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Nota Preambular 

A recente publica~ao de urn manuscrito inedito de J. M. dos Santos 
Simoes, como tftulo "Iconografia lisboeta em azulejos no Brasil...", na Revista 
Oceanos, n .Q 36/37- Outubro 1998 I Mar~o 1999 (pp.20-50), iniciativa levada 
a cabo pela Directora do Museu de Arte da Bahia- Sylvia Menezes de Athayde 
-, constituiu urn importante contributo para o conhecimento e divulga~ao do 
valioso conjunto de silhares de azulejos1 existentes em diferentes partes do 

Travessia do Tejo entre a Aldeia Galega e Belem eo respectivo desembarque no cais do Palacio da 
Praia. Paine! de silhar do laclo Sul do claustro da Igreja cla Ordem Terceira de Sao Francisco, 
Salvador, Bahia., J. M. dos Santos Simoes, "Iconografia lisboeta em azulejos no Brasil ... ", In 
Revista Oceanos, 11.0 36/37- Outubro 1998 I Maryo 1999, p. 28. (Fotografia de Sergio Benutti), 
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convento afecto a « Venerdvel Ordem Terceira da Penitencia do Sera fico Padre 
Sao Francisco da Congregaqao da Bahia»[Brasii]Z. Todavia, nesta breve 
introdu<_;ao, faremos men<_;ao apenas ao paine! continuo existente no claustra da 
Igreja da referida da Ordem, que representa, em pintura ceramica, o aparato da 
entrada dos prfncipes D. Jose e de D. Maria Ana de Bourbon em Belem (Lisboa) 
no dia 12 de Fevereiro de 1729, ap6s a celebra<;ao do seu casamento a 29 de 
Janeiro em Elvas3, celebra<;ao que constitui o tema central do presente artigo. 
Este conjunto azulejar reveste-se de extrema importancia, dado que representa 
uma das fontes inconograficas mais importantes (senao mesmo a unica) ligada a 
representa<;ao do Cortejo Nupcial dos prfncipes, mostrando-nos todo o trajecto 
efectuado pelos soberanos, designadamente a travessia do Tejo da aldeia Galega 
(Montijo) a Bel em, o desembarque no cais da Pedraria, e todo o percurso que 
posteriormente o cortejo nupcial executou, dando registo da sua passagem atraves 
de uma sucessao de varios areas triunfais que se ergueram entre o Largo da 
Esperan<;a eo Terreiro do Pa<;o. Nao obstante ser detectavel nestes paine is algum 
enquadramento paisagfstico de Lisboa, conforme nos refere J.M. Simoes no seu 
manuscrito, existe, no entanto, urn manifesto desfasamento no seu tratamento, 
se comparado com o que parece ser o verdadeiro objecto representative destes 
paineis - 0 Cortejo Nupcial -. Inversamente, a representa<_;ao desta paisagem, 
funciona, ao Iongo de todo o paine!, como mero objecto acess6rio de 
enquadramento cenografico4

• Ja o desfile processional das carruagens de aparato 
e dos soldados, o caracter selective na representa<;ao de uma classe aristocratica 
na assistencia ao cortejo, bern como os dispositivos empregues para real<;ar os 
areas, traduzem, por parte do artista, uma clara inten<_;ao de contextualizar o 
acontecimento dentro dos moldes de «canoniza<_;ao» iconognifica utilizados neste 
perfodo5

, conforme se depreende pelo caracter epico e festive da composi<;ao. 

0 manuscrito de J. M. dos Santos Simoes, mostrou-se tambem importante 
para o presente estudo pel a referenda a uma fonte manuscrita impressa, nomeada
mente quando faz cita<;ao a urn a «Carta que o Marques de Manresa escreveu a sua 
esposa, (In F eira da Ladra, Torno II, p. 142, Lis boa, 1930)6», na qual existe indus a 
uma rela<;ao respeitante aos areas triunfais existentes no cortejo, acompanhada esta 
pelo or<;amento de cad a urn deles 7• A sua compara<;ao com a rela<;ao existente no 
Liv.Q VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joao V, do sen. occi., permitiu extrair algumas 
ila<_;oes que aprofundaram e enriqueceram a nossa abordagem. 

Nesta explora<;ao heurfstica que agora se propoe sobre o presente tema, procu-
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rou-se fundamentalmente perspectivar a evoluc;ao urbana da cidade de Lisboa, 
sobretudo no que respeitou a sua parte ocidental revista sabre o acontecimento da 
entrada publica dos soberanos na cidade. 0 manuscrito inedito de J. M. dos Santos 
Simoes, a par da analise de muita da documentac;ao existente no Arquivo Historico 
Municipal que se encontra publicada na obra incontornavel de Eduardo Freire de 
Oliveira, assim como na consulta do valioso acervo deste arquivo, possibilitou urn a 
abordagem sustentada sabre este tema. Saliente-se que no decorrer desta pesqui
sa encontrou-se urn documento que liga o nome de Pedro Massar Rochefort como 
executante do risco dos Arcos deste Cortejo Nupcial dos prfncipes, cujo conteudo 
se da registo no presente artigo. 

Introdw;ao 

0 desembarque em 1729 da princesa D. Maria Ana Victoria de Bourbon 
e do futuro rei D. Jose na antiga praia do Restelo, apos a celebrac;ao do 
consorcio das princesas8 a 19 de Janeiro de 1729 na ponte sabre o rio Caia9

, 

constitui urn acto protocolar, por parte de D. Joao V, que parece dar confirmac;ao 
a importancia que o monarca, cerca de tres anos 
antes, ja havia demonstrado por Bel em, eviden
ciado pela compra em 1726 de tres proprieda
des neste local. A sua posterior denominac;ao 
como Quintas de Baixo, Meio e de Cima, inte
gradas agora sob a forma de residencia real de 
veraneio e lazer, trouxe, no primeiro quartel do 
sec. XVIII, uma dinamica de desenvolvimento 
urbana em Belem10

; tendencia que se manifes
taria com particular enfase apos 0 terramoto de 
1755 com a fixac;ao do rei e da corte no Alto da 
Ajuda. 

A escolha do local para o desembarque 
dos prfncipes recaiu no cais pertencente a Quin
ta da Praia 11 situada a poente da Praia do 
Restelo 12, proximo das Mercearias do Infante, e 
a nascente do Palacio do Correio-mor. Este cais, Idem, Ibidem, pormenor da ponte do 

denominado «cais de pedraria»13, detinha urn a Palacio daPraia. 
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largura igual ao comprimento do palacio tendo recebido a par do ediffcio varios 
melhoramentos, designadamente na sua zona de ancoragem justificados por oca
siao da chegada dos prfncipes a Belem. 0 seu palacio foi construfdo no 2Q quartel 
do seculo XVI, pertencendo a D. Manuel de PortugaJ14

• Na altura da compra da 
propriedade feita pelo soberano, o palacio estava na posse do 5Q Conde deS. Lou
rengo - Rodrigo Melo da Silva, entre tanto falecido15, pelo que a sua transacgao tera 

Palacio da Praia em pormenor do «Retrato do Marques de Pombal» da au tori a deL. M. VanLoo (Paris 
1 766), In: Hist6ria de Pmtugal, Vol. 5, p. 93, Publica~5es A! fa , Lisboa, 1983 (Foto arquivo AI fa) 

ocorrido por volta de 1727 com a viuva do Conde- D. Mariana Rosa de Lencastre16
• 

Nesta mesma data, D. Joao V compraria tambem o Palacio do Correio-mor,17 loca
lizado a poente desta Quinta e a nascente do convento do Born Sucesso18

• 

Os relatos sobre o aparato do cortejo nupcial e o acto da entrada publica 
dos principes na cidade. 

