor da sua fazenda Real , 
se fabri cou no sit io em que estiverão os Armazens da J unta do Commercio, 
se t rabalha já, e com tan ta expedição, que se tem entregue ás par tes mais de 
dous milhoens de ouro, que veyo nesta ultima frota». 

Assim se transformava o ouro do Brasil 110s «di nheiros» fabri cados pelo 
talentoso Mangin e que ,pagariam as múltiplas obras ele arte elo faustoso rei
nado de D. João V. 

Em Maio ele 1721 é nomeado «abridor de cunhos» para a Casa da Moeda. 
e em Abril de 1727 é o seu valor reconhecido «despachando-o abridor geral 
das medalhas e cunhos destes reinos, com mais 100.0CX) reis annua is, alem 
dos an te riores vencimentos, pagas as obras em separado, acrescendo-lhe o 
encargo de ensinar a sua ·arte». Diz-se que foi «de génio inquieto e orgu
lhoso» e apesar de não gostar de ensinar, corno escreveu Xavier da Costa. 
deixou no entanto bons discípulos, de que destacamos seu filho Paulo A ure
liano Mangin. 

Supomos serem do punho de sua mulher as legendas da g raciosa cai
x inha de recordações, num epitáf io sentido e doloroso, mas não menos como
ventes são as de seu filh o: «mama», islo é, «m inha mãe», falece u em 30 de 
Janeiro de 1785. 

Apesar de desfigurado por dois enormes borrões de tinta, o nome do 
art ista loreno ressurge mais uma vez no seu delicado presente de noivado, 
burilado e esculpido ·pelas suas próprias mãos. 
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CATÁLOGO DA OBRA DOCUMENTADA 

DE JOAQUIM MACHADO DE CASTRO 

E DA SUA OFICINA 

NO MUSEU DE ARTE ANTIGA 

MAR,IA JOSÉ DE MENDONÇA 

O Museu de Arte Antiga possui um núcleo de obras seguratnente identi
ficadas de Joaquim Machado de Castro e de outros artistas que traba
lharam, debaixo da sua direcção, na Casa de Escultura das Obras Pú

blicas. A importância desse agrupamento, para o estudo da nossa escultura ela 
2." metade do século XVIII e princípios elo século XIX, tem passado desper
cebida não só do público de amadores mas também -dos eruditos. Por esse 
motivo se publica o presente catálogo que antecede a exposição que o Museu 
projecta fazer brevemente (1) . 

Estão representados t rês discípulos de Giusti que vieram da Escola de Ma
fra para trabalhar na Estátua Equestre: Francisco Leal Garcia, Alexandre 
Gomes e José Joaquim Leitão. Os esbocetos expostos são as únicas obras 
que se conhecem do t rabalho exclusivamente individual cios dois últimos 
artistas. F iguram ai nda os professores substitutos duran te a regência de 
Machado de Castro na Aula de Escultura, o já citado F rancisco Leal Garcia 
e Faustino José Rodrigues. 

De outros escultores, como N icolau Vilela, Nicolau J osé Possolo e Ber
nardo Duarte, as obras mencionadas - n.08 20, 23 e 24 - são até hoje as 
únicas que conhecemos da sua autor ia. 

Grande parle dos trabalhos apresentados serviram de modelos para as 
mai s importantes obras saídas da Casa da Escultura - o monumento ao Rei 
D. J osé e a ·estatuária para a Basílica da Estrela. 

Dos ,desenhos, todos ela autoria de Machado de Castro, o album, com 
anatomias e estudos preparatórios •para a Estátua Equestre, é documento va
lioso para bem se conhecer o merecimento do artista. 

(' ) A exposição foi inaugurada em ·1954, mantendo-'Se ainda ,patente ao público em duas 
1,alas do ·«lificio novo do Museu. 
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Os modelos e grande parte dos desenhos são provenientes da Academia 
de Belas-Artes. Fundada em 1836, a Academia reunia, além das activ idacles 
académicas, o ensino das belas-aries. Naquela data fo i nomeado professor 
proprietár io da cadeira de escultu ra Francisco de Ass is Rodrigues, úl timo 
discípulo de Machado de Castro, o qual substituiu, na regência da aula, seu 
pai Faustino José Rodrigues, fa lecido em 1829. 

Alguns desenhos que se expõem fo ram oferecidos à Academia pelo Pro
fessor Assis Rod rigues e, são do seu punho, as et iquetas colocadas em vários 
modelos com a ident ificação da autoria. 

Percorrendo um dia os albuns de desen hos do Museu, que pertenceram à 
Academ ia de .Belas-Artes, nos quais existem anotações escritas e assinadas 
pelo Prof. Assis Rodrigues, pareceu-nos que a letra era semelhante à de 
algumas etiquetas coladas nos esbocetos de esculturas, provenientes também 
da Academi a. Comparando as grafias, chegamos à conclusão que tinham sido 
escri tas pelo mesmo punho o que perm ite aceita r, sem reservas, a ident ifica
ção de autoria que antes não inspirava suficiente con fi ança, por se ignorar a 
origem. 

Cerca de cinquenta modelos em barro cozido vieram da Academia de 
Belas-Artes para o Museu de Arte Antiga. Pod iam ser at r ibuídos em grande 
parte à of icina de Machado de Castro, mas preferiu-se apresenta r apenas as 
espécies seguramente identif icadas, pelas etiquetas nelas fixadas ou por 
se conhecerem os originais a que serv iram de modelo. Fazem excepção a esta 
regra os esbocetos n.º11 30, 31 e 32, por se torna r ev idenle a relação do pri
meiro com as figuras das Virl 1utes colocadas na fachada da Basí lica da Es
trela e dos dois últimos com os Ap6slofos de Faustino Rod rigues ( n. 0

• 2 1 
e 22). 

Alguns dos esbocelos mencionados neste catálogo, foram incluídos na 
obra da Oficina de Machado de Cast ro porque pudemos ident ificá-los como 
modelos de estátuas saídas do Laboratório do famoso escultor. São os se
guin tes: Santa Teresa de Jesus ( 17), Sei.o Jocio Eva11gelista (25), Slio João 
cfo Cru:: (26), Santo fltias ( 17), A11jos com os i11slm111e11tos da Paixão (20) 
e Ver6nica (28) para os altares, cruzeiro e capela de Nossa Senhora dos 
Aflitos na Basílica da Estrela; Diana, entre as N infas (29) para a cascata 
da Quinta Real de Caxias. A identi ficação das obras para que ser viram de 
modelo também agora se faz no que respeita aos esbocetos Santa. Teresa de 
Jesus (9) e Seio José ( 10), dest inados a esculturas da fachada e do átrio da 
Rasílica da Estrela, ass im como do desenho representando O Sagrado Cora
çlio de Jesus adorado por Anjos e Serafills (36), esruclo para o baixo-relevo 
que ornamenta a frontaria do mesmo mon umento. 
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É sabido que no Museu de Arte Antiga se guarda o mais importante 
núcleo de presépios existente no País e que, entre essas obras, algnmas há 
atribuídas a Machado ele Castro. O rnoti\·o porque tais espécies não foram 
incluídas no catálogo resulta do facto de, em alguns dos casos, a atribuição 
não se encontrar suficientemente esclarecida. Aguarda-se a oportunidade do 
certame que da colecção de presépio.-, o Museu projecta fazer, para se apre
sentar a obra de 11achado de Castro e da sua ofici na, neste particular aspeclo 
da nossa escultura setecentista. 

ESCULTURA 

JOAQUIM MACHADO DE CASTRO 

Nasceu em Coimbra a '19 de Junho de 
,t-731; morreu e,m Lisboa a !17 de Novembro 
de 1822. Foi discipulo de seu ,pai, o escultor 
ManueJ Macha·do Teixdra, e em Lisboa fre
quentou as oficinas d e Nicolau Pinto, iescul
tor em madeira, e de José de A·lmei-da, o me
lhor estatuário ,português do temp-o. Em 
1756 entra na escola de M,aft-a, <:orno aju
dante de Alexandre Giusti, onde ,permanece 
até •I 770, data em que vem para !Lisboa exe
cutar a &tátua Equeast.re do Rei O. José. 
Na qualidade de ajudantes, acompanharam 
Macha-do de Castro outroo artistas da Escola 
de Mafra - João José Blvéni, Alexandre Go
mes, Francisco úeal Garcia e José Joaquim 
Leitão. E:m 1Lisboa são admitidos os artistas 
Nicolau Vilela, ,Valentim, António Machado 
e Manuel •Lourenço. A ofi-cina estabelecida 
sob a dire·cção de 'Machado de Castro foi 
mais tarde !denominada Aula, Laboratório ou 
Casa da Escultura das Obras Públicas e o 
seu director encarregado de dirigir toda a 
es-oultura ,das obras reais, São de mencionar 
entre estas obras a:s seguintes: rEstátua da Fé 
,para o Palácio da Inquisição; toda a escul
tura em 1Pedra, madeira e barro .para a Basí
lica da Estrela: ~culturas ipara o baldaquino 
da Igreja de S. Vioente de lfora; estátua 
da R•ainha D. Maria tI, na Bibliote.ca Nacio
nal; ie-sculturas <para os túmulos da Rainha 
D. Maria Ana da Austria, no Real Hospício 
de S. 'João Ne;pomuceno, da Rainha D. Ma
riana Víctória, na Igreja !de S. Francisco ,de 
Paula, ,do Rei iD. Afonso IIV, na Capela-mór 
,da Sé de Lisboa, do Inf~nte D. IPedro Carlos, 
no Brasil; estatuária orname:ntal das Quintas 
Reais rele Belém ·e Caxias, ·do •Paládo Pom
bal. em Üo?iras, do V~tíbulo ido Palácio da 
Ajuda; modelos 1para a custódia e ipia bap-
1:ism.al da Sé de Lisboa e para 'O monumento 
a D . ,João VI. no Brasil: obra dos rpro?sérpios 
da Rainha e dos •Príncipes; etc, 

Entre outros trabalhos de Machado de 
Castro são ·ainda de rcitar o ll)resépio assina:!o 
-e relatado de •l,766, feito para o iBene:ficiado 
Oliveira, hoje na 'Sé :de Lisboa, e a imagem, 
de mado?ira de cedro, de Nossa Senhora da 
Encannação. executa·da em 11803 ipara a igreja 
do Orago, em Lisboa. O •a,rtista foi um dos 
professores que dirigiram a Acado?mia do Nu, 
fun·dada 1pelo Into?·ndente Pina Manique, e, 
em ,1&14, a Academia Real das Sciê-ncias ele
geu-·o ipara sôcio. Foram disci<puloo de Ma
chado de Castro, Faustino fosé iR'Odrigues, 
Luís José iferreira, Feliciano Lopes, Bernar
do Duarte, Melchior Gaspar dos Reis, Cons. 
tantino José <los Reis, Nicolau J'Osê Poss'Olo 
e 'Outros. O artista deixou trabalhos escritos 
sobre teoria da arte e obras de carácter 
literârio. 

l - Estátua Equestre do R.ei D. José 1 
Modelo de gesso. Alt. '890 mm. Inv." 
n." 7'83. 

2 - 0 Triunfo 
1Madelo ide gesso ,para o grupo lateral 
direito do .monumento do Rei iD. José ri. 
Alt. 750 :rnm. Inv." n." 784. 

3- A Fama 
Modelo Ide gi"sso ,para o grupo Jater:il 
.-sque,ndo do monumento ao Rei .O. 
iJosé II. Ak 750 mm. Inv.~ 111.º 7'85. 

4 - A Generosidade Régia erguendo das 
ruínas a Cidade de Lisboa 

Modelo de gesso do baixo ·re-levo do 
monumento do Rei D. José 'L Altura 
9':lümm. X iLarg, 960 mm. lnv.° :nº 786. 
Estas 'espécies devem ser iptovenientes 
,da A'Cade-mia Nacional de Belas-Artes. 

5 - A Fé 
Modelo ipara a estátua da ~rontaria da 
Basílica !da Estrela. Barro rt>Cozido. 
Alt. 340 mm. Inv.º n.º 60. 
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Numa -etiqueta de ipapel colada ,na base 
lê-se: Joaq• Machado de Castro f. 
•Proveniente <la Academia Nacional de 
Sela-s Artes. 

6 - A Devoçlio 
Modelo ioara a -estátua da Frontaria 
rda Basílica da Estrela. 
Barro 'Cozido. Alt. 340 mm. Inv.º n.º 57. 
Numa etiqueta ·cola-da na base ,lê-~: 
]"' Machado de Castro f. 
,P.roveniente da Academia Nacional de 
Belas !Artes. 

7 - A Gratidão 
Modc.Jo !para a estátua da ;~rontaria da 
Basihca da Estr.efa. 
Barro cozido. Alt. JIIOmm. fov.º n. 0 62. 
•P.oveniente da Academia Nacional ·de 
IB'f"las Artes. 

8 - A Liberalidade 
Modelo ipara a -estátua da frontaria da 
Basilica :da Estrela. 
Barro cozido. Alt. 340 ,mm. Inv.' n.º '59. 
Numa etiqueta de ipapel colada na base 
lê-se: / "' Machado de Castro f. 
Proveniente da Academia Nacional de 
Belas ,Arte.~. 

9- Santa Teresa de Jesus 
Modelo rpara a estátua da frontaria da 
rBasili.ca -da Estrela. 
Barro ,cozido. Ah. 235 mm. Inv.0 n. 0 90. 
Numa etiqueta de papel -colada <11a base 
lê-se: Joaq • Machado de Castro {. 
•Proveniente da Academia Nacional de 
&las ,Artes. 

10 - Siio Jose 
Modelo 1para a estátua do Utrio da Ba
silie>a •da E:stre-la. 
iBaI1ro -cozido. Alt. 205 mm. ,Inv. 0 n." 84. 
Numa -etiqueta ~ pap·?J rolada na base 
lê-se: ]oaq• Machado de Castro f. 
,Proveniente da Academia Nacional de 
Belas •Artes. 

11 - A Rainha D. Maria l 
Modelo ipara a estátua que se encontra 
na Biblioteca Naci'onal tle Lisboa. 
Barro coz.i'do pintado de br-auco. Ak 
2'10 mm. Inv.º n.º 95. 
Proveniente da Academia Nacional de 
:Belas !Artes. 

12 - A Caridade(?) 
Modelo ipara uma -escultura. 
Barro cozido. Ah. 330mm. Inv.º n." 63. 
Numa <etiqueta de ipap·~] colada na base 
lê-se: Joaq .. Machado de Castro {. 

Proveniente da Academia Nacional de 
Belas •Artes. 

