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o tradutor 
A quem ler. 

Am me canfarei, Leitor amigo, com te defere- 
ver, como fazem muitos modernos, um grande 
elogio do Autor do livro, que agora te oferefo 
traduzido, e da utilidade da Jua obra. Se o 
Autor entendia bem a matéria, e tinha os re- 

quizitos necefarios para eferever dela com todo o acerto; 
ifo mojlra lindamente a Introciufam, que poz ao principio, 
a qual te fervirá de prologo : e fem a qu.il nam fe pode 
entender bem o Jiflema do livro. E fe dezempenhou o que 
prometeo na Introdufam, ifo te moftrará também a lijdm 
da mefma Gramatica, que fe fegue depois. Se és bem in¬ 
formado dejles ejludos, nam necefitas, que te digam mais. 
Somente te direi, que a prezente obra foi originalmente 
eferita em Francez. Quem fofe feo Autor, nam fe pode atè- 
gora defeubrir. Somente viemos no conhecimento, de que foi 
Oficial de guerra Francez, que pafou a Italia, e nela mor- 
reo depois das ultimas guerras. O que fervirá para con¬ 
firmar fempre mais, que aquela inclita Kasám fempre pro- 
duzio omens eruditos, ainda no meio das mais ferias ocu- 
pafoens Políticas, e Militares. Eãe manuferito Francez 
pafando por varias maons, veio finalmente às de outra pe- 
foa inteligente, que o traduzio em Italiano para utilidade 
da fua Kasám. (que era também a intenfam do proprio 
Autor, como fe achou notado em algumas poftilas do mejino 
manuferito) Defla tradufam Italiana pude ter copia, que 
parecendo-me bem, a traduzi em Portuguez para fervir a 
outras Kafoens. Ka minha tradufam nam fiz mais, que 
mudar em vários lugares alguns exemplos efirangeiros , e 
fuflituir outros familiares aos Portuguezes: como ja tinha 
feito o tradutor Italiano, e enfina a boa razam. Vali-me 
da Ortografia, que vejo aprovada, e feguida por alguns 
eferitores celebres modernos. Se cometi alguns erros, benig¬ 
namente os perdoarás, atendendo à boa intenfam: e os emen¬ 
darás quando fores lendo. r 



A V I Z O 

Sobre efia fegunda Edifam. 

A Primeira edifam defta Gramatica em Barcelorta 
1758. fendo feita longe do Tradutor, caíram ne¬ 
la, como fempre fucede em tais cazos, vários 
erros por culpa do imprefor, e corretor, que ou 

nam entcndèram, ou nam reparàram nas emendas, que 
eftavam nas margens. E aindaque elas nam mudem nem 
o íiftema do livro, nem as opinioens particulares do Au¬ 
tor; contudo como fam necefarias para melhor inteligên¬ 
cia , fe pnzeram nefta edifam. Elas fe reduzem a trez pon¬ 
tos. I. Acrecentou-fe na íntrodufam §. IV. uma explica- 
íam, §. VI. uma nota, e no Capitulo dos Verbos em Ge¬ 
ral uma definifam importante, e uma nota, e algumas 
palavras no corpo da obra. E no Capitulo da Concor- 
dancia, nota fexta fe acrecentou uma razam nova- 2- Nos 
Capítulos do Acuzativo, e Ablativo difpuzcram-fe aque¬ 
les feis numeros Romanos (que trazem cs exemplos das 
feis coizas, para que eles fervem) com ordem mais facil, 
como fe achou em outro manuferíto do Autor. E em 
outros Jugares fe endireitàram varias coizas tranfpoftas. 
3. Rifcàram-fe varias palavras por todo o curfo da obra, 
para maior brevidade, e clareza. 

O tradutor julgou necelario advertir ifto ao Publico 
de melhor gofto literário, para lhe moftrar o dezejo, que 
tem, de o fervir bem: e lhe agradecer juntamente a gran¬ 
de aceitafam, que fez a efta obra: e o juizo, que formou, 
que com ela fo fe podiam defender Concluzoens de toda 
a Gramatica Latina: e que ela fo poupava muitos livros, 
que atègora fe reputavam indifpenlaveis para faber Gra¬ 
matica como Meftre, e poder entrar por fi fo na boa 
latinidade. 
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utdvirUnciã fchrt et erres'. 

Nam obftante que nefia edifím fc fizeram todas as diligencias para 
que faife emendada em todas as fuas partes, contudo como teve a 
infelicidade de nam fer feita debaixo dos olhos de pefoa inteligente; 
os imprefores tomaram a liberdade de acrccentar, ou diminuir algu¬ 
mas letras, ou contra o fiflema do Tradutor, que nam efereve le- 
tras íupcrfluas; ou contra o coftume geral da Língua; ou também 
de dividirem palavras, que fe devem eferever inteiras. Para evitar 
ílto nam baftàram advertências, nem diligencias Mas os principais 
erros fe acharám notados no fim defta edifám: e alguma palavra di¬ 
vidida, ou ponto mal imprefo, ou coiza femelhante, fuprirá o Lei¬ 
tor atento: e entam conhecerá, que, tirando ifto, c muito mais emen? 
dada que a primeira edifám. 

INTRO* 
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INTRODUSAM 
Iftorica, e Critica à Gramatica Latina. 

§. i. 

Necefidadc , Natureza , e iftoria da Gramatica Latina . 

Lingua Latina pode-fe aprender fcm Gramatica, falando 
íempre com quem fale Latim,lendo por autores Latinos, 
c tradu7inoo-os em vulgar: e nam fo para a falar com cer¬ 
teza , mas também com elegancia Nifto nam á maior 
.ficil'.ade, doque em aprender qualquer lingua eltran- 

geira viva, v. g. Ingieza, Tudefcá, lta’iant &cc. o que, 
achando-ie entre cilas nafoens.fe confeguelcm arte, mas fo com o exer¬ 
cício, e quando muito com a lifam de qualquer livro elegante. 

Cada um de nos tem o exemplo de caia: porque ninguém apren¬ 
de a fu a lingua materna lenam per cfte modo. t, ainda aqueles, que 
a falam com perfeifam, coroumcnte nam fe valem de artes, mas 
da lifam dos elcritores ma s elegantes Achamos a cada paio omens 
de leiras, Advogados, Pregadores, Autores de dilcurlos rteademi- 
cos, Iftoricos, Poetas, que compoem todo o dia rn vulgai ,c tujis 
obras fa n efttmadas, nenhum dos quais abrio nu; « ‘Gramatica Por¬ 
tugueza: e alguns nem fabem, que fe dá tal Giâmatica. A raz.tna 
dillo é, porque a lingua Portugueza nam tem diverfas termrafuens 
nos caros dos Nomes': nam tem m.ais generos, doque Malculmo, e 
Feminino: e toda a dificuldade dela fe reduz às (Jonjugafocns dos 
Verbos, das quais eles fabem as principais. Faltando pois os cazos, 
falta a necefidade das regras de Sintaxe, tanto de concordância, co¬ 
mo de regenáa . E por confcguencia tod-.s as regras de concordância 
fe reduzem a concordar o nome Sutlanrivo Mafculino com o Adje¬ 
tivo Maículino; o Feminino com u Feminino, e. também a ccn- 
concordar o Nome lingular com o Verbo linguhr, e o plural com o 
plural. E as de rezenaa reduzem-fe a pòr o Nominativo antes do 
Verbo: e depois defte o feo cazo, que nam fe diltingue do Nomi¬ 
nativo, (enam por uma partícula, que tem antes de li: c a outras 
bem poucas obiervafoens, que fe aprendem com o uzo A Profodia 
ou acento das palavras também fe aprende pjr mero uzo. E daqui 
vem, que os que tem efte uzo dcfde o berfo entendem, que a lín¬ 
gua Portugueza nam eftá fugeit.a a regras de Gramatica. 

Ifto mefmo fucede na Lingua Latina, a qual, bemque difãcul- 
toza, contudo falando-fe continuamente , aprende-íe com grande 
facilidade. E deixando por agora os antigos Latinos,que afim a apren¬ 
diam quanto baftava para o uzo comum; temos exemplos modernos 
de omens, que a aprenderam facilmente por efte método: (i/ c te-, 

A mos 

( I ) Como Miguel de Montagne Trancei, e Gafpar Stioppio. 

Alemam, que de fi o tlix. na trefaíam da Gramatica, » outros muitos„ 



II INTRODUSAM 
mos também o de algumas naloens, v g Polacos, e principalmen¬ 
te Ungaros, entre os quais fe fala comumente Lat m: c até mulhe¬ 
res rufticas, foldados ordinários, e criados de libié em muitas par¬ 
tes a falara com tanta facilidade, como a fua natural: o que eu mui¬ 
tas vezes prezenciei. Deforteq- e para a facilidade, e certeza de a 
falar, nam fam nccefarias regras, mas baila o exercicio, o qual en- 
fina mais em um dia, doque as regras em cem. 

A necclidade pois de valer-fe da Gramatica Latina fica rezervada 
para duas fortes de pefoas 1. Para aqueles, que ,Jabendo Latim por uzo, 
dezejam dar a razam certa daquilo, que faz.m jem arte. II. Para os 
que, nam podendo tratar com pefoas, que faltm Latim, querem enten¬ 
der bem os modos de jalar dos antigos Latinos, para os imitar nas oca- 
ziocns necefarias fem medo de errar, tz' Para eftas duas fortes de peloas 
é indifpenfavelmente necefaria a Gramatica, que lhe dè regras certas, 
c fáceis. 

Eu vi um cazo, que confirma efla minha propozifam Entre as pe¬ 
foas, a quem ouvi falar Latim nam fo com eftupenda facilidade, mas 
com fuficiente elegancia,foi un mancebo Ungaro deidade de 18 anos. 
Tinha fido criado com pefoas,que a falavam bem: tinha-fe aperfeifoa- 
do com alguns militares Ungaros, que a poíuiam perfeitamente. Emfim 
podia-fe dizer, que a fua língua materna era a Latina. Nam avia figura, 
de que ele nam *e valefe com tanta facilidade, com quanta nam o fariam 
muitos omens os na lua lingua materna. Reparei principalmente, 
que nam errava os Generos, nem os Cazos, nem as Conjugafoens: e per¬ 
guntando-lhe a razam, me dife.que procedia da comumcafam,que ti¬ 
vera com um Coronel Ungaro, o qual, quando lhe ouvia dar algum erro, 
logo lho emendava: no que ele fazendo reflexam, tinha adquirido aque¬ 
la tal facilidade, e certeza. 

Certa pefoa, que dezejava ajudar o dito mancebo , vendo-lhe boa 
indolc , fez diligencia para o meter em uma Religiam, que tem por inf- 
tituto o enlinar, cuidando que lhe fazia um bom prezente. Afim o julgou 
também o Superior da Religiam, que o aceitou: mas, palado algum tempo, 
dezenganou-le. Entrou a explicar-lhe as regras de Gramatica, ea querer 

polo 

Joaquim Pa/lorio de Juventutis inílituendie ratione diz. afim: „ Novi 
,, ipfemet rarx indolis hommes, qui fine ullis prope prseceptiombus 
„ Grammaticis Lntinam ltnguam didiciffe fafli mihi funt „ E o lo- 
maz. Crenio in Tratfl. de Phdologia &c. pag. 119. referindo efias pa¬ 
lavras, confefa 0 mefmo de fi. 

(1) „ Sed iidem ( continua no dito lugar o Pallorio' tamen 
„ vi ii rapacitate ingenii ad maior em in lingua eadtm perfeêlioi.em, 
,, perfeílionifque fimul fiduciam perveniffent, f promnjfma eorum tn- 
„ dotes ordinarits adjuta fuiffet fubjidiís. Fien enitn vx potejt, qum 
„ lubmde in vocabulorum , pkra/iumque reílo ufu tnubet is, quem fir- 
,, marum regularum conjtans, V penitus animo concepta ver tas non 
„ 'cddiderit certumi (? ab errandi non pericui» sanium, Jed V mel» 
» exemerit. „ 
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polo em termos de poder enfurna outros: mas a poucos pafos vio perdi¬ 
do o feo tempo. G Ungaro, que fabia por pratica aquilo , que o Meílre 
lhe queria enfinar por princípios,e regras,nam fepodia fugeitar a eíle 
trabalho: ria-fe da diligencia : nam aprendia, nem aproveitava nada: nem 
tinha difpozifam para compor um Latim elegante com aquela certeza, e 
magiftralidade, com que o fazem os outros. Finalmente vendo o Superior, 
que nam podia formar aquele alumno, que dezejava,eefperava, vio-fe 
obrigado a defpedilo. 

Efte exemplo prova tudo o que afima dife das linguas maternas, r. 
Moftra a pofibilidade, de aprender facilmente o Latim Jem regras, quan¬ 
to bafta para o uzo familiar elegante, z. Moftra a dificuldade, que tem de 
fe fugeitara regras aqueles,que fabem as linguas por pratica. 3. Moftra a 
necelidade, que temos omens de regras, para entenderem fundamentai- 
menteos autores Latinos,e fabelos imitar fem erro, elem efcrupulo de 
errar: compondo um Latim em todos os modos elegante, c digno de um 
ornem de letras. 

Efta necefidade de Gramatica para falar, e eferever íem medo de 
errar, conheceram os mcfmos Romanos,ainda no tempo em que a fua 
lingua era vivate por ifo mandavam os meninos às efcolas aprender as 
regras da própria lingua (no meímo tempo que aprendiam a Gramatica 
da Grega: que era entre eles a lingua das Ciências, como entre nos a La¬ 
tina para nam encontrarem duvidas a cada pafo. Difto fam. teftemu- 
nhas nam foQuinriiiano',3' Suetonio (4) e outros; mas também algumas 
Gramaticas, que ainda temos dos antigos Latinos.(5) Bemque a maior 
parte delas trate mais de etimologias ,e obfervafocns à cerca da elegân¬ 
cia , doque de regras de Gramatica. E efta mefma necefidade , ou, para 
melhor dizer, muito maior necefidade tiveram todos aqueles, que nacc- 
ram depoifque efta lingua inlenlivelmente morreo, o que fe comefou a 
fentir claramente no leculo VI. de Crido. 

Com efeito defde efe tempo fe compuzeram algumas Gramaticas 
para aprender Latim: mas elas fam tais, tam faltas de método, tam che¬ 
ias de regras falfas, tam abundantes de fuperfluidades, que nam fe pode 
çrer. Algumas fe perderam, outras ainda exiftem,(6y que fo fervem pa- 

A 1 ra 

( 3) Infi. L. I. c. 4. S vc. 
(4) no livro de llluílribus Grammaticis. 
(5) Ejlas ft acham nos Co.eitores de Gramáticos antigos, como 

foram Joam Teodort Bellovaco Veneres Grammàtici XII. Parifiis an. 
1516. foi. Jorze Fabricio, que publicou on:ra colejám de Gramáticos 
com efie titulo: Grammaticorum veterum libelli de proprietate, ÍSc 
differentiis iermonis Latini. Lipfta 1569. 8. Dtoniz.io Gothofredo Au- 
dtores hnguae Latinse . Genev. 1595. 4. Elias Putjchto Gramtnatici Vc- 
teres &c. Hanov. ióoj. 4- ‘ outros. 

(6) V. g. no Vlll.feculo a Gramatica de Alctsino, meflre do Im¬ 
perador Carlos Magno, que /e acha na colefám de Putjchto. No fcculo 
Xlll. 0 Dodtrinale Grammatices de Alexandre Dole (to, qu.e fe imprimia 
varias vez.es feparado, e ejlá efcrtto em verjos Leoninas, li tamlan a 
Gramatica de Pedro Elias, eferita em verfo exametro, e outros mais. 



IV INTRODUSAM 
ra moftrar a ignorância daqueles feculos ; em que nam fo as Regras, mus 
a Ortografia, Projodia, e tudo o mais fe depravou, e corrompeo. 

Ním foi fenara no feculo XV. que os Latinos comesàram a abrir 
alguma coiza os olhos em matérias de Gramatica: imitando aos Gregos, 
que da Grécia pasàram a Italia, ou por ordem dos Imperadores de Conf- 
tantinopla, ou por cauza do Concilio Florentino celebrado em 1439. 
(7) ou depois do ano 1453. em que Nlaomet II. Imperador des Turcos 
tomando Conft.mtinopl.i, acabou de deftruir o Império Grego, e obri- f;ou muitos doutos a fugirem para Italia, onde foram bem recebidos pe- 
os Príncipes, e Papas.De entam para ca comesàram a aparecer Grama- 

ticas Latinas. 
Muito mais ainda fucedeo ido no feculo XVI. em que floreceo a 

lingua Latina; e para facilitar 0 dito enlino, e remediar alguns abuzos 
introduzidos, fairam à luz muitas Gramaticas. Italianos (.8) France- 
zes (9) Tudefcos lib) Inglczes (11; Eípanhois 112.) Portuguezes 
(13) &c. compuzeram, e imprimiram Gramaticas Latinas. 

Creceo com o tempo tanto elle empenho de publicar Gramaticas, 
que ja no feculo XVII. eram tantas, que mal fe podiam contar. So as 
que fe compuzeram no dito feculo em Alemanha,principalmente para 
uzo das clcolas publicas de diverfas provindas, (14'podem compor uma 
medíocre livraria. E ainda no prezcnte feculo XVIII. aparecem de 
quando cm quando algumas Gramaticas, (15) e pela maior parte pro¬ 

metem 

(73 Como nele fe tratou da uniam da Igreja Grega eom a La¬ 

tina, e nele ajifiio 0 Imperador dos Gregos Joam Paleologo eom a Igre¬ 

ja Grega; por 1J0 muitos Gregos pafàram à Italia, e nela ficaram. 

(8) Lucio Joam Scoppa, Aldo Pio Manucio, Julio Cezar Efca- 

ligero, Agoftinho Saturni, Braz Pico, Quinto Mano Corrado , Car¬ 

los 'Xobalduzio , Lourenfo A mico esrc. 

(9) Joam Defpautçrio, Joam Pellijfon, Pedro Ramo, jaceh Sil¬ 
vio , jatob Artifian, Dalefait çec. , 

(10) Felipe Melanchthon , Nicodemos Frifchlino , Martinho 

Crufio, jloam Rivio, joam Avenlino, JoamCochleo, Cornelio Valerio, 

Hicolao Clenardo, Simam Verepeo ejrc. Ffies trez últimos Flamengos. 
(11) 7omaz Linacer, Filipe Linacer wc. 

(iz) Elio Antonio Kebrixenfe, Xante Kebrixcnfe, Pedro Simam 

'Abril, Fernando Arceo, Martinho de la Cueva , Bernabe de Bufio, Joam 

Garcia Crc. 

13 V Antonio Martins, Efitvam Cavaleiro, D. Máximo de Soiza , 

fjeronimo Cardozo , Fernam Soares, André de Rezende, Manoel Correia, 

Lopo Galego, Fr. Teotomo de Lisboa, Francijco de Brito, Manoel Alva¬ 
res , Francijco Martins vc. 

(14) v g. de Berna, Giejfa, Ilaffia Caffel, Htnmhtrgen, Franc- 

fort, Heilbronner, Paiatinado, Argentina, Marpurg, Allorf, tforim- 
berg cTc. 

(t$) v. g. Laurenti, Porretti, Limen Grammaticum: Venezim 

1710. Regole Fondamentali delta Grammatica Latina: Firenze 1734. 
Cataldi, e outros em Italia t Jorze C:jmo, J. Chr. Knauthius ,jorchiilut 
Eadtr.ius, e muitos outros em Alemanha <yc. efiç. 
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metem um método fácil para alcatifar brevemente perfeita noticia da 
lingua Latina. 

Mas com toda eíh abundancia de Gramaticas, que de 300. anos 
a elta parte ifto é,desde o principio da imnrenfa, pouco depois da me¬ 
tade do feculo XV.) tem fiido à luz; experimentam, e confefam os 
omens doutos, que aindi eflamos muito longe daquilo , que fe dczeja- 
va Poucos fam os autores, que conheceram com fundamento, quais 
íam os verdadeiros princípios d 1 Gramatica Latina. Ririfnnos os qu. os 
feguiram,e expuzeram com clareza, t nenhum ategora dco a luz um 
livro delia matéria,em que nam *ja muito,que reparar, como abaixo 

direi. 
O que cauz.t a alguns maior ndmirafam é, ver que aqueles mef- 

mos.quc efcreviam Latim co petfeilam,quando porém compuzeram 
Gramaticas,tiveram mao fucefo Podia citar muitos exemplos do mef- 
mo feculo XVI. em que reinou a hoa Latinidade; mas um, ou outro 
bailará. Ninguém nega a Quinto Mario ( orrado ^natural de Oria no 
reino de Nápoles exce’ente pureza , e facilidade , e perfeifam Latina, 
que o põem entre os primeiros Latinillas do feculo XVI., como prov am 
as luas Ca, tas , e urajoens, e Poemas, e o tratado de Copia : anni Jer- 
mtnit, que é clegantilimo , e judiciozilimo. Mas quando le mcteo a 
compor uma Gramatica com o titulo, de ' ingua Latina ad Marcellum 
fratrem tibriXilI. Vtntt. 1569.ÍOT.8 os quais acrecrntou muito na edi- 
fam de Bolonha de 1575. 4 , nam teve a mefma felicidade: mas fez 
uma obra totalinentc falta de método, illo é , confuzifima na expiica- 
fam :cheit de coizas inúteis nell esfeculos viílo nam fabermos a verda¬ 
deira pronuncia do Latim antigo ' e falta das necefarias: e alem dilo 
com todas as regras taifas das comuas Gramaticas na Sintaxe: fem dii- 
tinguir em nenhum 1 parte o queé de Gramatica , eo que é deLatimda- 
de, mas tudo confuzo. E nam lo ífo . mas efcre veo no principio de cada 
livro proemios tam compridos, tam fora do afumto, e tam afetados ,e 
enfadonhos, que ele mefmo noproemio do VII. Livro fevio obrigado a 
defculpar-fe, mas muito mal. Cauzando maior admirafam fuceder Uto 
a um omem verfado na Filozofia , Teologia, e jurifprudencia, e que 
cfcrcveo também de Dialefticaie que confcfou no proemio do 1 Livro, 
que paraefcrever bem na Gramatica Latina,nam baila fer Gramatico, 
mas é necefario fer doutifimo em inuitas faculdades. (16) E o mclmo 
digo de Lucio Joam Scoppa , de Aldo PioManucio, de Agoftinho ba- 
turni, de Pedro Ramo, e de alguns mais, que eferevendo Latim ele¬ 
gantemente, tiveram porém o mefmo fucefo nas fuas Gramaticas. 

A razam delia diferenfa parece dificultoza àqueles, que, por nam 
entenderem a matéria, julgam, que o compor bem Latim é o melrao, 
que faber compor uma boa Cramacica . Mas para os omens , que enten- 
^ ' A 3 dem 

(16) „ Quarum (. Grammaticte) practpia ncghgi fine intenta ht- 

,, ttrarum omnium , a:n coliigi, CT explicari utiliier nijs a doãijjimn ,<y 

„ eloqaentiét, arriumque pltrimarum, cr Latini, Gractque [ermonis Jtu- 

„ dio, cr Jiriptorum omnium m gencre, diredeque ver falis minimt pOj- 

fi funt. „ Gorradus de Latina Lingua Libri 1. proceir.io. 
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dem difto, é bem claro, que eftas duas coizas fam diferentes. Para 
compor Latim elegante, bafta faber as regras mais gerais da Htimtlo- 
f ia , e Sintaxe, e por-fe a imitar com reflexam os autores do feculo de 
Augufto: compondo muito cin vários argumentos,examinando as pa¬ 
lavras, e frazes duvidozas, imitando a fuavidade da loeufam, e o nu¬ 
mero da lingua ,e lendo para efle efeito os melhores Críticos, que fize¬ 
ram obfervafoens, e confultando nas ocazioens necefarias os Dicioná¬ 
rios mais corretos. Tudo ifto junto à capacidade de quem efereve, conf- 
titue um eferitor elegante. Ora ifto é o que fizeram muitos doutos no 
feculo XVI. v g. Mureto, Lanibino, Regio, Hotomanno, France- 
res: dos^ Efpanhois Perpiniano, Cano, Pedro Joam Nunes :e dos Ita¬ 
lianos Toríellini, Pogiano , Sigonio , Paulo Manucio, Vettori, Ama- 
fco, Maioragio, Paleario, e outros, entre os quais alguns Purpurados, 
a faber, Adriano, Bembo, Sadoleto, Sirleto, Antoniano, Polo In- 
glcz &c. e por ifo fairam bons Latinos. 