Atraves da Gazeta de Lisboa de 17 de Fevereiro, temos uma descrigao 
pormenorizada do trajecto que os monarcas tomaram, sensivelmente quinze dias 
ap6s o casamento dos prfncipes D. Jose e D. Mariana de Bourbon em Elvas 19

, 

dando-nos registo dos locais onde pernoitaram ate ao seu desembarque em Belem a 
12 de Fevereiro de 1729 no cais do Palacio da Praia, juntamente com uma 
«numerosissima e pomposa comitiva»20, conforme se depreende do presente excerto: 
«Suas Magestades e Altezas, que Deus guarde, que haviam pernoitado na 
quinta-feil·a no palacio das Vendas Novas2

\ e na sexta na villa de Aldeia 
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Gal/ega, [Montijo] se embarcaram na manhii seguinte, 12 do corrente, nos 
bergantins reaes, com uma numerosissima e pomposa comitiva, por entre granm 
de multidiio de barcos, faluas e fragatas (todas cheias de bandeiras e 
flammulas), desceram a vista d'esta cidade pelo Tejo abaixo ate Belem, rece
bendo n 'esta distancia trez salvas de artilheria do castella, fortalezas e naus 
que n 'este porto se achavam surtas, e desembarcaram na magnifica ponte que 
se tinha fabricado em uma das casas reaes de campo, que S. M agestade tern no 
mesmo sitio, donde, dando-se forma d marcha, se encaminharam para o palacio 
d'esta cidade nos seus magnificos caches, precedidos de todos os da familia 
real e de todos os da principal nobreza da corte. 

El-rei, nosso .senhor, ao pas
sar por defronte da egreja de N. !l 
Sr.!! dos Remedios,22 dos religiosos 
carmelitas descah;os, [ Convento dos 
Marianos23]se apeou como principe 
do cache em que vinha com a rai
nha, nossa senhora, e a serenissima 
princeza, e foi fazer orar;ao a mes
ma Senhora. 24 

No largo da Esperanr;a, onde o 
senado d'esta cidade estava esperan
do a Suas Magestades e Altezas, /he 
fez uma elegante orar;ao o dr. Jorge 
Freire de Andrade, que era o verea
dor mais antigo, e logo se continuou 
a marcha pela calr;ada do Cambro, 
rua direita do Loreto, rua larga das 
portas de Santa Catharina, Chiado, 
rua Nova de Almada, rua Nova dos 
Ferros, prar;a do Pelourinho e Terrei
ro do Par;o, em cujo «transito havia 
vinte areas de triumpho, que em seu 
applauso tinham «erigido as nar;oes 
que commerceiam n 'esta cidade, e ne
gociantes e mesteres d 'ella, 

Coche nupcial denonlinado <<de D. Joao V>>, tocado 
por tres parelhas e ladeado por archeiros. Paine! 
continuo, situado no lado poente do claustro da Igreja 
da Ordem Terceira de Sao Francisco, Salvador, Bahia. 
L imitado nos extremos por cariatides, com 
enquadramento em fest6es e tendo ao centro putti 
segurando <<cartouches>> ornamentais.J. M. dos Santos 
Simoes, "lconografia lisboeta ern azulejos no Brasil ... ", 
In Revista Oceanos, n.0 36/37 ~ Outubro 1998/ Mar~o 
1999, p. 31. (Fotografia de S€!·gio Benutti) 
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avantajando-se na magnificencia aos mais os das naqoes ingleza, italiana e 
a !lema. 

Grande vista panora mica de Lis boa, de cerca de 1735. Pormenor do Largo da Esperanc;a, ap. Livro de 
Lisboa, Lisboa, 1994, p. 266 

Com toda a sua comitiva for am Suas Magestades eAltezas d santa egreja 
patriarchal, onde estava o senhor patriarchal e todos os illustres conegos, e, 
fazendo oraqiio, foram para o paqo e se recolheram aos seus quartos. 

As infinitas circumstancias da magnificencia d'este acto, assim da or
dem da marcha , como da riqueza dos caches e fibres do acompanhamento, 
da pompa das armac;;oes de que estavam adornadas e cobertas as janellas e 
paredes, da soberba architectura dos arcos, da engenhosa «fdbrica do fogo 
de artiticio25

, que na mesma noite e nas duas seguintes se fez no castella d 'est a 
cidade, niio se podem representar no curta theatro de uma gazeta. »26

• Neste 
ambito narrative, e tambem conhecida a descrigao de Frei Jose da Nativida
de27, dando-nos urn quadro pormenorizado do cais onde desembarcaram os 
prfncipes bern como do seu respective tratamento cenografico criado para a 
ocasiao: « .. Aqui em uma das muitas Casas Reais de jardim, e de campo ( .. .) 
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No ja citado manuscrito inedito29 de J.M. dos Santos Simoes, o au tor incli
na-se para a atribui<_;ao a Pierre-Antoine Quillard (1701 [11 ]-1733)30 na execu<_;ao 
do risco dos arcos. Com efeito, este discfpulo de Watteau, foi chamado a Lisboa 
em 1726, sen do nomeado como Pin tor do Reino e membro da Academia de Pintu
ra de Lisboa31

• Este pintor e gravador, distinguiu-se, entre outros trabalhos, na 
execu<_;ao de inumeros quadros para o Pahkio do Duque de CadavaP2, todavia 
julga-se, que dada a idade que o artista teria em 1729 (28 [18] anos), dificilmente 
lhe seria atribufda a responsabilidade na execu<_;ao de tal tarefa. Este facto nao 
obsta a que Quillard nao tenha, muito provavelmente colaborado na sua execu<_;ao, 
dado que esta tematica nao lhe seria estranha como testemunham duas gravuras 
da sua autoria, datadas de 1728 referentes aos festejos de «luminarias» por oca
siao do casamento entre Maria Barbara de Bragan<_;a e do futuro rei de Espanha 
D. Fernando VJ.33 

No decurso desta investiga<_;ao, surgiu-nos o nome de Pedro Massar de 
Rochefore4, (1675 [3]35-174036); gravador de profissao. Rochefort tera chegado 

a Portugal em 1726 para trabalhar na 
tipografia da Academia Real de Hist6-
ria, fundada por D. Joao V, sendo urn 
dos mais virtuosos na arte de abridor 
de burilYOra urn documento (datado 
de 1732) pertencente a Chancelaria 
Regia de D. Joao V, existente no Ar
quivo Hist6rico da Camara MunicipaP8, 

da testemunho da Licen<_;a de pagamen
to a Pedro Rochefort, despacho dada 
pelo o entao Secretario de Estado -
Diogo de Mendon<_;a Corte Real-, con
forme se transcreve : 

Carta do Secretario de Estado 

Sua Magestade he servido de I o Senado mande dar a Pedro Ro I Chefort todos 
os desenhos dos ar /cos que se fizeriio nesta Corte pa I Ra a entrada da Princeza 
Nossa I Senhora o que Vossa merce fan1/ presente no mesmo Senado. De I Os 
guarde a Voss a merce Paqo I Dezanove de Janeiro de mill setecentos trinta1 e 
dous:Diogo I de Mendonqa Corte Real. I Senhor Manoel Rebello Alvarez. 39 
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Como se pode depreender, a atribui<;ao do risco dos arcos triunfais ao gra
vador frances para a celebra<;ao do Cons6rcio dos prfncipes D. Jose e D. Maria 
Ana de Bourbon, nao pode deixar de ser entendida como urn reconhecimento das 
capacidades artfsticas de Rochefort como cen6grafo, faceta que seen contra ain
da pouco estudada e a merecer urn maior aprofundamento40• 