13 - Figura Alegórica 
Modelo 1para tuna -escultura. 
Barro cozido. Alt. 230 mm. iJ.nv. 9 n." 91!. 
Numa etiqueta de ,pap·el colada na base 
lê-se: Jonq• Machado de Castro f. 
,Proveniente da Academia Nacional de 
Bc.Jas ,Artes. 

H -Santa Ana e a Virgem 
Madeira estofada. 
Alt. 940 mm. lnv.° n. 0 584. 
Proveniente do Hospital de São José 
(•192~). 
A Imagem foi oferecida, ,em ·1783 ou 8~ 
p,e-la Rainha D. Maria I ao Convento de 
Nossa Senhora da Conceição, de Ar
roio:s. Joaquim Machado de Castro 
«idrou:., dirigiu e re,tocou os ,trabalhos 
de escultura. A ca·deira rfoi iexecutada 
pelo entalhador Jcsé de Abreu do Ó; a 
pintura e dourados ,p:or Tomás úopes. 
(Conf. Manuel Santos Estcve,ns, 
Sant"Ana e a Virgem de Machado de 
Castro. Boi. do Museu Nacional de 
Arte An~iga Vol. I. •pág. 156 ie se,g. 
1948). 

FRANCISCO LEA•L GARCIA 

Natural ,de Santarém, ,nasceu 'Cerca .de 11749 
e morreu em ·1814. Era irmão -do -gravador 
Ga-spar Frois Machado. Foi ,discipulo de 
Giusti na Escola -de Mafra. Sabe-se que mo
delou •lunetas ,para a Basílica de Mafra. Em 
1770 foi -e-scolhido 1para acompanhar Ma.
chado -de Castro quando este veio rpara Lis
boa. Com outros artistas, trabalhou ,na es
cultura adja•cente da Estátua Equ·estre, na 
Estátua da .Pé, ,para 'O 1Palácio oda ln qui-sição, 
nas estátuas de Alfeo e Aretusa, 1para ·o Pa
lácio !do Marquês de 1Pombal, em O eiras. 
São obra sua, segundo Assis Rodrigues. o 
grupo de anjos, na ,capela-'mor da igreja de 
Runa, e duas figuras na fachada de uma 
casa em ,frente do Plácio de Quelu:. Exer
ceu o cargo de Subst-ituto ,na Aula de Ma
chado de Castro. até à data da sua mor,tie. 
(Cirilo. ,págs. 263, 266. 267 e 286: Assis Ro
dri,gues, obr. cit.). 

15 - Apolo 
Múdelo 1para uma escultura. 
Barro cozido. Alt. 340mm. Inv.º n.º 53. 
Numa -etiqueta de rpapel colada na base 
lê~se: Fran. 0 Leal Garcia f. 
Proveniente da Academia Nacional de 
6 ·e-la s •Artes. 
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16-Um Santo 
Modelo ,para u:ma escultura. 
Barro icozido. Alt. 225 mm. fov." n. 0 68. 
Numa etiqueta de 1papel colada ~1·a base 
,Jê-.se: Fran .~" Leal Garcia f. 
,Prove.niente da A'Cademia Nacional de 
Belas tArtes. 

J\iLEXkNDRE GOMES 

Era natural da Picanceira, termo de Ma
fra. Morre,u -em Outubro de ·17&1. Foi disci
:pulo de Alexandre Giusti na Escola 'de Ma
fra. Em 11770 acompanhou Machado de Cas
tro 1para •Lisboa. Com outros artistas traba
lhou nas esculturas da Estátua Equestr,e e, 
-em 17•73, •na ·estátua da Fé, rpara, a •Inquisição. 
Colaborou nas estátuas Ide Santo Elias, San
ta Teresa. Nossa Senhora ·e dos Serafins, da 
Basílica da Estrela, ie nas iestátuas dispostas 
na 1parte inte-rior 'do ba'ldaquino tde S. Vi
cente. (Cirilo, 1págs. 262, 266 e 267). 

1·7 -Santa. Teresa de Jesus 
Modelo 1para a imagem de madeira es
•tofada, 'dum al~ar 'lla Basilica da Es
trela. 
,Barro cozido. Ah. 250 mm . Inv.º •n. 9 75 
TJnha uma- -e-tique<ta ~ 1papel ·onde se 
,lia: Alexandre Gomes f. (Conf. José 
Queiroz, Cerâmica Portuguesa 1pâg. 2&1 
!fig . 1}82). 
.Prove:niente da A-cademia Nacional de 
Belas i.A-rtes. 

18 - S. T omaz de Aquino 
Modelo ipara ,uma escultura. 
Barro icozido. Ak ,250 mm. fov.° n.º 69. 
Numa eti queta >de (papel ·colada na base 
lê-se: A lexandre Gomes f. 
rPro\l'e'Oiente da A-cademia Nacional de 
B·elas •Artes. 

JOSÉ ,JOAQUIM LEIT.,o 

Bra natural de ,Mafra 'e morreu no ano Ce 
11805. Foi discípulo de Giusti na füco!a :!e 
Mafra. Em !)770 veio 'Com Mac~'l.fo de Cas
tro ,para Lisboa. Com outros ,artistas ,traba
lhou ·na escultura ida Estátua Equestre. '!la 
Estátua <la 1Fé e '!la estatuária 1oara a, Basí
lica da Estrela. (Oirilo, ,pág. 263 e 266). 

19 - Dinna caçadora 
Mod'i:"lo ,para uma esc,ultura. 
Barro cozido. -Alt. 3-iO ,mm. Inv. 0 n.º 54. 
Numa etiqueta Ide rpapel :colada na bast' 
lê-se: l° J• Leitão f. 
Prove-niente da Academia Nacional de 
Bt>la•s ,Artes. 

NICOLAU VILELA 

Foi um -dos escultores d-e Lisboa escolhido 
,para auxiliar nos trabalhos da Estátua Eques
tr-e. Segundo Cirilo (,pág. 256) Nicolau Vi
lela 'era 1procura·do ipor uutros escultores ipara 
4:inve-ntar» <em barro ·os modelos das obras 
que <eles se propunham fazer. Deste modo o 
ar,tista deiX'ou grande iproclução que ,se des
conhece como •sendo obra sua. 

20 - Anjo com os instrumentos da Paixiio 
Modelo para a imagem estofada <lo a] w 
tar !de Nossa Senhora dos AMitos, na 
Basíli'ca da Esbrela . 
Barro :cozido. A!t. 2-30 mm. ,fo.v.º n. 0 9-i. 
Numa retiqueta 'ele ipapel ·colada na ·!;,ase 
,lê-se: Nicolau Vilela f. 
Proveniente da A'Cademia Nacional de 
Belas •Artes. 

FAUSTINO JOSÉ RODR1IGUES 

Nasceu em Lisboa em 1JS de Fevereiro de 
1.760. Em IJ 7,73 matriculou-'Se •na Oficina de 
Machado de Castro, de qu·em viria a ser dis
cípulo ,predi]ecto e ,colaborador -em várias 
obras. Em j 786 'Obteve o ,grau de ajudante 
na Aula de Escultura e, no •ano seguinte, é 
escolhi<lo 1para substituto na Academia do 
Nú que ifuncionava na Real Casa ,Pia. Em 
18,14, por motivo da morte de Firancisco 
,úeal Garcia, foi •nomeado Professor ,gubstiw 
tuto ,na Au1'a de Escultura. O 1mesmo "Cargo 
exerceu, ·a 1partir de 11812, na Aula de Dew 
se,nho. Faleceu a ,!•! de Fevereiro de 1829. 

Fau-stino José ROOrigues colaborou, entre 
outras obras, na -ex-ecução da Estátua da 
Rainha D. Maria l que se encontra na Bi
blioteca Nacional, .nos modelos ipara o mo
numento ao Rei D. João VI, a re ri-gir no 
Brasil, no ,retrato do Infante D. lPedro Car
los, no busto do .Ougue de Lafões, etc. Da 
Sll'a obra pessoal hâ que mencionar, alêm 
de outros trabalhos, toda a escultura do tú
mulo oda Rainha D. Maria I, ,na Basílica da 
Estrela, 'C'Stâtuas ,para 'O ,vestibulo do •Pa'iá
cio da ·Ajuda, a -maior iparte dos modelos de 
figuras humanas que ornamentam a baixela 
oferecida a Lord WeJlington, exec·µtados -se
gun-do desenhos de Domingos António ,de S-e
QLreira, as esculturas que 1fez ipara os -mar
queses de iBelas, de Borba .e de •Penalva; 
etc. ("conf. iFrancisco de A-ssis Rodrigues, 
Commemoraçiio, Faustino José Rodrigues, 
Revista Universal Lisbonense. vol. 2, 11842-
-43). 
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211 -São Mateus 
Mode.Jo para ,uma -esoultura. 
Bar.ro cozido. A,Jt. ·220mm. fov. 9 n." 70. 
Numa etiqueta de IJ)ape.] ,colada •na cbasc 
lê-se: Faustino J• Rodrigues f. 
Prove-nicnt-e da Academia Nacional de 
Befas Artes. 

22 - Apóstolo 
Modelo para •uma escultura. 
Barro 1eozido. Alt. 230 mm. fov. 0 n. 0 79. 
Numa etiqueta ide :papel rolada na fren
te <la base lê-se: Faustino José R oiz f. 
,Proveniente da Academia Nacional de 
rBdas 1A,rtes. 

NICOLAU JOSÉ POSSOLO 

Foi discípulo de Joaquim Macchado de 
Castro e rde Faustino }'osé Rodrigues. Em 
·1·843 <era académico !de mêrJto ina A'Cademia 
de Belas •Artes de Lisboa. (Assis Rddrigues 
obr. cit.). iEm 'documento datado ,de 20 de 
Outubro de 11820 é tpassa<la, ipor Machado 
·de Castro, ipwcuração a um Nicolau José 
Possolo que iprovàvelmente seria este ,artista 
{Ferre.ira ide Lima, obr. cit. ,pág. •375). Ra
CZ)'lnSki (Di'c. tpâg. 235) -refere-se a este es
cultor. 

23 - Figura alegórica 
Modelo para uma ,es,c-ultura. 
Assinado: Possollo inv. 
Barro ,cozido. Alt. 340 •mm. fov." n." 55. 
1Proveniente da Academia Nacional de 
Belas iArtes. 

BERNARDO IDUAoRTE 

O nome dest>e artista é mencionado pelo 
Professor iFrancisco <le •Assis Rodrigu~n
tre os <lisdpulos <le Joaquim Ma,cha,do de 
Castro. 

2,4 - A Virgem apresentando O Menino 
Barro ipolicroma<lo. Ah. 350 1mm. 'lnv.º 
n." 464. 
Tinha ,colada uma etiqueta de ipa;pel 
onde ·se .Jia: Bernardo Duarte f. (Conf 
José Queiroz, Cerâmica Portuguesa, 
,pág. 291, fig. 188). 
iProveniente da A·cademia Nacional de 
!Belas •Artes . 

OFICINA DE MACHADO DE CASTRO 

25 - São João Envange/ista 
Modelo para a imag·em :de .madeira, es
tofada que :se ·encontra ITT.um altar da 
Basilica ,da Estrela . 
-Barro cozido. Alt. 250 mm. •lnv.0 n. 0 75. 
Pr.ov-e-niente da Academia Nacional de 
Belas •Artes . 

26-São João da Cruz 
Modelo ipara uma imagem de madeira 

1€'S tofada que se encontra no ·cruzeiro 
da Basílica da Estrela. 
Barro ·cozirlo. Alt. 225mm. ,Inv.9 n.º -85. 
!Proveniente da A'<:ademia Nacional 'de 
1Befa.s •Artes. 

27 -Santo Elias 
1Modelo 1para uma imagem de madeira 
lC'Stdfacl:a que se encontra no :cruX€iro 
ida Basíli'ca da Estr-ela. 
Barro 'COZi:do. A'1t. 2!15 mm. 1Inv." rn." 89. 
Proveniente da Academia Nacional de 
Belas Artes. 

28 - Verónica 
-Modelo (Para a imagem de mad6ra es
tofada do altar do Senhor rlos A-flitos. 
1na Basí.Jica da Estrela. 
,Harro <:ozi'do. Alt. 200 mm. !lnv.0 fl. º 96. 
1Pr:ovi!niente da Academia Nacional de 
iB-e.Jas Artes. 

29 - Diana entre duas ninfas 
Modelo ipara o grupo central da cas
-cata do «Banho de Diana», na Quinta 
Real ,de Gaxias. 
Barro,cozido. Alt. 250. '1nm, Inv.° 'n.º 97. 
1Prov~niente da A'<:ademia Nacional de 
IBelas •Artes. 

30 - Flora 
Modelo ipara .uma escultura. 
Barro cozido. Alt. 320 mm. fov." in." 5-8. 
,Proveniente da A'Cademia Nacional ·de 
Seia'S IÀ-rtes . 

3! - São Judas Tadeu Apóstolo 
M·dcleJ.o ,para i11na escultura . 
IBarro 'Cozido. A1lt. 230 ·mm. ·Inv. ~ ,n.º .8·1. 
,Provenient-e da A'Ca:demia Nacional de 
Bela"S ,A,rtes. 

32 - São Simão Apóstolo 
Modelo 1para· uma escultura. 
Barro 'cozido. •Alt. 220 mm. J.nv." n." 71'1. 
Numa -etiqueta <le ,pap:el colatla ,na frente 
da -base dê.se: S. Simão. 
1Prove-niente da Academia Nacional de 
iB e.Ja.s ·Arte.«.. 
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DESENHO 

JOAQUIM MACHADO DE CASTRO 

33 - Album contendo 94 folhas com dcse
•nhos 'ele Machado de Castro, entre os 
quais se 'fflcontra uma !Sêri"e ick estudos 
,para •a Estâtua ,Equestre. Encadernação 
de !l)t'rgam.inho, ,tendo na capa ·esnito 
a tinta: Livro de Estátuas C. 
Altura 280 mm. X Largura 210 imm. 
•lnv. 0 :n.º 11152. 
,Prow,niente da A<eademia Nacional de 
1&-la,s •Artes. 

34 - Estudo para a Estátua Equestre do 
l?.ei D. José I 
Reepresenta o R-ei a ,cavalo. 
Desenho à ,pena realça·do -a ·sépia. ~ 
idêntico a um -e-studo existente no álbum 
•a·nteriormente mencionado. 
Alt. 250 mm. X !Darg, 1180 mm, Inv .º 

<11. 0 2·823. 
Oferta do Ex. m9 1Senhor Coron·e\ Fer
lI'Cira de Lima, em 11943. 