Mas para compor uma Gratnatica bem feita, fam necefarios ou¬ 
tros requizitos, que nam provém da boa Latinidade.mas da boa Filo- 
zofia. A noticia tundamental das regras comuas deGramatica.ede to¬ 
das as fuas miudezas, é o material da obra: mas o formal eRá no méto¬ 
do ou ordem , que felhe dá : efem efte nam fecompoem obra, que pref- 
te. Para ifto fam necefarias varias coizas. i. Saber quais fam as verda¬ 
deiras cauzas e princípios, em que fe funda a lingua Latina.Que é o 
que todos os Gramáticos tirando dois, outrez.deque falaremos abai¬ 
xo i até o fim do feculo XVI. totalmente ignoraram. E ifto aindaque 
feja parte da matéria, contudo no fiftema moderno é um requizito ne- 
cefario.e pode-fc chimar parte da fôrma: porque daqui depende a no¬ 
va , e verdadeira fôrma da Gramatica. 2. Um bom juízo, que per-eba 
logo a natureza e efencia de tedas as partes,que entram na orafam :as 
varias relafoens das palavras, e das coizas, e adependenda, que umas 
tem de outras: para as deduzir dos princípios, de que dependem; e re¬ 
duzir ao menor numero de regras, que pofa fer, em maneira que fe de¬ 
corem facilmente. 3. Um bom método, que as difponna de forte, que 
umas aclarem as outras: feparando do corpo das regras aquelas excefoens, 
ou reflexoens menos necefarias ao principiante , para evitar confuzoens, 
c demoras. 4. Ter aquela fuoperioridade de animo, ta D) rara nos eruditos, 
principalmente Filologos,como necefaria nos livros,que devem facili¬ 
tar aos principiantes o eftudo de qualquer faculdade; que confifte.em 
nam dizer tudo o que fe fabe.ou fepode dizer,o que feria pt-lanei/mo; 
mas dizer fomente o precizo.e deixar tudo o mais. 5-Pofuir grande fa¬ 
cilidade, e clareza para explicar feos penfamentos, e reduzilos à esfera 
da inteligência dos principiantes. 6. E para dizer muito em pouco, é 
necefario ter muito exercido de eferever em matérias cientificas, c de 
reduzilas a fiftema : para nam fe demorar com fuperfluidades; mas per¬ 
ceber que coiza é um livro fiftematico, folido, claro, eprop.rio para in¬ 
troduzir um principiante em qualquer faculdade pelo caminho mais 
breve, fem rodeio, nem empecilho, que o demore, ou defvie. 

Que tudo ifto feja necefario para uma boi Gramatica, nam nega¬ 
rá pefoa alguma , que faiba que coiza é bom método, e fiftema,eque 
tenha experiencia dasefcolas. Mas que tudo ifto feja efeito de boa Filo¬ 
sofia, tarnbcm nam o negará nenhum ornem ou bom Ftlozofo, ou ao 

mc- 
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menos verfado nas Lógicas modernas. Emfim, para dizer tuda em dua, 
palavras, uma boa Gramatica 6 um fillema de doutrina bem concebidos 
c bem ordenado F. fo as Lógicas modernas lam as que enfinam a com¬ 
por um bom lillema: quero dizer, compor qualquer doutrina lillemati- 
camcnte. No que fe ve.quam vallo campo abiace a verdadeira Lógica: 
e quanto fe enganaram aqueles, que faziam Lógicas fomente para enfi- 
nar a Arte Silogtjhca ,como fe collumou nos feculos pafidos.Que é o 
mefmo que dizer: compunham Lógicas, que nam davam preceitos para 
julgar, e raciocinar com acerto em toda a matéria, como era obrigafara 
da Lógica. 

Delia certifima .eclarifima doutrina fe feguem duas propozifoens, 
tam paradoxas.e efeuras para eíles Gramáticos ordinários, como verda¬ 
deiras, e evidentes para os omens, que fabem julgar por princípios, i. 
6}ue um omtm, que efereve mal Latim , pode compor uma Loa Gramati- 
ta . z. Que um omtm, que efereve bem latim, pode nam Jaber compor 
uma boa Gramatica. A razam da primeira parte é: porque pode ter a 
Lógica, e Metafizica necelaria para compor a Gramatica bem; e pode 
jumamente nam ter aquele continuo exercício de compor Latim à imi- 
talam dos bons Latinos (fazendo as reflexoens necclarias ,quc enlinam 
os Cri kos) i o que conlille a boa Latinidade. E a razam da fegundn é 
pelo contrario: pois pode um ornem com o exercício , ereflexam com¬ 
por elegantemente Latim; fem ter os requizitos necefarios par com: or 
boasGramaticas. Sendo a razam uitima de tudo, que eflas duas coizas 
nacem de diferentes princípios,e nam tem correlalam,ou vinculo nc- 
cefario. 

E por ifo ninguém fedeve admirar, que o Corrado, Saturni, Ma- 
nucio, Scoppa ,e outroseferevefem bem Latim .econtudc compuzelem 
pclimas Gramaiicas. Neccfariamente devia ler afim, porque lhe falta¬ 
vam dois requizitos cfenciais . i A noticia dai verdadeiras cautas reben¬ 
tes da iingua latina . z. A Loa Filozofia , que lhe enjina/t a compor um 
livro com /tfiema, brevidade ,e clareza. O primeiro deiles requizitos fo 
nos fins do feculo XVI. fe comefou a perceber. E por ifo eles vendo , que 
todos os Gramáticos precedentes tinham abrafado as mefmas regras, 
nam fe podiam perfuadir.que tantos omens doutos errafem tam pueril¬ 
mente: e com cila preocupafam feguiam-nos cegamente. (17 ) O fegun- 
doé aquela coiza,que nam podia enlinar a Lógica Elcolallica, mas pou¬ 
co a pouco fe comefou a entender defdea metade do feculo pafido para 
diante: e fomente no prezente, c nam á ainda muitos anos.é queillo 
fe exercita melhor n-as Ciências: e comefa agora a introduzir-fe ein ou¬ 
tras Faculdades. Ndto parece, que eles tinham razam. 

O em que eles, e principalmente os fcos fequnzes, c defenfores, 
nam tem delcuipa alguma é, em nam leguir aqueles bons princípios, que 

A 4 ou- 

(17) A prova evidente diflo é a Regula Gramraatioe Speculativa 
At Braz. Pico, autor do Jeculo XVI., de que abaixo falarei: 0 qual, que¬ 
rendo explicar teoricamente a Gramatica , nem acertou com as defint/oens 
de munas coizas; nem deduzio as confegttencias nece/arias: e fez uma tal 
tonfufatn de preceitos, que nam fe pede crer, Jtnam vendo-o nt mejrno 
autor. 
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outros Gramatieos m >is a 1 vertidos lhe ofrecèram para emendarem feo9 
erros nas fegundas edifoens. Defde os princípios do feculo XVI. Agof- 
tinho Saturni Italiano obfervou muitos defeitos dos antigos Gramáti¬ 
cos, principalmente do Vali'„ n* Grimatica ,quc deoà com omu- 
lo: Mercurti Maioris, five Grammatiearum In/litutionum Libri X. Ve- 
netiis 1556. ia tz a qual porém ja citava compolla antes do anno 1531. 
como conlh da carta aprovatoria , que traz ao principio: e ele mefmoja 
tinha antes enfinado puMicamente a tal doutrina. No mefmo tempo 
Julio Cez.tr Efcaligero,também Italiano, no livro de Cauj/is hngue Laa- 
nt. l.ugduni 1541. in 4. apontou outros principies falfos dos vulgares 
Gramáticos na Etimologia , explicando a nttureza de cada parte da ora- 
íam: 'ças fe 11 tocar na iotàee ou uniam delas. Imediata mente a elte 
Braz Pico publicou uma Gramatica con o titulo: Regula Grammaticc 
Specuiativi. 1548 Venetiis 11. Eíte autor nam conhecido fòra de Ita- 
lia, e muito pouco em a mefma Italia, tocou algumas coizas utilifimas 
da Sintaxe, principalmente fobrc a natureza dos cazos, que podia dar 
muita luz aos feguintes efcritores Mas ele mefmo embrulhou ifo , que 
dife, com tanta coiza fuperflua , e eleura, que quazi fefaz inutil.alem 
de vários erros, que admitio. Nam fei porem fcdele teve o Sanches al¬ 
guma noticia, como vejo que a teve do Saturni. Depois deftes o celebre 
Francifco S nches, que do lugar das Brozas na Eftremadura, onde 
naceo, fe chama Brocenfe, imprimio em Antuérpia na oficina de 
Plantino no aro tç8z. o feo livro Paradoxon, em que, feguindo o 
método de raciocin’rdo Efcaligero, e profeguindo aquela parte di Gia- 
m.itica , que ele nam tocara , que era a Sintaxe ; inolirou os defeitos dos 
vulgare- Grimat cosna Sintaxe : e em 1587 deo à luz em Salamancaa 
lua Mincva , [eu de Caufis lingu.t I atine., em 8. em que dilata o mef- 
nio argumento dos Paradoxos:? exnoe r< as verdadeiras cauzas regentes 
da língua, e verdade:ros princípios da Sinttxe. Etle livro dedicou cie a 
Cmvcrfidade de Salamanca na q nl era profefor de Retórica,e lingua 
Gregi ) pedindo-lhe,que o introduzife nas efcolas, defterrando delas as 
antigas Gramaticas, que ei,finavam fallidades com perda de tempo. E 
no mefmo ano imprimio em Salamanca , Fere, Brevefque Grammattce 
Latine infi.iutiones ,em 8. As quti9 traduzio.e imprimio com o titulo: 
Mne para faber Latim . Sa amanca 1595.0». 8. alem de outros opufeu- 
los Gramáticos. 

Teve 1 Minerva de San^es /.rinde aceitafam em Efpanlia: foi 
muito louvada: foi abraf,::!., por alguns Mas como é muito dificulto- 
zo, principalmcntc aos prufcíores velhos,confelar,e emendar feos er¬ 
ros, aindaque man/eltos; continuaram nas efcolas com as Gramaticas 
antigas, ou fizeram outras de novo co.n os mehnos princípios. (.18) 

Mas 

(18' Os Olandez.es ferviram-fe da Gramatica de Ludolfo Lithoco- 
tno , imprct.t em 1 ^ '.a qual por oídtm do Magiftrado reformou , t emen¬ 

dou Gerardo foam 1’ojfto em 1616 e fe enfinou em toda a Olanda, e em 

munas partes de AUmanha ,iomo diz. Voffio na prefaíam dela. Em Flan- 

dres vanam-fe do Ver.pco. 4'j Alemanha, que ocupam os Erejes, va- 

Itam-Je da Gramatica de M-e.auchthon , ou de Pedro Ramo, ou de um 

com- 
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.vi-is i gloria de Sanchesteve novo acrecim> no feculo pafado. Gaf- 

par Scioppio Alemam. o.;em bem verfado nelles eftudos,achando ein 
Saiam mca dl; Minerva, trojxe-.i para Roma, e tanto a cttimou, que 
dela tirou a fu a Grammatica i'J-‘ -Co-hica, que imprimio cm Milam 
1628. em 8. e o Paradoxa liticmr.a tamaem e..i Milam no mefmo 
ano: e o Auctarium al Grammaticam Ph.lofoph cnm, com o nome de 
Mariangelo dc Fano Bencdetti (que foi feo dicipulo) também em Mi¬ 
lam 16>y: e mais outros livros Gramáticos. Depois difoomeimO Sciop¬ 
pio ilulirou a Minerva Sanâliana com varias notas, c a imprimio em 
Padui em 16*3. Dt qual alcanfando Marquardo Gudio,que entam fe 
■ach va em lt lia , uma copia, a levou para Amílerdam , e a reimprimio 
em 1**4. Onde no an tdí0 ja tinham imprimido a Gramatica de 
Scioppio, cuja Gramatica Pedro Sc ivemo em 1664. acrecentou com as no¬ 
tas tiradas dos manuferitos do mefmo Scioppio: e melhor ainda Tobias 
Gutberleth, que a reimprimio de novo em Frahecker em 1704. Pouco 
depois JacobPerizonio acrecentou a tal Minerva com as fuas «nrm, alem 
das primeiras notas de Scoppto, ea deoàluzem Franedterr.o ano 1687. 
Eo mefmo Perizonio fucefivamente a acrecentou em varias edifoens fc- 
guintes, das quais a de 1714 é > mais copioza, e por ela fe fizeram as 
polleriores, que tem eftimafam . 

Depois deites Gerirdo Joim oflio Alemam , feguindo os princí¬ 
pios de Sanches ,e Scioppio, * ilulirou mais a rr.flteria no feo irtflar- 
thm, [eu de Arte Grammatica, Amílerdam 1*35 em 2 volumes de 4. 
e m is anplamente em 1C61. E no ano ’618 deo primeiro a Sintaxe 
Latina emendada: e no t6z6. pu .licou uma Grammatita , atina breve 
em i2. a qual na fuftancia era a mefmi de Ludolfo Lithocomo» que o 
Vollio emendou,e ilulirou em varias ediloens Dts quais a melhor é do 
ano 1648. como Vollio diz na ultima prefafam. 

Se- 

compendio de ambas, ou do Lithocomo crr. Em Eranfa ,ou do Defp.tu- 
terio, e feos compendiadores; ou de Ramo, ou Silvio, ou de outro /eme- 
lhantt. Em Inglaterra tinham 0 Linaccr em vulgar , que 0 Bouchanan ,pa- 
ra a fazer mais conhecida, traduzio em Latim : e mais outros. Em Ef- 
fanha os dois Nebrixas : 0 primeiro dos quais também compoz por ordem 
da Rainha , Arte Latina en Hefpanho!: Pedro Simam Abril, que publi¬ 
cou a faa Arte Grammatica TudeU 1373,4 qual traduzio em Caflelha- 
no, e imprimio em Saragoia em 1581. Joam Garcia, que imprimio a futt 
para uzodo Príncipe de E'panha Compluti 1389 e outros mu tos. Em 
ltalia 0 Manucio , Scopoa, Saturni, e outros Ce enfmavam nas eícolas . 
E fina i mente em to los eíles reinos roram 'omtondo no dito feculo XV/. e 
no fegmntc XEH novas Gramaticas para facilitar aos meninos 0 dite ef- 
tud* • Tam perfuadidos eflavtm , que nenhum autor tinha nam digo ef- 
gotado a matéria , mas facilitado 0 d"0 enfsno na ultima perfei/am. BaC- 
ta cvn;ultar a Bibliotheca Philofophica de lippenio, para ver as inume¬ 
ráveisGramaticas, que Ce compuzeram depois defe tempo. 

( / >1 Eo/jius ex Sciopoio plurima Cine uheriori examine, v totam 
,, fere Syntaxtm fuim ex eodtm ollef ■. ,, Joan. H.mric. Boeclerus , Bi- 
„ bhographu Criticap. i^.adde MorhofiumPolyhiiiore L. 9. c. 1:. §.8. 
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Seguio-fe a eílcs (por nam filarem outros de menor fama'Cláu¬ 

dio Lancei /tFnneez, mcltrenaselcolasde Porto Real, fuburbio de Pa¬ 
ris equefaleceo Monge Beneditino na Abadia de Quimperlé na Baixa 
Bretanha em 16,5. que publicou em Paris no ano 1656 um livro de 8. 
em Francezcom elle ritulo: Novo Método pura abrender fa'úmente & 
linzua Latino O qual toi por feo autor acrecentido nas feguintes edi- 
foens, deforteque a ediiam decima de Paris 1709 , que traz as ultimas 
emendas, parece toalmente diferente la primeira E deita mefina obra 
fez ele um Compendio imprefo no mefmo ano 16$6 que é bonito. Elle 
autor explicou melhor os princípios deSanches.Scioppio , e Vollio: e 
teve tal aceiiafam , que o feo Método, e Compendio fe traduziram em 
varias ltnguas.e por eles 1'eenfína em muitas partes da Europa: eem Ita- 
lia confeguio a particular eftimafam, que nos eltados do Rei de Sarde¬ 
nha fe enlina com excluziva de outras Gramaticas. Enatradula 11 Italia¬ 
na fe emendaram vários erros, nacidos de ter confultado edifoens de 
Autores Clalicos, e Dicionaros pouco corretos. Algumas Gramaticas, 
que lairam depois, valerem-fe inteiramente de Sanches, e Scioppio, 
e algumas ainda mais de Lancelot, ou abreviando-os, ou acrecenta- 
do-os, ou também deprav ndo-os Deltas as que parecem mais me¬ 
tódicas, e claras, fain a do P. Francifco da Anunciafam Efcolopio, 
compolta cm Latim, e Italiano, com eite titulo: Neotyron, five nova 
porta tn linguam Latinam. Roma 1649 em 16. e a de Joze Laurenti 
em Italiano com o titulo: Primeiros Princípios Gramaticais crc Ro¬ 
ma 1713- em 8. e a de Profpero Cataldi 'ambem Italiana intitula¬ 
da: Nova Gramatica Filozoíc* ejrc. Ajcoli 1748. 8. Das quais falare¬ 
mos abaixo. 

O certo é, que ja oje nenhum ornem , que entende a matéria, fe 
vale dos princípios dos amigos Gramáticos: e ilto por duas razoens. 1. 
Porque os princípios de Sanches, Scioppio, eVolTio nam fo iam certos, 
mas demonitrados com aquela evidencii, que a tal matéria permite. 
Do que fo pode duvidar, quem nunca Ico as Gramaticas dos tais auto¬ 
res: ou, fe as leo, nam é capaz de dar juízo neltas matérias. 

1. A outra é, porque ainda concedendo, que os princípios tanto dos 
Antigos, como dos Modernos, fofemigualmente prováveis; fempre os 
Modernos tem dues razoens decizivas pe'a fua parte, que fam, a bre¬ 
vidade, e facilidade Eles dam mui poucas regras principalmente de 
Sintaxe, que é a maior dificuldade da Gramatica) e fem excefocns:e 
elle ponto é efencial. Aiem difo.corno as regrasfam poucas, facilmen¬ 
te fe aprendem , e lembram nas o. azioens. e como fam muito fecundas, 
facilmente dam luz para entender muitas coizas miúdas fem novo tra¬ 
balho, ou novas regras. Termos em que todos devem preferir a fegun- 
da Gramatica. 

§. II. 

Defeitos das Gramaticas antigas . 

ESta doutrina, que é clara, c certa, ficará ainda mais clara ,e confir¬ 
mada, comparando as antigas Gramaticas com as modernas nos 

pontos efenciais. Mas elle exame me engolfaria em uma dilputa muito 
comprida: c por ifo indicarei fomente aqueles defeitos efenciais dasan- 

tigajs 
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tigas Gramaticas, que moftramcom toda a evidencia ajuda razam.pof- 
que as modernas devem fer preferidas. 

Quatro fam os defeitos, que tem todas as Gramaticas antigas, umas 
por um modo, outras por outro. I. Falta de bom método, 2. Regrasfãi- 
Jas. 3. Regrai demasiadas. 4. Superfluidades também demasiadas. 

I. O. primeiro defeito delas em quanto ao Método é, lerem quazi 
todas, principalmcnte as mais famozas, comportas em Latim Eainda- 
que cile defeito íeja comum a aiguns modernos , como Sanches, Sciop- 
pio &c contudo eltes de algum modo o emendaram: porque o primeiro 
traduzio o feo Compendio em Callelhnno: e o Scioppio quiz remedialo 
com o leo Mercarias Bilinguis. Mas é certo , que uns, e outros fizeram 
mal: e os muitos livros, que fe compuzeram paracxplicar aos menino* 
cm vulgar as tais Gramaticas Latinas, moftram, que feos autores,e de- 

fenfores conheceram efte defeito. 
Nem obfta dizerem alguns, que compuseram em Latim para í* en¬ 

tenderem em iodos os reinos de Europa: porque um livro vulgar facilmen¬ 
te fe pode traduzir cm todas as linguas cultas, como fizeram ao Lance- 
lot, e a outras Gramaticas. E alem difo os mefmos defcnfores das Gra¬ 
maticas Latinas fe contrarciam, pois fazendo varias ediioens para uzo 
de diverfos reinos, poem os fignilicados nas linguas dos duos reinos, c al¬ 
gumas vezes os exemplos, e advertências. No qne tacitamente contcfauv 
o feo defeito: e fcm o querer, m oftram , que feria necefario ou traduzi- 
las inteiramente, ou compolas de novo em vulgar para fervirem aos 
principiantes. 

O fegundo defeito de Método é, ferem compollas grande parte em 
verfo Latino. Porque os verfos fam fem comparafam mais dificultozos, 
que a preza Latina.E efle defeito tem menor defeulpa nos autores do di¬ 
to feculo XVI. porque defde o principio dele alguns Gramáticos celebres 
tinham clamado contra erte abuzo. Aldo Pio Manucio Romano, arn- 
daquenam livre de defeitos, contudo na prefafam da fua Gramatica diri¬ 
gida aos Meftres Romanos, declara, que era grande abuzo dar muitas re¬ 
gi as de Gramatica, e obrigar os meninos a repetir nãfo verfos , masproza 
Latina: e que a experiencia lhe moftràra os danos, que ifio produzia. (19) 
E efta Gramatica era famoza entre os doutos, pelo grande credito 

de 

(19I „ Immo ne Grammaticas quidem regulas, nlfs compendia que- 

„ dam brevijjima, que teneri jacile memória queant, laudo eos ( pueros) 

„ edi/cere: ftd tantum ar illas ajjidue , accurateque legant, nominaque, 

„ v verba declinare optime feiant. Nam dum lucubrationes noflras tti 

„ carmine,vel profa oratione ,etiam de arte , commendare memoru eosco- 

„ gimus, erramus, ut mihi videtur quidem ,multis modis. Prtmum ,quod, 

,, que fummo labore edidicerunt, dedifeunt pasteis diebus SJued ego V 

,, puer ohm , cr juvenis compofitis a me regulis fum fepe exter/us. Nam 

,, cum Generum regulas, Prtteritorumque memorie manda fem , perbre- 

„ vi oklivi/cebar. ldem ceteris quoque evenire exiflimo. Pretera diffieul- 

,, tate tum matecii, tum ffilieo defperationis veniunt, ut cr fcbolas, O* 
,, lisuras fugiant: cr ftudia , que amare nondum pojunt , maxime ode* 
,f rint. „ Písefat. ad loftit, Grammatic. Vcnetiis 1507. in xx. 
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de feo autor, e feos tilhos. E ninguém negirá, que feja grande de¬ 
feito de Método,compor a Gramatica em vcrfos, que nam fervem para 
enfinar Gramatica 

Nrm tem defcu!pa os que dizem , que os verfos aprendem- fe , t lem- 
Iram mais facilmente: e 7ar deles fe vaiem os adiantados, quando tem 
algum 1 duvida Porque ainda concedendo, que alguns verfos claros, v. ?.os queconltamdep.lavrasavulfas.e verfos em pequeno numero,po- 

atn em alguma ocaz'am aprender fe facilmente,e lembrar coin a mef- 
m.i facdidane; fempre torna a dificuldade,que os verfos das ditas Artes 
nam tem eftas condi foens; porqu ■ fam muitos, tem muitas tranfpozi- 
fo.ns contra a ordem Gramatical ,e muitas liberdades Poéticas:e,para 
dizer tudo em pouco , para entender bem os tiis verfos , c tirar deles a 
regra clara,é necefario entender bem Latim.Enefta fupuzifam ja efta- 
inos fòra do nofo cazo, porque ifto é o que nam fabem os principiantes 
de Gramatica E quanto aos adiantados, é certo, que fabem as regras Sor uzo ,que com o exercício continuo fe vai confirmando. Efe acazo 

uvidara de alguma coiza importante, ou trazem à memória ameraful- 
tancia da regra; ou, fe n m fe fiam da memória ,confultam os Gramá¬ 
ticos magiilrais, ou os Críticos,ou os melhores D'cionarios:encfecazo 
nam lem os verfos, mas a proza ; c qumto mais clara, mais a efti- 
marn Efla é a pratica comua dos que eferevem bem : c tudo o mais 
fam chimeras de quem nam quer ceder à verdade clara. 

O terceiro defeito de Meto lo eftá na ma ordem, e feparafam , ou 
tranfpozifam das partes da Gramatica: cujos defeitos fe acham ainda 
nos efcritores mais infignes Eles comefa por Kumes, e Verbos, fem da¬ 
lém aos meninos as noiicias previas, e necefarias de todas as partes da 
Gramatica. Depois dos Verbos, éque poem os Rudimentos, ou as noti¬ 
cias gerais Alguns dtm uma breve noticia de Sintaxe antes dosGeneros, 
e Pretensos, que nam ferve de nada notai lugar Eaindaque dizem, que 
ferve para introduzir os principiantes na coinpozifam; efte é outro defei¬ 
to de Método, e bem contrario a boa razam , que um menino aja decom¬ 
por , antes de faber toda a Etimologia , e sintaxe. Outros dam depois 
dosGeneros as Regras das Deeiina'bens ,que fe deviam dar cornos No¬ 
mes: e íep irara delas os Pairon.m cos. Separam d js Verbos os feos Fre¬ 
temos. Em uma palavra, faz-.n uma tal confuzam de matérias, que 
parece incrível, que uma peloa, que entendefe fuperficialmentc, que 
coiza era Método,pudefe abrafar tais erros,tam prejudiciais ao enfino 
dos principiantes. 