Seguindo a correspondencia trocada entre o Secretario de Estado Diogo de 
Mendon<;a Corte Reale o escrivao do senado da Camara, designadamente a carta 
de 6 de Fevereiro, e elucidativa da grandeza e magnitude que estes festejos alcan<;a
ram, assim como testemunha a amplia<;ao da periferia urbana ocidental da cidade: 
«Recebi a carla de v. m.ce de 4 do corrente, e logo que se falou na entrada 
publica, disse ao Vereador Jorge Freire d 'Andrade e ao procurador da .cidade 
C !audio Gorge! do Amaral que esta funcqao se havia de fazer da mesma forma 
que se fizera quando a rainha, D. Maria Isabel de Saboya, fez a entrada de 
Alcantara, excepto s6 que os areas que principiavam as portas de Santa 
Catharina41

, haviam de comeqar agora no largo do Convento da Esperanqa; e 
que, se o senado entao esteve nas ditas portas de Santa Catharina e ahi fez a 
fala, o mesmo devia agora praticar a Esperanqa e, acabada a fala, fazer o 
mesmo que praticou naquella referida funcqao ... » 42• 0 trajecto que o cortejo 
real efectuou pela cidade mostra-nos tambem a importancia que alguns dos lo
cais iam ganhando na Lisboa Joanina, bern como da relevancia das principais 
actividades profissionais e corporativas nela existentes, conforme se depreende 
pela rela<;ao constante no Liv.Q VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joao V, do sen. 
occi., fs. 29.43 

As dificuldades de acostagem na zona ribeirinha ocidental 

Se por urn lado, a cidade de Lisboa vinha refor<;ando a liga<;ao e a arti
culac;ao por via terrestre entre as zonas ribeirinhas ocidentais e o seu centro, 
cada vez mais se experimentavam acrescidas dificuldades de acostagem em 
toda esta zona. Ja ·nos finais do reinado de D. Pedro II, (1677), existia a 
preocupa<;ao de empreender melhores condi<;6es para este efeito, tendo o 
monarca solicitado urn or<;amento44 para a constru<;ao de uma muralha com urn 
cais no sftio de Belem, nao s6 para facilitar o embarque e desembarque, bern como 
dar defesa aos temporais que assolavam esta zona costeira no Inverno. Este 
empreendimento s6 viria realizar-se ja no reinado de D. Joao V, existindo, porem, 
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( fazendo fe no testernunho que nos deixou urn autor an6nirno na sua obra -
Description de la Ville deLisbonne, s.a., Paris, 1730 -)urn projecto rnais arnbi
cioso, , norneadarnente na intengao de rnandar construir urn grande cais ao longo 
de toda a sua zona ribeirinha ocidental, conforrne se depreende do presente excerto: 
«On assure que le Roi [D. Joao V] se proposed' agrandir !a ville, en batissant 
en droite d 'un bout a l 'autre un Quais Qui sera pousse environ cinquant 
toises avant dans le Taje; se Qui se peut faire aisement, parce que la Riviere 
n 'a presque pas profundeur jusqu 'a !a distance 6u l 'on do it porter les 
ouvrages. Et du cote de la mer dans um endroit nomme Boa Vista, 6u !a 
Riviere fait un coude Qui avance dans la ville, le Roi doit y faire creuser un 
bassin, 6u les vaisseaux de guerre seront a l'abri du mauvais temps»45

• 

Atraves de urna proposta an6nirna inclusa, nurna carta de 9 de Outubro 
de 1742, que o Secretario de Estado dos Neg6cios da Marinha e Ultrarnar 
enderega ao Vereador Gaspar Ferreira Aranha46, encontra-se urn not<:ivel quadro 
analftico e descritivo das dificuldades de acostagern na zona ribeirinha 
ocidental, do qual se da registo no seguinte excerto: 

« 1. g que, depois de meia vazante, se nao acha desembarque desde Belem 
ate Sacavem, mais que em trez partes, a sabe1; na ponta da Junqueira, no caes 
da Pedra e defronte dos armazens do reino; 2. g a incidencia de uma corte tao 
grandee tao populosa se nao possa aportar a metade do tempo de cada dia; que 
para chegarem a terra pessoas de qualquer estado, graduac;ao e sexo, seja preciso 
que as tragam as COStas OS homens do mar; que em muitas partes, como e em 
toda a enseada da Boa-Vista, nem este remedio possa ter Iogar, e, o que mais e, 
que as mesmas pessoas reaes nao possam Ter commodidade para embarcar e 
desembarcar senao em mare cheia; ... ». Mais adiante acrescenta: « .. .2. g pelo que 
toea a seguranc;a das embarcac;oes, porque de estarem sempre expostas nas 
praias ao impeto que adquirem as ondas, pela grande largura do rio, recebem 
notdvel deterimento e perda com todos os ventos meridionaes, e particularmen
te, sobrevindo temporaes do sul e sudoeste, sao obrigadas as embarcac;oes pe
quenas a ir, com grande risco, buscar abrigo nos portos da outra banda; e as 
que por negligencia ou por outra razao o nao fazem, se despedac;am na praia ... ». 

Nurn terceiro ponto, referindo-se a quest6es de seguranga, descreve-nos o estado 
obsoleto e precario de conservagao da «rnuralha rnarinha»: « ... porque a muralha 
marinha, que em muitas partes estd jd arruinada, fica em outras hoje mui 
distante do que a baixamar descobre, e embarac;a com muitos empedimentos, 

258 



Lusfada 

dentro de fora, para se poder fazer usa d'ella; alem de que nao comprehende 
toda a cidade, e, se viesse contra ella poder inimigo, lhe seria facil a invasao 
por muitos logares ... ». 

Fica bern patente que o au tor des
ta Proposta denota urn espfrito esclare
cido e conhecedor dos assuntos em me
recimento, designadamente no que res
peita aos problemas da navegabilidade do 
Tejo enos de ordem sanitaria em que de
nun cia a falta de infra-estruturas de sa-

Arco dos lngleses ao Largo da Esperan'<a. Paine] 
continuo, situado no lado poente do claustro do referido 
convento. Ao centro evidencia as annas reais 
portuguesas, sen do rematado por quat:ro estatuas sobre 
a comija do seu entablamento.J. M. DosSantos Sim5es, 
"Iconogrqfia lisboeta em azulejos no Brasil ... ", In 
Revista Oceanos, n.0 36/37- Outubro 1998 I Mar<;o 
1999, p. 36. (Fotografia de Sergio Benutti) 

Planta reduzida do largo da Esperan'<a em 1752, 
desenhada por Carlos Mardel , ap. Vieira da Silva 
In Revista Municipal , !1.

0 45 2° liimest.re, 1950, 
p.l4 

neamento basico da zona ribeirinha. 
Neste ponto o seu autor revela-se co
nhecedor das so!U<;;oes existentes em 
outras grandes cidades europeias, no
meadamente em Paris, assim como e 
visfvel a sua preocupa~o realista de jus
tificar economicamente o empreendi
mento. 