35 - A Generosidade R.égia erguendo das 
ruinas a Cidade de Lisboa 
Desenho iprnparatório a ,lápis, para ,a 

es~ampa XV11II !cio •livro de Machado 
de Castro «Descripção Analytica da 
execução ,da estátua equ,-e:stre» . 
A -e-squer.da, a ~nscrição: Jonq. Mach , 
de Crst. inv, e desenhou, 'e 'Ilo ie imo, 
à 'Cfireita: Est. XVl/l. 
Alt. 165 mm. X Larg . 1154 ,mm , 1lnv." 
•n.º 1748. 
,Provenii'nte da Ax:ademia Nacional de 
Se-las 1Artes. 

36 - O Sagrado Coração de Jesus adorado 
por Anjos e Serafins 
Estudo para o baixo relevo da fronta
ria ida Basílica <la Estrela. 
De-senha à rpena e IS'anguínea. 
Alt. 297 mm. X úarg. •183 1m m. fov.9 

n.° 880. 
.Proveniente da Ax:ademia Nacional de 
,Bela:s •Artes. 

37 - S. !Pedro 
Desenho à pena. 
Na rmargem inferior, à esquer,da, lê-se: 
!nu, Joaquim . Machado de Castro inu. 
Alt. 306 mm. X 'Larg. 204 mm. 'lnv. 0 

'n.0 2824. 
Oferta -do Ex.mo Senhor Coronel Fer
reira de !Lima, e m 1943. 

38 - S. Pedro de Alcântara 
Desenho a lápis ,e ã pena. 
Alt. 152 ,mm, X !Larg . ·124 mm. Jnv.º 
n." 6711. 
Prownümte da A-cademia Nacional de 
Befas Artes. 
O ferta do Prdfe.ssor Assis Rodrig ues. 

39 - S. Maurício 
De-senho à rpena. 
Alt, 1-SO mm. X ,Larg . ·112 mm. 1Jnv.º 
n.º 643. 
Prownie nte da Academia Nacional de 
Hela•s ,Artes. 
Oferta do Prdfes,sor Assis Rodrigues 

40-Santa Catarina 
Desenho à /p'.erna. 
Na margem infe.ricr, à esquerda, lê.-se : 
1. M achado de Castro. 
Alt. 1.87 mrn. X 1úarg. 112+ mm. Tnv. 9 

11.º 1]1133. 
Prove-nknte da A'cack>mia Nacional de 
Be-las 1Artes. 
Oferta do Prdfiessor Assis Rodrig'lli'S. 

41] - Alegoria ãs Belas Artes 
Des,:,nho à IP.ena. 
Na margem inferior à <direita ]f-se: 
J. Machado de Castro. 
A!t, 175 ,mm. X Larg, 2'14 mm. Inv.º 
,n.º 1Jil30. 
Proveniente da Academia Nacional ,de 
B'elas A'f'te:s. 
Oferta do Prdfe.ssor Assis Rodrigues . 

~2 - Castiçal para uma banqueta d e altar 
Desenho à rpena. 
Na marg·e.m in'feri'or, â esquenda, lé ~se: 
Joaquim Machado de Castro, inventou 
e desenhou. 
A'1t. 12'80 mm. X iLarg. 493 mm. Inv.º 
n. 0 2898. 
Encontrado na anti,ga Oficina de Mes
tre F,reire e entregue 'P"Clo Ex.rnQ S-c
nhor iF:eornando Marde.J. 
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BlBLJOGRAFIA 

Cirilo Volkmar Machado - Colecção de 
Memórias, 1823. 

Francisco de Assis Rodrigues- Commcmora
ções, Joaquim M achado de Castro, Faus
tino José Rodrigues, icm «Revista U,1i11er
sal Lisbonense-», ,1842 e 11843. 

Rac.:yn.ski - Dictionr1airc H istorico-Artistiquc 
du Portugal, Paris, !1847. 

José Qu.? iroz - Ceramica Portuguesa, L'isboa, 
1907. 

H~nriquc de Campos Ferreira Lima - Joa
quim M achado de Castro, Coimbra, 11925. 

Barristas Portugueses - Exposição promo
vida pela Academia 'Nacional de Belas 
Artes no Museu Nacional de Arte Antig a. 
Lisboa, 1938. 

Catálogo da Exposição Bibliográfica, lco
noRrá{ica e Documental relativa ã Estátua 
Equesl.re, Câmara Municipal de Lisboa, 
Lisboa. d 938. 

Luciano Ri~ iro - M achado de Castro e a 
Estátua Equestre, iLisboa, 1939. 

Manuel Mendes - M achado de Castro, Lis
boa, 11912. 

Diogo di Ma-cedo - A Escultura Portugue• 
sa dos Séculos xv11 e xvm, !Lisboa, '1945. 

Manuel Santos Estêvens - O túmulo da 
Rainha D. Mariana Vitória cm S. Fran
cisco de Paula e algumas outras obras de 
Machado de Castro, cm <Subsídios ,para a 
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DA ARTE DA JOALHARIA EM PORTUGAL 

OS ANÉIS NA J OALHARIA PORTUGUESA 

Subsídios para um estudo 

eOR 

MARIA TERESA DE ANDRADE E SOUSA 

PARA se ter uma visão do que foi a joalharia em Ponugal desde que se 
começou a exercer esta arte até aos nossos dias, não pode o in vestiga
dor limitar-se a estudar os exemplares ainda ex istentes dessas épocas 

passadas que são, por vezes, bem escassos. 
Pouco se tem ainda escrito e investigado neste particular, e portanto 

também não é em trabalhos anter iores que esse es tudo se poderá basea r. 
P orém, menção especial deve ser feita ao lino de Joaquim de Vasconcelos 
História da Arte em Portugal-A ourivesaria Portuguesa dos séculos XIV 
a XVI pela sua importância fundamental para o estudo da joalharia dos 
séculos XV e XV I e pelo número de documentos transcritos e citados. 

Para que uma investigação séria e o mais co~pleta possível possa ser 
le,·ada a efeito, há que recorrer ao estudo das jóias mencionadas ou descritas 
em documentos coevos, das jóias representadas cm pinturas e esculturas das 
mesmas épocas, das jóias descritas em obras de autores contemporáneos e 
porventura mencionadas em 'Caiálogos e outras publicações. 

É isto de que nos vamos ocupar neste trabalho e, se bem que o mate rial 
ainda seja dim inuto, o faclo é que poderá, talnz já, levar a conclusões neste 
capítulo da História da Arte em Portugal. 

L imi támo-nos de começo ao estudo da e,·o lução do anel desde o sé
culo X ll ao século XV [, isto é, desde o começo da nossa nacionalidade a1é 
à época de maior brilho no campo da nossa História e da nossa Arte. Nesses 
quatro séculos encontram-se vár ias espécies de anéis: os próprios exen1plarc:-, 
outros representados cm obras de ar te, out ros descri tos em documentos. 
E quem atentar nos anéis desses períodos há-de nota r que, além do papel 
meramente decorati\·o e ornamental das jóias, tinram, como aliás ainda hoje, 
\·ários outros mais representativos e simbólicos. Refiro-me aos anéis episco
pais, que abunda ,·am, e aos anéis brasonados. 



BOLETIM DO MUSEU NACIONAL DE Af/TE ANTIGA 31 

Nesse tempo que decorre entre os séculos XII e XVI, mas sobretudo 
nas duas últimas centurias em que a riqueza entre nós era notável, o anel 
usava-se indist in tamente em qualquer dedo da mão ou figurava, por vezes, 
em quase todos eles, como se pode verificar pelas fotografias apensas (Fig. 2). 

Com o caminhar dos tempos o anel vai eYoluindo para formas cada vez 
mais complicadas, os mater iais enriquecem-se e sobrecarregam-nos de pe
drarias. 

Nos séculos XII e XIII os anéis são simples aros de metal, por vezes 
com alguns orna tos, ou ostentam uma t)ed ra, no geral por trabalhar e de di
mensões quiçá desproporcionadas. 

O primeiro exemplar de anel que encontrámos data, possivelmente, do 
século XII e figurou na Exposição retrospectiva ele Arte Ornamental Por
tuguesa e Espanhola, encontrando-se presentemente na colecção do Museu 
Nacional de Arte Antiga. É um anel abacial, de grande formato, que se com
põe apenas de um aro de latão dourado em que assenta uma pedra vermelha, 
na qual está g ravada urna mitra e um báculo e em volta a inscrição «Petrus 
Abas» (Fig. 5). 

Os anéis dos séculos XIII e XIV encontram-se documentados na escul
tura. Quase todos os jacentes da época (Fig. 1), ,particularmente aqueles que 
representam bispos e nobres, à excepção das pessoas reais que raramente se 
apresentam com jóias, atestam o uso de anéis ainda simples, compostos dum 
aro e duma pedra. As imagens deixam ver essas mesmas formas de anéis 
sobretudo naquelas que representam personagens eclesiásticas (Fig. 7). 

Do século XIII são os anéis episcopais que se encontram representados 
nos jacentes dos Bispos D. Durando Pais no Museu Regional de Évora e 
D. T ibúrcio na Sé Velha de Coimbra e no jacente de outro Bispo na 
mesma Sé. 

No século XIV não só aparecem anéis episcopais como as dos jacentes 
dos Bispos D. F ernando ( ?) no 1viuseu Regional de Évora e D. Gonçalo 
Pereira na Sé de Braga datado de ] 336, mas ainda há referências de outros. 
No catálogo da exposição retrospccti,·a de Arte Ornamental fi gura a seguinte 
descrição: «Anel de prata tendo no aro duas figuras muito toscas. Na parte 
principal tem Y (século XIV)». 

Ainda deste século são os aneis que se veem na imagem de prata dourado 
e esmaltada, representando Nossa Senhora com o Men ino que pertenceu ao 
oratório da Rainha Santa e que hoje se encontra no Museu de Coimbra. 

Nos séculos XV e XVI abundam os esmal tes, o aljôfare e as pedras de 
cabuchão. Escreve Joaquim de Vasconcelos : «A variedade dos esmaltes era 
grande; eis ;xs cores e combinações mais usadas : o preto; o branco; o branco 
e preto; e preto e azu l ; o roxecre; o verde; o verde e roxecrc; o pardo; o 
branco, roxercre e verde; o azul e roxo; os fogos de roxecre, depois as 
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variantes raras : o esmalte retrocido, o esmalte de ciente, etc ... » - In «Flistó
ria da Arte em Portugal-A ourivesaria Portuguesa dos séculos XIV-XVI.» 

É neste período que ·a documentação vai acompanhando os exemplares 
existentes ou os que figuram noutras obras de arte. (Figs. 3 e 6) . 

Datado de 1445, no documento que nos relata o enxoval da infanta 
D. Beatriz. casada com Infante D. Fernando, lê-se: «Oyto aneis douro de 
grandes diamantes; dezasete aneis douro de bons robi s, e diamais, e esme
raldas; cinquo aneis douro de grandes Robis»». 

Outros documentos se seguem a este como a «Crónica de D. João II de 
Gracia de Resende», e «Da vida ·e obras de Arcebispo D. Diogo de Sousa -
ano de 1460», com descrições pormenorizadas de anéis, tendo particular inte
resse o testamento da Princesa Santa Joana, <le 1490, com referência ao 
mesmo anel com que aparece retra tada no Museu de Aveiro: «Testamento 
da Senhora Infanta de Aveyro mui to breve e muito bom e quam diferente 
dos de agora 1-190. E es!a cola he da leira do Duque de Bragança, D. Jayme. 

- E o Rubi grande elo anel ao Pr incipe Nieu Senhor, ·e a meu sobrinho 
o pendente das três pedras, e o pendente ela esmeralda .» (Torre do Tombo, na 
Casa da Corôa, gav. 16. - in P rovas da História Genealógica. D. A. Caetano 
de Sousa) (Fig. 4). 

Posteriores a este são, o «Dote da Infanta D. Beatriz Duquesa de Saboia 
de 1522», o «Inventário do guarda roupa cl'El Rei D. Manuel de 1535», o 
«Inventário da Casa de D. João. III de 1554?», etc., que fornecem elemen
tos essenciais para o estudo da joalharia. 

Muito importante pela extensão e pormenor e datado ele 1558 é o In ven
tá rio da Pedraria de D. Catarina, mulher de D. João III, feito por Dona 
lVIécia de An<lrade, no começo do qual se lê o seguinte: «Cópia da pedraría, 
pérolas, ouro, e prata que estão ca rregadas em recei ta sobre a camareira 
D. Mécia de Andrade até ao fim do mês <le TVIarço de 1559; a qual receita 
vai sumáriamente, e pedraria, e pérolas que algumas das peças têm vão con
tadas nas margens das folhas onde vão com quilates que tecm». 

Neste documento é notável a relação dos aneis que se elevam ao número 
de sessenta e um, com seu peso, forma e enumeração das pedras preciosas. 
Há-os de diamantes, de rubis, de turquesas barrocas, de esmeraldas e outros 
de feições. 

A ajuizar por estes documentos pode avaliar-se da sua importância para 
o estudo da joalharia. Não só se mencionam anéis, corno outras joias a saber: 
gargantilhas, colares, brincos, firmais, etc ... 

Eles contam-nos a história de riquezas sucessivas em que abundam o 
ouro, os esmaltes e as mais raras pe<lrarias. 

Esta documentação que se prolonga por todo o século XVI e se contém 
nos escriws já citados e noutros como o «Quaderno de coisas de ouro, e 



Fig. 3 - ADORAÇÃO DOS MAGOS 

Mestre do Retâbulo de Setllbal. Séc. XVI. 

Setllbal. Museu da Misericôrdi.i 

Fig. 2 - RETRATO DE D. CATARINA 

Cristôvão Lopes. Séc. XVI. 

Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga 

Fig. <- RETRATO DA PRINCESA SANTA JOANA 

Escola portuguesa. Séc. XV - Aveiro, Museu Regiona! 



Fig. ; - ANEL ABACIAL 

Séc. XIII (l) 

Proveniente do Convento de Cristo, de Tomar 

Fig. 7 - S. PEDRO 

Escola Portuguesa. Século XV. 

Oliveira do Conde, Igreja Matriz 

Fig. 6 - ANEL DE OURO COM ESMALTES 
E UMA PEQUENA ROSÁCEA 

Século XVI (?) 
Proveni ente dos extintos conve ntos 

Fig. 8 - LIVRO DE HORAS DE D. MANUEL 

Ilum inura que ornamenta o dia dos Reis Magos 
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prata, e joyas que a princesa D. Maria levou para Castela» de 1544, o «Tes
tamento da Senhora D. Maria Princesa de Parma» de 1565?, a «Receita das 
coisas que levou o Sôr Dom António» de 1580, alguns documentos da «Chan
celaria de D. João III», não -constitui o único meio de estudo deste período. 
A joalharia do século XVI aparece grandemente ilustrada nos painéis dos 
mestres portugueses. É no entanto de admitir que os artistas para as repre
sentar não se baseassem apenas nas jóias de factura nacional, mas também 
em outras estrangeiras que tinham à mão e nas que estavam representadas 
em pinturas, reproduções ou desenhos da época. Sirva de exemplo as jóias 
que ornamentam o trajo de Margarida da Dinamarca Rainha da Escócia, 
retrato ·esse pintado por Van Der Gois ·em 1476. Assemelham-se extraordinà
riamente com aquelas que vemos representadas nos nossos painéis <le qui
nhentos. 