II O fegun lo defeito efencial das mcfmas Artes eftá nas munas 
regras fal ai, que contém. Acham-fe nas Declinafoens dos Nomes, 
aonde fa'tam a'guns Genitivos, e Dativos, e outros cazos a vários No¬ 
mes, qtie fem duvidi os tem. Como advertira n os eruditos, que publi¬ 
caram .edií&ens de 'mores claficos muito emendadas: e também al- 
guus dôj Cri ticos da lingua L tina, co no o Funcio,e outros: e tam¬ 
bém variof Dictpn'riflas, e Gramáticos, examinando as melhores 
eUifoci.s dos melmos Auto.es daficos. (io; A>cfpeito dos Gramáticos 
V.- 'rí!*f. anti- 

(10 h ile.o s deles 0 Autor da Gramatica para as Efcolas das Ne- 
celidadcs de Lisboa, na edijam de 1751. que 0 prova largamcnte no Pr a- 
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antigos, alguma defculpa lhe acho em certas coizas, vifto que nos feosi 
tempos ainda nam avu difoens de todos os autores claficos feitas com 
tanta circunfpcfam como no fecnlo pa‘ do,c Dopre nte Erorcfara- 
zam feguindo as edifoens velhas enMa fe enganaram t inibem alguns 
Dicionariftas, como Ambrozio Calepu no feo Dicionário, Mario 
Nizolio no Thefaurus Ciceronianus, (zi) Roberto Eftevam no Thefau- 
rus I.atina Língua, Paris. 1536. (zz) Cclio Secundo Curio no Far um 
Romanum , Baiil. 1561. Bazilio Fabro no Thtjaurus Eruditionis Scho- 
laftica , Lipfix 1571. (Z3) e outros muitos.Mas nam tem a mefma def- 
culpa os que fizeram as edifoens pofteriores dos mefmos Gramáticos, 
principalmente no prezente feculo, em que abundamos de tudo. 

Achara-fe também regras falfas nas Dechnafoens ou Conjugafo- 
ens dos Verbos. Seja exemplo quando propoem como diferentes o mo¬ 
do optativo, Conjuntivo, Permifivo , Potencial: quando na verdade é 
a mefma conjugafam, eas meimas palavras: e toda a diverlidade nace 
ou das partículas, que lhe ajuntam;ou da Elipfi, que fe acha nos dois 
últimos: (*) e para iflo bailava uma breve explicafam, e um exemplo. 
Pela mefma razam podiam diilinguir muitos Indicativos, e Conjuntivos, 
conforme as partículas, que lhe ajuntafem. (z4> Também é falfo atri¬ 
buir ao Imperativo algumas terminafoens do Futuro Indicativo.Porque 
é evidente, que os Modos dos Verbos fe diítinguem pelas diferentes 
terminafoens: e que nam é o mefmo, poder a fegunda pefoa do Futuro 
explicar-fe em fentido Imperativo,ou Rogativo,doque pertencer logo 
ao Imperativo: pois o mefmo fucede a outros tempos, e modos, v. g. 
ao Conjuntivo (alem de outros)cujos prezentes.e pretéritos fe podem 
explicar em fentido futuro, fem pertencerem ao tal futuro: eeíle mefmo 
modo fc pode explicar por outro Modo diverfo v. g. Indicativo, fem 
que pertenfa ao tal Indicativo. E também éfalio contar os Gerúndios, 
c Supinos por Verbos, quando nada mais fam fenam Nomes, que fe 
ajuntam aos Verbos, para íignificar yarias coizas por diverfo modo. E 

(zt) A primeira edi/am de Nholio em Bafilea ijzo. é tam dife¬ 
rente das feguintes, principalmente da de Trancfort de 1613. que parecem 
livros diverfos -.porque efta ultima aponta erros de Nizolio, por fe valer de 
edifoens nam corretas. 

(zz) Veja-fe Pafchapo Grofippo Paradoxa: t a prefafam ao Rober¬ 
to Eiievam pelos Autores da edijam de Londres de 1735. e a prefafam ao 
mefmo de Antomo Birrio, em Bafilea 1740. 

(Z3) Também efta edifam , ea feguintt de 1587. í tam diferente 
das pofttriores, principalmente da de Ccllario de 1700 de Lintrupia,t de 
StubeliQ, Grevio, e jurgenio de 1710.* 1717., que parece outro livro: e 
eftas ainda fam muito inferiores à de Gefnero em lipfia 17Z6.e depois em 
Trancfort, e Lipfia , 1749. M- vol. Z. 

(*) Ames permifivo quer dizer: concedo tibi ut ames: ou fac ita 
tit ames. E Ames potencial: fien poteft ut ames? cu pqflibile eft ut 
ames ? ou equivalentes frazes: e à propor fam em cada tempo 0rc. 

(Z4) v. g. cum amem, dum amcm.quamvis amem, li amem, 
mfi amem: e 0 mefmo dos Indicativos:dum amo,fi a»o,ctfi amo,tam- 
etfi amo &c. 
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tudo ifto provem, de nam ter forniado ideia clara do que é Verbo. A’etn 
de outros muitos erros, que !e acham efpalhados por todo o corpo das 
taisGramatic s,que emíco lugar fe tocaram, e por agora deixo, para 
palar ao ponto principal de uma Gramatica, que éa bintaxe. 
a So a vaílidam da Sintaxe dos antigos autores cauzaorror. Acha-fe 
quem dá 250 regras de Sintaxe, quem ainda raais, e quem chega até 
500. M s fem falar em inumeráveis Advertências, e Ketkxoens, que 
lhe ajuntam, fomente o numero das regras meteiá medo a qualquer 
pefoa de melhor memória, is eu apoltarei, que nenhum Meftre de 
Gramatica fe lembra tam prontamente delas em todas as ocazioens, 
que pofa dar de repente razam de todas fem faltar uma: o que digo por 
muitas, e repetidas experiencias. Mas a verdade é , que nenhum dos 
mais empenhados defenfores do antigo Método compoem Latim por 
tais regras, mas por mero uzo, c fomente fe lembram das principais . 
Ifto é tam certo, e cada um tem a prova tam de caza, que é fupertluo o 
provalo: e quem o negar, achará trezentos eferitores de Latim, queo 
defmintam. E fo efta circunllancia bailava para moltrar a inutilidade 
das tais regras. Mas eu nam paro niío: pafo à razam intrinfeca das 
mefmas regras. 

O Scioppio, feguindo a dita razam intrinfeca das verdadeiras cau¬ 
tas da Sintaxe Latina, depois de examinar muito bem todas as re¬ 
gras dos outros Gramáticos, e reconhecer a falúdade da maior parte; 
(15) reduzio toda a Sintaxe Reguiar a XV. Regras fundamentais, fem 
alguma excefam Eaindaque muitos, enganados com os titules, que lhe 
poz, cuidem , que ele dá infinitas regr.s; fe olefem com atenfam.e o 
entendeiem, achariam, que ele mefmo explica tanto aos Meftres, 
quanto aos Dicipulos, que nam fam mais doque XV. Regras: e que as 
outras, que fe acham com títulos diílintos ,ou com o titulo de fatfa rc- 
fíione, nada mais fam doque explicafoens das XV. Gerais, para maior 
claieza. 2*) Da mcima lbrte que ao principio da tal Gramatica poz 
unia Synoofis, ou compendio de Gramatica em varias Taboat, para fa¬ 
cilitar a inteligência da Gramatica, que entrava a explicar. As Figuras 
principais de Gramatica reduzio a lv.de que baila faber as definifoens, 
e ler algum exemplo. 1,17) 

O Vof- 

(25! Sàoppius de Veteris,ac Novae Grammaticae origine, 8cc. 
prefixa ip/ius Grani Philolophicae . 

26 ,, F.di/cct Xtl. tilas Maximas, que Syntaxis fundamentam 
,, funt. hdi cet omnes regulas de Vera Concordia, 8c Reéhone Nomi- 
» num, Verborum.ôc Praepolitionum , que omnino junt qumde.im , fie 
„ tan.cn ui plcraquein duodecim ii/uMaximis contu.eantur Regulas de 
,, Falfi Reftione , <jkí Concordia, ut memória mandet, nihil necejfe e/l: 
„ moJo japuts eas reltgae, caujfamque fal/itatis retle intelligat. Sfuot de 
„ Conjunélionum , 8c Adverbiorum Syntaxi prxcepta funt, non tam 
„ Regulae junt, quam exemplorum oí/ervationes, quas fapius legi/fc, 
,, fatis erit. ,, Scioppius de Offiáo Difcipuli; ibidem. 

(27; ,, Kdifcet definitiones Figurarum, asm uno alteroque exem- 
») pio. „ ibid. num. V. 
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O Voflio na fua Gramatica Latina breve, feparando a Concor¬ 

dância da Regência, dá em tudo LXXIV. Regras de Sintaxe Regular. 
E alargou-fe tamo, porque era obrigado por decreto da Republica de 
Olanda a feguir quanto pudeíea ordem ,e palavras da Artede Ltthoco- 
mo: alias devia, conforme os ieos princípios, abreviar muuo mais. 
Nas Figuras traz XVIII Definiloens con o feo exemplo As outras 
obfervaloens, que faz lobre os exemplos,lambreves,e poucas, e nam 
multiplicam as regras. 

O Lancelot dividindo algumas regras, nam pala de XXXVI. Re¬ 
gras de Sintaxe Rtgu.ar: as F.guias lam as mefmas. O Francifco da 
Anunciafam lefcreveo pouco antes do precedente, e valeo-le de San- 
ches, e Scioppío reduz a Sintaxe Regular quazi ao mefmo numero de 
regras de Lancelot, com pouca diferenfa: e a algumas nam chama 
regras, mas obfei vafoens. O Laurenti divide, como o antecedente, 
a íiintaxe em Concordância , e kegcncia Na pr.meira traz poucas re¬ 
gras: na fegunda reduz tudo aos VI. azos do Kome.- e eir. cada cazo 
nam tem mais que as lubdnizovns necefarias, que nam lam muitas. 
De manei-a que a tomar as regias em rigor , nam chega ao numeto dc 
Lancelot, porque o mais lam explicafoens. E nas Figura> contenta-fe 
corr as quatro principais, que íervem para a Gr matica. O Cataldi de¬ 
pois de dar XXI Definifam , e IX. Axiomas, poem XVI. Regras fun¬ 
damentais de sintaxe Regular : as quais confiima co alguns exem¬ 
plos, e explica em XXII- Anotafoens àsmelmas- Todos dles fegui- 
ramosmefmos princípios ,e toda a diverCdade eltá no ir.odoúefeexpli- 
car, e na difpozifam das regras. 

E na verdade, fc inda^ar-mos atentamente, quais faro as verda¬ 
deiras cauzas da Sintaxe Latina; illo é i,s íazoens porque nos fervimos 
de um certo cazo mais, que de outto, ciara, c facilmente percebere¬ 
mos a falfidade das regras antigas. Os Gramáticos antigos nam pasà- 
ram da primeira uniam de palavras, nem le cansaram com examina' as 
razoens dos var os modos de falar Latinos. Achav m v g. eftas frazes, 
plei.um vtni, po/tu.are furtt, eue viram; e Itm mais averiguafam 
decidiam, que avia Adjetivos, \eibos, e Advérbios, que regiam 
aqueles cazos, com que le achavam juntos. E daqui teve origem uina 
infinidade de regras, excefoens, e apcndizes, com que amofinam aos 
pobres rapazes, fem necefidade, ou utilidade, antes com pozitivo 
ptejuizo. Mas fe protundafem a matéria, achariam, que aquele Ge¬ 
nitivo, e Acuzativo fam regidos de outras partes,que eítam ocultas por 
brevidade do falar E por conlcgucncia, que a fua regra fe funda em 
um principio falfo, nacido dc nam perceber, qual é a verdadeira na¬ 
tureza dos cazos do Nome, e dos figmficados do Verbo; nem que 
coiza é, reger uma farte a outra: poique a definifam leinnnava tuoo. 

Explico-me Quando nos dizemos, que uma parte rege, ou peie 
outra , qucrcli os dizer, que uma parte é tauza e razam porque a outra ef- 
teja naquele tal cazo, e nam em outro, para Jigmficar o que (e quer, /*- 
guaio o cofíume da ta! língua . Supofla ella exp icalam a qual devem 
admitir todos os Gramáticos, que fabem difeorrer) quando leio ella fra- 
ze, plenum vu.f, nam deto dteidir logo, que o Genitivo vim é regido 
pelo Adjetivo plenum, lem primeiro exarnin r,ie nos princípios d. fta 
lingua um Genitivo pola fer regido por algum Adjetivo. Mas fazendo 

eíle 
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eíle exame, c confidcrrndo a natureza do Genitivo; iílo é, o fim para 
que fe inrroduzio cfte vazo na ungua Laiina ;c!nramtnie fe ve.que em 
toda a vailidam da tal hngua nenhum Genitivo pode fer regido lenam 
por um Suftantivo claro, ou oculto 1’oique ccmo o Genitivo íigniftea 
o po uidor , ou quazi po/uidor ; e nam fe da pojuidor fem a ver coiza po- 
Juida ; e o Adjetivo nam pode ler coiza poiuida (porque fomente figni- 
fica a qualidade ou da coiza poiuida, ou do pofuidor, fica claro, que al¬ 
gum Suftantivo ali fe oculta, que fala as vezes de coiza pofuida. Onde 
aquele pitnum vini, é um modo particular de falar, ou uma figura Gra¬ 
matical, a que chtmam Hlipji,em que talta ecftá oculto algum Suflanij- 
vo comum , v g rés, negot.um, fubftantia, ou outro femelhante, que é 
o regente do Genitivo. Dequ fe achair. mil exemplos nos Autores Cla- 
ficos, que muitas vezes para maior clareza exprimem o tal Sullanrivo 
comum Delorteque, reduzindo a I-igura à Sinmxe Regular, deve-fe 
dizer: píenum de r.tgnto, vei de rc vim: que moftra a verdadeira regen- 
cia do Genitivo. Efla obfervafam poupa muitas regras falias acerca do 
Genitivo. 

O n cimo fe dev ; dizer, examinando com rigor os outros cazos, cu¬ 
ja natureza moftra evidentemente a fallidade de outras muitas regras, 
que nasGramaticas ocupam longas paginas;e fe reduzem a fumo,quan¬ 
do fe examinam com critério Filozofico. Termos em que toda a Sinta¬ 
xe fe compreende em mui poucas regras. E mfto fe conhece com toda 
a clareza a necelidade de boa Lógica, c Metafizua para compor uma 
boa Gramatica: puis lo com'a Filozofiaé, que a Gramatica le emendou, 
fe defpojou de regras falfas, ereduzio às verdadeiras, que fam poucas, e 
todas gerais. E valha a verdade, fe os antigos Gramáticos foíern bons 
Logicos, infeririam uma confeguencia verdadeira dosfeos mefinosprin¬ 
cípios. Porque dizendo todos eles ,que o Adjetivo é criado do Suftanti¬ 
vo, e nam pode eftar na oralam fem cfte; vendo ura Genitivo junto ao 
Adjetivo, ceviam ao menos inferir, que nam eftava ali por çauza do 
Adjetivo, mas do Suftantivo lfto baila por agora: porque em feo lu¬ 
gar fe mòftrará a razam, e o uzo das regras. 

III. E daqui nace o terceiro defeito efencia! de todos os Gramáti¬ 
cos antigos, que conlifte no demaziado numero de regras, de que enchem 
livros inteiros Porque nam tendo acertado com as verdadeiras cauzas e 
princípios dá Sintaxe, que fam poucos, nas certos, e gerais; quantas 
obftrvalòens fizeram à cerca da uniam de algumas partes da ©rafam 
com vários cazos, outras tantas regras formaram. E como cilas regras 
nem fempre eram gerais,daqui naciam milhares de excefoens ,com que 
fe multiplicavam as regras em irfinito Tudo ifto confta tnm evidenre- 
mente das ditas Gramaticas, de que algumas citámos ao principio,que e 
fuperfltio provalo: baft .ndo abrilas, e oblervalas, que as provas de fi 

mefmas fe oferecem. 
Se cfte método pofa fer bom , fe pola ajudar facilmente a um prin¬ 

cipiante, !e le devan^ pieferir as tai: Gr«mat:cas a outras,que dem pou¬ 
cas regras, e fen cxceloer.s; ilo dcixjj cu à confideralain tio Leitor impar¬ 
cial Os omms de juizo ja decidiram o ponto: e bem pouca penetraftm 
c necefaria para o entender. 

IV. O quarto defeito das ditas Artes, que conlifte em demaztadas 
Juitrfhudadts, é uma conlcguencia necclaria do terceiro, c tambera 

con- 
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confeguencia neccfarja da falta de boa Lógica. A razam de ambas 
é clara. 

Quem nam examina Filozoficamente as regras de Gramatica, mas 
para na uniam acidental das palavras; julga igualmente necefarias todas 
as ohfervafoens, que faz, e de cada uma fôrma fua regra. Nam deixa 
pafar circunftancia alguma fem reflexam, nem pode fazer reflexam, 
que nam prove com exemplos. E daqui fe origina uma ferie infinita de 
obfervafoens , que nam fervç de coiza algupia : e fe originam também os 
grandes volumes, de que confiam algumas Gramaticas. Iflo pertence 
à primeira parte. 

E quem nam fabe, que o bom método de efcrever.e cnfinar.con- 
fifte em facilitar aos meninos a perccfam de coizas dificulto.zas, condu- 
zindo-os pelo caminho mais breve ao fim da Gramatica (que nam é ou¬ 
tro mais que a verdadeira noticiadas cauzas da lingua Latina, para a en¬ 
tender, e imitar com facilidade ,c certeza ) eftc ornem por fo.rfa á de acu¬ 
mular mil fuperfluidades. Que era a fegunda parte do quarto defeito dc 
todos os Gramáticos Latinos, defdc o tempo em que a fua lingua 

era viva. 
Para provar iflo nam citarei fomente os Gramáticos dos primeiros 

feis feculo.s de Crifto, Probo, Carilio, Diomedes, Palemon , Donato, 
Prifciano, Foca 8cc; mas os mais doutos Filologos do feculo de Auguflo, 
V. g. Varram, Cicero &c. que todos tropesàram nelte defeito, dc igno¬ 
rar os verdadeiros princípios da lua lingua. 

Os pedantes quando ouvem iflo, parece-lhe ouvir uma blasfémia 
literaria , e dizem mil injurias contra os que tal afirmam. Acuzam o 
Scioppio dc ter cenfurado injuflamente nos 1'cos Paradoxos (z8) a Cice¬ 
ro, e Varram, como ignorantes da própria lingua em certas coizas: e 
clamam , que efta é uma das fojenes maledicências deite ornem , pare¬ 
cendo-lhe iinpofivel, que Varram , e Ciçcro pudefem ignorar tal coiza. 
Tenho ouvido iflo nam fo a pedantes, mas tambein ouvido, e lido em 
alguns oraens doutos pouco.advertidos,que vem, e julgam pelos olhos, 
c juizo dos outros, fem nunca examinar a matéria cojno,deve fer. Mas 
nam á verdade, mais certa doque efla. 

Eu nam aprovo a acrimonia. c imprudência, e confuzam de Sciop¬ 
pio em outras matérias; mas ncile particular acho-lhe toda a razam.. E 
o mefrao era fuitancia dife ar.tes dele o Sanches, e depois dele o Peruo- 
mo com to.da a. clareza, (19; e outros G;amaticos mais: e devem dizer 

0 todos 

(l8 ) Paradoxo I. 1 III. e. II'. 
(19) ,, Ego facile crediderim, Viteres ipfos latinos non attendifli 

,K plero/qiie ad hujus conftruilionis ratiepem , uipote Grammatica arte fe- 

,, ro conjlituta. Id quod de illis non sjt magnopere m.irandum, 

,, cum cr nos in vernaculis linguis hodie magis earutn ufum , quam ratio- 

,, nem , cogno/camus, cr fequamur : cr veteres illi, immo cr ipje Cicero 

,, a Scioppio, cr aliis fepe ac mérito rationis Gramrnatica ignari arguan- 

/«r.„Perizonius, ad Minervam L. 1. c. 15. nota t. pag.m. iitp. lar- 

„ giar infuper lutens, muitos veterum adhibui/fe F.ihpticas locntiones, 
u parvi retulit, amatum iri, cr fimjlts magu ix uju, quam cum feientia. 
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todos os que fnbem julgar por princípios A prova evidente diílo nam é 
ío a que toca o Scioppio incidentcnicnte; mas é, que nenhum dos anti¬ 
gos Filologos.c Gramáticos fe valeo nunca deiles princípios para expli¬ 
car a Sintaxe: quero dizer, nenhum examinou Filozofkamente a lua 
lingua, dando as definijoens juftas da Gramatica, das panes da orafam, 
e dos cazosdo nome[tm que fe cifra todo o tillema moderno) e explican¬ 
do com eíles princípios toda a Sintaxe, como deviam. Mas todos vara 
pela ellrada antiga: nam diflinguen a Grainatica da Eiegancia, nem 
dam ideias claras de cada coiza.edam mil regras defneccfanas. E eila é 
uma prova tam clara de que o nam fabiam,que quem a negar,c capaz 
de negar a luz do meio dia. 

Se me perguntarem , como pode fer, que omens Fiiozofos, que fa- 
biam elegantemente a íua lingua, e efereveram de Analogia &c. como 
Varram, C.ezar, Nepote, e Cicero &c. pudefem ignorar tal coiza; lhe 
relpondcrei com o exemplo de muitos modernos, que nam obllante ef- 
tudarem a Grantatica da fua, e eftrevcrem elegantemente, contu¬ 
do nem menos fabem os verdadeiros princípios da própria lingua: como 
adverte bem oPerizonio no lugar acima citado, e o moltra a experien- 
cia. rara entender a razam diilo baila examinar as Gramaticas vulga¬ 
res , de que eles fe fervem. Elias Gramaticas condam comumente das 
dec.inaloens de Nomes, e Verbos: depois de algumas obfcrvafoens ou 
fobre o modo de pronunciar as difoens, ou fobre a eiegancia de varias 
trazes: c quando muito tem no fim algumas lidas de vocábulos, e fra- 
zes; c alguns breves cialogos para aprenderas coizas uzuais.Eque coi¬ 
za vemos aqui, que nos ajude a formar judo conceito de todo o artificio 
Gramaticor Vemos fim uma confuzam de Etimologia com Elegân¬ 
cia, kn\ explicar a Sintaxe. Ea razam de tudo ido é, porque o fimdef- 
tes Gramáticos confide fomente no enfinar, pnncipalmente aos Ef- 
trangciros, o fignincado das palavras, para entender a lingua, e poder 
cicrever com alguma eiegancia . E por ifo deixam de fòra tudo o que 
julgam nam conduzir para o feofimie por confeguencia compoem nam 
veidadeiras Gramaticas, mas Objervaíoens fobre a lingua. 

■ írei? C'ue antes duc 0 Lancclot públicafe a fua brevifima Grama- 
nca Geral cin Paris 1660. t quatro anos depois da primeira edifam dofco 
Xovo Método Latino) na qual eniinou a necefidade de examinar Filozo- 
hcamente a Gramatica vulgar; nenhum Gramatico conlieceo tal neccli- 
dade. E me admiro, que ainda depois dela os autores de Gramaticas vul¬ 
gares^ que efereveram nclle feculo.fe regulafein por outros princípios. 
Bailara por ora alegar dois dos mais acreditados: um dos quais protellou 
de nam imitar a Gramatica Latina , e outro protellou de imitala. 