Algumas reflexoes conclusivas 

A analise das fontes que dao no
tfcia dos preparatives deste desembar
que dos prfncipes eo respective corte
jo real que se !he seguiu, autoriza a al
gumas reflex6es que extrapolam a ob
servancia de urn acto entendido como 
meramente casufstico ou de circunstan
cia. Esta celebra<_;ao obriga-nos a re-
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pensar o sentido e a relac;iio que os arrabaldes marginais ocidentais da cidade 
ganham relativamente a Lisboa barroca, impondo-se avaliar, se os retratos 
seiscentistas que diio registo descritivo deste eixo como urn espac;o de forte feic;iio 
rural recortado por nucleos conventuais e propriedades nobiliarquicas de vilegiatura, 
mantem intacta essa leitura ao Iongo do seculo XVIII. No reforc;o desta aprecia
c;ao, nao deixa de ser curiosa a comparac;ao deste evento com o aparato festivo 
organizado aquando da chegada a Lisboa no dia 2 de Agosto de 1666 da rainha D. 
Maria Isabel de Saboya, sobretudo no que respeita a decorac;iio cui dada dos Iocais 
escolhidos para o trajecto do cortejo. Niio obstante o tempo que medeia as duas 
celebrac;6es (cerca de 63 anos), e, contudo, atraves desta primeira «entrada publi
ca» de D. Maria Isabel de Saboya na cidade, que esta se define como modelo 
referencial na organizac;iio dos preparatives da chegada dos prfncipes, conforme 
demonstra a carta ja atras descrita de 6 de fevereiro de 1729 do Secretario de 
Estado Diogo Corte Real47 • Nesta observancia desde logo ressalta urn ponto con
vergente nestas duas celebrac;6es: am bas em si reclamam a importancia do cortejo e 
a sua mobilizac;iio processional no eixo ocidental ribeirinho em direcc;iio a capital. 
Todavia, ja no que concerne aos locais escolhidos para o desembarque dos sobera
nos, encontramos uma diferenc;a significativa, incidindo respectivamente o desem
barque de D. Maria Isabel de Saboya no cais de Alcantara eo de D. Maria Ana de 
Bourbon no cais da Pedraria em Bel em. Esta alterac;iio parece firmar (no tempo 
que medeia estas duas celebrac;6es) a gradual extensiio viaria e urbana que a zona 
ribeirinha ocidental de Lisboa vai experimentando e que se define numa dinamica 
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axial atraves de urn eixo que promove a liga<;ao entre Bel em e Lisboa. A aludida 
carta e tambem elucidativa sabre a altera<;ao do conceito de «Iugar» da entrada 
publica na cidade, especialmente no que concerne a localiza<;ao do primeiro area: na 
entrada de D. Maria Isabel de Saboya, mostra-nos que as portas de Sta. Catarina se 

Arco dos Italianos ao Largo do Loreto, situ ado igualmente no !ado Norte do referido convento, 
J. M. dos Santos Simoes "lconografia lisboeta em azulejos 1w Brasil ... ", In Revista Oceanos, 
n.0 36/37 - Outubro 1998 I Marc;:o 1999, p. 43. (Fotografia de Sergio Benutti). 

mantinham ainda no sec. XVII como «espa<;o de fronteira» entre a cidade e as 
zonas perifericas de cariz semi-urbana, cuja ruralidade residual se mostra retalhada, 
conforme se referiu, de permeio nos nucleos conventuais e nas quintas nobiliarquicas.48 

Diversamente, na entrada dos prfncipes, os areas principiam no Largo do Convento 
da Esperan<;a, disposi<;ao que impulsionou o avan<;o da cidade para a sua parte 
ocidental, nao sendo, como tal, alheio o facto de se ter colocado o primeiro area 
(dedicado a na<;ao inglesa), no local da entrada publica dos soberanos na cidade, 
sensivelmente nas imedia<;6es deste mesmo largo. 

Sabre todo este evento de cariz celebrativo, podemos especular sobre as 
raz6es que teriam levado D. Joao V a optar pelo desembarque dos soberanos 
na Praia do Restelo em detrimento da Pra<;a do Comercio, ou do porto de 
Alcantara, como era usual a chegada dos monarcas quer viessem por via fluvial 
ou marftima . Nesta reflexao importa referir, que morfologicamente, a cidade 
no primeiro quartel do sec. XVIII, denuncia ja uma dinamica de «fusao 
integradora» dos seus arrectores, sobretudo expressa no flu xo ribeirinho 
ocidental que articulava o Terreiro do Pa<;o a Belem. Este movimento que 
havia sido sobretudo de cariz fluvial e pontuado de forma fragmentaria nas 
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afluencias portwirias, passa agora a evidenciar-se numa crescente utilizac;ao 
dos percursos ribeirinhos, sustentados alias, ao Iongo dos seculos XVII e XVIII, 
atraves do estabelecimento de inumeras quintas de vilegiatura e nucleos 
conventuais ao Iongo deste eixo. Neste contexto, o relato descritivo entre a 
zona de Belem e a Ribeira de Alcantara do trinitario padre Frei Nicolau de 
Oliveira de 162049 e ainda elucidativo da importancia da utilizac;ao da via 
fluvial, conforme se depreende pelo presente excerto: «Em pouco espaqo se 
chega ao Mosteiro de Belem, grandee sumptuoso ( ... )Do mar ate ao areal, 
que devera ser cerca de cern passos. Passando daqui entra-se no lugar que, 
par respeito ao mosteiro, conserva o mesmo nome de Belem. Seguindo entre o 
rio e rendos{ssimas quintas, vern dar-se a fresca Ribeira de Alcantara povoa
da de algumas quintas e hortas com muitas fontes; das quais saem abundan
tes aguas, em que se lava a maior parte da roupa da cidade.». Se comparar
mos este quadro com as descric;6es de William Beckford50 e de J.B.F Carrere51 

datadas respectivamente de 1787-88 e de 1789, nao obstante se identificar 
ainda a mesma ambiencia rural descrita sobre as zonas limftrofes da cidade, 
constatamos, que os percursos viarios que articulavam os arrabaldes com a 
cidade se encontram ja consolidados, designadamente o eixo ao Iongo do Tejo 
entre Xabregas e Belem, conforme nos demonstram ambos os textos. 

Num outro plano podemos entender a opc;ao de Belem, para o desembar
que dos prfncipes, na manifesta vontade do monarca em dar prosseguimento ao 
festivo e empreendedor perfodo da monarquia manuelina, que alterou significa
tivamente o panorama artfstico portugues e que se havia expressado particular
mente no sftio de Belem em programas construtivos ambiciosos. 0 antigo anco
radouro do Restelo, epicamente visto como ponto germinal da construc;ao e 
extensao de urn imperio e cujo sistema criador, haviam ligado a monarquia e a 
igreja neste mesmo prop6sito, podera ter motivado D. Joao V a escolhe-lo como 
palco privilegiado do desembarque dos futuros representantes dessa continuida
de. Esse reconhecimento do «valor acrescentado» de Belem substanciou-se em 
multiplas transformac;6es que se foram evidenciando nesta zona ao Iongo do seu 
reinado, iniciadas atraves da compra sistematica de inumeras quintas senhoriais 
pela zona Belem/Ajuda. Neste contexto, pleno de urn «crescendo» de vivencia 
cortesa em todo este nucleo, Belem vai definitivamente perder o caracter de 
Iugar excentrico que a subordinava a urn papel de «ilha» conventual e de 
«baluarte» defensivo, cuja articulac;ao com Lisboa, era feita predominantemen
te por via fluvial. Contrariamente, no sec. XVIII, o desenvolvimento desta zona 
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sustenta-se ja como ponto terminal de urn eixo de ligac;ao marginal em relac;ao 
a cidade. Se no reinado de D. Manuel, Belem era sobretudo conotada como urn 
porto de partida e de gesta maritima, com D. Joao V, este local assume-se como uma 

Arco dos Alemaes a Rua Conceiqiio nova, paine! terminal do !ado Norte do claustro do referido 
convento, J. M. dos Santos Simoes "Iconografia lisboeta em azulejos no Brasil. .. ", In Revista 
Oceanos, n. 0 36137- Outubro 1998 I Maryo 1999, p. 43. (Fotografia de Sergio Benutti). 