Ainda do século XVI certas iluminuras vêm proporcionar um estudo 
comparativo dos motivos ornamentais com as jóias. Veja-se «O Livro de 
Horas de D. Manuel». A iluminura que ornamenta a página dedicada ao 
dia dos Reis Magos, mostra motivos decorativos inspirados na joalharia da 
época (Fig. 8). 

Mesmo neste aspecto encontramos um paralelo numa iluminura do Livro 
de Horas flamengo datado de 1 SOO. Resta portanto estudar o problema das 
influências estrangeiras na joalharia portuguesa dessas mesmas épocas. 
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BORDADOS INDO-PORTUGUESES 

NOVAS AQUISIÇÕES DO MUSEU DE LISBOA 

POR 

MARIA JOSÉ DE MENDONÇA 

A 
valiosa colecção de obras de arte oriental de influência portuguesa 
pertencente ao Museu de Lisboa foi, no decorrer do ano de 1953, no
tàvehnente enriquecida pela aquisição de duas importantes espécies 

de tecidos bordados do séc. XVII - uma colcha hi storiada, com personagens 
portuguesas, e um guarda-porta ostentando o brasão de armas da famíl ia 
Cunha. 

A colcha é um opulento t rabalho indo-português do l.º terço do sé
culo XVII, do género a que chamei «padrão de faixas('), tendo o painel 
central circundado por quatro ordens de cercaduras (Fig. 1) . 

A composição central representa a «Justiça de Salomão», na forma 
habi tual como aparece em outras colchas do mesmo tipo - o rei, coroado, 
senta-se no sólio ; prostradas a seus pés estão as duas mulheres ; o soldado 
prepara-se para esquartejar o men ino. 

A cena é enquadrada por fri sos com ornatos florai s e outras fi gurações 
cujo significado se ignora ainda: a mulher, de cabelos esparsos, separando 
dois animais fabulosos; vaso em forma de coração atravessado por 'Setas, 
colocado entre figuras fem ininas; cabeça de mulher, de grande formato, re
matando a parte superior da composição, pormenor este que aparece em 
várias colchas do mesmo tipo. 

Na parte super ior <lo painel, ao centro, vê-se o pelicano, motivo ocidental 
da iconologia de Cristo; o mesmo signif icado pode ter a figuração do Sol e 
da Lua, que aparece noutras obras de arte indo-portuguesa, não só 
bordados mas também mobiliário, como o pequeno oratório com embutidos 
de marfim, pertencente ao Museu de Lisboa. 

Na parte inferior vê-se um passo da «História de H ércules» quando 
o herói lu ta contra a hidra de Lerna e, mais a baixo, animais sequiosos cm 



Fig. •1-COLCH A BORDADA 

Trabalho indo~português do \. º terço do século XV II 



Fig. 2 - GUARDA.PORTA 

T rabalho indo-português do st'óculo XVII 
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redor de um poço, cena que pertence à composição da «Hi stória de Faonte», 
representada na colcha de uma colecção ita liana C) . 

No cantos desenrolam-se passos da «Hi stória de Judi te», outro tema 
favori to dos bordados inclo-,portugueses. No cimo, à direita, a fo rmosa judia 
acompanhada por duas aias, chega à presença de H olo fernes. Segue-se a 
cena da morte - Judi te, segurando ainda a espada, coloca numa alcofa a 
cabeça de H olofernes; o corpo, estendido no leito, ocupa todo o inte rior da 
tenda que se recorta sobre um fu ndo de lanças, presença inút il do poderoso 
exército ini migo de Israe l. No canto in feria r, à esquerda, Judite mostra, do 
alto das mu ralhas de Betulia, o trofeu da vitória que alcançara sobre o ini
migo do seu povo. 

lVIovimentadas cenas mil itares, em que des filam soldados com lanças e 
estandartes e ru fando tambores, animam de maneira poderosamente expres
siva os restan tes aspectos desta composição, constituindo um elemento de par
t icular in te resse, a juntar às cenas de montaria e aos episódios marí timos, 
para o estudo dos costumes portugueses inte rpretados por artistas indianos. 

Es finges afrontadas ocupam o cent ro dos eixos la terais. Veados, gaze
las, pequenos quadrúpedes, aves de diversas espécies e motivos fl orais, de 
desenho miúdo, completam a ornamentação da parte central da colcha. 

Passamos à descrição das cercaduras que em número ele quat ro circun
dam o painel central. 

A cercadura exterior mostra as pi to rescas cenas de montaria. Cavalei
ros, a rmados de lanças, peões, des fechando armas de fogo, lançam-se na per
seguição de búfalos e de leões ; outros empunham aves de falcoaria, ou con
duzem a caça abat ida, ou seguram os cães impetuosos. Pormenor curioso e 
ra ro neste tipo de colcha é a cena de caça à maneira oriental com o ele
fante, conduzindo uma personagem dentro do palanquim. Aparece ainda o 
dragão fabuloso e o urso gigantesco. A meio das cercad uras, g rupos de ani
mais - búfal os, patos e gazelas - sob um fr iso de flores de loto; nos can
tos o motivo do leão rompante. 

Segue-_se a cercadura preenchida com o tema <los dragões afrontados, 
tendo no centro um busto de mulher ; o o rnato dispõe-se em alternância com 
o motivo ocidental da águia bicéfala; aves do paraíso e o rnatos florais com
pletam a composição. Nos centros e nos cantos desta cercadura, abrem-se pe
quenos paineis com motivos de inspiração ocidental - Cupido, o deus do 
Amor, tem os olhos vendados e nas mãos as setas e o arco; H ércules luta 
contra um animal fabu loso ; H era precipita-se do alto da tor re ao ver o corpo 
de Leandro sepul tado nas águas do Helesponto. Outros são ocupados por figu
ração da mitologia ori ental, entre as quais mencionaremos o veado com corpo 
antropomórfico que aparece nas visões demoniíacas que assalta ram Buda (9). 



36 BOLETIM DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

Na cercadura seguinte desenrola-se um dos ternas mais característ icos 
deste género de colcha - o tema cio 1v[ar que representará, talvez, a fusão 
do mito vaishna vita do Dilú vio com a epopeia marí t ima dos por tugueses (1). 
O motivo central é constituído por embarcações portuguesas com tripulação, 
t rajando à moela do Ocidente ; os barcos le vam as velas des fraldadas e ga
lhardetes no topo dos mastros. Todo o resto da cercadura é um mundo tumul
tuoso de criaturas fantá st icas e fabulosas, umas antropomódicas, outras mos
trando aspecto híbrido de animais terrest res e mar in hos; desenrolam-se cenas 
de luta e de perseguição; diante de barcos portugueses erg uem-se monstros 
temerosos ; as «naginis», espécie de sereias da mi tologia hindu, acompa
nham-se de instrumentos musicais; há personagens que lançam redes sobre 
cardumes de peixes; algumas são conduzidas no dorso de delfins. 

Finalmente a última fa ixa é preenchida pelo ornato típico deste género de 
bordados - busto humano ostentando ramagens na cabeça - este ornato dis
põe-se em alternância com motivos animalistas ; os cantos são ocupados por 
leões rompantes. · 

E stre itas orlas ele pequenos mol"ivos circulares circundam as faixas e os 
painéis da composição. 

O bordado é feito a fio de seda tussah (') amarela sobre duas telas 
de algodão branco, em ponto de cadeia; fundo recamado de pesponto; os mo
tivos das orlas são bordados a ponto de nó. Franja de seda amarela. 
Dimensões : Com. 3300XLarg. 2800 mm. 

A colcha foi adquirida em Paris para o Estado Português. 

O guarda-porta ou colgadura (Fig. 2) é uma magnífica peça de ve
ludo azul safira com recarno de bordado de aplicação, feito de cetim em três 
tons de amarelo ouro. Padrão de medalhão central 'Circular, quartos de cÍt· 
culo inos ângulos do campo, cercadura larga e barra exterior. A decoração 
ostenta, no centro do campo, o brazão de armas da família Cunha - nove· 
cunhas de azul, firmadas, postas em três palas e por timbre um meio grifo -
f1os ângulos albarradas de flores; nas cabeceiras pássaros afrontados. Orna
tos florais, sendo alguns estilizados, preenchem o resto do campo, a cerca
dura e a barra. Dimensões: Alt. 3340XLarg. 2620 mm . 

A analogia de elementos florais que entram na 'Composição deste bor
dado com outros que se veem no mobiliário indo-português permite incluir 
esta peça excepcional na produção de arte indiana de influência portu
guesa('). 

A semelhança verifica-se, parlicularmenlc, na decoração dos móveis fei ta 
no lavor de embutido menos delicado e sem realces de marfim. 

Comparando o bordado com o tampo de dois arcazes que pertencem 
à colecção do Museu (In vt. 0 n.ºª 1488 e 1496) torna-se evidente a seme-
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Ihança do debuxo da composição, com ornato central irradiado de flo rões, 
e de alguns tipos destes próprios motiros que constiluem ·característica pre
dominante na decoração da colgadura e elos referidos 1i.1óveis. 

A gri nalda de flores de loto que preenche a cercadura exter ior cio bor
dado, é peculiar na ornamentação emhut icla dos móveis indo-portugueses ; o 
mesmo tipo de albarrada, com o bojo tal hado em gomos, guarnece oS cantos 
do pano armoriado e vê-se no frontão ele um pequeno oratório ele pau santo, 
ébano e marfim, das colecções do Museu. 

O guarda-porta faz par te de uma série de que existem mais doi s exem
plares, um na posse da família Cunha, outro na Fundação Ricardo Espírito 
Santo. Dentre os bordados indo-portugueses, e~tas três espécies são as únicas 
que conheço feitas em bordado ele aplicação, género de lavor frequente nos 
antigos téxteis do Ocidente. 

Na relação dos artefactos que iam de' Benga la para Malaca, nos prin
cípios elo séc. XVI, dada por Tomé Pires na Sttma Oriental (1) lê-se o se
guinte: «Riquysymos ceõs Decamas Dantretalhos ele todas as cores E muytº 
fermosos paredes De casas como panos de Darmar». 

Hom·e evidentemente um lapso do copista (8) entre os termos fermosos 
e paredes; pode supor-se qlle no mesmo género dos riquíssimos dóce is de 
le ito, de entretalhos de todas as cores, havia em Bengala fo rmosos panos 0 11 

colgaduras que, à maneira elas tapeçarias ou panos de armar, serviam para 
ornamen to das paredes elas casas (9). 

Segundo Morais o termo entrelallio sign ifica lavor qu e se faz cortando 
e deixando claros no meio que representam alguma figura. Nos vestidos se 
fazia este adorno, aparecendo nos ta is claros tela ou pano de cor diferente. 

Na desn·ição da indumentária cio séc. XV I, o !.ermo aparece frequente
mente e numerosas são as pinturas portuguesas da época que mostram 
quanto era apreciado o uso desse adorno nos trajos quinhentistas. 

11 possível, porém, que o termo de entretaJho fosse também empregado 
para designar o lavor ele bordado de aplicação, feito com ornatos talhados 
ou recortados em tecidos diversos e aplicados sobre um fundo de leci do de 
cor e por vezes também de material <l i ferente (1º) . 

No caso de se aceitar essa interpretação do termo, deve notar-se que a 
descrição fo ita por Tomé Pires dos sobrecéus e colgaduras de Bengala sugere 
aproximações com os panos brazonados da família Cunha, não só pelo gé
nero ele lavor que ostentam mas também pela r iqueza e formosura que distin~ 
guem as sumptuosas peças, 

(•1) Alguns tipos de colchas i.ndo~portuguesas na colecção do Museu de Arte Antiga, 
in «Boi. do Muse.u N. de Arte Antiga». vo"\. TT , n.º 2, 195il. 

(2) Idem, 1Pág. 12. 
(3) Idem, ,pág . H . 
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(4) Maria Madalena de Cagigal (' Silva, A Arte lndo-Porlugucsa, in C'Arte Portuguesa 
- As Artes Decorativas>, 2. 0 vol., pág. 259, 1953. 

(5) A seda tussah provém do bicho da sC'da silvestre. Acerca do emprego deste material 
nas ·colchas irrdo-<portugu~sas conf. John Irwin, lndo-Portuguesc Embroideries of Bcngol, in 
«Art and Letters. The Journal of Royal In·di·a !Pakistan & Geylan Soci-ety>, vol. XXV I. 
n.º 2, ·1952. O autor reuniu uma soma considerável de demcntos para estudo da técnica e dos 
materiais cm-preA"ados rrH•ste tipo de bordados, bem assim como outrcs relativcs à história 
da arte e da .relj,gião na lndia e do-::umentos de orig,,e.m curo~ia que se relacionam com o 
assunto. Por t 'S.Se motivo o trabalho do Sr. lrwin é ,a contribuição mais imporranre. até ho;ic 
publi,cada. àcerca 'Cio 1problema -das origens do bor,dado indo-'f)ortuguês. 

O Sr. lrwin situa em Bengala o fabrico das 'colchas que designamos ipor <padrão de 
faixas>. As razões de ordem técnica e histórica ·em que se baseia ·essa atribuição são documen 
ta-das de lforma ·satisfatória. O m~mo não acontece. ,porêm. quando o autor procura c~plicar 
factos que podem suscitar ,dificuldades à tese Que aprese-nta (.conf. <Boletim 'Cio Museu Na~ 
cional de Arte Antiga:>, vol. II, n.º 4, pág. •109. ,1953). 

Por cs~ •motivo rpar&e-nos que, se,m querer ,diminuir a importância .fundamootal da con
tribuição trazida rpelo ori'entalista britânico, será ipreferivel, ipor enquanto, conservar a desig• 
nação ,genérica de trabalho indo-iportuguê-s que sempre tem sido aplicada ,pelc-s •nossos estu
dio.sos à es,pécie,s deste Hpo de bordado. 