O primeiro é O nofo P. Buffier na fua Gramatica Franeeza por um 
novo jtjitma. Pariz, 1718. em iz. fegunda edifam aumentada 1 Eile au¬ 
tor, que diz claramcnte,quea fua Gramatica é a mais completa, e me¬ 
nos dete-.toza de todas as Francezas, e que proteila de examinar tudo 

com 

„ ac intelleflu ipjitts Ellipfeos, queve ejus fuppienda fie ratio,,, ibid. 
pag. 91. 91. E na pag, 106. nota que Cícero, Agellio, e outros Jeguiram 
algumas coizas, que achavam , [em examinar a razam da Elipli. Veia-fe 
0 4. ui. c. 3. ad vocês iElluo, Ambularc. 
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com os princípios da Gramatica Geral; nam obftanre todas efhs grandes 
promefas, e todo o feo novo iiftema ; compoz uma Gramatica , que e:n 
quanto à fultancia, éfemelhante às outras Eaindaque explicou algumas 
coiz -S melhor, e tratou a Sintaxe leparadamente; tê ainda alguns defeitos 
efenciais das outras,e algumas contradifoens. v. g. Nam obftante confe- 
far, que todas as lingms tem um» ordem nitura^e necefaria, que con- 
refponde efencialmente à ordem Lógica; (30 c que a Gramatica deve 
dar fomente os preceitos gerais de todas as partes da orafain; e tudo o 
mais para diante nam pertence à Gramatica, mas à Çlegancia: (31) li 
nam obftante diftinguir » Sintaxe que é coiza que fomente pertence a 
ordem natural das línguas) do Eftilo vque fomente pertence a ux.o ele¬ 
gante da Lingua) declarando que a Sintaxe nam fe dilata tanto como o 
Eftilo: (31) que fam Jois princípios, que o deviam conduzir a fepsrar 
eftas matérias: Contudo define a Gramatica de modo tal, que inclue c la- 
ramenteo Eftilo, ou Eleganeia:querendo provar,que nunca a Grama¬ 
tica fe opoem 10 b.ftilo euio (33) E nam fo diz, que a primeira regra 
de Gramatica c o falar ellablecido; (34) e que o tal falar 0.1 Eftilo , ou 
Eleganeia pertence à Gramatica; (3 0 mas por todo o corpo dafua^Gra- 

(30I „ ll fe trouve ef]èntiellemtnt tlans tomes les langues, ce que 

„ la Philofiphie y confidere, en les regardant comme les expreffims natu- 

„ relles de nos penfées: car comose la nature a mis un ordre naturel dans 

„ nos penfées, elle a mis oar une confiquence mfaillible un ordre necifiat- 

„ re dans les langues. Mais cet ordre natmel, qui efi de (01 tres fsmole, 

„ efi tellement changé par les ufages d.vers des langues partieulieres, qu‘ 

»? il y ift 1* pln>art iu tems entieremint sneconu. ,, Buíncr Gr&m. num. 

ir. e na Pre/af. da 1. edtjam 
(31) „ Ce qui efi au de la dts précettes generaux retarde mnns la 

„ Grammaire, prife au fins dont nous veions de parler, que felegance , 
„ cr la perfeifion, ou l'on nt peut parvtnir, quapres un tems conpdera- 

„ ble. ,, ibi. n. 51. . 
(31) „ la Sintaxe ne setenà pas aujfi hm que lt Snle. „ ibl. n. 176. 

veiam-fi os num. 174. 75- . „ , 
(33I ,, Un vrai V jufic plan de Grammaire tfl donc umquement 

„ celui qui, fupofant une langue introduste par l'ufage, fans prettndre 

„ y vtu.oir rien changer, ni alterer, fonmit feulement des redextons ape- 

„ lées regles, aux quels fe puifnt reduire les manteres de parler «filies 

„ dans cette langue. „ ibi. tt. 15 f- »• 16. querendo provar , que efaljodi- 

zer: „ 6)ue l'u age efi en ce point oposé a ta Grammaire. ,, pro eiste: ,, 

„ Car puis que ia Grammaire ntfi que peu.r fournir des regles, ou des re- 

,, flexions, qui aprénent a parler comme on parle C7C.,, 
(34» „ Reconnoiljons uniquement pour prerniere regle de Oram- 

„ masre la maniere de parler, c,ui efi ítablie: cr pour guide etatohffe- 

„ ment de fu,age mime. foit quelle paroijfe raifipnable, ou qu 

„ elle ne le paroilfe pa>. ,, a *S- „ . , , 
(3,-3 „ 1,’clegance dans (a propre fsgmf.catien ne rtgarde que la 

„ Grammaire. n. 1051.,, Tome la pratique de felegance ne dose atirer 

„ aucune attention , que ceile de juivre les regles de Grammaire, esr du 

„ Stile, que j’at exposées dans la fuite dt men ouvrage. „ n. 1054. vt- 
jam-fe os numeros zi. e 5Z. 
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matica executa ifo meftno: e miflura fempre os preceitos de Gramatica 
com os de Efttlo e Elegancia, iem nunca os diílinguir. Aiem de outros 
erros que tem: v. g. Negar que o Imperativo feja modo diltinto. .36) 
Negai aue o lnnnito feja modo, e tenha afirmalain: mas querer que 
ftja verdadeiro nome fullantivo. (37) No que moftra nam entender a 
Elipli, que mfo fe acha Dizer, que os modos dos verbos iam arbitrá¬ 
rios, e dependem do uzo . 38 Dar uma definifam.e exphcafam de Sin¬ 
taxe, que exduews pnp:ú)»ins ,e inclue os mo,los dos Verbos : 39) dois 
erros m nifeflos em Sintaxe. Dizer, que as conjunfoens regem diverfos 
modos dos Verbos ,40) Que algumas prepoz ioens regem nominativo: 
algumas conjunfoens regem infinito: alguns verbos regem prepozifoens 
&c 41 Dizer,que a mefin.i ideia fe pode exprimir com um advereio, 
ou prepozifam, ou conjunlam: 41) confundindo aqui claramente toda 
a traze comas fuas partes. Dizer, que a ordem natural das linguas fe acha 
tam mud v,a com o uzo, que pela maior parte nam fe conhece. j) 
Quando ele meftno cõíela.que a linguaFnnceza admite rarilima tranf- 
pozifam : as quais certamente nam mudam fenlivelmente a ordem natu¬ 
ral, e muito menos a podem ocultar, e deltruir. Mas elte é 0 erro prin¬ 
cipal dellc douto Rcligiozo, no qual funda toda a machina do feo novo 
liftema. Alem dilo fala fempre em regência, iem nunca definir o que en¬ 
tende por ela: de que vem ,que chama regtnua ao que nam é talnaor- 
dem natural c Lógica de nenhuma lingua. Mas fobre tudo o que mais 
mc admirou foi ver, que negando ele tam repetidas vezes.queaGrama- 
tica vulgar le deva regulu pela Latina; e vanglonando-fe de a nam ter 
imitado; contudo quando chega à Sintaxe, ferve-fe fempre do Latim: 
nem pode deixar de ler afim, porque fc.n efte fundamento, nam poderia 
determinar os cazos dos nomes, nem dizer quando era genitivo,dativo 
ccc., neni as que chama regências deles. Antes porque nam fe fervio 
mais ngoroza mente do método Latino ,e Filozofico, por ifo chamou re- 
gencia a varias unteens de vozes, que nenhuma Gramatica admite como 
regencta. 

-d n ’ e outris co'zas feinelhantes moftram perfeitamente, que 0 
P. Duflier nam formou jufta ideia da natureza, c limites da Gramatica 
Latina , c luas partes: nem da ordem natural, c conexam efencial, que 
as pa avras tem com os penfamentos Logicos E que aquele rigor Filo¬ 
zofico, que cie afeta tanto, c com que promete explicar muitas corzas 
(que na verdade nam ncceiitam dc muita Filozofia . fo feacha nos tnu- 
iOS dc vários tratados da iua Gramatica. Sem falar por ora na contuzam 
com que trata as mefinas coizas em diverfos lugares, iem necclidaue: e 
da ma ordem com que difpocm as Declinafocns', e ConjugaLens, e aié 
a melma Sintaxe . O que tudo remeto à confidcrafam do reitor inteli¬ 
gente., e imparcial. 

O outro íeja o P. D. Salvador CorticeUi Barnabita, nas fuas Re- 
iras, e ObJervajotns da lirgaa lojeana, d,JfoJlas por método. Poionba 

J74S- 

5 (38' n. IZ7. 
(41 n. 6so. 651. 659. 715. 
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1745. em 8. o qual fe propoz por fi.n tratar da Gramatica Italiana pelo 
eftiloda Latina , e explicar di tin am :nte a Sint axe . O fim é muito lou¬ 
vável , fe fofe bem executado. Mas querendo eletrarar elta matéria pe'a 
ordem rigoroza, com que naselcolas fe enfina a Gramatica Latina pelo 
método an 'go; nam pode evitar de eftablecer alguns princípios taifas» 
de que te feguiram na Sintaxe regras falfas, e muita fuperflui ia de, e re- 
petilam efeuzada, qtte por forfa firam confuzam aos adiantados, quan¬ 
to mais aos principiantes. E iito alem da uniam de Gr-manca com Ele- 
gar.cia , e também de algu nas definifoens pefimas que traz :e peior que 
tudo, de nam dar juta defini Iam do que é Gramatica. O que tudo po¬ 
deria evitar, fe feguife diferente neto d o. 

E íe iito fucede aos modernos Gramáticos doutos, e verfados na 
Filo7.ofia; e em umeculo, em que temos vários autores, que nos dam 
excelentes luxes para explicar a verdadeira natureza da Gramatica, e 
fu:s partes, e encurtar as regras; que maravilha é, que o meímo, e pe¬ 
ior fucedefe aos Antigos, que efereviam em um fecu o, cm que o bom 
goito da Filozofia nam era conhecido, do qual depende efla emenda e 
reforma? Com efeito compuzeram as fuas Gramaticas como entam fe 
podia.11 compor, e quazi femelhantes às modernas, tirindo as liftas de 
vocabdos, e diálogos. Como fabiam a fua lingua por pratica, nam fe 
canfavam com examinar os princípios, e fo cuidavam em falar com cer¬ 
teza , pureza, e policia; e por ifo todo o feo trabalho fe empregava na 
Analogia, e Elegância, e nada mais. E aindaque na teórica conhecefcm 
a necefidade de examinar, e emendara fua lingua coma boarazam, 44) 
o que os devia conduzir a examinar os princípios dela; con udo em 
pratica aplicavam efta boarazam fomente às duas partes, que afina dife: 
como vemos nos livros de Catam, Varram, em alguns tratados Reto- 
ricos de Cicero, e nos Gramáticos, que alima cita nos Verdadeé , que 
algumas vezes reconheciam o uzo da F.lipft &c. e fupria n as partes 
ocultas: mas cuidavam tam pouco nifo para tirar regras gerais, que o 
mefrao Cicero fe confefa reo de falecifmo em certo texto, em que nam 
avia alàum falecifmo, fe ele entenlele bem a natureza do Lugar ai 
quem. 45! M:is deixando ifo, fomente as cxphcafoens tam varias,que 
dam os meímos Gramáticos Criticos. como Servio, Afconio, Quinti- 
liino, Prifciano &c. a vários argumentos c textos, mofiran com to¬ 
da a evidencia , que cies nunca fabiam a examinar as cauzas da fua lin¬ 
gua , mas paravam nas comuas regras de feos Meílres, como oje fazem 

B 3 infi» 

(44) „ Prttereamus prtcepta Latine loquendi, qut I. puerilis 
„ doãrina Iradii ; z ar fubtilior cognitio, ac ratio littirarum alit; 3. 
,, aul con/uetudo [etmonit quotidiani ac domeftici; 4. libré confirmam, 
„ i? leSíio vettrum Oratorum, ar Poetarum . ,, Cicero de Orat. L. II1, 
c. 13 Aqui no itgundo numero fe fala do exame da razam 

„ Confluxerunt enim ar Athenas, cr in hanc urbem multi inqui- 
,, nace loquentes ex diverfts locii. gja» magis txpurgandus efl /ermo, & 
„ aihibiiida tanquam obruffa Ratio , que mutari non poteji, nec uien- 
,, dum pravffima confuetudinit regula. „ Cicero, in Bruto c. 74. 

(45 Veja-fe 0 Scioppio no lugar citado do Paradoxo lll, t IV. 
e Cicort ad Atticum L, VII. ep. 3. 
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infinitas pefoas. E aindaque varias vezes acertafem cm algumas coizas, 
foi porque cazualmente acertou o Meftre, mas nam por eltudo e refle- 
xam. E alem difo as criticas, que as vezes fazem Servio, e outros ex- 
pozitores . os Autores Claficos, que explic. m; e os defeitos de Grama- 
tica, que lhe atribuem iem razam alguma; provam claramente, que o 
tal Critico nam le valia da regra da razam , mas das que aprendera na 
fua meninile. lílo baila para rclpofta ao tal argumento. Torno ao fio 
do meo dilcufo fobre os defeitos. 

Todos illes defeitos fe acham nas ditas Gtamaticas. Mas nam os 
vem todos os olhos, porém fo aqueles, que fam mais penetrames, e 
íabem reduzir eíla trateria aos dois princípios, que afima puz. Para 
o Leitor bem informado, c capaz de julgar, parece-me que baila eda 
lcinbranfa , a qual fe confirmaiá com a lilam da prezente obra. Para 
o principiante requcriam-le n ais razoens: mas como nelte lugar feriam 
enfadonh s, comente fe com cfta noticia, porque o uzo, e a lilam 
dcíla Gramatica lhe moílrará a verdade da dita propozifam Onde 
baila por agora faber, que as Gramaticas comuas eflam cheias de mui¬ 
tas noticias falfas, e de outras fuperfiuas para a inteligência d. lingua 
L uina: porque o úzo e.exercício eniina mais, doque aquelas afetadas, 
c repetidas teóricas. 

§. III. 

Defeitos de dlgumas Gramáticas modernas. 

MAs devemos dizer a verdade: nam fo os mais antigos, mas os 
mefir.os Modernos caiem nelte defeito: e nam tenho dificulda¬ 

de em afirmar, que eíles tem menor defeulpa que os Antigos. Ouve 
tempo, cm que a afetalam de erudifam efarzaaa era muito à moda. 
tonufou iflo no feculo XVI. com julta cauza: mas pouco a pouco de¬ 
generou em afetafam, e vaidade intolerável O relhbleciinento da 
língua Latina, e também das Leis Romanas no feculo XVI. foi a cauza 
inocente defte erro, e pedantifino Os Intcrpetres de melhor juízo 
comesàram a efiudar as Antiguidades Gregas, e Latinas para dilucida¬ 
rem as Leis, dando-lhes aquelas interpetrafoens judas, ■ que os fequa- 
zcs dc Bartolo, e Baldo nam tinham chegado Alciato, Balduino, 
I.Iotomanno , Dua/eno , Gothofredo, Arwonio de Gouveia, Cujacio , 
Gifanio, Mureto, Anronio Agodinho, e outros red turadores da Ju- 
rílprudencia Romana, cem a vafta erudifam, que poftiiam, iludràram 
as Leis, c enriqueceram a Jurifprudencia. Seguiram-fc a eftes os 
Filologos, que iludràram os utores Claficos Gregos, e Latinos com 
muita erudilatn: e como muitos dedes eram do numero dos ditos 
Jurifconfuhos, v g. Hotoinanno, Gouveia, Gifanio, Gothofredo, 
Heraldo, Rittersnulio, Pedro Daniel, Grutero, Mureto &c. comu¬ 
nicaram também à Republica Filológica o mefmo codume. E daqui 
teve origem no dito feculo uma longa ferie de Filologos, que molha¬ 
ram grande erudifam nos feos eferitos: v g. os dois Efcaligeros, Lam- 
bino, Giraldi, Crimto, Turnebo, Vettori, Jano Parralio, Rodigi- 
Jiio, Lipfio, e outros muitos. 

A emulafa n congénita acs eruditos obrigou a alguns deles a que¬ 
rerem diíungmr-íc dos outros com erudifam mais valia, e profunda. 

A emu- 
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A emulafaro degenerou cm inveja: a inveja em maledicência , e inve¬ 
tivas de parte a parte. Deforteque apenas reftauradas as Belas Letras, 
fe abrio a porta para a ruina delas. Os dois Eicaligeros nam me deixam 
mentir. O pai acometeo com duas Declamafotns a Erafmo ( por cauza 
da critica, que eíle fiiera no feo Ciceroniano dos atetados imitadores 
de Cicero) e com tanta petulância, que o mefmo filho a dezaprovou. 
(46) Uzou a mefma injuftifa com Jeronimo Cardano em matérias Fi- 
lozoficas, e Matematicas, cm que o Cardano o podia enfinar. O filho , 
a quem chamavam Jozé Jufto Efcaligero, provocou a todo o mundo 
literário com a fua maledicência: nam perdoou quazi a nenhum dquto: 
e com ifo perdeo muito daquele merecimento, que fem duvida tinha. 
Ele certamente era um prodígio de erudifam: mas abuzava dela, e 
quando nam tinha que cenfurar , dizia dos outros doutos, que nam ti¬ 
nham lido nada. Ilto picou aos outros eruditos, e os incitou a lerem 
muito , ou a raoflrarem de terem lido. O que fucedeo principalmente 
no feculo pafado depois da morte do Efcaligero , fucedida em 1609. 

Com efeito defe tempo para diante ate a fundafam das Academias 
Reais Filozoficas depois do ano 1660. reinou a erudifam afetada eiu 
quazi todos os eferitos. Os omens, que tinham grande doutrina , e 
merecimento, perderam-no no juizo dos inteligentes com a jatancia 
de tal erudifam. Nam lo os Filologos, e Juriftas ique efes ja pecavam 
nifo avia muito) mas Filozofos, Médicos, Teologos, Expozitores da 
Efcritura , nam fizeram mais que citar autoridades com uma profu- 
zam incrível, e com pouquilimo juizo. Os que coligiram aquilo, a 
que chamam lugares comuns de erudifam, e compuzeram Polyantheas 
F.ruditas, ou Predicáveis, ou Dicionários Ijloricos, ou coizas leme- 
Ihantes, acabaram de arruinar tudo: pois fuminiftràram matéria aos 
ignorantes, que nam tinham lido os autores originais, para faircin à 
luz com a pompa de uma vallifima erudilam, qtte porém logo fe co¬ 
nhece , que c poftifa. Deforteque fem embargo que os tais livros fejam 
bons, e uteis para os que fabem uzar deles; fam muito prejudiciais para 
os ignorantes, c ifio por muitos titulos diverfos. 

Bem é verdade, que o método Filozofico de Cattezio, c Gazendo 
deo melhores luzes a alguns Filozofos, que compuzeram obras mais 
moderadas: mas muitos defes Filozofos nam fe puderam defpir logo de 
todas as preocupafoens. E para nam alegar outros, bailará nomeiar o 
nofo Monfenhor Huct, Bifpo de Avranches, e fegundo Meftre do Del¬ 
fim de Franfa, que nam obllante ferbem vcrlado na dita Filozofia, con¬ 
tudo nas fuas obras mais mimozas, como fam as Queftoens jilnetanas, 
c a Demonftrajam Evangélica, fez pompa de uma erudifam verdadeira¬ 
mente fua , mas infinita , e por todos os modos fuperflua: efez também 
pompa de uma credulidade pueril em mil coizas, que conta, e aplica 
muito mal: com que defmentio o que tinha eferitono livro poftumodj 
Fraqueza do Entendimento Umano, em que nos quiz perfuadir um Pir- 
ronifmo quazi geral. 

E c muito de notar, que o Baram dePufendorf, que la para o fim 
do dito feculo foi um dos rellauradores da Jurisprudência Natural; para 

B 4 fe 

(46) Scaligerana pag. 140. 141. 
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fe livrar da cenfura.que lhe faziam alguns,de ter lido pouco ; (47' nara 
deixou de citar muitas autoridades, que podia efcuzar. Deforteque po¬ 
demos dizer, que o feculo XVII. foi o periodo da erudifam afetada. 
Nem é nccefario mais prova doque abrir um, ou outro efcritor mais ce¬ 
lebre em cada Faculdade, principalmente Expozitores da tfcritura, 
que efcreveram até a metade do tal feculo; que neles fe acha mais doque 
cu pofo dizer. 

Contudo efe mefmo feculo Ia junto aos fins .iluminando com as re- 
flexoens prudentes, que fizeram os Logicos, e Metafizicos modernos, 
e com o exemplo dos melhores autores Fizicos, que floreceram depois 
das Academias Reais; enfinou aos eruditos mais judiciozos, como fc 
deviam conter: e lhesmoftrou,que a tal erudifam afetada era um defei¬ 
to de pedantes,ou ciolos.a que 11a era prezente chamamospedannjmo. 
De entam para diante alguma cotza fe emendaram os cfcritores. Mas 
fomente no prezente feculo XVIII. é quefe conheceo verdadeiramente 
o ridículo defte efiilo.E namáainda mu:to tempo, que os eruditos abri¬ 
ram bem os olhos nella matéria, e conesiram a compor livros como 
deve ler: cm que a erudifam é ornato necefario para iluitrar a matéria; 
nam aparato desneccfario ,quc fuperabunde ,e fufoque o argumento do 
livro. 

Com efeito á uma certa arte de compor um livro eruditifimo, fem 
mendicar erudifam, mas fazendo-a naccr da mefma matéria: como 
uina rica, c copioza franja, que orna todo um vellido grandiozo, fem 
cobrir a matéria, de que ele confia. Efia é conhecida de muito poucos: 
contudo no fim do feculo palado algum rarilimo a pofuio :e no prezente 
feculo os mais exercitados na boa l.ogica a praticam , conforme a nece- 
íidade das mateiias, que tratam Umas vezes é necefario citar, para 
provar o que fc diz: principalmcnte quando fe trata de argumentos Irto- 
ricos, ou Controverfos, para evitar a cenfura de novidade: e muito 
mais a:nda nas Apologias necefarias, cm que o antagonirta nega o que 
nam deve,ou me attribueoque eunam dife ■ Outras vezes bafta aludir, 
e tocar de palagem certas coizas: porque os eruditos ja fabem aonde o 
autor fe refere.E defla forte pode um difeurfo, ou orafam.ou qualquer 
compozifam fer erudita, fem citar pafos de autores, ou coizas feme- 
ibantes. 

Mas efia tal arte c a que fe acha em poucos livros do feculo pafa- 
do, principalmente naqueles, que deveriam mais obfervali, por ferem 
dirigidos à utilidade da Mocidade E fe niflo pecam os profefores de ou¬ 
tras faculdades; os Filologos, e Gramáticos fazem ainda pcior, e tem 
menor defeulpa. Quem pode negar a Gerardo Joam Vollio uma erudi- 
iam infinita, que mofirou no feo Anfíqrchut, [eu de Arte Gramaticaf 
mas quem poderá fofrer a itncnfa erudifam efeuzada, que ali fe acha;e 
aquela caterva dc textos, para provar coizas, que nada importam?Baf¬ 

ta 

(47) ,, In Pufendorfio reprehcndit (Thomafius'1 teflimonia feribto- 
„ rum nimts cumtilata, licet mo,.e..t, PuPenderfium neceffitate lO-tílum 
„ td feciffe, invidis objicientibui, quod veteres [criptores non legijfet. „ 
Thomauus, Fundamenta Júris Hat. cr Gent.pag, $. 
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ta ler o primeiro capitulo, para ver uma enfadonha repeti.fam de tex¬ 
tos, com que prova coizas totalmente inúteis, ou que com um fo tex¬ 
to fe provavam. Quem também poderá folheiar o feo Hiymologícum 
Latinum, fem fe enfadiar de tanta coiza fuperflua, e arradada, que 
nele fe encontra? O mefmo digo dos livros, em que trata da natu¬ 
reza da Retórica, e Poética &c. em que fe demora com coizas total¬ 
mente defnecefarias, e acumula textos fem alguma utilidade; quan¬ 
do tudo aquilo fe podia dizer em duas palavras, e muito bem provado. 

Nem fatisfaz a iflo, o que dizem alguns apaixonados, que aque¬ 
les fam livros para Medres: e que para os principiantes temos outros 
Compêndios. Primeiramente as coizas defnecefarias nem para os Mef- 
trcs fervem : e as que tem alguma utilidade, com um ou outro texto fe 
provavam : badando citar os autores, que as explicam mais amplamen¬ 
te. Nido éque edá o juizo de quem efereve em qualquer Faculdade, 
para nain recair nos defeitos dos antigos Jurifconfultos, de quem neda 
era efcarnecemos. 

Mas cu aebo , que os mcfmos Compêndios edaiti cheios de coizas 
fupertluas: e que as necefarias ou faltam , ou nam fe dizem claramente, 
ou edam fòra de feo lugar. Vemos certos Gramáticos acarretarem tex¬ 
tos fem tiro para provar uma obfervafam ridícula: v. g. um Genitivo, 
ou Dativo, ou Ablativo dezuzado;ou a dezinencia de um Verbo da in¬ 
fância da Latinidade;ou a quantidade varia de uma diaba; ou o uzo,e 
iintaxe rarifima de um Verbo; ou outra coiza femelhante: e muitas 
vezes nam para aproveitar à Mocidade, mas para pompa de erudifam, 
ou para criticar outroGramatico : e com ido cheios de prezunfam ,cha- 
marem-fe autores de coizas novas, e utilidmas. Mas fe advertifem, 
que aquela tal obfervafam talvez que em toda a fua vida nam ocorra a 
nenhum Latino dos que efcrèvcm mais puramente; e fe lhe ocorre, e 
nam ie lembra de tal uzo, vale-fe de outro nome, ou verbo, ou fraze; 
(o que nunca falta a quem pofue bem Latim) veriam ,quc perderam o 
feo trabalho: pois com eda dedreza de medre evita um ornem de juizo 
a uficuldadc, em que os tais Gramáticos queimaram as fuas pedanas. 
F. le acazo encontra ifo r.os autores claficos, abrindo qualquer dos me¬ 
lhores, e mais modernos Dicionários, verá logo notada a dita palavra, 
ou uzo. Que é o que bada para entender femelhantes coizas, que nam 
íe devem imitar, mas bada entender. 