Arco terminal a poente. J. M. dos Santos Simoes, "Iconograjia lisboeta em azulejos no Brasil ... ", 
In Revista Oceanos, n. 0 36/37- Outubro 1998 I Maryo 1999, p. 42. (Fotografia de Sergio 
Benutti). 
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«prac;a» de chegada ( quer para quem vinha da capital, quer para quem acostava no 
seu porto), cenograficamente enquadrada de forma monumental pelo Convento dos 
Jer6nimos. Este novo enquadramento de Bel em deven'i ser vista a luz de urn a cidade 
que detinha ja o estatuto de capital do reino, e que ensaia, a exemplo de outras 
capitais europeias, uma nova concepc;ao sabre o seu espac;o envolvente, atraves da 
concretizac;ao «visfvel» da estrutura de urn universo espacial predominantemente de 
cariz dinamico e de extensao. 52 Sabre esta nova realidade espacial e urbana, o cor
tejo real e todo o seu aparato mobilizado processionalmente por novas percursos 
urbanos e claramente expressivo de urn imaginario que serve o reforc;o da autorida
de absoluta do soberano sabre a capital e os seus subditos. 

Um breve desiderato editorial 

E reconhecido que na deca
da de 90 que agora se finda, so
bretudo no contexto da programa
c;ao editorial empreendida aquando 
da nomeac;ao de Lisboa como Ca
pital da Cultura em 1994, se fomen
tou. num projecto concertado en-

,..-- :· •: •;··------- -,-"'F7i!~~ tre a edilidade e algumas editoras 
livreiras, urn forte empenhamento 
na divulgac;ao da historia da cida
de de Lisboa, A par de novas edi
c;oes referenciais ha muito recla
madas, como foram o Diciondrio 
da Hist6ria de Lisboa e 0 Livro 
deLisboa. foi-se registando o apa
recimento de novas leituras 
interpretativas no cfrculo da 
olisipografia, diversificando-se em 
multiplos estudos, (muitos dos quais 

Arco dos Franceses ao Terreiro do Pas;o, paine! situado t d t b lh d £ · 
no Lado cia Capel a do referido con vento 1. M. dos Santos cen ra OS em ra a OS 0 oro CJ-

Sim6es "!conogrqfia lisboeta em azulejos no Brasil... " , entffico ), cujas conclusoes, se tern 
In Revista Oceanos, n. 0 36/37 - Outubro 1998 I Mars;o mostrado de fulcral importancia na 
J 999, p. 44. (Fotografia de Sergio Benutti ). necessaria revisao e consequente 
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actualizagao do discurso da olisipografia, assim como na formulagao de novos 
dados sobre a hist6ria urbana e social da cidade. Paralelamente, assistiu-se a reedigao 
de obras anteriores que se haviam hci muito esgotado, facto que veio permitir urn 
conhecimento mais generalizado ao publico interessado sobre algumas das obras 
incontornaveis sobre a hist6ria de Lisboa. 

Neste ambito, a zona de Belem, nao tern sido contemplada com rendi<;Oes, nao 
obstante existirem duas obras de reconhecido merito que permanecem referencias 
obrigat6rias para quem estuda esta zona hist6rica e monumental da cidade. Nesta 
circunstancia encontram-se do is trabalhos de Jose Dias Sanches: Betem e arredores 
atraves dos tempos, Lisboa, 1940, assim como o seu segundo livro publicado 24 anos 
mais tarde -Belem do Passado e do Presente, Lisboa, 1964, julgando-se, dada a 
profusa informagao contida em ambas as obras,justamente merit6rias de ser objecto 
de uma futura rendigao. Tambem neste teor inscreve-se a Conferencia I realizada em 
1939 no salao nobre dos Pagos do i, Concelho por Mario de Sampaio Ribeiro,'' intitulada 
Do Sftio da Junqueira, que seria ainda no mesmo ano integrada nas publicag6es 
culturais do municipio. Por Ultimo destaque-se o nome de- Alfredo Gameiro -, colabo
rador no jornal 0 Comercio daAjuda, em cujos os textos se encontram uma fonte de 
consideraveis informag6es sobre a zona Bel em/ Ajuda. A compilagao e reedigao des
tas cr6nicas mostrar-se-ia merecedora nao s6 pelo reconhecimento dos contributes 
dados pelo au tor em relagao a divulgagao da hist6ria local, mas tam bern pela.s notas 
toponfmicas da autoria do ja mencionado olisip6grafo - Mario Sampaio Ribeiro - que 
foram objecto de publicagao no mesmo jornal. 
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NOT AS 

1 Veja-se o estudo do Prof. Dr. Joao Pereira Dias, publicado na revista Betas Artes- da Academia 
Nacional de Belas Artes de Lisboa, tendo sido posteriormente objecto de ampliagao na Tese 
apresentada ao IV Col6quio de Estudos luso-brasileiras, Bhia, 1959, ap. J. M. dos Santos Simoes, 
"lconografia lisboeta em azulejos no Brasil ... ", In Revista Oceanos, n.0 36/37- Outubro 1998 J 
Margo 1999, p.22 

2 J. M. dos Santos Simoes, op. cit. p.21 
3 Toda esta narrativa iconografica se faz atraves de urn paine! continuo na parte inferior das paredes 

das quadras dos !ados Poente e Norte do referido claustra. 
4 Conforme refere Santos Simo.es, op. cit., exceptuam-se neste contexto a parte alusiva a chegada a 

Belem ou na paisagem da margem sui do Tejo (ambas situadas na parte sui do claustra). 
5 <<OS azulejos do claustra, da sacristia, da sala das sess6es e da secretaria siio anteriores a 1752», 

Marieta Alves, Hist6ria da Veneravel Ordem 3. 0 da Penitencia do Serafico Padre Siio Francisco 
da Congregaqiio da Bahia, Bahia, 1948, p. 127, ap. J. M. dos Santos Simoes, op. cit. 

6 J. M. dos Santos Simoes, op. cit., p. 22 
7 Idem, ibidem, p. 23 
8 Princesas das Asturias e do Brasil 
9 « o acto das trocas das duas serenissimas senhoras princezas do Brazil e das Asturias, que d' ali 

seguiram cad a wna para a sua nova corte>>, In Anno Historico, ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, p. 194 

10 Muito dos nobres da capital, em atitude mimetica, assumiram esta vontade do soberano, fazendo 
aqui construir a suas residencias de veraneio 

11 Denominagao pela qual era conhecido este conjunto (palacio e respectivo patio), e que posterior-
mente no reinado de D. Jose, se alteraria para da de "Palacio Marialva. 

12 Sensivelmente no local do Centro Cultural de Belem 
13 In Dicionario da Hist6ria de Lisboa, Centro Cultural de Be/em, Op. Cit, p. 258 
14 «22 filho do 1° Conde do Vimioso>>, In Dicionario da Hist6ria de Lisboa, Centro Cultural de 

Be/em, Lisboa, 1994, p. 257 
IS 9/09/1725 
16 Duas principais fontes iconograficas retratam este palacio: 0 quadra de Van Loo referente a 

consagragao dos feitos de pombal, permite vislumbrar, num segundo plano, o abandono forgado do 
pais dos padres inacianos ap6s a sentenga da sua expulsao, tendo estes partido da antiga praia do 
Restelo. No horizonte de Lisboa, para o qual Pombal aponta, encontra-se o referido Palacio da 
Praia no extrema poente do Mosteiro dos Jer6nimos. Igualmente a sua imagem e visivel num 
grande paine! de azulejos do sec. XVIII existente no Museu Nacional do Azulejo referente a uma 
vista panoramica de Lisboa, conjunto que integra urn vista pormenorizada da zona de Delem.lS-
11-1999 