Também a ,propósito rda ilocalização do fabrico das colchas indo-'I)ortuguesa.s o Sr. 
Prof. Dr. R-eynaldo dos Santos ex,pos, recentemente, a ,c,pinião de que os herdados ind~or
tugueses reriam sido feitos em Goa ( A lndia Portuguesa e as Artes Decorativas in <Belas 
Artes>. 2.• série, n.º 7, 1954) e fundamen·ta essa tese nos angumentos seguintes: a) o rpa.sso 
de o /tinerario de Linschottcn em que o viajank holandês diz te.r visto em Goa colchas belas 
e ricas; b) o facto de Goa ter sido a <:api tai e o centro dos iportugues~,s no Oriente e por
tanto só ai ser lôgico a criação de manifestaçõe-s de arte indo-lJ)Ortuguesa; e) na atribuição 
a Goa de 'bordados dndQ-!J)Ortugueses feita rpor eruditos estrangeiros como Cyril Bunt e 
Marian E. Moellcr . 

.Parece--nos que os argumentos apr,cse·nta·dos não justificam a tese rproposta porque: 
a) O texto holandês não rfala em cokhas mas sim em coberturas - tapettcn - que ·os Ingleses 
traduzem ,por coverlets (ed. de 11598) e cs Franceses ipor tapisseries (00. de ,1619) no sentido 
genérico 'Cio termo que 'llão se aplica a determinado tipo de ,téxtil mas a qualquer cobertura 
de móvel ou de rparede. 

Além disso 1Linschotten refere-se a essas alfaias quando menciona as curiosidades de 
Cambaia, Sund:a, Bengala e China que de diz serem vendtdas no n1CT-cado de Goa, juntamente 
com os cavalos da Arábia. -drogas, especiarias. etc. 

O H olandês era rum observador me-tkuloso e não deixaria de se referir ao faoto se 
os formosos 1panos fossem de indUstria focal. Note-se ,como e,lc descreve as colchas feitas em 
Camb-aia às quais .chama Colchas Godorijns. especificando qu.? se trata de ·cobertas de <cama 
«Dan deckens tot bedde diemcn noemt Godorijns Colchas:,,. 

b) A ,perm·anência dos Portugueses numa determina·da região da fndia não pode ser 
considera-da causa suficiente para a criação de manifestações d-e arte que não tivessem tradi
ções ·locais. Que se saiba G oa nunca foi um centro de bordados: os documentos e os rela
tórios de viagens dos séculos xv1 e XVII que mendonam cs bordados de Cambaia. Bengala. 
Malaca e de outras regiões, nunca se referem a alfaias de origem goesa. Portanto, enquanto 
a investigação dos arquivos e o estudo dos orientalistas não revelarem fondamentos suHcien
tes para se atribuir a Goa o fabrico de colchas indO-'portuguesas, é lôgico que haja estudiosos 
portugueses que ·não aceitem, apli.cada a esses bordados, a designação de g·ooose. 

c) Cyril Bunt publicou um pequeno artigo na secção Shorter Notices do c:Burlington 
Magazine» (Novembro, •19-12) àccrca de uma colcha im:lo~portuguesa, pertencente ao Muse.u 
Barg"C<l lo. Buot conside,ra esse bordado um produto da lndia Portuguesa, ma época em que 
Goa era o 'ffi'ais importante entreposto do comércio na costa ocidental da ,peninsula, e acres
centa: <nós 1podemos .portanto imaginar que t,mha sido o trabalho de alguma dama indus· 
triasa, provàve!m"Cnte de uma das antigas e nobres .familias dessa colónia>. É -evidente que 
o testemunho do autor mencionado não ,pode ,servir de fundamento sé.rio à tese da origem 
goense de uma indUStria de bordados indo..portugueses. 

No estudo que Miss Marian .Estabrook Moeller publicou àcerca de uma colcha indo
-'PQrtuguesa que artibui a Goa (An lndo-Portuguese cmbroidery {rom Goa in c:Gautte des 
Beaux.Artn, Agosto ·1948). parc<:e não se ter preocupado em apresentar argumentos que 
justifique-m 'e'SSa atribuição. Miss Moeller consagra a maior parte do seu trabalho à iote,,pre-
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tação dos temas o,inamentais da rpeça, A contribuição original que trat ipara o iproblema das 
origens de fab rieo "COnsiste em aproximar 'o bordado de uma gravura do ltinerario de Lins
chctten, ,nos ,pormenores dos ,penreados 1fominincs e na forma doo telhados das habitações. 
A ,cena !figurada na cokha representa a <Justiça de Salomão> e a gravura de .Linschotten 
r.c,praduz o «Mercado das escravas ,na cidade de Goa>. Trata--se de um efome-nto 'ª conside
rar ,para o estudo do assunto ma:s que, ,por si só, não é suficiente ipara se aceitar as con
clusões da autora. 

Do que acabamos de expôr conclui-se que a inconsistência e a insuficiência dos argu
mentos apresentados inão ,permite aceitar. nos ter.mos e,m que 1em sido rproposta, a tese da 
erigem goesa dos bordados indo .. portugueses; .por esse motivo não foi aplicada ao estudo 
que se faz: nestas 1pãginas dos exemplares Ultimamente adquiridos ,pelo Museu. 

(6) No catálogo da exiposição ti'mporária cPortugal ina lndia, na China e no Japão>. 
inaugurada no Museu -em Setembro de ·1954, este exemplar figura com a atribuição de tra· 
balho oriental (n. 0 57). 

(7) Ed. da Hlcluyt Society. 2.• s6ri'e, vol. XC, 119H, pág. 379. 
(8) Con"f. Obr. cit., Introdução, pág. XVI, em que o Sr. Dr. Armando Cortez:ão diz: 

que o texto não é o ,prôprio original e que o ,copista deixou nele demasiadas provas da sua 
falta de <:uidado (has Ieft only too many instances of his own care/es,ness); mais adiante 
o me-smo autor refere.se à dificuldade da interpretação do ,texto, ·devido à pouca ,clareza 
do estilo de Tomé Pires, aos erros do copista e anarquia da 1pontuação ou auséncia total da 
mesma: e acrescenta que, 'PQr esse •motivo, a tradução inglesa qu-e 1fez teve de se,r, 
por vez.es, muito livre. 

(9) A inter,pr.-.tação dada ,pelo Sr. Dr. A. Cortezão a este passo, na tradução ingh:sa, 
é a seguinte: uery rich bed~canopies, with cuf•clotl1 work in ali colours and uery beauti{ul; 
wall hangings like tapesfries (muito ricas dóceis de t:ama. com trabalho de entretalho em 
todas as cores e muito belos; colgaduras de parede como tapeçarias). 

(10) Referindo--se a este passo de T cmé Pires, o Sr. Irwin, (obr. <:it.) sugerie a interpre· 
tação do termo e11tretalho por «apliqué> - bordado '<!.e aplicação. O Sr. 'Lrwin não conhecia, 
à data, o -exemplar rc-Centemcnte adquirido pelo Museu. 
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EXPOSI ÇÕES 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DE DESENHOS DE LOPES MENDES 

E DE FOTOGRAFIAS DE MONUMENTOS INDIANOS 

Esta eX<posição, promovida pelo Instituto de Alta Cultura com a colabo
ração do Museu Nacional de Arte Antiga, foi levada a efeito pelo Sr. Prof. 
Mário Tavares Chicó e pelo Sr. Dr. Carlos ·de Azevedo que fizeram parte 
da Missão de Estudo à Índia Portuguesa, organizada sob o patrocínio de 
Sua Ex.ª o :Ministro do Ultramar. 

Na exposição de Documentos Iconográficos, figuraram desenhos e foto
grafias de monumentos da União Indiana e do Estado da Índia. As fotogra
fias representavam aspectos de algumas das manifestações mais originais da 
arquitectura mussulmana do Guzarate e de Aurangabad; de monumentos e 
composições esculturais ele Ajanta, E llora e Elefanta e de \·árias igrejas, 
fortalezas , e templos também documentados nos desenhos 'expostos. Estes 
são da autoria de António Lopes Mendes que, a partir de 1862, viveu nove 
anos em Goa; de regresso a Portugal, Lopes Mendes escreveu uma obra -
«A Índia Portuguesa» - que é hoje ainda um excelente guia de quem deseja 
conhecer os reflexos da arte ocidental nos distritos de Goa, Damão ·e Diu. 

A exposição foi inaugurada no dia 7 de Abril. Publicou-se um catálogo 
ilustrado com prefácio do Prof. Mário Tavares Chicó, do qual se extrairam 
as notas acima referidas. 

CÓPIAS DE PAINÉIS ANTIGOS. 

PROVAS DE ALUNOS DA ESCOLA DE BELAS-ARTES 

DE LISBOA 

Nos últimos tempos as salas de pintura ·deste Museu ·têm sido largamente 
frequentadas ,pelos alunos do curso especial de pintura da escola de Belas
-Artes de Lisboa. Como os mesmos se esforçaram por resolver problemas de 
composição e técnica com base nas fJbras dos velhos Mestres, resultou desse 
trabalho uma série de pinturas tão apreciáveis que o Museu resolveu expô-las. 
Deste certame, inaugurado no dia 6 de Junho de 1953, publicou-se um 
catálogo. 
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OBRAS DE ARTE DO MUSEU DE STGMARINGEN 

O ·Museu Nacional de Arte Ant iga teve a sat isfação de apresentar aos 
seus visitantes algumas obras de arte pe rtencentes ao Museu do castelo de 
Sigmaringen, e dele temporàr iamente retiradas. 

Este acto de grande generosidade, deve-se à esclarecida iniciati,·a de 
S. A. R. o Príncipe Frederico de I-Tohenzollern, ao qual, por este motivo, 
Portugal, fica devedor de merec ida gratidão. Se exemplos desta natureza 
frutifi cassem entre os grandes coleccionadores particulares, muitos provei
tos se poderiam colher para a cultura e para o ensinamento artístico. 

No certame, ao lado elos re tratos do Príncipe Leopoldo, da Infanta 
D. Antónia de Bragança, irmã do Rei D. Pedro V, e do retrato da esposa 
deste monarca, a Rainha D. Estefânia, que, por sua bondade e permatura 
morte tanta simpatia e saudade deixou no povo português, figurou uma série 
de objectos que recordam as personalidades e íntimos laços c1ue se estabele
ceram entre a Casa de Bragança e a Casa de Hohenzollern. 

Sua Alteza o Príncipe Frederico •permitiu também que nos fosse dado exa
minar um núcleo de obras de arte alemã cuja apresentação se reveste do maior 
interesse para os estud iosos. A pintura, representada por obras quinhentistas 
de Konrad Faber, dos l\1Iestres de. Messk irch e de S igmaringen; as esculturas 
de Mestres da Suábia; trabalhos em metais como a custódia do Castelo de 
Zoller; outras formosas peças das operosas oficinas de Augsburgo e bem 
assim o raro elmo merovíngio de Gammertingen, proporcionaram a amadores 
e a eruditos aprazh-eis momentos de contem plação e estudo. 

A exposição foi inaugurada no dia 17 de Novembro, e dela se publicou 
um catálogo ilust rado. 
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CONFERÊNCIAS 

Nos dias 10 e 12 de Janeiro o Sr. Dr. George l\1arlier, proferiu no 
Museu as conferências das quais adiante se dá o resumo. 

O Dr. George :Marlier tem dedicado a sua actividade ao estudo de alguns 
dos grandes mestres da pintura como 1\1oro, Memling, Porbus, e Jordaens 
e bem assim de Alberto Diirer acerca do qual publicou, em 1938, uma tradução 
francesa do diário da viagem do Mestre aos Países-Baixos. A sua obra mais 
recente ocupa-se de Erasmo e da Pintura Flamenga da época, com prefácio 
do di rector do :Museu de Coimbra, Pro f. Luís Reis Santos. 

Albrecht Dúre-r e o São Jerónimo do lvf1tsezt de Lúboa-0 S. Jerónimo 
do Museu de Lisboa é uma das obras mais importantes, não só para o conhe
cimento de Albrecht Dürer, mas também porque ilustra um momento crucial 
do pensamento religioso. 

Dürer pintou este quadro em Antuérpia em 152 1, ano em que Martin 
Luther foi excomungado pela Igreja e banido pelo Império. 

Desde então o cisma da Cristandade estava consumado virtualmente. 

P intando o seu S. Jerónimo em Antuérpia, Albrecht Dürer parece ter 
querido rivalizar com Quentin Metsys, que retratara o tradutor do Novo 
Testamento, de meio corpo, no ambiente familiar do seu gabinete de traba
lho. Mas Quentin l\1etsys, amigo de Erasmo, tratara o assunto deste quadro 
com um espírito que se pode qualificar de erasmiano: o s·eu S. Jerónimo é 
apresentado com o aspecto de um velho nobre, de fi sionomia calma e cuja mão 
toca apenas uma caveira que tem diante de si. 

Tudo neste quadro está de acordo com a filosofia de Cristo professada 
por Erasmo e com a concepção deste acerca da dignidade humana. 

No painel de Dürer, S. Jerónimo é um velho de expressão marcada que 
fixa no observador o seu olhar angustiado, apontando com o dedo para a 
caveira. É a concepção foteriana de um mundo irreme<liàvelmente prevertido 
pelo pecado que se exprime neste quadro, de que apenas o aspecto exterior 
foi sugerido a Dürer pelo painel de Quentin Metsys. 

É manifesto que para o pintor alemão, partidário ferveroso das ideias 
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de Martinho Lutero, o homem é uma criatura impotente e miserável que não 
pode salvar-se sem a in te rvenção da Graça. 

O conferencista examina as condições em que Diirer pintou esta obra 
célebre, que deu origem a um número enorme de cópias e de réplicas. 

Como habitualmente fazia, Dürer fez desenhos preparatórios do natural 
para cada um dos elementos do seu quadro. Uma vez concluído, ofereceu-o 
ao seu am igo, feitor português, Rodrigo Fernandes de Almada, com o qual 
teve, em Antuérpia, as relações mais cordiais. 

Para melhor situar o ambiente em que o pintor alemão trabalhava em 
Antuérpia, o conferencista projectou vários desenhos executados por Dürer 
durante a sua estad ia nos Países Baixos. O famoso painel do Museu de Lisboa 
surge assim no quadro his tó rico e espiritual da época, como a mensagem 
com que Dürer nos revela a sua profunda personalidade. 

Jan Van Hemessen e o monogramista de Brimswick - É um erro querer 
distinguir duas correntes na pintura flamenga do século XVI: uma idealista, 
inspirada na arte italiana, e outra realista e autoctone. Na realidade, as duas 
tendências coexistem frequentemente num só artista, como o prova a obra 
de Quentin Metsys. 

J an Van Hemessen dá-nos sem dúvida a melhor prova de que a pintura 
flamenga do século XVI soube participar do movimento inovador da Renas
cença, sem renegar o seu fundo especificamente flamengo. 

As grandes composições deste artista, em que os assun tos bíblicos são 
ilustrados com o auxílio de um realismo exarcebado, têm um movimento vio
lento, uma ,plasticidade forte, grandes contra'Stes de sombra e de luz e, final
mente um estilo épico e monumental. São aspectos novos, paralelos dos que 
se eencontram na pintura italiana da mesma época e, especialmente, em Miguel 
Ângelo e em Júlio Romano. 