Alem difo fe advertifem edes Gramáticos, que a efencia de uma 
Gramatica nam confide em apontar todaS as palavras dezuzadas, e to¬ 
dos os archaifmos, eGrecifmos.que fe acham na inferifamde CaioDui- 
*'° .• e Sei piam llarbato; nos fragmentos das Leis das XII. Taboas, dc 
fcmo, 1 acuviò 8cc. nas obras de Plauto, Catam , e Terencio; e algu¬ 
mas vezes nas de Lucrecio, Varram, Catullo, Saludio, Vitruvio &c. 
bemquc dc fcculo mais polido; e em notar todas as licenfasPoéticas, e 
outras antigalhas femelhantes; mas em dar regras certas, e fáceis para 
toda a htimologia, Sintaxe, e Profodia; fe ririam das fuas meimas 

ítcu’ 'cn“°,^ue confundem no mefmo livro tam diferentes profifoens. 
O 1-ilologo e o que fuminidra os materiais para a Gramatica: bufeando 
em toda a antiguidade as palavras, para defeubrir a analogia, e varia 
uniam delas. O Gramatieo c o que dá a ordem e difpozifam a efa mef- 
ma matena: efeolhendo fomente as coizas, que fam necefarias par# 

efere- 
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cfcrever,efalar o Latim culto.E afimcomo feria ridiculo aquele Filolo- 
go, que fomente empregafe o maior trabalho em fuminiftrar materiais 
para falar,e cfcrever a lingua pelo modo,e ortografia deDuilio ,eB.tr- 
bato; afim também é ridiculo aquele Gramatico, que fe canfa muito 
em nos enfinar por toda a parte aquelas tais terminafoens antiquadas, e 
cifra nifto todo o merecimento da fua Grainatica:fetn tratar, como de¬ 
ve , da ordem efencial a uma Gramatica, e dos verdadeiros princípios 
dela. Nam quero dizer com ifto, que a tal erudifam nam pofa ter feo 
uzo: mas que bafta tocala de pafagem, e fo nas coizas mais frequentes: 
como advertidamente eu fiz. O mais aprende-fe brevemente (mas em 
outro tempo) lendo aquelas taboas.que poem de uma parte o modo an- 
tiquifimo de pronunciar, e da outra o moderno dos melhores feculos: 
como traz o Sylburgio At vttere Romanorum fcripiwa : que fe acha na 
Gramatica de Scioppio da edifam de Veneza &c. e também o Lance- 
lot no principio da Ortografia, e outros. Tudo o mais é perder tempo, 
c confundir aos principiantes, e parar no portico, fe.n entrar no pala- 
cio da Gramatica. Eftes erram por um modo. Outros erram por outro 
modo , e cometem erros ainda peiores, que redundam em prejuízo dos 
leitores, e dificultam grandemente o cftudo da Gramatica. 

Se lermos cora atenfam, e indiferenfa os mefmos Meftres, que 
deram os verdadeiros princípios da Gramatica Latina; acharemos mil 
defeitos em todo o genero.O Sanchcs na fua Minerva erra algumas ve¬ 
res nas regras: como prova o Perizonio nas Notas, que lhe fez. Tira 
dos feos proprios princípios.confcguencias contrarias, e fe contradiz. 
Traz textos efeuzados, e liltãs de verbos defnecefarias. Demora-fe em 
coizas, que bailava tocalas. Nam obferva a ordem necefaria , c é baf- 
tantemente efeuro. Efle livro é fomente bom para Meftres Mas ele 
nam o julgou afim: c pede claramcntc à Univerlidade de Salamanca, 
que o mande enfinar nas cfcolas: u8)e ifto é juftamente o para que ele 
nam ferve. Mas ainda na Gramatica Latina breve temo Sanches qua- 
zi os mefmos defeitos. Ela parece mais Index, doque Gramatica: en¬ 
cerra os defeitos efenciais da Minerva: e alem difo traz a Etimologia , 
e RrofoAia em verfos efeurifimos 8cc. 

O Scioppio na Gramatica peca por outro titulo. Tudo fam divi- 
zoens, e fubdivizoens, que, em vez de aclarar, cfcurecem a matéria. 
Traz também os Generos em verfos Latinos,que fam pouco melhores, 
que os de Sanches. E quer que fe cftudem os Pretéritos, e Profodia em 
verfo Latino. Na Sintaxe com as fuas divizoens parece que multiplica 
as regras,e com ifo cauza grande confuzam . E aqui enfina algumas re¬ 
gras falfas. Nas Figuras, principalmente na tlipfi, é eterno. F. as 
XII. Maximas, que poem no fim da Sintaxe, devia polas em feo lu¬ 
gar, e explicalas como era necefario . Afimque peca na ma ordem , na 
efeuridade de alguns preceitos, e na falta, ou falfidade de outros. 

O Voílio na Gramatica breve tem alguma defeulpa, refletindo, 
que fe vio obrigado a feguir pela maior parte as regras de Lithocomo; 

c fo- 

(48) ,, Nunc tu, Mater, httic tanto maio facile mederi poteris, 
,, fi, e cathedris tuis primariis laurcntio Valia deturbato, Mincrvam, 
„ quaiibi ofertur, pattanspio illo pueril explicari, „Pr»fat. Mincrvse. 
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e fomente cmendalas, c iluílralas em alguns lufares. Mas fe ifto de al¬ 
gum modo o defculpa, nam faz porém ,que a iui Gramatica nam tenha 
n.uitos defeitos participados da mefrna Gramatica de Lithocomo, al¬ 
guns na difpozilam dos tratados ,e outros nas regras.E falando fincera- 
mente, ninguim pode louvar, que V cílio ponha no texto as regias de 
Sintaxe de Lithocomo:e r.as notas, e margens dè uma explicafam con¬ 
traria às mefmas regras, fundnndo-fe nos princípios dos Modernos-.por¬ 
que ilto é o meimo que enlinar regras falf s: e devc cauzar embarafo c 
confuzam aos pnncipt ntes, e mult plicar as regras defnecef, riamente. 
^cito-lhe também muitos exemplos efeuzados no texto, muitas notas 
fuperfluas nas margens, e coizjs lemelhantes Mas fobre tudo elles 
trez Gramáticos, Sanches, Scioppio, e Voffio, pecam em nam dar 
julla ideia da Gramatica , e juíla def miam de it uttas partes dela, e prin¬ 
cipal mente das partes, que entram no difeurío. 

Sendo elles os Medres da Gramatica Latina, e as fontes onde os 
feguintes beberam , parece que feos defeitos, fendo tam patentes, de¬ 
veriam amoedar aos dicipulos a evitalos. Mas nam foi afim: e badan- 
tes achamos nos mais modernos, ainda naqueles, que trabalharam niflo 
com gtande diligencia. 

O mais celebre de todos é o nofo Lancelot, a quem comumente 
chamam Porto Real, que imprin io o fco Sovo Método para aprender 
facilmente a linrua Latina.dijpofio por ordem muito da’a, t muito 
trei/e.Se conlidtramos elte livro como é em fi.devetUos confeíar, que 
é uma boa colefam de preceitos de Gramatica Latina. E nefle fentido, 
tirados os erros de citafoens,em que fe enganou( alguns cmendoua tra- 
dufatn Italiana, e outros ainda fe podem emendar-1 e tal ou qual regra 
mal fundada, e outras fuperfluas;nam fe compoz no feculo pafado obra 
mais bela lobrc a lingua Latina. Mas fe o conlidcramos como Gramati- 
ca, nam á livro, que menos conrefponda ao que promete no titulo. 

O autor teve a fir. plicidade de dar todas as regras em verfos vulga¬ 
res tam efcuros.que os meninos nam teram menor dificuldade em tirar 
deles a regra clara, doque em tirala dos verfos Latinos de Sanches, ou 
Scioppio. As cxplicafoens fam compridas. As advertências, e lidas de 
vocábulos nam tem fim. Traz mil'reftexoens efeuzadas. Difpuia co- 
pioza , c fuperfluamente quefloens Gramaticais, quando baflava pro¬ 
por , e provar a lua com brevidade, e clareza. Na Sintaxe multiplica as 
regras fem neccfidnde, porque as nam reduz todas aos feos mefmos prin¬ 
cípios: e algumas delas fam falfas. Nem o defculpa , dizer ele em algu¬ 
mas advertências, que os tais regimentos nam lam verdadeiros: porque 
alem de que muitas vezes o nam adverte; fempre porém é erro,econ¬ 
fuzam , enfinar na regra,que rezem caios &c , tendo-fe declarado, que 
fo as regrai fam para os principiantes, e as advertências pata os adianta¬ 
dos-. E nam fc pode ver fem admirafam, que tendo cie na Gramatica 
Geral dado regras mais breves; na Latina porém as multiplique, e 
dilate fem necefidade. Emfim depois de nos dar uma Sintaxe bem com¬ 
prida; ajunta lhe uin tratado ainda maior, de Ob/ervafoens (obre todas 
as partes da ora fam: fem porém dar verdadeira ideia ou definifam de 
muitas coizas necefnrins. Na Profodia também multiplica as regias fem 
aparecerpreciza necefidade,on utilidade: e as coizas , que dependem de 
um fo principio, como os Incrementos dos Nomes 8cc.,elc a» exphca 

cm 
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em diverfas regias, tocando a mefma coiza em diferentes lugares com 
baftante confuzim Fimlmente traz efiuzadamente muitas noticias 
das Antiguidades Romanas, e da antiga Ortogr fia &c 

Eftes, e outros defeitos, que leria longo narralos, logo fe ofere¬ 
cem a quem temlifam do dito autor, e por ilo deixo de os provar. Mas 
eftes bailam para moftrar, que fe o Lancelot julgou, que deíh forte fe 
aprendia breve, e facilmente a lingua Latina; nos, que conlideramos a 
matéria com indiferenfa , afentamos, oue por efte método nam fe 
confeguird o dito fim fenam com grande dificuldade, e em muito tem¬ 
po: e que fo a grandeza do livro meterá medo a quilquer ornem feito, Suanto mais a um menino , que deve comefar por ele . Dcforteque fen- 

o um belo Cemnta-io Gramauco para os adiantados, é uma peiima 
Gramatica para os principiantes: e as muitas coizas fuperfluas, e fal¬ 
ias , que traz, efcurecem aqulo, que nela ébon , e podia aproveitar. 

Dos outros difcipulos de Smches, e Scioppio, o P. Frandlco da 
Anuncialam na lua Nova Porta in hnguam l.atinam, tem a gloria de 
fcr breve: mas também tem alguns defeitos de nam pequena conlidera- 
fam. Nam define bem as partes da orafun , e fuas cfpecies. Os ru li¬ 
memos nam eftam em feo lugar. Faltam os Géneros, e Pretéritos Na 
Sintaxe tanto de regencia, como de concordância, nem dillingue cla- 
ramente as regras das olfervafoens, nem as explica bem. Nam reduz as 
regras aos feos verdadeiros princípios, nem traz os exemplos necefanos, 
c traz algumas coizas efeuzadas E daqui vem , que repete as ntefmas 
coizas em diverfos lugares, e multiplica fem necelidade is regras. -Vem 
difo confunde muitas vezes a regencia com a con(buitam . Erra também 
em algumas regras, chamando Elenifmo ao que c Sintaxe Latina figu¬ 
rada E no verbo Infinito explica-fe tam ma!, que na n fe pode enten¬ 
der . Emfim deixando a parte outros erros,e faltas de coizas necefarias, 
acho lhe muita confuzam, e ma ordem; pois aquilo, que diz, o podia 
dizer mais claramentc, fem aumentar volume: e o repetir toda a Gra- 
roarica em Latim ,e Vulgar feguidnmente; e dar a Profodia fomente era 
Latim, e Latim mao, e efeuro; é prova de mu'to mao método. 

O Laurenti é mais claro que o precedente em algumas coizas, e 
as difpoem em varias partes com melhor ordem; contudo realmente 
tem os m .-finos defeitos efenciais. Na Etimologia nam traz os exem¬ 
plos necefarios para declinar todos os No nes, e Verbos. NosGcneros, 
e Pretéritos falta com algu nas doutrinas necefarias para entender s ma¬ 
téria. Na Sintaxe define mal muitas coiz-.s. Nam fepar.t as regrai das 
txfiicafoens: nem em tudo a regencia da con/lruifam: nem as reduz aos 
feos verdadeiros princípios. E o queé pc.or, de princípios certos infere 
confeguencias falias. Erra também em algumas regras, por fe fiar mui¬ 
to de Lancelot, c de outros Gramáticos, fem examinar os textos origi¬ 
nais, que eles citam. Traz fu perflua mente , e fora de feo lugar, as con- 
futafoens dos adverfarios; e contudo nam toca os pontos efenciais para 
©s confutar Nem a Ortografia, e Profodia Iam izentas de defeitos. 

O Senhor Cataldi reduzio, como fica dito, a fua Nova Gramática 
a definifoens, axiomas, regras, anotafoens. Nam fe pode negar, que 
definio algumas coizas melhor que os precedentes : e que fe aca- 
zo feguife rmnrozamente efte método, e inferife as confeguencias ne- 
cefanas, podia compor uma Gramatica. melhor. Mas tam longe ertá 

dif» 
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<3ifo, quenam To tem quazi todos os defeitos dos antecedentes; mas al¬ 
guns feos particulares. 

O que mais me admira é, ver que, afetando ele tanta Filozofia 
nas difinifoens, e explicafocns; peque evidentemente contra a meima 
Filozofia. v g. Define mal a natureza da Gramatica, cujos limites 
nam determina Define mal algumas partes da or .Iam, cuja nature¬ 
za nam explica: v g. o Nome, Verbo, Prcpozifam &c. Na Sintaxe 
entre as XXI Dcfimfoens acham-fe algumas falfas, e que nam expli¬ 
cam a particular natureza das coizas: v. g. a de Concordância,eRegên¬ 
cia. Nos IX Axiomas poem alguns efeuzados, porque vam incluídos em 
outros. E algum deles é muito abftrato, e metafizico, e nam proprio 
para principiantes, cono o VII. e V1II. Nas XVI. Regras fundamen¬ 
tais encontram-fe algumas falfas: como a V dos Nomes Verbais: a 
IX. da Concordância dos Advérbios: a X. das Conjuníoens; e as ulti¬ 
mas V lam ekuzadas. Quanto às XXII. Anotaloens, ve-fe nelas 
unia confuzam ir,crivei, e muita repetilam, e coizas defnecefarias, 
e abrafa alguns erros ja ditos afima. Também refponde mal a alguma 
das XII. Objefoens, que propoem contra o feo liftema, por fe fundar 
unicamente nos feos princípios: e nam fôrma jufta ideia de outras coi¬ 
zas. tm conduzam traz coizas defneceíarus, e falta nas precizas. E 
eíles defeitos contradizem a fua promela, de enfinar tm jeis mezes fun- 
damintalmente a língua Latina . 

Ele mefmo ajudado da própria reflexam, e experiencia, rcco- 
nliecco em parte o feo defeito: e confefou na prefafam da Segunda Par¬ 
te, que os meninos, que fizeram a experiencia, neceftavam de outras 
noticias indijpenfaveis. t. por ifo lhe ajuntou uma legunda Parte com 
o titulo de Li/oens Gramaticais, a qual é qnatro vezes tam grande co¬ 
mo a primeira Gramatica: e tem tanta coiza inútil, e tam mal di¬ 
gerida, e tam alheia de feo fim, que fe ve claramente, que o Se¬ 
nhor Cataldi nam formou verdadeiro conceito da efencia da Gramatica 
Latma. Delorteque unindo a Segunda Parte com a Primeira, temos 
uma Gramatica eterna, que nam conduz para o fim, que ele propoz, 
e prometeo: e contudo ifo ainda lhe falta a Profodia 

Do Porretti nam devia fazer menlam, porque nam pode entrar 
na clafe dos Modernos, ou fe confiderem as primeiras edifoens emen¬ 
dadas pelo autor, ou a reformada pdo Brunati: e também porque do 
que afima deixo dito, fe compreende muito bem acenlura, que me¬ 
rece. Contudo como o vejo recebido cm algumas efcolas de Italia, 
nam deixarei de avizar brevemente aos principiantes o que devem jul¬ 
gar dele. Tendo-fe o 1’orretti declarado na prefafam, que o feo fim 
era, unir o antigo método com as txphcafocns do moderno; ja fe ve , que 
deve cair debaixo da cenfura, que afima fizemos à Gramatra breve de 
Voflio: iilo é, enfinar regras falfas, e contrarias às cxplicaíoens, que 
dá nas notas: multiplicar as regras fem neceiidade: originar confuz m 
nos meninos :e nã acertar com o verdadeiro fim,c método de uma Gra- 
matica. E na verdade nam fo tem todos elles defeitos, mas a’gunsmais. 

v g No primeiro tratado da Etimologia demora-le com algumas 
minúcias, e nam explica o que é necefario, nem dá jufta definilajn das 
coizas. Nem fe pode tolerar, que lhe faltem os Nomes, e Verbos por 
extenfo. No II. o difeurfo preliminar é improprio, inútil, c cpn.fuzo; 

nem 
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nem cie é bem informado das opinioens dos Modernos, porque o feo 
oráculo é fo nente S.ioppio . E como trata da Sintaxe dos Verbos pelo 
antico método, dc verbos da t e i 03 ordem &c ja fe vc, que deve 
caírem mi1 fuperfluida.ies, e repettloens efeuzadas Porque importa 
pouco ao principiante, que lbe digam, que 0 verbo rege aquele cato, 
ou que fomente fe coifirue com eíe;quan!o fe »e obrigado a eltuiar todas 
as ordens de verbos Ativos,que admitem diferentes cazosalem doacu- 
Zativo : e todas as ordens de Neutros, de Comuns.de Depoentes, de Im- 
pefoais &c. Nos tratados III. IV. V pornam ter for na Jo jafta ideia da 
natureza dos cazos, e do verdadeiro uzo das partes da orafam; repete 
as mefmas coizas ji ditas, como regras novas: toca varias queftoens, 
íem as rezo! ver, nem provar: chama trequentemente Elenifmo às Ehp- 
íis Latinas: e demora-fe deforte com certas miudezas, que Iam coro¬ 
lários de outras, que ja tinha eftablecido; quepifma o leitor prudente 
de ver em um feculo deftestal modo de compor Gramaticas. E para di¬ 
zer tudo brevemente, o Porrcttt, tirando algumas Sotas, e Certa ideia 
geral de Sintaxe, nada mais fez, doque uma Gramatica pelo método 
antigo,que tudo propoem como regras, ou tudo confunde: fem dillin- 
gu r o que é regra , e obfervafan; q que é Gramatica , e 1 que 6 Lari- 
mdade. Com ifto demtts, que !hc faltam tratados necefarios, como 
Nomes, e Verbos, e Preterttos: e abunda de mil coizas luperfluas. E 
na Profodia tem varias coizas mal fundadas, e mal provadas A' vilh do 
que nam pofo entender, com que razam fe prefira efta Gramatica a 
outras, qne fain menos más. 

$. IV. 

Requiiitos de uma bea Gramatica. 

O Evitar pois todos eftes defeitos, e compor uma Gramatica em to¬ 
do o genero perfeita, na n fica na esfera uinana: porque nin- Bem ategora teve a felicidade de compor um livro par i inftruifamda 

oeidade, em que nau aja alguma coiza que enendar. Nem pode 
deixar de fer afim: porque como o fim, de quem dezeja enfinar meto¬ 
dicamente aos meninos, feia, dar-lhe uma noticia certa, clara, e bre¬ 
ve da matéria, que lhe explica ; e cadaum p,»dc ter a felicidade dc in¬ 
ventar uma nova ideia, com que facilite a inteligência dos preceitos; 
fegue-fe, que nam aja livro, por bein feito que feja, ao qual nam fe 
pofa acrecentar aiguma coiza, ou na matéria, ou na difpoztfam dela, 
que facilite o dito fim. O que deve fervir de confolaftm aos primeiros 
Gramáticos, e feos defenfores, para nam fe enfaítiarem das criticas, 
que lhe fazem . Porque umts nam prejudicam ao feo merecimento , fe 
olhar-mos para otentpo, em que clcreverain, cm que nam podiam ter 
melhores noticias: c como era defeito comum, é mais efcuzavel. Ou¬ 
tras hm lhe prejudicam, quando fam defeitos ta;s, que eles muito bem 
podiam preve, e emendar; principalmenfe fe fam '-ontradifoens, cm 
que cairam. Mas também aqui pede a equidade, que algumas vezes 
lhe concedamos deleulpa, refletindo na dificuldade da matéria, e na 
fraqueza do entendimento uroano,. 

Bem fei, que alguns, querendo dar novas ideias para facilitar o en- 
fcto da Mocidade, caíram no mefmo defeito, que dezejavain evitar; 

e em 
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c cm vc7. de atalhar, rodeiaram. Diílo achamos exemplo em todas as 
Faculdades, e ainda entre os Modernos. Mas nam quero fair dos limi¬ 
tes da Gramatica, nem de um autor muito cclebr* nela. Efte é oSciop- 
pio, que fe gloriou de poder com o feo Mereurius Btlmguis enfinar den¬ 
tro de uin ano Latim a um menino. Quem nam crera ifto, vendo que 
era parto de um tal ornem? Contudo a experiencia raoftrou, que nam 
podia fer. O tal Mercúrio contem quazi noo. fentenfas Latinas, e vul¬ 
gares, cm que fe incluem todas as Dedinafoens, e Conjugafoens &c. 
Mas ele mefmo provou, que o feo Mercúrio nam bailava; porque 
quer , que aprendam Conjugafoens, e Dedinafoens feparadamen- 
te : quer, que fc aprendam as regras da Etimologia, e Sintaxe 
em 140. verlos exametros : quer , que eftudem as 15 regras de 
Sintaxe à parte. (49) Etnfim quer que faibamos todos, que a ideia do 
feo Mercúrio nam ferve de nada. Sem falar agora na dificuldade, que 
teria um menino de aprender 1141. fentenfas: e alem difo 140. verfos 
exametros:ena confuzam cm que fe veria para tirar deles as regras cla¬ 
ras , como ja alima fica notado: o que moltra bem a impofibilidade da 
dita ideia. O mefmo pofo dizer de outros tais. 

Afimque para dar uma nova ideia, e um bom método, é nece- 
fario refletirem muita coiza. E como muitos nam fe querem canfar 
com ifo, deixam-fe guiar do afeto, que tem aosfeos inventos, e pro¬ 
duzem eflas monftrozidades. Mas deixados elles, direi fem parciali¬ 
dade alguma o que me parece melhor. 

O ponto cfencial de uma Gramatica efla, em reduzir tudo a pou¬ 
cos preceitos: e difpolos deforte, que fe aprendam facilmente , e fun- 
damentalmcnte. Quero dizer, que fe difponham de modo, que nem 
a abundancia das regras cauzc confuzam, nem a falta delas produza 
efeuridade: e alem difo, que enfine tais princípios, com que fe pofam 
facilmente dezatar as dificuldades , que fe oferecerem . Onde é necefa- 
rio ajudar a memória aos principiantes, e facilitar-lhe a inteugencia. 
A memória exercita-fe nas partes mais fáceis, a inteligência nas mats 

dificultozas. . . 
As mais fáceis fam as noticias gerais das partes daorafamie princi- 

palmente as Dedinafoens dos Nomes com os feos Generos: e as dos Ver- 
tos com os feos Pretéritos. Ifto é, a que chamam litimologia, e feria 

melhor 

(49) „ Omnium primum eft, ut difeantur Declinanonum, er Con- 
,, jugationum paradigmata.Proximum, ut Latina Lingua in- 
,, telligentia paretur memória mandandis mille ac ducentis fcnttntits m 
,, eodem Mercúrio Bilingui comprehenfis, una cum conjugatis, five pri- 
,, mitivis , derivatis, /implicibus, cr compofitis eorum nominum, er 
„ verborum, qua in iifdem [ententiis incluiuntur.. . Tertium, 
,, memória ccmpieílendis Etymologia, er Syntaxeos praceptis, qua Ru- 
,, diinenta Grammaticse notíra Philofophicae exhibent: qua funt 140. 
„ verfus hexametri (quibus regula, er exceptiones de nominum genen- 
,, bus, er cafibus contintntur). Tum 15. regula de tota Synlaxi una cum 
,, Figuris. ,, Scioppius, Confultat. de Schtlar, cr ftudior. rattone; tn 

Psedu Eloquentiae: primo fiudiiann». 
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melhor dizer Analogia. Aqui é necefario explicar cada coiza com toda 
a clareza, tazendo o que íe fegue Primeiro eferever por extenfo todas 
as Dedinaloens de Nomes, e Verbos: paraque os principiantes nam 
fe caníem em advinhar ou a dedinafam, ou o lignificado dela. Em fe- 
gundo lugar difpor Nomes, e Verbos cm colunas, o Latim de um ca- 
rater.c o lignificado vulgar de outro: porque alim fe evita a confuzam, 
e a dita fôrma e figura imprime-fe facilmente na memória. Mas pri¬ 
meiro deve-fe pór o verbo Latino: e à margem, ou debaixo a tradufam 
vulgar. Porque o que importa é, faber o verbo Latino, c coniervalo 
de memória: e dos lignificados baila faber o mais uzual, porque o mais 
aprende-fe com o uzo. Os que poein primeiro o verbo vulgar, nam 
refletem, i. que a ordem natural, c fim principal da Gramatica é, entender 
o Latim. e nam compolo: e por iio deve-fe primeiro pór a palavra La¬ 
tina. z. nam refletem, que obrigam os meninos a aprender mil coizas inú¬ 
teis , quero dizer, mil lignificados,que raras vezes ocorrem em pratica :e 
contudo namefgotam a matéria, porque ainda lhe ficam outros lignifica¬ 
dos potenciais, permifivos &c que lhe nam enlinam . E eles mefmos fe con¬ 
tradizem em pratica, porque comumente nas Declmafoens de Nomes 
fazem o contrario, pondo o Latim primeiro, e depois o vulgar. A di¬ 
ta figura poupa muitas explicafoens, que os Gramáticos aqui acu¬ 
mulam. Contudo fe algumas explicafoens, ou advertências fam mais 
neccfarias, eítas fe podem pór nas notas. A crudifam antiga, digo 
do falar dos antigos Latinos, é aqui tam efeuzada, como prejudicial: 
porque aqui confunde aos principiantes.; e mui facilmente fe pode 
aprender com o tempo, e uzo. Erafira nefla parte nam fe deve dizer, 
fenam o queé precizamente necefario , e íempre com a pofivel clareza. 

for efa razam tendo-me moftrado a expericncia, que muitas cxcc- 
foens tanto de Nomes, como de Generos, e Pretéritos cfquccem logo , e fo 
com a pratica e exercido os omens doutos fe lembram, e valem delas; por 
ifo as fcparci do texto, e puz ms notas, c no fim de cada pagina, para fe 
acharem logo. Porque é util,queos meninos as tenham notadas, para as 
conlultar nas ocazioens precizastecefcuzadoaprendclasdecoraoprinci- 
P'o, porque confundem a memória, e impedem o progrefo cm coizas ma is 
uteis, e nccefarias: baila leias algumas vezes, para faber confultalas. 