17 Era seu proprietario D. Duarte de Sousa Mata Coutinho 
18 Veja-se Jose Dias Sanches, Belem do Pass ado e do Presente, Lisboa, 1970, pp.125-7 
19 0 casamento e celebrado a 26 de Janeiro de 1729 na Se de Elvas 
20 A entrada solene dos principes em Lisboa, ap6s o casamento em 1729, encontra-se retratada npm 

pormenor de urn silhar de azulejos existentes no claustra da Ordem Terce ira de Sao Francisco, em 
Sao Salvador da Bahia. Sobre este assunto veja-se o artigo de Fernando Antonio Baptista Pereira, 
Lisboa Barroca da Restauraqiio ao Terramoto de 1755- Vida e a Mentalidade do Espaqo, do 
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Tempo e da Marte In 0 Livro de Lisboa, Lisboa, 1994, p. 348 
21 Conforme nos refere em nota Eduardo Freire de Oliveira, no seu "Elementos para a Hist6ria do 

Municipio de Lisboa"Lisboa, 1882, Torno XII, p. 194, <<s6 no palacio que se construiu em Vendas 
Novas, para n'elle pemoitarem as pessoas reais que foram a fronteira, se dispenderam uns 
quatrocentos cantos de niis>> 

22 A edigiio municipal impressa de urn antigo c6dice setecentista an6nimo, como titulo- Hist6ria dos 
Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, vol. II., C.M.L.,Lisboa, 1972, da-nos noticia 
detalhada da igreja e da fabrica interior do seu convento, e cuja localizac;ao se transcreve no presente 
excerto, referente ao capitulo IV, pp.90-1: «Tem a igreja deN. Senhora dos Remedios em sitio 
eleva do, e assim antes de chegar a porta e ao portico que esta diante della se sobe da rua que he 
larga e fermosa hum degrao sabre que assenta huma porta de grades de ferro e entrando par ella 
em hum taboleyro fica a cada !ado delle huma escada par onde se sobe a outro taboleyro que fica 
antes do portico da igreja cujo cora assenta sabre a abobeda do portico [retro-coro] entrando 
tambem com alguma pwte no principia do corpo da igreja que nam difere muyto em grandesa da 
que costwnam ter ados Padres Carmelitas Descalsos.» 

23 Tam bern conhecido por-N. Senhora dos Remedios, foi fundado em 1606, situando-se no com ego 
oriental da Rua das Janelas Verdes 

24 Conforme se refere no Torno II, pp. 87-8, da awis referida Hist6ria dos Mosteiros de Lisboa, este 
mosteiro situava-se: <<visinho a frequezia de Sanctos o Velho, nas estrada que vay peraAlcantera, 
aonde o convento, sabre lograr ares saudaveis tem a commodidade de boas vistas, assim pera 
terra como pera o rio, com larga cerca que !he ministra hortaliqa e fruta» 

25 Sabre este assunto, consulte-se a carta de 8 de fevereiro de 1729, enderegada pelo Secretario de 
Estado Diogo de Mendonga Corte Real ao escriviio do Senado da Camara, Liv.0 IX de cons. e dec. 
d'el-rei D. Joao V, do sen. ori., fs 61. 

26 Gazeta de Lisboa de 17 de Fevereiro (5' feira) de 1729. 
27 Frei Jose da Natividade, Fasto de Hymeneo au Hist6ria Panegyrica dos Despos6rios dos 

Fidelissimos Reis ... , Oficina de Manuel Soares, Lisboa, 1752, 408 p., (B.N. cota 7679). 
28 Eduardo Freire de Oliveira, Torno XII, op. cit., p. 213. Sabre esta relagao consulte-se o Anexo 

Documental, p. I deste trabalho .. 
29 Com o tftulo "lconografia lisboeta em azulejos no Brasil ... ", in Revista Oceanos, n.Q 36/37 -

Outubro 1998 I Margo 1999 (pp.20-50) (iniciativa lev ada a cabo pela Directora do Museu de Arte 
da Bahia- Sylvia Menezes de Athayde). 

30 Veja-se o Dictionnaire de E. Benezit, Dictionaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, 
10 vols., Paris, Librarie Grund, 1976, Vol. VII, p. 77. No Dicionario de Pintores e Escultores, Vol. 
IV, p.377 de Fernando Pamplona, o au tor inclina-se para a data de nascimento em 1711, tese, que 
a ser verfdica, daria 18 anos a Quilliard em 1729. 

31 Dictionnaire de E. Benezit, Vol. VII, p. 77, op. cit. 
32 Nestas obras merecem destaque duas obras sob a tematica de <<festas galanteS>>, que, segundo 

Ayres de Carvalho, deimnciam a influencia de Watteau. 
33 Veja-se os dois desenhos e gravuras de Quillard; impressas porT. Andreas Harrewin; Biblioteca 

Nacional, ap. Hist6ria de Portugal, Vol. V (Direcgiio de Jose Hermano Saraiva), Alfa, Estella 
(Navarra), 1983, p. 57 

34 Manuel de!' Amateur d'Estampes, vol. II, ap. Grande Enciclopedia Portuguesa Luso-Brasileira, 
Torno 25, Editorial Enciclopedia, Lisboa, R. de Janeiro, p. 861 

35 No Dictionnaire de E. Benezi~ Vol. VII, p. 294, op. cit. da-o como nascido em 1673 em Paris 
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36 Pedro Rochefort tera falecido em Lisboa por volta de 1740, con forme se depreende atraves de um 
pagamento feito a viuva nesta data, ap. Idem, ibidem 

37 Idem, Ibidem 
38 Na sua identifica<(iio expresso o meu agradecimento aos meus colegas: Lurdes Ribeiro e Nuno 

Campos 
39 Chancelaria Regia, Livro 4.2 de Registo e Consultas e Decretos de D. Joiio 

V, Senado Oriental, 1721-1732, fl. 157 r. 
40 Esta celebra<(iio, pela sua magnitude, tera que for<(osamente comparar-se ao nfvel das grandes 

festas ligadas a procissiio do Corpo de Deus, designadamente as realizadas em 1719 e que tiveram 
como dirigente Joiio Frederico Ludovice, facto s6 por si revelador do necessaria reconhecimento 
que Rochefort devia granjea.r junto de D. Joiio Veda sua corte. Sobre este assunto veja-se Ayres 
de Carvalho, "Documentario artfstico do primeiro quartet de setecentos, exarado nas notas dos 
tabeliiies de Lisboa", In Separata da Revista Bracara-Augusta, vol. XXVII - fasc. 63, Braga, 
1974, p. 141). 

41 Resolu<fiiO regia de 11 de dezembro de 1750, In Liv.2 I de cons. e dec. D'el-rei D. Jose, fs. 121, ap. 
Eduardo Freire de Oliveira, Tomo I, p. 25, op. cit., em nota do au tor refere: «que por ocasiiio das 
grandes festas publicas da coroaqiio e do casamento do rei, e esta ultima s6 quando os regios 
consortes faziam a sua entrada solemne em Lis boa, pela prime ira vez. Era entiio de estylo irem 
as pessoas reaes a Se, acompanltadas pela camara, que asia esperar as portas de Santa Catharina, 
e a hi em nome do municipio, /he dirigia as felicitaqoes do costume, e tinha Iogar a cerimonia da 
entrega das chaves da cidade.>> 

42 Carta de 6 de fevereiro de 1729 do secretario de estado Diogo de Mendon<(a Corte real ao escrivao 
do senado da camara, In Liv.2 VII de cons. e dec. D 'el-rei D. Joao V, do sen. Occi., fs. 13, ap. 
Eduardo Freire de Oliveira, op. cit., Tomo XII, p. 212 

43 Veja-se a referida rela<fiiO no Anexo Documental presente neste trabalho, pp. II-III 
44 0 custo desta construgao estava orgado em 5.721$160 cruzados, conforme o pre gao do Senado de 

Lis boa. 
45 Veja-se Irisalva Moita, "Marinha de Lisboa, Planta Topografica de 1727", In Revista Olisipo, II 

serie, n.2 1, 1994, pp. 114-128 
46 Liv.U VI de reg.2 de cons. e dec. do sr. Rei D. Joiio V, do sen. Occi., fs. 272, ap. Eduardo Freire de 

Oliveira, op. cit., tomo XIV, pp.104-8. 
47 .<< ... disse ao Vereador Jorge Freire d'Andrade e ao Procurador da Cidade Claudio Gorge/ do 

Amaral que esta funcqiio se havia de fazer na mesma forma que se [izera quando a rainha, D. 
Maria Isabel de Saboya (havia chegado a Lisboa] ... >> , ap. Eduardo Freire de Oliveira, op. cit. 