Jan Van Hemessen herdou-os em parte de Jan Gossart, mas juntou-lhes 
tipos populares, fazendo esgares, cuja origem se deve procurar em Quentin 
Metsys e que o filho deste- Jan Massys - igual mente utilizou. 

Por causa das cenas com pequenas figuras que ocupam os úl timos pla
nos de vários painés ele Jan Van Hemessen, quiz-se atribuir a este um núcleo 
ele obras cujo estilo é muito diferente e que tinham sido dadas a um mestre 
anónimo, designado sob o nome de Monogramista de Brunswick. 

O conferencista expõe as teses que se debateram acerca do assunto. 
Segundo certos historiadores de arte, como Friedlancler, Jan Va·n Hemesse.n 
e o Monogramista são um único e mesmo pintor. Segundo outros - Glück 
e Hoogewerff - os quadros com pequenas personagens do Monogramista 
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devem ser atribuídos ao pintor holandês J an Van Amsrel, que se sabe ter 
s ido excelente paisagista. 

O conferencista supõe que apenas as paisagens que fo rmam o enquadra
mento de vários painéis do :tv[onogramista podem ser ele Jan Van Amstel, 
enquanto que as figuras destes mesmos quadros foram muito provàvelmente 

_ executadas por um terceiro pintor que, em qualquer caso, nada tem ele comum 
com Jan Van Hemessen. Além disso, a da ta ( 153 1) do S. Jerónimo assinado 
por Van H emessen do Museu de L isboa, basta por si só para inutilizar a tese 
de alguns historiadores que pretendem ver nos quadros do Monogramista 
obras da juventude de Van. H emessen. 

A importância dos dois mestres é capi tal, porque se os quadros épicos 
e líricos de Van Hemessen a11t111ciam a visão baroca de R ubens e de Jordaens, 
as composições com ·pequenas figu ras do Monogramista conduzem, em linha 
recta, à personalidade genial do Velho Brueghel. 

- No dia 7 de A bril o Senhor Prof. J\lfário Tavares Chicó realizou a sua 
conferência sobre Igrejas de Goa, ilust rativa da exposição de Desenhos de 
Lopes Mendes e Fotografias de JV!anuscritos da Índia que antes fora inau
gurada. No dia 14 do mesmo mês o Dr. Carlos de Az·evedo ocupou-se das 
pinturas de Ajanta, tratando da histór ia dos grandes templos e mosteiros 
budistas em que elas se encontram. 

- O Dr. Robert J. Clemens, presidenle do «Departemenl of Romaucc 
Lmiguages» do Pemzs31lva11ia. States College, proferiu no dia 2 1 de Abri l, sob 
o patrocínio do I nstituto de Alta Cultura (externo ) uma conferência subor
dinada ao título: lde11tidarle da crítica de arfe e da crítica literária 110 Re
nasâmento. 

Foi pos to em relevo o número crescente de paralelos entre a teoria da 
Arte e ela Literatura, tendo o problema sido largamente comentado e exem
pli ficado. 

-À semelhança dos anos anteriores o Senhor Prof. Myron Malkiel-Jir
mounsky pronunciou no Museu, nos dias 14 e 19 de 1vJarço, duas conferên
cias que usaram os temas seguinies : Como a. uossa. v isão ele !·rês dimensões 
se exprime 11a superfície pla,rn de wna obra. pictnral; O Estatismo e o Diua
mümo 11a Pintura,. 

- Durante a exposição de «Obras de arte representativas das relações 
entre Portugal e o Oriente» o Sr. Francisco ele Car valho e Rego real izou no 
dia 9 de Junho, uma 'Palestra visando Apo11tame11tos sobre a pi11t1tra chi
nesa .. Um quadro do jesníta CastigHoui (Long-Sai-Neng). 



;~~t'\, ---------------~----_,,-.,..,., ______ ,_,_ _______ , 
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EXPOSIÇÃO DAS OBRAS DE ARTE 00 MUSEU DE SIGMARINGEN 

Aspecto de uma sala 



VISTA DE MACAU 

Painel de laca datado de •1746. 

Ofer.ta do Ex."'º Senhor Dr. Pedro Batalha Reis 

PRATO PRATO 
Faiança portuguesa do século XVII. Faiança portuguesa do sêcu\o XVII. 

Oferta do Ex."'º Sr. António Russel de Sousa Oferta do Ex."'" Sr. António Ru~l de Sousa 
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No âmbi to das realizações empreendidas este ano pelo Museu para pôr 
em relevo a projecção da cul tura portuguesa no Oriente, a con ferência do 
Senhor Carvalho e Rego foi mais um elemento que trouxe ela parte da crí
tica novas ·achegas referentes à acluação das pinturas. 

- Em colaboração com o Insti tuto .italiano de Cultura em Portugal, o 
Senhor Prof. Dr. Renato Bartoccin i «Soprin tendente alie Antichità <lell'Etru
ria Meridionale», realizou nos dias 7 e 9 de Dezembro duas con fe réncias subor 
dinadas aos títu los: Rt"trovame11ti e scm;i 11ell'Etruri<i meridionale e Splcn
dore di m usaiâ cristiaui iii Ciordm1ia. 
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SERVIÇOS TÉCNICOS 

E ADMINISTRATIVOS 

AQUISIÇõ ES DE OBRAS 
DE ARTE 

ESCULTURA 

São Sebastião - Escultura de madeira. 
T rabalho dos fins do século xv. Comprado 
no bricabraque. 

A V irgem com o menino ao colo - Es~ 
cultura de pedra de Ançã. Trabalho portu~ 
guês do século xv1 (Escola de Coimbra). 
Comprada a um particular. 

PINTURA 

A V irgem cm Glória -Pintura sobre vi~ 
dro. Comprada a um particular. 

T riptico - Painel central: Descimenfo da 
Cruz. Volante esquerdo: Doadora e São 
Tiago, no reverso $;mto Agostinho. Volante 
direito: Doador e São Bernardino de Siena. 
no reverso Santa Luzia - Pintura sobre ma~ 
deir•a. Escola de Bruges; atribuído à oficina 
de Gerard David . Comprado no estrangeiro. 

TECIDOS 

Colcha indo~portuguesa. Comprada no 
bricabraque. 

Pano do século xvn, de veludo azul com 
bordado aplicado, tendo no centro o bra
zão dos Cunhas. Comprado no bricabraque. 

Estola de seda branca bordada a ouro, 
da época de D. Maria I. Comprada a um 
particular. 

DIVERSOS 

Miniatura de capeia, de madeira. Estilo de 
D. 'Maria I. Dentro tem a imagem de Nossa 
Senhora das Dores, castiçais, jarras, etc.; 
Comprada a um particular. 

OFERTAS DE OBRAS 
DE ARTE 

PINTURA 

Vista de Mucuu em 1746 - Pintura a laca 
e ouro sobre madeira. Alt. 555 X 842 mm. 
Oferta do Ex.°'º Sr. Pedro Batalha Reis. 

DESENHO 

Cristo escarnecido - Atribuido a António 
Campelo. Alt. 2!0 X Larg. 148mm. Oferta 
do Grupo do.s Amigos do Museu. 

CERA'MICA 

Dois pratos de faiança portuguesa, do 
tipo «aranhões>. Século xvn. Of°'erta do 
Ex.mo Sr. António Russel de Sousa. 

TECIDOS 

Renda de bilro.s, de Binche. Século xvm. 
Com;p. 4'10 X 'Larg. 62 mm. Oferta da Ex.m• 
Senhora D. Maria Domingas de Sousa Cou
tinho (Borba). 

MARFINS 

Caixa cilíndrica, de marfim. Estilo indo
-português. Alt. 130 X Diâm. 40 mm. Oferta 
do Ex."'º Sr. Jacques Kughel. 

CEDÊNCIA DE OBR,AS 
DE ARTE 

Às entidades e estabelecimentos abaixo in
dica:dos foram cedidos, com ,autorização su
perior e a titulo precário, os seguintes objec
tos: 

Basilica da Estrela: 

1 pintura sobre tela representando São 
Francisco de Assis. 

Prnsidên'Cia da República: 

2 pinturas sobre tela, representando Rui
ri as. 

1 pintura sobre tela, representando Bata
lha. 

l pintura sobre tela, representando E:'Cte
rior duma gruta, 

l pintura sobre tela, representando Acun
tonamento. 



BOLETIM DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 47 

1 ,pintura .sobre tela, representando O anjo 
.inunciando aos p..tStores o Nascimento do 
Menino Jesus. 

1 relógio de caixa alta. 
1 mesa de madeira entalhada e dourada. 
2 cómodas com embutidos de rpau-·santo. 
1 contador com aplicações de tartaruga. 
4 tamboretes. · 
4 cadeiras de braços, entalhadas e doura

das. 
4 cadeiras, de couro lavrado. 
2 cadeiras de braços, forradas de cabedal 

liso. 
2 bases de potes, de talha dourada. 
5 .medalhõ~s de mármore branco. 

Arquivo Histórico Ultramarino: 

4 molduras d e madeira dourada, 

Palá'Cio das Nec·essidades: 

2 espelhos circulares, com molduras dou
radas. Estilo 1Império. 

Minist~rio da Marinha: 

1 cruz de altar, com embutidos de madre
pérola e o Cristo de latão. 

2 reposteiros de pano vermelho, com as 
armas da Confraria de São Roque. 

MOVIMENT O 
DA B-IBLIOTECA 

Durante o ano de 1953 deram entrada na 
Biblioteca do Museu 272 espécies bibliográ~ 
ficas, das quais 79 adquiridas .pelo Estado e 
193 oferecidas pelos seguintes senhores e 
entidades: 

Academia Nacional de Belas-Artes; Mu
seu 'Victoriá & Alberto, de Londres; Musées 
Royaux de Beaux Arts, de Bruxel!es; D. Ma
dalena Cagigal e ,Silva; Centro de Estudos 
da Guiné Portuguesa; Academia das Ciên
cias de · Lisboa; Unesco; Nationalmuseum de 
Stockolm; National Gallery of Canadá; 
Kunsthaus, de Zurich; Corning Museum of 
Glass; Mário Nogueira; Câmara MuniciP<1l 
do Porto; rBib!ioteca Pública Municipal do 
Porto; Leon Grinberg; Eugéne Lubovitch; 
Realizações «Artis:t> , Instituto Italiano de 
Cultura ,em Portugal; Thos-Agnew & Sons, 
Ltd .; J. M. Cordeiro de Sousa; Ministério 
dos Negócios Estrangeiros; Museu Machado 
de Castro; A-cademia Portugu.!'sa da Histó
ria; Diogo d-e Macedo; Adolfo Faria de Cas-

tro; Prefeitura Municipal do Recife; Insti
tuto Francês em Portugal; Ary dos Santos; 
lstituto Centralc dei Restauro; Museo Pro
vincial de Belas-Artes, Santa-Fé; !Ministério 
das Obras Públicas; Alberto Abreu Nunes; 
Carlos Cudell Goetz; Museu de Leiden: 
Landes-.Museum de Hannover ; Alec Tiranti, 
Ltd.; Museu Nacional do Rio de Janeiro; 
1Fundação da Casa de Bragança; Instituto 
Nacional de Estatistica; Secretariado Na
cional de Informação; Embaixada dos E.s
·tados Unidos da América; Manuel Santos 
Estevens; Agência Geral do Ultramar; José 
António Ferreira de Almeida; Diputación 
Provincial de Barcelona; Estados Unidos da 
Venezu"Cia; João Couto; Gilberte Martin
-Mêry; Fourth International Congress o'f Art 
Critk.s; Niedersãchsischen Lande.sg·alerie. Ri
jksmuseum de Amsterdam; Museu Nacional 
dos Coches; Biblioteca Nacional rele Lisboa: 
Thomas Nelson and Sons Ltd.; Albano No
gueira; Nationalmuseum of Modem Art. de 
Tokio; Ministério da Instrução, de Roma; 
Luís Re-is Santos; Ricardo Espírito Santo; 
José 1Júlio César Pereira M-adel Chaves; 
Ashmdean Muswm, <le Oxford; D. Maria 
Tereza Amdrade de Sousa; Vasco de Pi
mentel; Instituto Cultural de Ponta Delgada; 
F. Torrella N!ubó; John lrwin; Legação da 
República Federal Alemã; Grupo dos Ami
gos do Museu; Universidad de Santo Do
mingo; Museu do Louvre; :Museu Real de 
8elas-Artes, de Copenhague: J(un stindustri~ 
museum de Trondheim: Offentliche Kuns
tsamlung, de 8astl; Muse u de Sigmaringen; 
Carlos de Passos; D. Maria José de Men
donça; Revista Eva; Guido Ucelll; M ensário 
A·dminitt,rativo de A,ngola: Institut Français 
d'Afrique Noire; Galerie des Beaux-Art~. de 
Borxiéus: Subs-e,cretário de •Estado da Edu
cação Nacional; Casa Liquidadora, Leiria & 
Nascimento; Junta da Provinda do Domo
-Litoral ; Mensário Administrativo. 

OFICINA DE RESTAURO 

Durante o ano de 1953 foram beneficiadas 
na Oficina do •Museu as seguintes · pinturas: 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

- Desinfecção · e fixação de alguns qua~ 
dros. 

- Tratamento do quadro aue representa 
os Mártires de Marrocos, de Francisco Hen
riques. 

- Restauro de um R.etrato de Senhora. 
Pintura portuguesa do século XV1II. 
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MUSEU NACIONAL DE ARTE CON
TEMPORANEA 

-Quadro representando cO [Jrupo dos ar
tistas do Leão>, 1por Columbano-séc. XIX. 

- Quadro representando ·a Sagrada Famí
lia, ,por Antônio Manuel da Fonseca-.sê· 
culo XIX. 

MUSEU NACIONAL DOS COCHES 

- Retrato de D. Maria /. 1Escola Portu
guesa do século XVIII. 

-Retrato de D. Fra11cisca Isabel de Sa
boia. Escola portuguesa do sérnlo XVHI. 

-Retrato da Rainha D. Amélia. Escola 
italiana. Principias do séc. XX. 

MUSEU DE BEJA 

- Martírio de Santa Catarina. 
- Passos da Vida de S. Vicente. Escola 

portuguesa do século XVI. 
- Virgem com o Menino, de Van Orley. 

MUSEU DE AVEIRO 

- Virgem com o Menino. Atribuído a 
Frey Carlos. 

- Virgem da Madre Silva. Escola ita
liana, século XVI. 

MUSEU DE COIMBRA 

-Natividade, Escola flamenga, séc. XVI. 
- Deposição do Túmulo. Escola 1flamenga 

do 5é<;:ulo XVI. 