A partç mais dilicultoza c a Sintaxe, ou uniam das palavras, que 
fe explicam na Etimologia. Mas a dificuldade nam provém tanto da 
matéria, que em ft é baftantemente clara; mas provem ou dos princí¬ 
pios falfos.que fe enlinam ,ou do modo com que ospropoem. Evitados 
eftes dois defeitos, pode-fc enlinar uma Sintaxe facilifima. Porque 
ilullrando as regras com exemplos familiares di fua própria lingua, e 
acoilumando os principiantes a refletir niib; podem aprendera Sintaxe 
com tanta facilidade, como as outras partes de Gramatica . 

Certamente quem conlidera bciq eila matéria em todas as fuas 
partes, logo percebe, que a dificuldade da Sintaxe Latina em quanto 
a fuilancia é a mefma, que fe acha em todas as linguas vulgares, c prm- 
cip.lmente nas que naceram dela, como Franceza, Italiana, Elpa- 
nhoa, Portugueza &c. e que nelle particular nam á maior embarafo 
na dita lingua, doque nas modernas. O que a Latina tem de particular 
é pouco, e fe reduz pela maior parte a trez coizas. „ i. Ao uzo dc va¬ 

rias figuras, que nam tem lugar ras linguas vulgares, porque pelas 
faka 
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„ faltá o genero Neutro &c. z. Ao uzo de algumas partículas indecli- 
„ naveis, que comu nente nam fe acha do mefmo modo cm outras 
,, línguas. 3 Ao uzo de alguns verbos Neutros, Comuns, Depoentes: 
„ os quais antigamenre eram ou meros Ativos, ou meros P.ifivos;e 
„ com o tempo retiveram por abuzo a fignificafam ativa debaixo da 
„ forma paiiva, ou pelo contrario ;e confervàram o fco antigo cazo. „ 

i Mas deitas trez propriedades da Lingua Latina a i. delas re¬ 
duz-fe a duas únicas obfervafoens. Uma deltas confifle na F.lipfi, ou 
faha de palavras: cuja figura c frequentifima na língua Latina : e ela fa 
bem explanada, e entendida, explica as outras figuras Gramaticais, e 
tambçm os Grecifmos, que fe acham na Latina: e as reduz todas às 
Regras Gerais. E como cfta F.lipfi também fe acha a miudo nas linguas 
Yulgares; daqui vem , que com toda a facilidade fe entenderá. A outra 
obfervafam confiile na Ordem Natural: a qual pondo por fua ordem as 
partes da orafam , moftra logo , quem rege, ou é regida . E efta endirei¬ 
ta a figura Iperbaio, e facilita muito a inteligência da lingua. Dema- 
neiraque na F.lipfi, e na Ordem Natural fe encerra toda a dificuldade 
da lingua Latina: porque a terceira figura do Pleona^no é comua àslin- 
guas vivas, e nam cauza particular dificuldade. 

1. Também a z. propriedade do Latim aftma ditaédc pouca confi- 
derafam: porque nas vulgares ácom pouca diferenfa as mcfmas patticu- 
las. Ealguma Sintaxe maisparticular delas aprende-fe com o exercício. 

3. A 3 propriedade do Latim é na verdade alguma coiza dificultoza 
aos principiantes. Contudo quando um Meltre fabe explicar os verda¬ 
deiros princípios; cntctide fe muito bem quanto baila para faber endi¬ 
reitar a conllruifam, e regencia das partes. Efe nos fouhefe-mos bem a 
origem de muitos verbos, ou as primeirasfignificafoens, que tiveram; 
c achafe-mos exemplos para as confirmar; acabavam-fe infinitas dificul¬ 
dades, que os Gramáticos difputam eternamente, e dam matéria a re¬ 
gras delhecefarias. Mas como fabemos a origem de alguns, clles baf- 
tam para confirmarem as outras regras: e para reduzir com aquela la- 
moza regra da Analogia ou femelhanfa, quaifquer anomahas e irregu¬ 
laridades às regras comuas c gerais. Ella redufam ,qiae d- efeito dalonga 
medttafam, que fizeram neíle particular os mais inlignes Gramáticos, 
nam ío endireita a conllruifam , mas encurta as regras, deduzindo as a- 
nomalias dos mefmos principios gerais. 

Mas aquilo em que os Gramáticos ategora nam refletiram bem, 
para poderem reduzir todas as anomalias aos mefmos princípios gerais, 
e inalteráveis; devem fuprir os Fi'.07.ofos, indicando-lhe os principios, 
com que fc generalizam todas as regras. liara ilto batia refletir, que as 
palavras foram inventadas para explicar os nofos penfamentos : porque 
os omens primeiro pensaram, e depois fe explicaram entre li. Sendo 
pois a ordem natural, e Lógica dos perJamentos a mefina em todos 09 
omens; vifto nacer daquela particular maneira com que a nofa alma 
pénfa; legue-fe que todas as linguas devem ter as 8 partes da oraiatn 
ípdifpcnfaveis para explicar a fuilancia dos penfamentos, e das fuas re- 
lafocns. E daqui nace 1. Que todas as linguas tem a mcfma ordem na¬ 
tural de Sintaxe. 1. Que a diyerfidade das linguas na Sintaxe d aciden¬ 
tal: c confifte ou em ocultar algumas palavras por Elipfi, ou em. tranf- 
polas por iperbato, ou em aumentalas pqr Pleonafmc. E algumas vezes 

c 
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em íuprir como uma' fo voz varias ideias: ou inventar novas partícu¬ 
las para reger diverfos cazos. 3. Que todas as línguas fe pocun redu¬ 
zir as melmas regras gerais, e efeuciais: e efpecialmente ás melmas 
regras da Latina . 

Supofta efia doutrina certilima, uma boa Sintaxe Latina deve 
moflrar o que é comum às linguas modernas, principalmcnte àquela, 
que labe o principiante. E nas coizas próprias da lingua Latina, deve 
enfinar, como todas dependera das mefinas regras gerais. Defia manei¬ 
ra nara lo os meninos entendem com tundamento as coizas; mas com 

4 grande brevidade ie rezolvem mil dificuldades, que fizeram fuar aos 
meihores Gramáticos Modernos: alguns dos quais admitiram princí¬ 
pios vetdadeuos, mas nem interiram deles todas as confegucncias nece- 
farias; nem os louberam aplicar a todos os cazos particulares,.que fe 
oferecem. 

Porei um exemplo. Eles admitem a necefidade da Elipfi para fu- 
prir, e endireitar muitas frazes, que fem ela nam fe podem explicar. 
Mas nam admitem eíla Elipfi fenam em p»ucas palavras, e regeitam- 
na em fuplementos mais compridos:e porito fe vem obrigados a inven¬ 
tar regras, e figuras deínecefarias, e falfis. So o Perizomo conheceo 
melhor de todos ella necefidade,e amofirou cm algumas palavras, e fra¬ 
zes , que ptdein Elipfis compridas. Contudo cie meimo cm tai, o qual 
Ocaziam ic dcfviou da lua maxima , fem que fe veja a diverfa razam : c 
deo algumas explicafocns, que parcctm falias, e forlàdas. Admitida 
uma vez a necefidade de uma longa Elipfi, fe deve admitir em outras 
partes , e com ela poupar muitas obfcrvaloens efeuzadas, e violentas, 
v ;. Nelle texto de rerencio (50) Habco alia muita , ijut nunt condora- 
bitur: canlam-fe muito os Modernos, porque querem explicar dia fi¬ 
gura com uma fo palavra. Mas por pouco que fe refleta no contexto, 
ve-fe logo, que com alguma palavra m.us lè endireita facilmente a conf- 
truifam: c quer dizer o Poeta: Habco alia muita dicenda, qua fi num 
taceo, londonabitur filentium. 

E muito mais le deve fazer afim no Latim, vifto ter-mos o 
exemplo nas linguas vivas, que com uma palavra, v g. A Dtos, lu- 
prem uma fraze comprida. Porque confideiando bem, que coiza que¬ 
remos fignificar com ella palavra de deípedida A Dtos, claramentc fe 
vc, que lignifica uma fraze inteira, v. g. Pe/o a Dtos, que xos guarde 
até nos vermos outra vez: ou outra femelhante fraze. Onde aquele A 
Dtos, é um Dativo, ou Acuzativo, que denota uma orafam mais com¬ 
prida . O mcfino podemos dizer de outras frazes bem uzuais, nas quais 
fe reflciife-mos bem, nam nos admiraria-tnos das Elipiis comprtuas, 
que as vezes devemos Íuprir no Latim. E iílo baile de Sintaxe. 

A refpeito da Projodia, ou modo de pronunciar as difoens, menos 
defeitos tem as antigas Gramaticas. Contudo podem-le ainda reduzir a 
menor numero de obíervafoens, e a maior clareza na difpozilam deias. 

A Ortografia é um tratado, que confia de quatro partes. 1. A noti¬ 
cia preciza das letras. 1, O modo de cícrever dos Antigos, 3, O modo 

. • dc 

(50; Eun. Prologo. y. yj. 
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de efcrever dos mciis doutos Modernos. 4 A divizam dos períodos. Tu» 
do ifto compoein um tratado fuficienteraente 4ifuzo , c que nam épro- 
prio de u na Gramatica, a qual deve fotqente facilitar elle enfino aos 
principiante? Ilto fupolto , quantq à 1. parte, deve:n-fe contentar do 
modo comum de efcrever Latim, e da noticia das letras, que fe dá na 
Prqlodia. Ai.é própria da Filologia, que enftna os vários modos de 
efcreyer dos Antigos. Illo nam é necefario a mn principiante, ao qual 
baila faber como fe efereve comumente. As outras delicadezas apren- 
dem-fe çom o tempo, ou quando é necefario ler os antigos munumen- 
ros. A 3. parte é muito qtii para efcrever com acerto: mas deve-fe ler 
quando um ja fabe Latim : e leia çin alguns Modernos, que a trataram 
com brevidade, e clareza. .51 )E o mefmo digo da 4 parte, a qual nam 
é fo própria do Latim, mas de todas as linguas cultas. Tudo illo é util 
faber-fe, mas nam nQ tempo da Gramatica: lim porém quando-ja fe fa¬ 
be Latim , e fe ellá acollumado a refletir, e a obfçrvar por li íqeftpo j c 
a entender os autores, que fe lem. 

Todos eites requ.zitos fam utçis,e necefarios. Mas o principal ellá 
em fe lembrar de uma coiza.de que se efquccem quazi todosos Gramá¬ 
ticos, ainda aqueles, que pçnfara melhor; e vem a fer, que » Grqmatuo 
nam pode fer nem Lanno, nem Poeta , nem Fiiologo; mas deve fer mero 
Gramatico: illo é, deve fomente faber efcrever certo, e Gramatical: 
e dar razam fegura da compozifam dos autores,que explica, ou das que 
ele faz.Querer que os Gramáticos no melmo tempo ,em queaprendein 
Gramatica, aprendam também a liiegancia da lingua, a Filqlogia, 
Poesia Ôcc.; é querer que nam faibam nqdí: e é nam entender, quais 
fam os limites da Gramatica, e quais os das outras Faculdades. (51' E 
porque os Mellres comumente cpllumam carregar aos meninos coin 
todo elle pezo; por ifo elles depois de inuitos anos de elludo, nam 
aproveitam nada com tais Gramaticas. 

Peviam os Mellres refletir, que a Gramatica é a mera organiza- 
fam das partes da orafam Latina. E afim como em um Efcheletto, ou 
Mufcologia do'Corpo Umano, nam deve aver carne, que cubra os tais 
membros, nem a dçlicadeza,ecor da pele,eoutros acidentes .quç conf-. 
tituem a beleza de um corpo bem feito; mas fomente deve conter a' 
mera uniam, ç dependencia, que utis múfculos tem de outros: A lim 
também na Gramatica fomente fe4 deve moflrar a mera difpnzilám, 
uniam, e dependencia das palavras': deixando de parte a elegincia, fua- 
vidade, numero 8cc., que fam os acidentes, que ornam aquele cfcnele- 
troí e fam coizas, que nam le aprendem lenam com a repetida lifáin dç 

• C z auto- 

(jl'' Vários modernos, doutos tratdram ftparadamentc da Ortogra¬ 
fia, e elles devem fer preferidos. Os mais dif:ez.os nam fam para principian¬ 

tes . Dos compêndios , que fam fomente proporcionados aos meninos , 
temos alguns excelentes, y. g. Manucq Compendio da fua Ortografia. 
Criflovam Cellario Orthographia Latina. Conr. Samuel Sthurxjleifchius 

Orthographia Romana: com 0 Supplementum &c. »/» 1707. e 1711 .eal- 

guns, que ejereveram depois defies , e facilitaram mais q matéria, e 

que facilmente fe podem achar. 

(51) Difo fe falará ahaixo no Proemio da Gramatica. 
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autores do feculo Aureo,e dos bons Críticos, e com o continuo exercí¬ 
cio de os imitar. 

E para me fervir de um exemplo mais fenfivel.e vulgar: Afim co¬ 
mo vendo uma Igreja de architetura n oderna, com as devidas propor- 
foens, e com lua cupola luminoza; aindaque a vejamos ornada de rele¬ 
vos, eflatuas, pintuias, doirados, c outros ornamentos da arte; enten¬ 
demos muito bem, que fomente as paiedes, e pilares rulticos fam os 
que fuftentam as abobedas, c cupola; e qtte depois diíto feito, é que fe 
poem os ornamentos para atrair a vilia, e dar grafa ao edificio: deforte- 3ue a arte de fabricar as paiedes, e-toda a Igreja, é tótalmcnté ditei ente 

a aitc de a ornar; porque pode citar aquela iem cila : Afim também 
quando vemos um inteiio periodo elegante, fuave, atmoniozo; por 
pouco qtte refletamos, conhecemos logo, que cíles acidentes, e ornatos 
da orafam Latina 1c podem por, e tirar; e iomente as partes da orafam 
polias pela lua ordcin natural fam as paredes rulticas, que fullentam e 
regem toda a niachina da orafam Latina: deforteque a arte de fabricar 
cita orafam, e colocar as partes pór ordem natural, a que chamaremos 
ordem rultica; é diferente da arte de a ornar. F. como a arte de a fabri¬ 
car fe chame Gramatica, e a arte de a ornar fe chame Latmidadc, fica 
claro, que a Gramatica é dillinta da Latinidadc. E alim como feria im¬ 
prudente aquele ,que,enfinando a um artífice principiante a fabricar as 
p'tedes de pedra, c cal; lhe quizefe juntamente enfinar a arte de fazer 
eftuques, dc formar eilatuas, de pintar &c., que fam coizas totalmente 
dtterentes; porque delia forte nam aprenderia nenhuma arte; afim tam¬ 
bém é imprudente aquele, que, devendo enfinar a utn menino a enten¬ 
der o artificio da orafam Latina ,e a fabela compor fem erros deGrama- 
tica; lhe enfina juntamente ns delicadezas e ornatos da boa Latinidade: 
porque deite modo ocupa-lhe a mente com preceitos tam diverfos, e 
tam longos, que nam aprenderá nada. O que a experiência moltra que 
fucede frcquenteinente aos rapazes, que eltudam por tal método: os 
quais nem entendem o verdadeiro artificio ruftico Latino; nem fabem 
oinalo, compondo um bocado de Latim, que merefa algum louvor. 

j. V. 

Modo de enfinar a frtzente Gramatica. 

COm cilas reflexoens cornpuz a prezente Gramatica, nam perden¬ 
do dc vilia o leo fim , que é, tnfnar aos meninos o modo de explicar 

facilmente com regras certas, a orafam dos autores Latinos-, para os 
pàder imitar com a mefma certeza. E aindaque fazendo tilo, fe apren¬ 
da ás vezes a clegancia; nam é efe porém o fim imediato. Bemfci, 
que nem fempre é necefario reduzir tudo à Sintaxe Gramatical, o 
que feria eferever mal Latim : más é necefario faber como fe reduz, pa¬ 
ra poder eferever G<amancaimente fem medo de errar: e é necefario ef¬ 
erever conto eferevem os autores du feculo Aureo, com toda a varieda¬ 
de de figuras, de que eles uzarn; para eferever Latmamente Mas quem 
Jabe bem as regras de Gramatica," compoem cotn toda a facilidade, e 
cientificamemc. 

E quanto importe o faber eferever cot» certeza, experimentai^ 
todos 
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todos os dias alguns omens, que efcrevem hem Latim; os quais por falta, 
de princípios certos, fe acham obrigados todos os inflames a confultar 
os aurores, por medo de dar folecilinos. E experimentam lambem os 
oue quere n dar juizo accrtado-das obras dos outros Eu vi algumas pe- 
íoas, que efcreviam muito bem Latim, condenar por íòlecifmo certas 
exprefoens, que o nam eram : as quais pefoas fe foubefem o grande, c 
vario uzo da Elipfi na língua Latina, veriam, qae com da fe livrain de 
folecifmo muitas fraz.es, e concordâncias, que tem a tal noticia nam fe 
entendem. Porque conforme é o Suftantivo, que tenho na mente ,pofo 
concordar com ele o Adjetivo, ou Veroo , fem medo dc errar; c fazer 
também outras mudanfas femelhantes. 

A primeira coiza pois que o Meílre deve advertir é, de nam can- 
far fomente aos principiantes, mandando-lhe aprender de cor as Regras; 
mas explicar-lhas hem, e canfirmal.ts com exemplos vulgares:e-conten¬ 
ta r-fe que eles repitam a fulhncia d.is Regras, e nam as palavras. Elle 
é o maior defeito, que cu acho nos Medres ordinários de Gramatica, 
dc cuidarem , que as cxpllcafoens fervem fomente na Filozotia; e que na 
Gramatica, c Umanidades nam tem lugar. Mas enganam-fe: porque 
como todo o artificio da orafam feja Filozofico ,eo mefrno que fe enlina 
na Lógica; quem-nam lho explica hem na Gramatica, nam fabe enfi- 
nar. Mas efte dereito nace d dois princípios, i. Da preocupalam em 
que eítnm efles Mellres, de que os meninos nam podem refletir, e fo 
podem dtconr: e por ifo nam lhe enfinam o que devem. z. Da confu- 
zain dos mefmos Mellres , que nam formando ideia clara delias coizas, 
nem menos as podem enlinar claramente aos meninos: e por ifo efles 
fabem pouco. Mas eu digo pelo contrario, que no explicar bem as re¬ 
gras, e moftrar o uzo geral delis ,éque ellá o verdadeiro enftno daGra- 
matic.i: c quem nam e capaz dillc, nam fe meta a enlinar. 

Aplicando etla doutrina à prezente Arte, digo, que um Mcflrt 
diligente pode dentro de 6 mezes explicar com toda a comodidade efta 
Gramatica. v. g. Na Etimologia deve explicar-lhe primeiro a Notítia 
geral das partes da orafam. Depois obrigalos a aprender os Nomes com 
os feos Géneros: e os Verbos com os feos Pretéritos. Mis nam deve ocu¬ 
par aos meninos com as excefoens, que puzemos nas Notas: bafta que 
faibam is Regras. As nuas fervem para com o tempo terem prontas al¬ 
gumas noticias necefarias, ctambem as provas do que na Arte fe enfina. 

Os Generos, e Pretéritos, que nas Gramaticas comuas ocupam lon¬ 
gas paginas, aqui fe acham reduzidos a grande brevidade, e facilidade 
para fe aprenderem. Bafta faber a Regra geral: e das particulares apren¬ 
der um exemplo por terminafam: e também algum daqueles que fam 
excetuados, e ali vam notados. 

Das outras partes da orafam bafta ter uma noticia geral. Somente 
á necefario aprender bem de memória as Prepovloens, que regem A cu¬ 
rativo, e Ablativo: pojque fem elas nam fe pode no nofo fiftema dar 
um paio firme na Sintaxe. Mas toda a Etimologia no prezente fiftema: 
fe pode aprender com toda a comod dade em 4 mezes. Porque dois; 
mezes bailam para Nomes, e feos Generos: c outros dois para Verbos, c- 
feos Pretéritos. Equando fe pafa i Sintaxe, fe vai repetindo cada dia al¬ 
guma coiza , para nam efquecer 

Na Sintaxe feparei as Regras, que fervem para a Inttligen-ia da 
, C 3 hn- 
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lingua, das Obfervafoens, que fervem para a Latinidade, ou Compozi- 
fam . Mas difpulas de tal maneira, que as regras da Compozifam fejam 
uma perpetua explicafam das primeiras regras da Inteligência, e conti¬ 
nua aplicafam das primeiras às legundas. -Delta forte faberám os meni¬ 
nos cotrt fundamento o artificio da óraíilm Latina, que le enfina nas 
primeiras: e também faberám com fundamento, como fe reduzem to¬ 
dos os modos de falar Latinos às regras fundamentais de Gramattca: 
que é o que moltram as fegundas. E ilto confirma a univerftlidade das 
Regras: e lhe enfim a dezatar todas as dificuldades, que fe podem ofe¬ 
recer : e por confeguencia a compor Latim com facilidade, e fem medo 
de errar. 

Deve pois o Meltre ao principio mandar que aprendam as XXV. 
Difirtifaens, e o Axioma com os feos exemplos Latinos: e explicar-lhos 
muito bem com exemplos vulgares:-porq ie moftrando-lhe o artificio 
Gramatical na fua lingua materna , aprendem-fe com toda a facilidade. 
Explicando, e aprendendo fomente duas Definifoens cada dia, uma de 
menltan, e outra de tarde, em 13 dias fe acabará o dito Capitulo. 

Daqui deve pafar às X. Regras de sintaxe: cnfinando-lhe ao prin¬ 
cipio fomente a Regra, e o exemplo. Supon do por ora, que fe aprenda 
fomente uma Regra cada dia; em to dias fe acabará a-Sintaxe de Regên¬ 
cia , e Concordância . E pelo que toca ao ultimo Capitula das trez partícu¬ 
las indeclináveis. Adverbio, Conjunfam, Interjenam , como as re- 
flexoens, que ah fafo fobre o Indicativo, c Conjuntivo, fam poucas; 
fe aprenderem fomente dois numeros por di 1; em outros 8 dias fe aca¬ 
bara tambem eftc Capitulo: e por confeguencia, em 30 dias toda a 
Sintaxe. _ t 

Nam obrigue logo os meninos a aprenderem as Adverteúcias i mas 
valha-fe delas para lhe explicar o que deve Nu fegunda vez que pafam 
a Sintaxe, é necelario que os meninos dem razam das Advertências: 
nam repetindo-as de cor, mas dizendo cm breve i fuftancia delas Pa¬ 
ra o que ajudará muito mandar-lhe eferever a fuftancia das ditas Adver¬ 
tências , alegando um exemplo fomente . 

Os Efcolios nam fe aprendem de cor, porque nam fam mais doque 
uma lembranfa, que fe faz de pufagem , para moftrar a univerfalidnde 
da Regra, e nifo reconhecer fempre mais a brevidade da prezente Gra- 
matica. E illo baftará que o Melirc o advirta brevemente. 

Feito ifto, o que fe diz da Compozifam I que fomente fe deve ex¬ 
plicar acâba da toda a Sintaxe n.im tem dificuldade alguma , porque 
nam é mais que, umá explicafam Gramatical daqueles diverfos modos 
de falar elegante, que fe aprendem com o uzo: cuja explicafam facili¬ 
ta infinitamente o exercício di Gramatica. De modo que enfina duas 
coizas: r cõmpor por principio! certos. z reduzir as me/mas frazes ele¬ 
gantes, de que uzam os autores Áureos, para as Regras gerais: moftran- 
do, que nelas unicamente fe fundam. E defta foste expõem em poucas 
palavras aquilo, em que os comutls GramatiCos empregam baftantes 

iginas: e muitas vezes fem poderem refponder às dificuldades, que 
lhe propoera. 

As Notas, que fe acham no fim das paginas, fam comumente 
provas de algumas coizas mais necefarias, que nela fe enlinam. E nam 
fam, como ja dife, pau os principiantes; mas para os mais adianta¬ 

dos 
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dos verem o fundamento do quefe diz:e quais fim os autores, que tra¬ 
tam a matéria magiftr :l ncnte, para os onfultareh quando for nece- 
fario, ou para fe iluftrar a fi, ou para enfinar aos outros E no emtan- 
to dam aos Meftres miterii para as fuas expl caloens. 