48 Fronteira, que nos infcios da segunda metade do sec. XVII, fazia ainda da cerca do Convento dos 
Caetanos e a Quinta dos Condes de Soure lugares semi-urbanos, definindo-se como nucleos 
excentricOS em reJa<(iiO a cidade. 

49 Veja-se Frei Nicolau de Oliveira, Livro das Grandezas de Lis boa, [fac-simile da sua 1 a edigao de 
1620], Lisboa, 1991, pp. 599-600 

50 Veja-se o Diario de William Beckford em Portugal e Espanha, Lisboa, 1988, pp.37-8 
51 Consulte-se o Panorama de Lis boa no ana de 1796 par J.B.F. Carrere, Lisboa, 1989, pp. 50-1 
52 Schulz, Christian Norberg -,Architecture Baroque, Galimard I EJecta, Milano, 1992 
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Apendice Documental 

Lugares destinados para os arcos1 triumphaes 2 
: 

1 «A' Cruz da Esperan~a 
2 «Ao po~o dos Negros 
3 «Ao pe da rua das Gaivotas 

4 «Ao Po~o Novo, 

5 «Ao cunhal dos Paulistas 

6 «ao Monteiro-m6r 
7 «Ao Calhariz 
8 «Ao conde de S. Thiago 
9 «Ao largo do Loreto 
10 <<Ao pe da rua da Ametade 
11 «Ao topo do Chiado 

12 «Ao largo do Chiado 

13 «Ao largo do Espirito Santo 
14 <<Ao pe da Boa-Hora 
15 «A' entrada da Rua Nova de 
Almada 
16 «A Moeda Velha 

17 «A' Rua [ da Concei~iio] 
Nova, ao Arco dos Pregos 
18 «Armat·-se o chafadz dos 
cavallos 
19 «Adiante da egreja da 
Concei~iio 

20 «Aos livreiros 
21 «No largo do Pelourinho 
22 «A' rua do Principe 
23 «A' entrada do 

a nac;ao ingleza [ 4.920$000 reis p; 
os moedeiros [2.180$000 reis ]4

; 

correeiros, selleiros, surradores e curtidores 

[780$000 reis p; 
bandeira deS. Miguel [confeyteiros- 724$000 

reis] 6
; 

bandeira dos tesoadores, carpinteiros de coches, 
salteiros agregados e vidraceiros [998$000 reis ]7; 
a nac;ao holandeza [3.300$000 reis ]8

; 

bandeira dos sapateiros [998$000 reis ]9; 
esparteiros, cordoeiros, albardeiros e oleiros; 

a nac;ao italiana [3.810$000 reis ]10
; 

pintores e cabeleireiros [768$000] 11
; 

bandeira dos tecel6es e odreiros e brunidoros 

[ 442$000] 12; 

tanoeiros, entalhadores e escultores [622$000 

reis]l3 ; 

os homens de negocio [1.850$000 reis)14
; 

bandeira dos cerieiros, vestimenteiros e bordadores; 

ban de ira de s. Jose (1.230.000$00 reis ]15
; 

[ «ao Secretario de Est. g» ]16 os ourives do ouro 

[1.224$000 reis ]17
; 

Alemaes [ 4.860$000 reis ]18 

os atafoneiros e almocreves; 

mercadores[ 3.390$000) 19
; 

os ourives da prata [997$000 reis ]2°; 

mercadores de vinhos e fanqueiros [1.350$000]21
; 

bandeira dos alfaiates e armadores [740$000]22
; 
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Terreiro do Pa~o 

24 <<Adiante do A~ougue 

bandeira de S. Jorge, excepto os selleiros 

[1.327$000] 23 ; 

[Terreiro do Pa~o] na<;ao franceza 24 

«Lista dos officiaes chamados por ordem dos senados, para serem «olheiros 
das arma~oes das ruas por onde ha de passar a prin«ceza, nossa senho
ra:25 

«Esperan~a 

«Po~o dos Negros 

Rua das Gaivotas 

«Po~o Novo 

« Aos Paulistas 

<<Ao Monteim-m6r 

<<Ao Calhariz 

<<Ao conde de S. Thiago, 

«Ao largo do Loreto 

«Ao pe da rua da Ametade 

«Ao topo do Chiado 

«Ao largo do Chiado 

Francisco Lopes, cabelleireiro, Ambrozio Jorge, 

confeiteiro; 

Joao de Figueredo, sombreiro Antonio Duarte sapateiro; 

Salvador Gonc;alves, confeiteiro, Antonio ribeiro, 

barbeiro; 

Jorge Mendes carpinteiro de coches, Jose Gomes, 

alfaiate ; 

Pedro Rodrigues, barbeiro, Antonio de Andrade, ferrador; 

Caetano Martins, confeiteiro, Jose Luiz, barbeiro ; 

Joao Baptista, barbeiro de espada, manuel Pinheiro, 

corrieiro 

Antonio Alvares, cerieiro, Manuel da Cruz, cerireiro; 

Domingos Pereira, mercador de mercearia, Antonio 

Correia, boticario; 

Antonio Meirinho, tintureiro, Manuel Nunes, vidraceiro; 

Bento Rodrigues, picheleiro, Manuel da Silva, sapateiro; 

Jose da Silva, sapateiro, Jose Montez, sapateiro; 

«Ao largo do Espirito Santo Manuel Pereira, conteiro, Francisco 

«Ao pe da Boa-Hora 

«A' entrada da rua da 

Calcetaria 

«A' Moeda Velha 

«Arco dos Pregos 

«Adiante da Concei~ao 

«Aos Iivreiros 
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Baptista, conteiro; 

Alexandre Pereira, Manuel de Oliveira, violeiro; 

Antonio Garcia, algibebe, Domingos Gomes, 

algibebe; 

Domingos Bernardes, algibebe, Jose da Silva, algibebe; 

Luiz Antunes, sirgueiro de chapeos, Alexandre Gomes, 

do mesmo officio; 

Manuel Dias Duarte, mercador, Paschoal Luiz, 

sirgueiro de agulha ; 

Antonio Rodrigues Henriques, livreiro, Pedro Villela; 
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«Rua do Principe Joao Gomes, algibebe, Jose Vicente, algibebe; 

«Entrada do Tet·reiro do Pa~o Pedro Carvalho, agulheiro, Manuel Baptista, 

«Diante do A~ougue 
lavrante de prata 

Antonio esteves, lavrante de prata ; Antonio esteves, 

barbeiro, 

Luiz Freire, barbeiro. 

Nota Profissoes referenciadas na presente rela~ao: 
Alfaiate, Algibebe, Agulheiro, Barbeiro, Barbeiro de espada, Boticario, 
Cabeleireiro, Carpinteiro de coches, Cerieiro, Confeiteiro, Conteiro, 
Corrieiro, Ferrador, Livreiro, Lavrante de prata, Mercador, Mercador 
de mercearia, Sapateiro, Sirgueiro de Agulha, Sirgueiro de Chapeus, 
Vidraceiro. 

Decreto de 8 de fevereiro de 1729 26 

«Fui servido resolver que na noite do dia em que fizer 
«entrada publica na cidade de Lisboa occidental com a prin
«ceza, minha nora, e nas duas seguintes, haja luminarias. 0 
«senado da camara de Lisboa oriental o tenha assim enten
«dido, e n 'esta conformidade o fard executar, pela parte que 
«lhe toea.- Evora, etc.» 