MUSEU DE f:VORA 

- Ceia de Cristo. 
- Prisão de Cristo. 
- Cristo perante Pilatos. 
- Ascensão de Cristo. 
Pinturas flamengas do século XIVI. 

IGRBJA DE ,AZOIA 

-Apresentação do Menino no Templo. 
Pintura iportuguesa do ~éculo XV:I. 

ILHA DA MA<DEIRA 

-Continuação do restauro de 6 tripticos 
4 volantes e 9 quadros. 

BI&UOTECA NACIONAL 

- Restauro de 5 retratos de personagens 
portuguesas do século XViII e XVIII. 

PRES!Df:NGIA DA REPÚBl:lGA 

- Restauro de 2 quadros. 

I·NVEST!GAÇJI.O CIENTIFICA 

Durante o ano de 1953, no Laboratõrio 
do :Museu foram fe itas 20 radiografias de 
quadros. -p·ertencentes ao Estado e a outras 
enti'Cla<les; 6 estudos de mioro-fotografias e 
45 clichés a cores. 

O Laboratõrio foi enriquecido com os se• 
guintes aparelhos e acessórios: 

- Uma máquina fotográfica 9 X 12, Zeiss
Lloyd. 

- Uma lanterna para microscópio 6 v. 
Gali leo, e respectivo transformador. 

- Três lanternas para câmara escura. 
- Cinco lâmpadas 500 W Argaphoto. 
- Quatro lâmpadas 150 W Photocres-

centa. 
- Uma caixa de chapas Infravermelhos 

9 X 12 Gevaert. 
- Dois rolos 35 mm. Infraver-m·elhos Ge

vaert. 
No Arquivo Fotográfico deram entrada 

3.902 provas fotograficas em formatos de 
6 X 9 e 20 X 40; ·1062 negativos e 129 dia
positivos, dos quais 64 a cores. 

INVENTARIO FOTOGRAFICO 

Os trabalhos do Inventário -Fotográfico 
das colecções do 1Museu, foram continuados 
durante o ano de 1953. Ficou concluldo o 
inventário da csecção (las ' Jóias e deu~s·e inicio 
ao da Pintura. 

REUN!ôES E .MOVIMENTO 
DO PESSOAL 

Para apreciar e discutir os problemas li
gados com a vida do Museu, realiza-se se
manalmente uma reunião do Director e Con
servadores, a qual ,por vezes tem tido lugar 
nas salas e noutros departamentos do esta• 
belecimento. 

Aluaro Rodrigues de Almeida, guarda de 
1.• classe. Aposentação voluntária a par1tir 
de 5 de Dezembro de 1953. Este funcionário 
desempenhou durante t 6 anos as ~unções de 
chefe do pessoal menor, com assiduidade e 
dedicação ao serviço. 



VISITANTES 

Durante o •ano .de 1953 registaram-se 36.9711 entradas no Museu, con· 
forme consta Idos mapas ..seguin tes: 

- ---- _ .. _ .. ______ ,._::::__ ~E;;~:f~as I Col«tivas -~ 
Janeiro +H 
Fevereiro ....... .... ...... ................. ._. 380 

-~ m Abril 900 
Maio 714 
Junho 536 
Julho 768 
Agosto . . 890 
Setembro 1.388 
Outubro 778 
Novembro . . 560 
Dezembro 416 

8.2M ( ! ) 

(1) Enttadaspagaa no ano de, 1953 - 826i a 2$50 - 20.660$00. 

1895 
1.870 
2.548 
2.585 
1.972 
2.169 
1.795 
2.658 
l.741 
2.557 
2.823 
2.386 

26.999 

!33 
20 

178 

346 
69 
40 

423 

385 
114 

1.708 

Visi tas co'lec;tivas (desdobramento ,do mapa anterior) 

2.472 
2.270 
3.216 
3.485 
3.032 
2.774 
2.603 
3.548 
3.552 
3.335 
3.768 
2.916 

36.971 

____ M_,_'----J--------º-"-iQn_•_<•_• _______ I Quantidades 

Janeiro . . ..... Escola Industrial de Josefa de Óbidos . 
Centro de Profilaxia de Lisboa 
Instituto de Odivelas ...... . 

Fevereiro ............. ... Liceu D. João de Castro 
Março . . . .. .................... Liceu D. João de Castro .... . 

Maio. 

Juuho 

Julho 
Agosto 
Setembro 

Novembro 

Dezembro 

Estudantes Sul-Americanos . 
Seminaristas de Almada ... .... .... ........... .. .... .. 
Grémio dos Armadores da Marinha Mercante . 
Escola Comercial Oliveira 'Martins ( Porto) ... 
Posto Escolar de Olival de Basto (Odivelas) 
Liceu Carolina Michaelis (Porto) 
Colégio Militar ............. ..... ............. ... . 
Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho . 
Seminaristas de Almada 
Casa Pia de Lisboa ..................... .. 
Colégio Moderno de S. José ( de Vila Real de 

de Trás-os-Montes) .............. . 
Alunos de ,Extrenato Bairreirense 
A Voz do O perário (Lisboa) 
Escola de Belas Artes de Lisboa 

·· · ·· ···· Curso de Férias da Faculdade de Letras . 

....... , ... ·· ..... Congresso de Arquitectura Internacional . 
Conferência Internacional da Família . 
Escola 1ndustrial Machado de Castro . 
Colégio Portugal (Parede) .......... .. ................. . 
Estudantes da Faculdade de Letras de Sevilha (Es-

panha) ............................. . 
Faculdade de Letras de Lisboa 

........ · .. · ......... Instituto de Odivelas . 
Escola António Arroio ... ..... ... . 
Faculdade de Letras de Lisboa 

T otal . 

34 
49 
50 
20 
18 
70 
40 
10 
40 
37 
31 
50 

120 
42 
16 

42 
8 

42 
27 
;o 

180 
243 
300 

15 

15 
55 
60 
15 
39 

J.708 
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VARIA 

CONFERÊNCIA INTERNACIO
NAL DOS MUSEUS 

A 3.~ conferência geral do !COM reali
zou-se na Itália, em Génova, Milão e 
Bergamo nos <fias 6 - 12 de Julho de 11953. 
Portugal esteve representado pelo Director 
do Museu dos Coches, Sr. Augusto Cardoso 
Pi nto. 

As reuniões de estudo foram dedicadas à 
discussão de problemas de ordem técnica, 
pedagógica e sociológica postos pelos mu
seus de Ciência e Técnica, de História Na
tural, de Etnografia, de Arqueolog ia e His
tória, de Arte e de Artes aplicadas. Outros 
te-mas como sejam: Museus e Juventude -
Museu e Industria - Museus e Investiga
ção Científica - A Arquitectura dos Mu
seus e os Museus no urbanismo moder1fo e 
aspectos da Adminis-tração dos museus e de 
preparação do ipessoal têcnico, foram igua'i
mente tratados. 

O relatório da reunião vem publicado em 
!COM NEWS, n.º" 5~6, Outubro-Dezem· 
bro de 1953. 

ESTAGIO DE PREPARAÇÃO 
PARA INGRESSO NOS LUGA
RES DE CONSERVADORES 
DOS MUSEUS. DOS PALACIOS 
E MONUMENTOS NACIONAIS 

Pelo decreto n.º 39.1 16 de 27 de Fevereiro 
de 1953 foi restabelecido o estágio para con~ 
servadores de Museus que Já hã anos havia 
funcionado ao abrigo do decreto n.0 22.110 
de 12 de Janeiro de 1933. 

Foram aprovados ipara frequentar o estâ· 
gio os hccnciados: 

l risalva Constância de Nobrcga Nw1cs 
Moita, Carlos 1Mascarenhas Martins de Azc• 
vedo, Maria Tcreza Monteiro de Andrade e 
Sousa, Maria Emília dos Santos e Silva 
Amaral Teixeira, Maria Madalena Cagigal 
e 1Silva, Maria de Lourdes Coelho Bartolo, 
Fernando Augusto de Barros Russell Cortês 
e Maria Raquel 1Mota Marques Vicente da 
Silva. O estágio começou a fw1cionar no 
Museu de Arte Antiga a partir do mês de 
Novembro. 

CENTRO DE ESTUDOS DE 
ARTE E MUSEOLOGIA 

Anexado ao Museu Nacional de Arte An· 
liga continua a funciona.r o centro de Es
tudos de Arte e Museologia do Instituto de 
Alta Cultura. 

São bolseiros do Centro a licenciada Ma. 
ria Tereza Andrade e Sousa, a pintora Ma. 
dalena Cabral e os licenciados M. Bairrão 
Oleiro, Carlos Mascarenhas de Azevedo e 
Fernando Russell Cortez. 

Na actividade do Centro conta.se a elabo
ração de várics trabalhos de investigação. 
dos quais neste boletim se publica um da 
autoria da Senhora D. Maria T ereza An· 
dradc e Sousa. 

Os trabalhos da bolseira senhora D. Ma
dalena Cabral, tendo por base um serviço 
de extensão escolar para escolas ·infantis, 
realizaram~sc com as crianças da escola Sei~ 
rale da Escola Avé Maria. 

REMODELACJ\O DE SALAS NA 
GALERIA DE PINTURA ES
TRANGEIRA NO MUSEU E 

INSTALACJ\O DA DOACJ\O 
CALOUSTE GULBENKIÁN 

Desde que se verificou a necessidade de 
instalar com carácter definitivo os obfectos 
de arte oferecidos pelo benemérito Senhor 
Calouste Gulbenkia:i, tornou.ase necessário re. 
modelar a instalação de todas as salas onde 
até ai estavam expostas as colecções da pin
tura francesa e italiana. 

A pintura francesa passou a ocupar uma 
única sala, tendo sido destinadas duas para 
a e:<posição dos mestres italianos. 

Os dois compartimentos seguintes reser· 
varam-se à doação Gulbenkian, tendo no 
primeiro fü:a:do a Pintura, a estátua ide Rodin 
e o móvel de Riesner e, na segunda, os bron
tes, outras peças de escultura em pedra e 
as cerâmicas. 

Estas salas foram facultadas ao público 
cm 2 de Pevereiro. 

Desta remodelação resultou que certas es· 
pécies passaram, 'Com vantagem, para as re· 
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servas do Museu, ficando exposta numa 
sala do edificio novo a co!ecçào de pintu
rns de P{'llegrini, 

V ISITAS DE ESTU DO 

À semelhança dos anos anteriores tive,am 
lugar nas galerias do Museu as seguintes vi
sitas explicadas: pelo Üirector, nos dias 23 
de Abril. 7 e 8 de Maio -e "25 de Junho nas 
salas de Ourivesaria; pela Conservadora Ma
ria José de Mendonça sobre a obra de ,Ma
ohado de Castro no MI.I.St'u e os Presé,pios, 
nos dias 14 de Maio e 11 de Julho; pelo 
Conservador Abel de Moura, no Laboratório 
e nas salas de pintura, nos dias 30 de Abril , 
24 de Maío {' 18 de Junho. 

Além destas foram dirigidas pelo O irec
tor visitas efectuadas pelos membros da So
ciedade de Belas Artes, alguns alunos do 
Seminário de Almada, 1pelos sócios da Voz 
do Operário e por alunos da Faculdade de 
Letras de Lisboa. 

Seguindo um plano agora iniciado, o Oi
rector e conservadores do Museu de Arte 
Antiga visitaram o Museu da Marinha, onde 
foram recebidos pelos Srs. Comandantes 
Jaime do Inso e Forté Rebelo, o Museu 
Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos, onde 
foram recebidos pelo conservador Sr. 
Dr. Luis Chaves. e o Palácio da Assembleia 
Naclonol onde lhes forom prestados todos os 
ewlarecimentoo pefo Sr. Dr. Carmelo Rosa. 

RE UN IÕES MUSICAIS 

No dia 7 de Julho Polyfonia. ,para -encer
rar as activi<lades do seu XII -ano ele exis
tl!ncia, deu no Museu de Arte Antiga um 
notável concerto de mUsica italiana e ing lesa 
dos séculos XVI e XVII, dedicado à ceie 
braçJo do IV centenário ,do composilor ita 
liano Luoa Marenzio. 

CONFERÊNCIAS E 
EX POSIÇÕES 

A convite do Director da Escola de Be
las Arte.'! do Porto foi inaugurada nesse es
tabelecimento do Estado, no dia 21 de Fe
vereiro, a exposição organizada no Museu 
de Lisboa durante a Conferência do Restauro. 

Na sala de conferências da Escola, o Sr. 
•Dr. João Couto pronunciou, acompanhada 
de ,praje-cções, 'Uma palestira aceroa da le
gitimidade e 'Cios processos té'cnicos do Res,. 
tauro. Nos dias seguintes o conservador 
Sr. Abel de Moura dirigiu visitas explica
das à exposição. 

No dia 10 de Mato, o Oirector do Mu
seu de Lisboa, associando-se à homenagem 

prestada pelo Mu nicipio de Guimarães ao 
Oirector do Museu dessa cidade, Sr. Al 
fredo Guimarães, pronunciou ali uma pales
tra acerca da obra do homenageado. 

Em 7 de Junho o Sr. Dr. João Couto 
deu inicio no Museu de Évora, a um ciclo 
de conferéncias acerca da Arte Indo-Portu
guesa. 

CAMPANHA NA CION AL DE 
EDUCAÇÃO DOS AD ULTOS 

A convite de Sua Ex.• o Subsecretário de 
Estado de Educação Nacional, o Museu 
Nacional de Arte AnUga colaborou na or
ganização da rprimeira ~xposiçào itinerante 
subordinada ao titulo cA História de Por
tugal nas Obras de Arte> a qual obteve o 
maior sucesso. Desta exposição publicou-se 
um pequeno catãlogo ilustrado. 

DEFESA DO PATRI Mó NIO 
·ARTISTICO EM CASO DE 

GUERRA 

Por portaria de 17 de Julho de 11953. foi 
criada a Comissão encarregada de estudar 
as providências a adoptar em caso de guerra, 
para protecçâo dos bens culturais da Na
ção. 

Esta comissão constituida oor reoresent,m
tes do Secretariado Geral da Defesa Na
cional, do Mini stério dos Negócios Estran
geiros. do Comando Geral da Polícia de Se
gurança Publica, da Junta Central da Le
gião Portuguesa e da Direcção Geral dos 
Edificios e Monumentos Nacionais "é ,presi~ 
dida pelo Direct.or do Museu Nacional de 
Arte Antiga. delegado do Ministério da 
Educação Nacional. 

Os trabalhos da Comissão efectuaram-se 
no Museu de Arte Antiga. 