A Proodi,i pode-fe aprender muito facilmente em um mez, fe- 
guindo o método ja dito. As Regras fam fo XXXIX. e algumas ura 
breves, que fe podem aprende duas de menhan, e duas de nrde. Mas’ 
ainda das m\is compridas le pode aprender mui facilmente uma em ca¬ 
da lifam: Toda a dificuldade delas fe reduz, a decorar as Excefocns. 
Eu porérrr difpu'as de forte tal, que num inilante fe ve toda a cadeia de 
Excefoens, com as explicafoens necefarus à margem E a dita figu a 
nam fo facilita a inteligência, mas fixa-fe facilmente na memória, e 
fe conierva nela. Mas quando nam puderem aprender logo cert's cade¬ 
ias de Excefocns, b^lh aprender uma, ou duas por forte; e I r as ou¬ 
tras duas, ou trez vezes. v. g. Coiax, coiaás: e outros femeihantes. 
Forque em matéria de 'Sjatantidade das Sílabas, por mais regras, que 
fe acumulem, nada baila: vifto que muitas excefocns fomente fe apren¬ 
dem com a lifam dos Poetas. fc. quem quizelè reduzir tudo a preceitos, 
mu t.p ic ua as Regrasfem fim. E defta forte em 6 mezes fe pode com-- 
plc- ar com toda a comodidade, e facilidade o eíludo da prezeinc Gra¬ 

matica . . 
Os outros 6 mezes fervem para fe exercitar na mefrra Gramatica, 

pelo modo que diremos no Apend.x, que fe achara r.o fim delia Grama- 
tica. c.xplique-fe cada dia Gramaticalmenie algum Autor fácil. Eita 
cxplicafam recordará as regras de Sintaxe, e também de Enmo.ogia: e 
delia forte fe excitará facilmente a memória das regras, e le confirma¬ 
ram nelas Também ferá util, que os meninos fe exercitem pergun¬ 
tando uns a outros a Etimologia , e Sintaxe, e Pro odia.- nam ja com 
a velocidade, com que collumam fazelo; mas d ndo-lhe tempo para 
conliderar. E alim no rellante dosrt mezes tem tempo de fobejo para fc 
exercitarem na Gramatica , com tanto que lha enfinem como deve fer. 

Defta forte parece-me que compuz uma Gramatica, que, fendo 
juntamente Filozofica, e Cientifica, é a mais breve, que nefte gene- 
ro fe tem compofto. A brevidade da Etimologia é clarifima, porque 
fendo coizas conuas a todas as Gramaticas, aqui fe reduziram à maior 
brevidade polivel, fem faltar ao necefario. O numero das Regras do 
Sintaxe, que nam pafain de X., ja íe ve, que é menor que o de todas 
as outras Gramaticas As Advertências, que fam_ indifpcnlaveis, iam 
muito poucas: porque as outras fervem para confirraafain das Regras, 
e para moftrar o feo uzo: onde fam para maior facilidade, e nam 
de indifpenlavel necefidade. As provas, que fc acham nas Notas, nam 
fam coizas, que os principiantes aprendam; mas para em feo tempo 
reiponderem a qualquer dificuldade , que fe pode oterecer . O meo Sií- 
tema poupa o tratar da Sintaxe Figurada feparad.imente da Reguiar; 
porque todas as Figuras dependem de um fo principio, que éo Axioma: 
e quando muito di Regra C/nica: e quando explico as Figuras, confir¬ 
mo a Regra univerfal. Demaneiraque fe.n trabalho algum ve logo o 
principiante com toda a clareza o uz.o do Latim; e o principio Gra¬ 
matical, em que fe funda o dito uzo. E ella continua aplicafam de 
Princípios gerais a todas as Figuras, facilita deforte a noticia cienuhca 
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da Gramatica; que nam pode aver dificuldade de Gramatica, que uní 
menino bem exercitado nam rezolva logo ou direitamente com as ditas 
Regras , ou por analogiae femelhanfa de outras Regras ja dadas. E aliin 
fendo efie motodo breve, é juntamente folido, e fecundo 

Algumas controverftas de Gramatica , que foi neccfario tocar, pa¬ 
ra evitar duvidas, rezervei para as Sotas, como ja dife; e o fu breve- 
mente , moflrando fetnpre, que fe reduzem aos nofos princjpios: pa* 
raque defla forte nem falte a noticia necefaria aos meninos mais adinn- 
tados, nem também tenham necefidade de o prov r com outras razoens, 
mas va!er-fe fempre de feos mcfmos princípios. Algumas ccxzas fin¬ 
tem toco, que fe podiam aprender com o exercício : mas fam poucas, 
«julguei necefario tocalas pelas razoens ditas, e para maior dareza, 
Ifto c o que baila advertir aos Meflrcs. 

§. VI. 

Kefpondt-fe as dificuldades contra o nofo Siftcma. 

SOmcnte me refia refponder a uma dificuldade, que algumas pe- 
foas doutascoflumam opor aos principies dos Modernos: e maior- 

mente oporám ao meo método de Sintaxe, que é ainda mais compen- 
diozo. Dizem, que fendo os princípios, e as regras tam gerais, re¬ 
querem uma continua reflexam, e esforfo de juizo para as r.piicar aos 
cazos particulares E que nam fendo os meninos capazes delia reflexam, 
nem de entenderem as razoens genéricas; querer obrigalos a fazerem 
ilto é querer, que fejam Logicos antes de eltudarem Filozofia. Ella 
objefam, que a primeira viila parece plauzivel, nam conclue, c fe 
volta com toda a forfa contra os feos autores, que fe contradizem na 
pratica. 

Ninguém duvida, que o método antigo, que eles obfervara, nam 
fo requer uma feliz memória, para ter prontas milhares de regras,ayen- 
d.K’-s, e fuas excejoens, quando fam necefarias,; mas também requer 
uma continua reflexam fobre as ditas regras, para as aplicar aos cazos 
particulares. Porque como qunti todâs as regras fam feparadas, e nam 
tem concxam umas com outras; fe o menino nam refletir a qual regra 
de Etimologia pertence o tal Nome, otl Verbo, ou Genero, ou Preté¬ 
rito; ou a qual das inumeráveis regras de sintaxe -pertence a pergunta, 
que lhe fazem; nam poderá refponder a nenhuma: c menos ainda fc 
lhe perguntarem com a coltumada- velocidade des efcolas. Nem pode¬ 
rá ja mais compor duas regras Latinas, fem ter tudo de memória. De 
que fe fegue, que o antigo método pede maior memória, e maior re¬ 
flexam . 

Alem difo, nas antigas Gramaticas âcham-fe os princípios da Con- 
■cordancta, e Regtncia tam miflurados Com as obfervafoens fobre a Ele- 
ganaa, que na n fo pedem gnnde reflexam para os dillinguir, e fepa- 
rar; mas alem ciillo fo um ornem coníumado neíles efludospode reduzir 
as coizas a feos capítulos determinados, para faber o que é de Gramati- 
ca, c o que e de Eiegancia e Latim dado. Logo o antigo método pede 
maior memória nos meninos, maior juizo, e maior trabalho. 

Pelo contrario no método prezente cncurtando-fc t^nto a Etimolo¬ 

gia. 
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gia e reduzindo-fe toda a Sintaxe de Concordância, t Regencia a X. Re¬ 
gras fem alguma excefam;fica claro, que fe requer menos memória 
para as aprender, nenhum trabalho para as diftinguir, e pouquifima re- 
flexam para as aplicar. E que para fazer tudo ifto nam e necefario 
mais exercido dc Lógica * doque aquela Lógica Natural, que tem ca¬ 
da menino, e fe exercita fazendo-lhe com boa maneira refletir no que 

Ci Expliquemo-nos com algum exemplo tirado dos 3. Cazos, que 
fam rcidos, e que parecem mais dificultozos. Diz a regra do Geniti¬ 
vo , 0 Genitivo foi inventado para fignificar 0 po;uidor , oh aquele dc 
quenTje diz, que í alguma coiza : e que jempre é.regido de um nome fuf- 
tantivo Í aro, ou oculto. Efia regra para fe aplicara entender a lingua, 
nam tem dificuldade alguma: pois vindo o Genitivo, ou traz Configo Suf- 
tantivo claro, ou fe recorre a um dos.Suftantivos gerais. Para aplicala 
porém à compozifam, poderá parecer a alguém, que tem maior difi¬ 
culdade; mas nam a tem. v. g Devo dizer em Latim : Copo de vinho. 
Aqui vejo logo , que fe trata de coiza pofuida, a qual fe deve pór em 
Nominativo; e o pofuidor, fobre que caie a partícula de, deve fer Ge¬ 
nitivo: e digo, Pecuíum vini. 

Replicam . Mas também fe diz Copo de oiro; e contudo o oiro de- 
vc-fe por em Ablativo t Poculnm ex auro: porque fendo a matéria, de 
que confid o copo ,efta matéria por outra regra diverfa deve fer ablativo. 
Refpondo: Que fe pode dizer de ambos os modos: Pocttlum auri,ePo- 
tulum ex auro. Pode-fc dizer do primeiro modo,porque como o oiro 6 
aquilo de .quem fc diz, que é 0 copot toma-fe ccmo o.ttazi pofuidor, e 
por confeguenciá é genitivo pela Regra. Da melma forte que os autores 
/Sureos dileram Oppidum jíntiochia, Flumen Rhtni cTc. c femelhan- 
tes exprefoens. E pode fe dizer do fegundo modo, confiderando a 
matéria de que fe compoem o copo, a qual deve fer Ablativo. Mas co¬ 
mo fuponho, que o Meftre tenha explicado hem as Regras, e confir- 
mado-as com exemplos vulgare?, e o menino as tenha entendido; 
nefta fnpuzifam nam pode encontrar dificuldade. Porque fe a nam en- 
tendeo, nem no método moderno, nem no antigo poderá aplicar ne¬ 

nhuma Regra. 
2. Diz a 1. regra doAcuzativo, Que 0 Paciente do verbo Ativo fem- 

fre e slcuzativo. Quem entende, que coiza é Paciente, que dificulda¬ 
de pode ter de aplicar a dita regra ? nenhuma . Onde facilmente fe tra¬ 
duz efla orafam, vidro ama a Joam, defie modo, Petrus amat Joan- 
nem. Diz a 2. regra do Acuzativo, Que as 6 circunfiancias neccfariãt 
do Paciente, cm quanto é Paciente, fam Acuzativo regido de Prèpozi- 
fam clara, ou oculta: c moftra com exemplos as ditas circunfiancias 
com fua prepoíifam clara. Pergunto: depoifque o Meflrc lhe explica 
as tais circunfiancias, moftrando-lhe, que coiza é Fim, Lugar, Efipa- 
cio, Medida, e Tempo vc. e lho prova com os exemplos, que trago, 
e com alguns outros; que dificuldadcpodc a ver, em pór v.g. o fim por¬ 
que fe faz alguma coiza, em Acuzativo? Eu nam Vejo alguma: muito 
mais obfervando, qúe eftas 6 coizas cm Portuguez tem comumente a 
prepezifam, que enfina, que fc deve pór em Acuzativo: v. g. Dei-lhe 
dinheiro para a ceia— Dedi ei nummos ad cccnam esre. Onde aquela parr 
ticula para 6 a prepozifam ad, que pede Acuzativo. 
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3. Diz * regra do Ablativo, que efte foi inventado para fignifí- 

car uma de 6 coizas: Cama ou principio donde naco, Indru mento, Ma¬ 
téria dCC e que ftmpre i regido dt prepoti an clara, ou oculta. Supoíto 
ifto, fe explicarem bem ao menino, que coiza é, Cama onde, lajlru- 
tnento &íc. que dificuidaie tera de pór os tais nomes em Ablativo i j.u 
acho, que terá ainda mcn^r dificuldade, doque nos outros eitempl s, 
porque a fua mcfma lingua materna lhe moftra a prepozilam , que nas 
ditas (> coizasé o linal certo do Ablativo: v g. PedroJoi crudo por Oeoi. 
Matei-o com uma e/pada. Recebeo-me Com muita a egria. Fiz. um vcjiido 
de feda. &c en que as partículas ou prepuziloens por , om , de, fain 
finais do Ablativo, defte modo: Petrus creaius fu.t a Dio.jJcc di tum 
cum gladio. Recepit me magna cum lat tia. íomparani mihi vejicm ex 
fio 'eriço 6cc. Efe ueftas 3 Regras, que ftm as mais dificultozas da Sin¬ 
taxe , é tam fa il a aplieafam; muito mais o ferá nas outras, que lám 
menos embrulhadas. 

Replicam contudo os mefmos adverfarios. Concedemos, que nos 
exemplos ditos fe pode facilmente iplicar a Regra: mas qutndo fe trata 
de parte, ou lugar virtual a uo, per quem, ad aucm , nam íe pode ne¬ 
gar, que os principiantes fe verám embarafados na aplieafam da re¬ 
gra geral do Acuzativo, e Ablativo. 

Refpondo: Que nifto nam aparece alguma dificuldade: porque 
entendida a razam de parte,ou lugar verdadeiro, facilmente fe conhece, 
que 0 mefmo fe deve praticar na pane , e lugar virtual. Os exemplos, 
que nelle particular damos, fam ra n dards, que nam fe podem dezejar 
mais. Alem difo a mefma lingua vulsar, que declara a prepozilain 
neftes cazos, moftra, quando fam Abiltivos, ou Acuzativos. v. g. 
Nam te n mais dificuldade dizer, Parti de cau, doque dizer, Apar- 
tei-me da.verdade = Segregavt me a veritate: que é parte, ou lugar vir¬ 
tual a quo Dizer, Pajei pela praia, doque, Pa fada em claro a culpa = 
Extra culpam: que é lugtr virtual per qu<m . Dizer, Vim para a cidade , 
doque, Venhamos ao ponto di difi u.Xtde~ Vemamut ad cardinem con- 
trouerfia : que é lugar virtual adquem. gi) Onde ic ve, que a dificuldade 
nam eftá nas frazes» mas na falta de explicaíám. E fe .> Mettre expli¬ 
car bem as regras, e feos exemplos; livrará aos meninos de qualquer 
dificuldade, que podiam encontrar,e também do trabalho dc rezolvelas. 
E o acoftu nalos a refletir nas regras gerais, produz efte bom efeito: 
que tendo refletido trez, ou quatro vezes aplicando a tal regra, adqui¬ 
rem uma grande facil da le para a aplicarem cm outras femelhantes oca- 
zioens:e com efte exercício fe facilitam de tal forte,que dam por bem 
empregadas aqueias or .s, que gailára 11 nifu ao principio. 

Mas eu concedo, que os meninos ao principio achem fua dificul¬ 
dade na aplieafam das Regras de Sintaxe. Pergunto: Somente no meo 

meto- 

(53) A r,:z.am uUimi é, porque eftat metaforat, que a necefidade 
de fe explicar introiuvo em <o!as a< linguat, jam ja tam familiares , 
corso os mefmos termos proonos: de que vem, que as coinas metafóricas 
fe tomam ja como as v rdadtirat, donde fe tiram as metaforas, e fe re- 
guiam do mefmo modo. 
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mctodo fe acha efta dificuldade, e no antigo toda a facilidade ? Quem 
tal crerá! Mas a ratam moftra o contrario, e a experiencia o confirma 
todos os dias. A ratam é clara: porque fendo tantas as.regras antigas, 
ferá muito mais difiçultoia a aplicafam . E fendo as regras tòdas parti¬ 
culares , e feparadas, a aplicafam da regra cm uma ocatiam ; nam faci¬ 
lita a aplicafam de outra regra cm outras, aindaque pertenfam ao mef- 
mô capitulo . 

Ponhamos algum exemplo. Dit uma regra amiga, Que o verbo 
Ativo ptde deuzativo. Suponhamos, que um menino fabc aplicar a re¬ 
gra a alguns vefbòs Ativos, Comuns, Depoentes &c. Efta regra nam 
lhe ferve rieiri para executar, nem para eVitar outras muitas t que ainda 
lhe ficam do verbo Ativo : v. g. para os verbos de Acuzar t Aíjo/ver &c. 
que pedem acutativo, e genitivo. E efta nam lhe ferve pdra a outra 
regra dos inefinós vemos, ein que fe pode mudar o genitivo crimims 
para ablativo com prepoíifam , ou fem ela. Nem também efta lhe fer¬ 
ve para a outra regra dos veroos de Efiimar, que pedem acutativo com 
os genitivos matai, parvi &C. OU OS ablativos magno , parvo &C Dos 
que pedem acutativo coin dois genitivos. E finalmente nenhuma def- 
tas lhe ferve para as outras dos verbos de Declarar ,que pedem acutati¬ 
vo, e dativo. Dos verbos de F.nfinar, que pedem dois acutativos. Dos 
que pedem acUtátivo, e ablativo: e mil outras', que fe dam dos verbos 
Ativos &c.- Ea ratam detiido ifto é,porque as primeiras regras podem 
eftar fem as feguimes : quero diter, pode um menino faber aplicar a 
regra do acutalivo fomente, fem faber aplicar a r gra do acutativo com 
genitivo , ou ccm dativo &c. Pode faber aplicar a regra do gepitivo, 
ou dativo, fem faber aplicar as feguintes dos dois acutativos &c. E 
coino no fiftema ahtigo nam bailam as primeiras regras fem as outras; 
por confeguencia é necefario faber umas, é outras, para entendei-, e 
compor Latim com certeza. De madeira que fomente para fe valer do 
verbo AtiVo, é necefario decorar muitas fegras, e telas todas pretentes 
nas ocatioens . Confidere-fe o que ferá , fe a eftas ajuntar-mos as outras 
regtas de Sintaxe r.cral para todos os Verbos ;e as regras particulares dos 
Neutros, Depoentes, linpefoais èíC, 

Vejamos agora o que fucede no nofo método. Sabendo o menino, 
que 0 Acutativo nam pode fervir fenain pari explicar o Paciente do 
verbo, ou alguma das necefanas cirtunjlanciai do tal Paciente; quando 
acha em algum texto Latino o Acutativo, bulca logo o verbo Ativo 
claro,ou oculto , ou a Prepotilám ; e entende logo a Sintaxe. E fe aca- 
zo deve tradutir em Latim alguma orafam vulgar, nam necefita fenara 
de refletir no que fucede na fua lingua materna, porque o mcfmo fuce¬ 
de na Latina Supúnhamos que lhe dam efta orafam: Pedro acutou a. 
Joam do crime de furto por obzcquio dt# Francifco. Confidera, que o 
agente é Pedro, e poem-fe em Nominativo: o paciente é joam, e 
poem-fe em Acutativo: o crime é a matéria da deuzafam, e poem-fe 
em Ablativo com prepozifam clara : 0 furto é aquilo de quem ft diz al¬ 
guma coiza, e poem-fe em Genitivo: o obzcquio é o fim porque o acu- 
zou, e é circunflancia nccefaria do Paciente como tal (ou da as-ám do 
agente em quantò fe recebe no paciente, que vale o mcfmo) epoem-fe 
cm Acutativo com prepozifam; e como o obzcquio fe dizia dt Francif- 
oo, eftc também feri Genitivo. Gbfervando tudo iito no Portuguez, 
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nam á dificuldade no Latim, e ha (la traduzir afim: Fetrut aecufavk 
Joannem di crimme furti ia »b'eauium Francifci. Tudo ifto fe Faz em 
vulgar fem trabalho: e fazendo-fe trez, ou quatro veies, fe adquire 
uma grande facilidade para aplicar a dita regr^ a qualquer verbo 
Ativo: porque todos dependem dos mefmos princípios, e em todos 
fe verificam as mefmas circunftancias. E quando um principiante 
faz ifto com facilidade, tem feno quanto é necefario para compor com 
Certeza Gramatica A Elcgancia, que confiftc nas trez figuras, Elipfi, 
Iperbato, e algum Pleonafmo 6cc., aprtnde-fe com o tempo, c exer¬ 
cício. E daqui fe fe me, que no nofo método é necefario menor re- 
flexam , e menor aplicafam , que no antigo .Ifto é o que moílra a razam. 

\ experiencia quotidiana confirma a mcfma razam Porque en¬ 
tre milhares de rapazes, e também de omens feitos, que cftudàram 
a antiga Gramatica, pouquiiimos fe lembram de todas as regras, e 
as Jabem aplicar. E daqueles poucos, que fe lembram delas, nem 
um fo achei, que formafe verdadeiro conceito do que era Gramatica, 
C quais eram os feos limites: mais juigavam igualmente necelarias todas 
as fuas regras: e o mais que fabiam era, repetilas de memória. E 
daqui nace.que quando lhe propoem alguma dificuldade,(e scazo nam 
vem a folufain clara nas fuas regras, e excefoens, nam lhe fabem, 
nem podem refponder; porque aprendem as regras materialmente co¬ 
mo papagaio, e nam por princípios: nem as fabem reduzir aos pri¬ 
meiros princípios do artificio Gramatico, de que as ditas dependem. 

E afim fendo maior a dificuldade no antigo metod®, nam nos de¬ 
vemos admirar, que no nofo também fe ache alguma Ja fe fabe, que 
todos os princípios fam dificultozos a quem comefa.Epor ifo íc devem 
preferir’aqueles métodos» em que a dificuldade é menor, c de que re- 
zulta maior utilidade , como no nofo. O ponto cftá que o Meftre lhos 
explique bem. Demais, nenhum ornem prudente quer que os meni¬ 
nos,que acabam Gramatica, fejam tam perfeitos Gramáticos, que nam 
aja dificuldade alguma, que eles nam pofam rezolver. Balia que fai- 
bam os verdadeiros princípios, e o modo de os aplicar às prmeipais difi¬ 
culdades: porque o mais aprcndc-fc com o tempo, e com a reflexam, 
c lifamdosbonsFilologos ,cCríticos. E daqui concluo,que fo o prcz.cn- 
te método pode introduzir a um menino na lingua Latina feguramen- 
te, e facilmente: porque fo ele enlina princípios certos .breves, e fáceis, 
que abrem'a porta à inteligência dos autores Latinos, e dam luz para re¬ 
zolver com o tempo novas dificudades. 

Nem me repliquem, que por clie método os meninos fomente fa- 
berám compor Latim Gramatical, e nam Laum F.egante. Primeiro, 
porque efta dificuldade é geral para todos: vlloque os principiantes, 
que eftudam pela Gramatica gnriga, quando fabem muito, faLem com¬ 
por Latim Gramatical: e de F.tegancia entendem tanto, que nem me¬ 
nos percebem o que lignifica erta pdavra Em fegundo lugar porque co¬ 
mo nas antigas Gramaticas fe confundem as regras de Gramatica com 
as de Elegancta, e todas fe tomam como regras de Gramatica; nenhum 
menino pode por elas formar conceito do que é Elegancia: e aindaquc 
as tenha todas de memória, julgará que c .mpoem Gramaticalmente, 
ainda quando compoem algum período m íis elegante . Em terceiro lu¬ 
gar porque nam fo os meninos, mas nem os eferitores, que ja fam con- 

fuma- 
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fumados, e cftudàram pela antiga Gramatica, compoem Latim elegan¬ 
te por Gramatica, fuás pela lilr.m dos autores Auieos, e obfervaiam 
dos melhores Criticos. O Bcirbo, Sadoleto, Pogiano, Cala, Alcto- 
nto, Folieta , Mureto, Corrados', Stgonto, e outros do feçuio XVI. 
que efereveram perfeitamente Latim, n.m aprenderam nos Gtamaticos 
aquilo, que fouberam; mas com a continua lilam, e imitafam dos au¬ 
tores Auieos". Nem cu vi nunca, nem irarei nenhum bom Lrtino, 
que o nsm apreidefe do mclmo piodo: e íomtntc tinham de memori* 
as regras mais gerais. 

Foi ja obíervafam de Scioppio, que raras veies umbomGramáti¬ 
ca é bom Latir.o: (54) e a raiam díllo deixamos ja dita no S. 1.delia in- 

trodujam. E algum Gramatico mais moderno, que eicrevco bem La¬ 
tim, apiendeo-o nos Latinos, e nam nos Gramamos. Mas fe alguém 
tem ainda duvida niflo, facilmente le deicnganaia, oblervando o que 
fuccde cm pratica a efies Meftrcs ordinários de Gramatica. Eles com o 
continuo exercicio de enfinar, fabem na ponla da língua fe nam todas, 
ao menos quaii todas as >egrjs, txit.oem, aptndiz.es: e também mui¬ 
ta coiia das advertências, tjielies 6-c. contudo ninguem elcreye peior 
Latim que eles: e nem fequer entendem , quais fanr as virtudes da boa 
Latinidade E afim tendo nos tantos exemplos à villaique a boa Lati- 
nldade fo fe aprende com o exercicio, e tempo; para efles devemos 
remeter os meninos, que a querem faber, e'nam para a Gramatica. 
Antes dando o nolo meiodo poucas regras de Sintaxe , e que facilmente 
vem à memória; ficam os nolos principiantes com elle requiiito de 
mais, que é, terem certcia de que nam erram compondo: o que n.un 
podem os outros, fe acazo nam tem a felicidade de uma excelente 
memória, para fe lembrarem de todas as regras, e de todas as fuas miude¬ 
zas: c ainda afim fo teram uma aparente certeza, e mui lupcrficial; 
mas nunca fundamental, e cientifica: como ja alima moftramos, e 
provaremos mais largamente em leos lugares. 