10 de fevereiro de 1729 - carta do ofocial maior da secretaria de estado 
Lourenc,;o Gomes d' Araujo ao escrivao do senado da camara27 

«Remetto a v. m.ce a forma do acompanhamento para a 
«entrada de princeza, nossa senhora , e as varas do senado, 
«que hiio de vir n 'elle, devem estar a porta do conde de 
«Villa Nova, para se incorporarem no acompanhamento que 
«ha de vir de Belem, no logar que no dito formulario lhe 
«toea, advertindo que todos hiio de vir a cavallo, bern ajae
«zados, e de gala, e que nenhum ha de montar em bestta 
«muar ; e, como o secretario de estado avisou jd ao senado 
«para estar junto da Esperanr;;a, aonde se ha de fazer a fala, 
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«e como hi:io de vir para o paqo para pegar nas varas do 
«pallia, nao tenho que advertir n 'est a materia: o que participo 
«a v. m.ce para que seja presente no senado.- Paqo, etc.» 

«Forma do Acompanhamento para a entrada que hd 
«de fazer a princeza. Nossa Senhora. No dia de 
«sabbado, 1 do corrente28 

«Em primeiro Zagar hao de ir dais procuradores da 
«cidade; 
«Em segundo Iogar os ministros de vara, do provimento 
«dos senados, que sao: juizes do cfvel, do crime e orphaos e 
<<}uiz das propriedades, indo de dais em dois; 
«Em terceiro logar os porteiros das mar;;as; 
«Em quarto logar os ministros de vara, do provimento de 
«S. Magestade, que sao: corregedores do civel da cidade, 
«corregedores do crime, juiz da India e Mina e ouvidor da 
«alfandega, indo de dais em dais ; 
«Em quinto logar os reis d'armqs arautos e passavantes; 
«Em sexto os dois corregedores do crime da corte. 
«E que tudo ha de estar junto ds casas do conde de Villa 
«Nova, pelas 11 horas da manha, para virem no acompa
«nhamento. » 

11 de fevereiro de 1729 - Carta do official maior da secretaria do estado 
Lourengo Gomes d' Araujo ao escriviio do senado da camara29 

«sem embargo de que hontem remeti a v. m.ce a ordem 
«em que se devia fazer a entrada publica, agora recebo ou
«tra em que se altera o Zagar em que hao de ir os porteiros 
«da cana e mar;;as, a qual remetto a v. m.ce, para que, na 
«conformidade d 'ella, o faqam executar os senados .» 

Ordem que ha de ter a entrada de S. Magestade desde a Esperan~a ate 
ao Pa~o30 : 
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«Os dais procuradores do senado; 
«Os ministros em que o mesmo senado tem jurisdic;ao; 
«Os corregedores do crime e civet e mais justic;as; 
« Os porteiros de cana, em que entram seis com mac;as; 
«Os reis d'armas, arautos e passavantes com cotas e armas 
«e cadeias de aura; 
«Todos as caches dos titulos e nobreza, sem preferencia.» 
13 de Fevereiro de 1729 - Carta do secretario de estado Diogo de 
Mendon<;a Corte Real ao escrivao do senado da camara31 

« s. Magestade e servido que OS tribunaes subam amanhii, 
<<pelas 10 horas da manhii, sem precedencias, a beijar a 
«mao a rainha, nossa senhora, e principe e princeza, que 
«Deus guarde: de que fac;oa v. m. ce este aviso, para que, fa
«zendo-o presente nos senados, o executem n'esta conformidade.» 

Lusfada 

Ordem que ha de Ter a entrada de S. Magestade desde a Esperan~a ate 
ao Pa~o: 32 

«Os dais procuradores do senado; 
«Os ministros em que o mesmo senado tem jurisdic;ao; 
«Os corregedores do crime e civet e mais justic;as; 
« Os porteiros de cana, em que entram seis com mac;as; 
«Os reis d'armas, arautos e passavantes com cotas e armas 
«e cadeiras de aura; 
«Todos as caches dos titulos e nobreza, sem preferencia.» 
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Notas do apendice documental 

NOT AS 

1 Nlio deixa de ser curiosa a omisslio que tanto a relaglio do Marques de Manresa, como a 
presente, fazem em relagao ao arco castelhano (ou de Castela), que ficava situado no Largo da 
Se, segundo a descriglio dos cronistas da epoca. 

2 Liv.2 VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joao V, do sen. occi., fs. 29, ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lis boa, Tomo XII, Lisboa, 1887, p. 213 

3 Relagao do Marques de Manresa, ap. J. M. dos Santos Simoes, op. cit. p.22. Foi o arco que teve 
o orgamento mais caro de todos, a que nao sera alheio o facto de estar no local que formaliza a 
entrada publica dos monarcas na cidade 

4 Idem, p. 23 
5 idem, ibidem 
6 idem, ibidem, . A sua invocagao a S. Miguel dever-se-ia ao facto de este ser possivelmente o 

patrono dos confeiteiros. 
7 J. M. dos Santos Simoes, identifica aos Paulistas o arco dos sapateiros, designagao que aparece 

na presente relagao referenciada no arco ao Calhariz . 
8 Idem, ibidem 
9 Idem, ibidem. 
10 Idem, ibidem 
ll Idem, Ibidem, omitido no paine! 
12 Idem, Ibidem, omitido no paine!, foi o arco que teve o orgamento mais baixo de todos . 
13 Idem, ibidem 
14 Idem, p. 28 
15 Idem, Ibidem. Santos Simoes atribui S. Jose como sendo o patrono dos artificies de carpintaria, 

cujo arco ficava no adro da Boa Hora, <<sendo urn dos um dos mais belos e bern construidos» 
sic .. A presente relagao remete o arco dos carpinteiros para o Cunha! dos Paulistas. 

16 Idem, ibidem. Denominagao possivelmente encontrada na Relagao do Marques de Manresa. 
17 Idem. ibidem 
18 Idem, ibidem 
19 Idem ibidem. Santos Simoes da-nos o seu local como sendo ao Arco dos Pregos 
20 Idem, p. 44 
21 Idem, ibidem 
22 J.M. Santos Simoes apresenta o arco dos alfaites <<as convertidaS>>, nao correspondendo ao local 

referenciado na presente relaglio. 
23 Idem, p. 44 
24 Idem, ibidem, Simoes Santos nao nos da o orgamento respeitante a este arco 
25 Liv.2 VII de cons. e dec. d'el-rei D. Jolio V, do sen. occi., fs. 30, ap. ap. Eduardo Freire de 

Oliveira, Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, p. 214 
26 Liv.2 IX de cons. e dec. d'el-rei D. Joao V, do sen . ori., fs. 62 e 63 ap. Eduardo Freire de 

Oliveira, Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Tomo XII, Lisboa, 1887, pp. 
21726 

27 Liv.2 VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joao V, do sen. oci.; fs. 27, ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 217 
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28 Liv.O VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joiio V, do sen. occi., fs. 26, ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municfpio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 218 

29 Liv.Q VII de cons. e dec. d'el-rei D. Joiio V, do sen. occi., fs. 27 ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 218 

30 Liv." VII de cons. e dec. d'el rei D. Joiio V, do sen. occi, fs. 28 ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 218 

31 Liv.0 V de cons. e dec. d'el rei D. Joiio V do sen. occi., fs. 161 ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municfpio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 218 

32 Liv.Q VII de cons. e dec. d'el rei D. Joiio V, do sen. occi, fs. 28, ap. Eduardo Freire de Oliveira, 
Elementos Para a Historia do Municipio de Lisboa, Torno XII, Lisboa, 1887, pp. 218 
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