AM IGOS DO MUSEU NAC IO
NA L DE ARTE ANTIGA, 

DE LI SBOA 

RELATóRIO DO CONSl;LHO 
DIRECTOR 

ANO DE,1953 

Ex."' º Consócios: 

T emos a honra de apresentar a V. Ex.• • 
o relatório e contas da Gerência do Grupo 
dos Amigos do Museu Nacional de Arte An
tiga relativos ao ano de 1953. 
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MOVIMENTO DE SOCIOS, 

Verifica-se a entrada de 23 novos sócios 
e eliminação de 21. de modo que o grupo 
registou um movimento de 552 sócios que 
transitam para 1954. 

Temos a lamentar o falecimento de alguns 
dedicados consóclos, cumprindo-nos desta
car os nomes do Eng . .Pedro 'Joyce Diniz, 
que durante muitos anos foi nosso Vice-Pre
sidente do Conselho iDirector e sempre mos
trCIU •pelo Grupo a mai'or :dedic"ação; o Dr. A,!. 
berto IMac ... Bride 1Fernandes. que foi l.º Se
cretârio da Assembleia Geral; o Dr. Hipólito 
Raposo, eminente escritor que sempre nos 
prestou a sua colaboração; e Dr. José Ama
ral Leal. sogro do Sr. Dr. Silvério Gomes 
da Costa, Vice-presidente- da Assembleia 
Geral. À memória de todos prestamos a 
nossa homenagem de saudade. 

ANUIDADES, 

Cobraram-se quotas no valor de 24.767$00 
e consideraram-se incobrâveis quotas no va
lor de 560$00. 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

Nesta rubrica tivemos um lucro de 
6.993$28 e recebemos ,um donativo de di
versas publicações no valor de 1.585$00. 

DESPESAS GERMS, 

Dispenderam-se durante o ano 8.076$60. 

DONATIVOS, 

SALDO, 

Da Conta Lucros e Perdas 

Saldo de Gerência 
Saldo em Caixa 

9.878$17,7 
IJ.064$90 

Concluindo, remos a honra de 'Propor: 

l ." - Que seja aprovado um voto de pro
fundo sentimento pelo falecimento dos sócios 
em 1953; 

2.° - Que sejam aprovados o Balanço e 
Contas relativos ao exercício de 1953; 

3.0 - Que seja aprovado um voto de agra
decimento ao Sr. Director do Museu, por 
todas as facilidades dispensadas e rpela va
liosa colaboração que sempre tem dado ao 
nosso Grupo. 

Lisbo~. 26 de Março de 1954 

O Conselho Directoc: 

MOVIMBNTO DE SÓGIOS DURANTE 
O ANO DE ,1953 

Existiam em 1 de Ja-
neiro de 1953: 

Sócio.s !de Honra .. . 8 
Sócios doadores .. . ·13 
Sócios ,remidos .... . H 
Sócios ,titulares .. 517 550 

Entraram .durante o 

Sócios de Honra . 1 
Fizeram-se donativos ao Museu no valor Sóc·ios titulares . 2-3 24 57~ 

de 14.510$10, que -foram aplicados na aqui-
sição de diversas publicações, um desenho 
antigo ,representando Cristo Escarnecido ·e Sócios eliminados du-
romo subsidio ,para a eX"e-<:ução gráfica do rante o ano: 
Boletim, 

PUBLICAÇÕES OFERECIDAS, 

Entidades Oficiais ·e ,Estra·ngeiras, ino va
lor de 688$50,6. 

Por falecimento .. ..... .. . . 40 
Por falta -de ,pagamento •10 
Por desistência . . . . . . . .. . . . 1 
Elevado a sóc-io -de honra •l 

Transi~ar'am para 1954 

12 

552 



RE S UMO DO C AI X A - 19 53 

Saldo do ano anterior 6.892$00 de DESPESAS GERAIS 

a ANUIDADES Despesas diversas 838$30 "' Ordenado do escriturário 6.000$00 e 
Cobrança de 1952 530$00 Comissão de cobrança 1.238$30 8.076$60 t-

Cobrança de 1953 24.237$00 21.767$00 ~ 
de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ~ a PUBLICAÇOES DlVERSAS 

Nosso depósito N." 27688 . 8.000$00 
Venda de: t; 

de DONATIVOS AO MUSEU e 
554 ex. Obras escolhidas do Mu~ 

seu de Arte Antiga . 13.2%$00 Livros para a Biblioteca: ,:: 
3 > Baixela Germain 36$00 Miraclcs 116$50 5i 
4 > Alonso Sanches Cúe'Jho .. 32$00 Naisance de L'Art 79$00 "' 2 Paineis Quinhentistas 16$00 La Grece a Ciél ouver,t . 94$00 e:: 
1 Domingos Ant. Sequei;~ 8$00 La Peinture Etrusque . 94$00 383$50 :,: 1 ' Da Reintegração do !'ri- :,,. 

mitivos •PortugtIBSes ...... 4$00 Boletim do Museu Nacional de Arte ~ 1 ' Dr. José de Figueiredo 4$00 Antiga, nossa 
2 > Tríptico da Madre de 

quota~parte para :,: 
Deus 8$00 

pagamento do vol. II, N.º 1 5.1 26$60 :,,. 
15 > Catãlog;· -~i~--E~: ·-d~· · &~ Volume li, N.° 2 8.500$00 13.626$60 " vilha 60$00 Compra de um desenho antigo ce-

t; 
2 > Catâ~ogo Guia de algu~ presentando «Cristo escarnecido> 500$00 

"' mas obras de arte ....... 8$00 de ADEANT AMENTOS AO MUSEU 
4 > Carvões de Sequeira 56$00 :,,. 

259 Postais fotográficos .... 411$40 Para compra de gasoi l para aquc~ "' cimento das salas 5.880$00 'l 
1563 Postais hcliogravura J.875$60 "' 578 tPostais ocog,raVUTa 469$60 16.2&7$60 

36.466$70 :,,. 
Outras publicações 1.585$00 de SALDO :,: 

'l 
Sal'Clo ,para ·1954 . 13.064$90 2'i :,,. 

49.531 $60 49.531$60 

O Tesoureiro: 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1953. Jo sé Ferreira T omé ~ 



EXERCIClO DE GERÊNCIA DE 1053 

(LUCROS E PERDAS) 

IN!.IJDADES AN UIDADES 

Quotas incobrãveis, .por falecimento, desistên
cia e falta de pagamento . 560$00 

Quotas emitidas conforme registo respectivo 24.907$00 

>ESPESAS GERAJS 

Diversas despesas, ordenados, cobrança e ex
pedieotle 

)()NATIVOS 

Ao Museu Nacional de Arte Antiga . 

Valor !de ipuhli'c.ações o fe:neicidas aos sóc ia; . 

I AILOR SOCIAL 

-Lucro deste -exenci'cio . 

8.076$60 

14.510$10 

688$50,6 

9.87Sf17,6 

- ~-

33.713$38,2 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1953. 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 

Juros do depósi to N.º 27.688 288$ 10 

.PUBLICAÇôES DI<VERSAS 

Lucro na venda de publicações e 1po.stais . 6.993$28,2 

DONATIVOS AO GRUPO 

Importância de diversas publicações 1.585$00 

33.7 13$38,2 

O Conselho Director: 

Duque de Palmela 



BALANÇ O DE 1953 

ACT!VO 

ANUIDADES 

Quotas em carteira parn cobrança: 

De 1952 
De 1953 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
Saldo desta conta 

MOVEIS E UTENSIL!OS 
Seu ,valor . 

MUSEU NA!ONAL DE ARTE ANTIGA 

Empréstimo para fundo de ma-

20$00 
480$00 

neio dos anos anteriores . 2.800$00 

Empré.stimo para compra de 
Gasoil para aquecimento das 
1Salas 5.880$00 

PUBLICAÇôES DIVERSAS 

Exi.stência de publicações e pos-
tais 

CAIXA 

E xistência em dinheiro 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1953. 

O Escriturãrio.: 

Herculano da Fonseca 

500$00 

18.880$30 

286$50 

8.680$00 

63.295$24.5 

13.()64$90 

104.706$94,5 

PA ,SSIVO 

VALOR SOCIAL 

Refe rente a 1953 

SALDO DE GERÊNCIA 

Lucro deste exercicio 

O Conselho Director: 

Duque de Palmela 

94.828$76.8 

9.878$17,7 

104.706$94,5 



56 BOLETIM DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 

CORPOS GERENTES 

1953- 1956 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Prof. Dr. Fernando Emigdio da Silva 
VicewPresidentes - Dr. Silvério Gomes da Costa 

- António de M edeiros e Almeida 
J •0 Secretários- Eng. António Branco Cabral 

- Dr. Antónío Rodrigues Cavalheiro 
2. 0 Secretários - Dr. Carlos Mascarenhas de Azevedo 

- D. Julieta Barbara Ferrão 

CONSELHO DIRECTOR 

Presidente - Duque de Palmela 
Vice-Presidentes - Dr. Francisco José Caeiro 

- Dr. Domingos Augusto de Miranda Ferreira Deusdado 
- Jorge Lobo d'Avila Graça 
- Augusto Cardoso Pinto 
- Dr. Ricardo Espírito Santo Silva 
- Salomão Seruya 

Tesoureiro - José Ferreira Tomé 
1.0 Secretário- José Lino Junior 
2.0 Secretário - Abel de Moura 

VOGAIS 

D. Mary Garland Jayne, D. Maria José de Mendonça, Dr. Augusto 
M endes Leal, Dr. Carlos Larroudé, Conde de Móser, Eng. António Montez. 
Dr. Mário R.eis de Figueiredo Carmona, Dr. Mário Tavares Chicó, João 
de Lacerda. José R.odrigues Simões, Pedro Rodrigues Costa, Arq. Raul Lino, 
José Maria Cordeiro de Sousa. 



SU MÁR I. O 
N.' l 

«O T r ipt ico da deposição da Cruz, proven ien te da Ilha da Ma
deira», por João Couto, pág. 1; «Remarques sur le polyptyque dit 
de Sain t V incent au Musée de Lisbonne», por Émile Lambert, 
pág. 4; «A propósito do «Tríp tico de Santa Auta», por Luís de M a
tos, pág. 10; «Identificação duma miniatura do setecentos», por 
Ayres Carvalho, pág. 17; «Catálogo da obra documentada de Joa
quim Machado de Castro e da sua oficina, no Museu de Arte 
Antiga», por Maria José de Mendonça, pág. 22; «Da arte <la joa
lharia em Portugal. O s anéis na joalharia por tuguesa. Subsídios 
para um estudo», por Maria T eresa de Andrade e Sousa. pág. 30; 
«Bordados indo-portugueses. Novas aquis ições do Museu de Lis
boa », por Maria José de Mendonça, pág. 34; «Exposições». 
pág. 40; «Conferências e Palestras», pág. 42; «Serviços Técnicos 

e Administrativos» , pág. 46; «Vária», pág. 50. 

Ü; artigos assinados por pessoas estranhas aos serviços do M. N. A. A. são 
da exclusiva responsabilidade dos seus autores. As separatas são sempre impressas 

por conta dos autores 

GRUPO DOS 
NA C IONAL 

AMIGOS 
D E ART E 

DO MUSEU 
ANT IGA 

SEDE, R U A D AS J ANE L AS VERDES - LI SB O A 
ESTATUTOS APROVADOS EM SESSÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE 27 DE ARlllL DE 1912 

• 
úLT IMAS PUBLICAÇõES DO «GRUPO-, 

«O Políptico da Madre de Deus de Quintino Metsys ». 
por REYNALDO oos SANTOS Esc. 10$00 

«Domingos António de Sequeira - Noticia biogrâ-
fica», por Luís XAVIER DA COSTA . 15$00 

«Alonso S anchez Coello - /lustraciones a su biogra-
fia ». por FRANCISCO DE SAN-ROMÁN 10$00 

«Dr. José de Figueiredo» ( Discurso proferido em 19 
de Fevereiro de: 1938, na sessão <le homenagem 
promovida pela Academia Nacional de Belas
-Artes e pelo Grupo dos Amigos do Museu). por 
ALFREDO DA CUNHA I 0$00 

«Obras Escolhidas do Museu Nacional de Arte 
~~ ~00 

L COTA AN UAL A PARTIR DE 20 ESCUDOS - _ .............. _ ________ ........_........._.~__.;! 



PUBUCAÇõES A VENDA NO 

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
Roteiro do Museu Nacional de Arte Antiga, 1950 

( 2." edição) 
Roteiro das Pinturas, 1951 
Obras de Arte - 1- O Apostolado de Zurbarán. 

( 2." edição) 
Obras de Arte - 11 - Pintura Portuguesa do Sé

culo XV, (2." edição) 
Boletim dos Museus Nacionais de Arte Antiga, 1939-

-1943 - Fase. 1 a 10 (à venda 8 a 10), cada 
fase . 

Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga - l vol. 
1914-1947 - Fase. 1 a 4, cada fase. 

Idem - II vol. 1948- 1952 - Fase. 1, 3 e 4, cada fase. 
Idem - II vol. - Fase. 2 
Aspectos do Natal na Arte Portuguesa, 1947-1948 
Desenhos do A/bum Cifka, 1948 
Exposição das Pinturas de Josefa de Óbidos, 1949 . 
Exposição Temporá ria das Obras de Arte dos Séculos 

XV e XVI da Ilha da Madeira. 1949 . 
Obras de Arte Oferecidas pelo Ex.mo Senhor Calouste 

Gulbenkian, 1952 
Cópias de Paineis Antigos. 1953 . 
Obras de Arte do Museu de Sigmaringen, 1953 . 
A Virgem na Arte Portuguesa. 1954 
Portugal na índia, na China e no Japão - Relações 

Artísticas, 1954 
Pinturas dos Seculos XV e XVI da Ilha da Madeira 

( Depois do seu restauro), 1955 
Obras de Nicolas Delerive , 1955 

Esc. 

». 

POSTAIS E FOTOGRAFIAS A VENDA 

10$00 
15$00 

10$00 

10$00 

10$00 

20$00 
20$00 
25$00 

7$50 
7$50 
5$00 

7$50 

7$50 
2$50 
5$00 

10$00 

10$00 

5$00 
10$00 

Para trabalhos especiais o Museu Nacional de Ar te Ant~ga 
encarrega os seus técnicos de fornecerem fotografias das obras de 
arte expostas aos seguintes preços: 

30X40. 
24X30 
18X24. 
13Xl8. 

Esc. 30$00 
20$00 
15$00 
7$50 

As requisições de fotografiias devem ser feitas em impressos 
que podem ser pedidos ao porteiro do Museu. 

Para a sua publicação é necessária, nos termos do regulamento, 
autorização especial da Direcção. 

A entrega das provas fa.r~se-á no prazo de uma semana. 