Nam duvido, que eíte meo Siftema dezagradará a duas fortes de 
pefoas: aos Gramáticos Velhos, c também a alguns dos Modernos, que 
penfam diferentemente em algumas coizas A ambas eltas clafes ref- 
pondo previantente. Dos primeiros nam fafo cazo nenhum, porque 
nam fam capazes de julgarem nellas matérias: e repetem fernpre de no¬ 
vo aqueles argumentos, a que tem rcfpondido mil vezes Sanches, 
Scioppio, Voífio, Lancelot, Perizonjo, Urhno, Badenio &c. cujos 

auto- 

(S4) » hindis fcYiptoribut Latinis, quorum ad nes libri ferve¬ 
is ntrunt, htc mihi lomperijje me videor, nequi eos, qui boni autlores 
„ lingu4 fuerurtt, Ju.JJt boxes Crammaticos ; neque rqrjum, qui in 
„ G'ammatias pnjiart viíi fur.t, fuifíe bonos Ungiu auílxes.,, beiop- 
pius Paradox. IV. E no Paradoxo V. diz. af.m . „ ter um homsntim, 
,, qui latinis litteris cenjtntur, anos mineres jcripiores, qu-m judices 
„ aç rinfores; Ali.es rurjum mclieres iudices., quarn jeripeores, tfjc cont’ 
•> fn*. „ 
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autores eles nem lem, nera entendem. 55) E conto cftes tais adverfa- 
rios nam buíquem a verdade, mis a vangloria de dizerem, que impug¬ 
nam aos Moderno?; nam merecem outra refpofta lenam o defprezo. 
Efta gente trata-fe na era prezente, ccimo fazeqi os Filozofos moder¬ 
nos aos Peripateticos, que quando eltes lhe querem argumentar, vol¬ 
tam-lhe as coftas, e nam lhe refpondem. Ja todos fabem por milhares 
de experiencias.jque os Peripateticos nem dizem, nem'podem dizer 
coiza alguma de novo, que merefa refpofta; mas fo meras palavras, c 
injurias, eja com firme propozito de nam cederem nunca a verdade, 
por mais clara, que fejq: e por ifo ja nipgiiem fe canfa em lhe refpon- 
der. E efta meiina boa difpozifam de animo fe acha nos Gramáticos 
antigos. E tudo naçe do mefmo principio, que é, quererem inculcar 
aos ignorantes, que fempre ficam vencedores e luperiores. Falo alim 
por muitas experiências de outros, e também algumas minhas. 

Nam á muito tempo que certo pedante Gramaticp, prezumido 
de Filozofo , eftando em uma conveifalan de eruditos, entiou a exage¬ 
rar as grandes dificuldades, que achava no enlinar facilmente a Gramati- 
ca Latina: e com tal energia, como fe fole uma ciência dificultoza. 
Onde vi-me obrgado a explicar-lhe o meo Siftema, com o qual me pa¬ 
recia que fe evitavam aqueles embaraíps L lhe pedi, qucmedi.elc, 
íe achava nele explanadas as luas dificuldades. Ouvio-me çle atenta¬ 
mente , e toda a refpofta, que me deo, foi efta: 6fue os mtos pnn- 
tinos, e fijlema tram os mtfmos de Voffio, e Scioppio: e que nam achava 
ali coiz.a nova . Efle argumento nam merecia refpofta. Contudo nam 
deixei de lhe d.zer, que a fua objeiám, alem de nam tocar o ponto da 
dificuldade ; que confiftia cm faber, fe fe evitavam, ou nam, por tal 
método os embaralos j e alem de dizer umà fallidade; porque fem em¬ 

bargo 

($5) fLutn quiier uma prova eficai di/lo, balia que leia 0 Agof- 
tinho Mana de' Monti Latium Reftitutum. Roma: 1710. vol. 3. in 
IZ. F.fle Gramaiico, que fe propoi confutar todo 0 fs/lema de Scioppio, 
que é fundado na íoa raiam-, em vei de re/ponder às raioens sntrinjecas 
de Scioppio-, nam fai mais que alegar a pratica de falar Latim elegante. 
E quando nam lhe agradam os Juplementos das Elspfts, que aprovam 
todos os inteligentes, e Filoiofos; logo fe retira à pratua , e pergunta , Se 
fe eferevia afim Latim? Como je 0 mefmo nam lucede/e nasiinguas vul¬ 
gares , em que ninguém fupre as hlipjs, e nem por ijo as negam. Em- 
fim fem entender 00 adverjano, mm Jer Filoiofo, neh ter os requnitos 
ne e arios , meteo-fe a lonjutalo: mas Jei uma. confusajam, que fará rir 
aos mefmos principiantes. E ejie é 0 metido de outros Jemelhantes, tom 
pouca difertn/a. 

De que temos outra prova bem moderna, e mais digna de admi- 
rafam, no Abade Vatart, que na Prejafam da /ua Granratica Latina 
ira; refa u timamente em Parii com aplauio, quil impugnar Sanches, 
Scioppio, e loJJio,Jem entender os primeiros printipios da maioria: t Jei 
uma Gramattca , que i a mejma confuiam. Tanto é certo, que pouquxjt- 
tnos formam verdadeiro conceito do que í a Qramattca, ainda nos Reines 
mais iiiummados. 
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bargo que alguns, nam rodos, dos meos princípios fejam os melmos dc 
Vcflio.e Scioppio; contudo o meo fiítema Gramatko é totalmtnte di¬ 
ferente dos tais autores; a fua objefam, digo, fe podia opor nam lo a 
todos os mais celebres Filozofos-, Matemáticos, Jurift-s &c. que atual- 
mente flovecem nas mais famoxas Univerfidades, e Academias dé Eu- 
ropa; mas também aos ireímos Gran-.aticos antigos do íeculo.XV. e 
XVI cujas obras ele louvava: porque todos fe fervíran dos princípios 
dos precedentes; e que o tal argumento valia o meímo, que fe ncgale- 
n os a um grande Architeto a gloria de ter feito um beio Palacio.ou 
Igreja , porque nam criou os paos, ferros, pedra, e cai ,.de que eles fe 
compõem, F conclui, rue quando ele me moftraje uma Gramauca m- 
freia , que expiicafe a matéria tam hrixemente, clarameme, e joi da~ 
mente como a minha; entam Jhe daria ranam. Deflcs pedantes acham-fe 
a cada pafo , que fe metem a julgar daquilo, que nam entendem E 
afim fe algum deflcs Gramáticos fe tentar a efçrever contra a minha 
Grairatica e Metcdo, faiba ja daqui, que nam terá refpofta. 

Aos. outros Gramáticos modernos, fe fam meramente Gramáti¬ 
cos, pefo-lhe que leiam fem paixam, e com reflexam, as minhas 
razoens, e os autores, que cito; e pode fer, que !e capacitem: ou 
confultem o cazo com pefoa, que penfe bem; que pode ler, que os 
ilun ine Ffta Gramatica é juntamenre Filezefica , pois com os prin¬ 
cípios da boa Lógica examina as cauzas da Gramatica Latina. Onde 
quem nam for bom Filozofo nam é capaz de julgar nefia matéria 

Se pordm algum bom Fflozofo, e bem exercitado nefles princí¬ 
pios Gramáticos, e cm efirrever fiflematicamente , pçincipalmcnte 
r.eflas matérias ( que efla forre de pefoas é, que eu eftiiiio, e vene¬ 
ro) achar na minha Gramatica algum erro confideravcl; ou lhe ocor¬ 
rer alguma razam fotte para moflrar a inutilidade do meo lificma; 
ou pelo menos para facilitar a inrelgencia, e execufun dele; e mo 
quizer gtr.crozamcnte comunicar ou ;mpfefo, ou rranuicrito, tían- 
do-o a algumas pefoas, que a ti Verem (porque facilmente me che- 
gaiá as maons' me fará um particular favor; e em uma fegunda edi- 
fam me aproveitarei das fuas luzes, e lhe darei os devidos agradeci¬ 
mentos. Digo, algum erro confideravcl, que pofa mudar algum prin¬ 
cipio importante Porque fe fot fomente erro"de alguma 'varia liiam 
de um texto, quando aja outros textos, que provem o meo princi¬ 
pio; nam merefe efe trabalho. O que digo por cauza de algumas 
pefoas doutas, que quando nam acham no autor clalico da efltfim, 
de que eles fe valem, o texto citado com as mefmas filabas, e or¬ 
tografia; decidem logo, que nam diz tal: fem tomarem o trabalho 
de conlultar outras edifoens das mais corretas modernas; e fendo ne- 
cclario, ver também as antigas do feculo XV e XVI Como nam 
eícrevo por vaidade , ou gloria ( por cujo n otivo nam declarei o meo 
nome) nas fomente para defeubrir a verdade, e aproveitar ao Pu¬ 
blico; terei muito gofto que mc moflrem os meos erros, p.na os emen¬ 
dar , e nam prejudicar com eles ao enfino da Mocidade L afim eliou 
difpofio para aceitar as lifoens, que me derem corttzraentc, como 
pede o fer de Criftam, e de omem Civil. E airdaque fejam por modo 
ruflico, bafta que fejam verdadeiras, e importantes, paraque eu as 
nam defprcze; aindaque condenco modo,que nam c proprio dc omens 

ver- 
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verdadeirainente doutor, e cultos. E (e fuceder que cu m,efmo defeubra 
os ireos erros, ou da matéria, ou das citafoens, ou de qualquer ou* 
tra coiza (que nellas matérias c moralmcnte. imppfivel evitar todos, 
fendo, coizas tam miúdas) ferei eu o primeiro a cmcndalos. Eíh d a 
advertência, que devo fazer aos Criticqs eruditos, e ingénuos. 

Relia agora, que os Meílres faftm a experiencia dcfte novo Me- 
«odõ, fegundo as regras aqui dadas: e fo entam poderám julgar com 
acerto, fe os meninos fc aproveitam mais,e em menos tempo, do- 
que pelo Método antigo, ou pelo Método deftes meios Modernos. 

Pirn da lntrodufam. 

• Advertência 

Sobr• as edifoens de Autores Cla/icos, tjuc vara 
citados nefía Gramatira. 

AIndaque nas coizas duvidozas, e nccefarias confultci diverfas edi¬ 
foens de autores claficos latinos, e fempre as mais corretas; con¬ 

tudo para maior facilidade dos que quizerem ver os textos nas fontes, 
apontarei aqui as edifoens de que me valho nas citafoens, que fe acha¬ 
ram neíta G.ramatica, principalmente nos Livros II. e III. em que po¬ 
de aver maior efcrupulo.ou curiozidade. Porque no Livro I. quan-’ 
do nam cito lugares determinados (o que rara vez fucede) mas fomen¬ 
te nomeio o autor clafico; ferá necefarjo, que o curiozo confulte, 
alem delias, outras boas edifoens, que feria fuperfluo individuar a 
quem entende efta matéria: baila avizalo. 
Plautus, ad ufum Delphini: prima edttionis. 
Terenttus, ex editione Am. Henr. Wellerhoovii, Hagre Comit. apud 

Golfe 17x6. vai. 4. in 4. 

ya,t ) ex edit. Joan. Matthia Gefneri. Lipfi* 1735. 
\la,,ro n ,*■ vol. x. in 4. & ex edit. Henrici Stepluni 1573. in 
Columella I 8. vol. x. 
Pal.adius crc. ) 
Lucretius, ex edit. Thornre Crcech, Londini. 
Cícero, ex edit. Verburgii, Amftel. 1714 apud Wetílenios. 
Cafar, ex edit. Chrift. Cellarii, fed Patavii apud Manfrè, 1741. 8. 
Comelius Nepos, cum varior. notis juxta edit. Amllelaed. 1707- fed 

Patavii apud Manfrè, 17x3. 8. 
Salluftius, ad ufum Delphini. 
Virgthus, ad ufum Delphini. 
Hora nus, ad ufum Delphini. 
Ovtdius, ex edit. Burmanni. Amít. 1713. vol. 3. in 16. 
Ltvtus , cum fuppicmentis Crevierii , & Drakenborkij. Patavii 

apud Manfrè, 1751. vol. 6. in iz. 
Vttruvius, cum caílig Philandri, Barbari, Salmafii. ex qdit. Joannis 

dc Laet. Amftel. apud Elzevir. 1649. ío!- 
Cor- 
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Cornelius Cclfui, juxta edition. Almeloveenii. 1713. fed cum epillo- 
lis x. Morgagni. Patavii apud Cominum 1750. 
vol. 1 in 8. 

fhtirut, ex cdit. Hooeftratani, fed Patavii apud Manfiè 1716. iz. 
Diilyi Crtienfis, ad ufum Delphini. 
Valenus Maximus, ad ufum Delphini. 
plinius ftmor, ad ufum Delphini. 
L. Seneca, cum vanor. notis, Amftel. apud Elzevir. vol. 3. in 8. 
Lucanus, cum varior. notis ex edit. Schrevelii. Amft. apud Elzevir. 

1069. 8. 
Curtius, ad ufum Delphini. 

Guinéliiianui, cum varior. notis, Turnebi, Gronovii Scc. Lugd. Ba¬ 
ta v. apud Hackium 1665. vol. z. in 8. 

Suetoniu., ad ufum Delphini. 
Tacilus, ad ufum Delphini. 
Solmus, ex edit. Salmafiii. Parif. 1619. foi. 
Honius Marctllus, ex edit. Jofise Merceri, Parifiis apud Hadrianum 

Perier. 1614. in 8. 
p rifei anus, ex edit. Donati apud Aldum Manutium . Venet. 1517. in 8. 
SanQius jjmirva, cum com. Jac. Perizonú. Amfteiasdami apud Jan- 

fomo-Wacsbergios. 1733. in 8. edit. quinta. 

Y D CR A- 
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GRAMATICA LATINA. 
P R O E M I O 

Da Hatureza, e Partes da Gramatica. 
§• I. 

Natureza da Gramatica. 

Gramatica Latina é a Arte de falar o latim [em erres, 
ou na terminajam das palavras, ou na uniam delas, et 
na pronuncia das mefmas. ifto é, enfina as regras fun¬ 
damentais, que praticaram os antigos Autores Latinos 
neftes trez pontos, para os poder-mos entender bem, e 
compor Latim pelas mefmas regras. 

Defta definifam fe conhece a diferenfa, que á entre Gramai,ca, e 
latininade. A Gramatica enfina a falar conforme as regras comuas de 
Etimologia, Sintaxe, e Profodia. (i) E quando fc acham certos mo¬ 
dos de falar diverfos das regras comuas, a que chamam Figuras, ou 
Sintaxe Figurada; enfina a reduzir efas Figuras à Sintaxe Regular e co¬ 
mua, moltrando, que as tais Figuras fe fundam nas regras comuas de 
Sintaxe. A Latimdade porém, fupondo ja fabidas as regras comuas de 
Gramatica, enfina o modo por que falaram os omens cultos na idade 
mais perfeita e aurea da lingua Latina, e principalmente no melhor 
tempo dela, que foi o feculo de Augufto. E como os bons Latinos dele 
tempo nem fempre obfervavam as regras comuas, mas muitas vezes ie 
afaftavam delas valendo-fe das Figuras: e alem difo nam fo coftuma- 
vam ajuntar certas palavras, c nam outras; mas entre as mefmas pa¬ 
lavras puramente Latinas, preferiam as exprefoens mais delicauas, a 
uniam de vozes mais fuave, e certas formulas particulares de dizer pró¬ 
prias dos moradores de Roma; e finalmente cogipunham a oralam com 
uma certa cadencia armonioza , a que chamam numero Oratorio; (z) 
e nada difto enfioem as regras comuas: Daqui vem, que os que deze- 
jarn falar Latim elegante, devem fazer o mefmo: e por confeguencu 
nam feguir cfcrupulozam.ente em tudo as regras comuas, mas imitar 
as liberdades dos antigos L.atinos. Nem ifto é particular do Latim, 
mas fucedc em todas as linguas cultas, principalmcnte nas que fe de¬ 
rivam da Latina, e entre eftas tambem na Portugueza. Explico-inc 
com um exemplo. 

• Di Encon-. 

(l) ífies tret nomes Je explicaram melhor no §. feguinte. 
(z) Nelias trez coizas, i. figuras, z. efeolha de palavras, e formu¬ 

las, 3. numero oratorio, confifiia a deliiideza de itngua, ou-boa La-, 

timdadt. Veja-fe 0 Apendix, que e/lá no fim dtfta Gramatica, no 

cap. z. 
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Encontro v g. a um amigo no meio de Lisboa, e pergunto-lhe: 
Donde vindes? refponde-me: Do Rato. Profigoi Quereis vir comigo 
* F-lperaaja? refponde , 'im. Digo-lhe mais: Quereis que vamos aos 
to os? reipor.de. S/w. Temos aqui tantos trpncamentos de palavras, 
ao que chamam figura Elipfi, quantas fam as perguntas, e relpoltas: e 
em nenhuma fe oblçrvara exprefaniente todas as regras de Gramatica: 
pois para as obfervar deviam exprimir todas as palavras, que por cof- 
tume e brevidade fe ocultam, e o primeiro dizer: De qual parte defla 
aiade vindes vos? e o iegundo: Eu venho da Igreja, que pafuem as 
Freiras, que tem o convim» no Jitio , que fe chama o Rato. O primeiro: 
Quereis vos vir comigo ao Jitio onde ejiú o convento das Freiras, que tem 
uma Igreja dedicada a Noja Senhora, venerada com o titulo da Efpt- 
ranja? o o Iegundo: Eu fim quero vir com vefco ao fino onde eftá o con¬ 
vénio das Freiras, que .em uma Igreja dedicada a Soja Senhora, i/e- 
r.rada com o mulo da F.jperanja. O primeiro: Quereis que compre¬ 
mos, o .cmarn s os toios, que vendem as Freiras na roda da portaria !to 
duo convénio? c o fegur.do : Eu fim quero que compremos, e comamos os 
tol.s, que ve..dem as Fruías na roda da portaria do dito convento: e 
a*im no demais difeurfo. E ilto é o que fe chama falar certo conforme 
as regras de Gramatica: e quem afim falafe, nam •podia fer acuzado 
de erros ee Giai. atica. Mas qual leria o ornem , que pudefe fofrer fe- 
melhnnte dilcurlo? E por que raiam? porque aindaque faiàfe certo, 
era contra o eftilo e coitume da língua Portugueza, na qual todos fe 
emendem muito bem, aindaque le expliquem com eftas Fíipfis O 
me Imo digo de outras muitas liberdades, que tomam os Portuguezes 
na lua língua, no que a pratica dos que falam bem , é diferente da teó¬ 
rica , «u das regras comuas de Gramatica Portugueza . 

, *>0IS 'fi° >nclmo lucede na Latina: e com muito maior razam 
ne»a , viítoque a Latina por cauza da diverfa terminafam dos cazos dos 
Nomes, e conjugafoens dos Verbos, e da fua muita riqueza, e varie- 
dade, admite varias uanfpoziloens, e figuras, de que nam é capaz em 
tudo a Portugueza: e alem difo oblerva mil delicadezas, que nam ad¬ 
mite cita. E com iflo 1c prova a verdade daquela propozifam de Quin- 
tmano v3 jihud eji (irammatice, ahud Latine loqui. Porque quem 
íalaic fo Gramaticalmente, talaria por um modo certo fim, mas enfa¬ 
donho, c contra o collume: c quem faia Latinamente, nam digo que 
Jemper fe afalta das regras comuas o que feria crrol mas fuprime-as 
munas vezes, valendo fe das figuras. E alem difo.obferva muitas coi- 
zas, de que as regras nam falam : e faz outras contra as mefmas regras, 
para fe conformar com o eitilo de C.cero, e dos Latinos mais cultos. 
14) >*to melmo fe verifica também na Portugueza. 

Da 

(3) Jnftitut. L. I. ç. 6. 

v' V' Cu,rt x ‘ os melhores Latinos quati femprt ditein: Si 
qua mulicr : Si qua femina &c e cornudo a regra dtt, que ambas aster- 
mina/oens fi quae, li qut fam femininas. 

cambem 0 Jaiar em plural quando fala uma fo pcfoa; e na mefma 
carta Jaiar a mefma pe,oa umas vttis em fingular, outras em plural; » 

cors- 



latina: 3 
Da melma definiram fe infere a diferenfa entre Gramatica, e Re*' 

toriea. Aquela é, a arte de falir íem erros, para (e explicar com a de» 
vida cia reza, conforme o co/iicme da língua, hfta é, a arte de fa<ar com 
etoqucncia , para perruadir o que fe quer. E aindaque os Antigos deram 
o nome de Graimticos a alguns Retoricos; e comumente os antigos 
Gramáticos tanto Gregos, como Latinos, nam Io enlinavam a falar, 
e eferever certo, aos quais os Latinos chamavam l iterato-es, e os Gre- f;os Gramáticos; mas avia Gramáticos, que enfinavatn a eleganaa da 
ingua, e a critica tanto dos Poetas, como dos Oradores, e Retoricos 

&c. (5Í aos qjais chamavam Lite atores, e os Gregos Filologos 6 e 
Críticos , e Poiyhiílores Ikc. <j) E alem difo alguns deles também eníi- 
navam Retórica, e até Filozofh; de qurnaceo, que muitos confun¬ 
diram pelo menos cilas duas faculdades, Gramatica, e Retórica: Con¬ 
tudo é coizi certa, que clbs faculdades fam totalmente diferentes: e 
quando os Latinos dizem, que a Retórica é, Ars benc dicen/.i; aquele 
dicendi nam quer dizer, arte de faiar certo, mas de falar eioquentemen- 
te, como explica o inefmo Cicero. 8 

De que le fegue, que a Gramatica fomente enfina a natureza, e 
terminafoens das partes, que entram no falar, ou orafam Latina; e 
o modo de as unir entre fi contormc as regras comuas, ou conforme as 
figuras Gramaticais: e tambein o modo de as pronunciar, e eferever 
bem, tanto no acento das palavras, como no numero das letras. 

D j E ain- 

contra as regras da Concordância : t contudo efle era 0 eMo culto Roma¬ 
no, como vemos nas cartas de Cicero, c de outros. Deixo de citar mais 
exemplos , que fam infinitos. 

(J ,, In Grammaticis Poetarum pertrafíatio, Hijloriarum co- 
„ gnitio, verborum iaterpretatio, pronunciandi qutdam fontes . ,, Cic. 
Orat. I. C. 42. ,, Grammaticus quoque de rêtione loqueniii fi dilferat, 
„ queftiones explicet, bi/hrias exponac, poemata enarret. ,, Quintftil L. 
I. C v ,, Grammatice (quam tn í.atinum transferentes, Litter itlir.lin 
„ vocaverunt) temeis a fome, ajumptis Poetarum, Htfloricorumque 
„ viribus, pleno jam fatis alveofiuit: cum prater rattonem recte loquen- 
„ di, nots parun alioqui copiolam, prope omnium maximarum artium 
1, feientiam amolexa fie. ,, ibid. L. II. c. r. 

(6) Tais foram entre os Gregos Eratoftenes, Ariftarco, Crate* 
de Maio, Tirannio de Amido, Diodetes, Dionizio de Tracia, t 
outros. Dos i.atmos Opilio, Verrio Flaco, L. Sifenna, Higino, Var¬ 
ram, Palemon, Aruncio, Caper, Agellio, e outros muitos Veja-fo 
Suetonio de Illultribus Grammaticis. cap. 4. e 10. e Lampridio in Ale¬ 
xandra Severo cap. 3. 

(7) Sueton, 1. c. cap. 20. vija-fe iVoverius de Polymathia p. 29. 
(8) ,, pfuamquam enim omnts locutto oratio efi , tamea uniu» Oa- 

„ toris locutto boc proprio (ignara nomine efi ,, Cic. Orat. C. 19 ,. Alsud 
„ videlur oratio effe, aliud difputatio; nec idem loqui efe,quod a;ce- 
„ re.Diíoutandi rafio, loquendi Dialeílicoritm fis: Oraterum 
„ autem dicendi, cr ornandi. ,, CÍc, ibid. c. 31. 
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E aindaque obfervando as ditas regras, e fazendo as reflexoens ne- 
cefarias, fe aprenda muitas vezes a pureza, e conftruifam elegante, 
e outras particularidades da boa Latinidade; contudo repito fempre, 
que efte nam é o fim imediato da Gramatica, a qual tem objeto mais 
limitado. E para dizer tudo em duas palavras: a Gramatica enfina a 
formar o corpo da otafam Latina: e a Latinidade cnlina a veftir, e ornar 
efe meimo corpo. 

i. M. 

Partes da Gramatica . 

DEfta explicafam fe inferq, quais devem fer as partes de uma Gra¬ 
matica. A primeira deve enlinar as diverfas efpecies de pala¬ 

vras , que entram na orafam Latina , e a femelhanfa, ou diferenfa das 
fuas terminafoens. A efta chamam os Gramáticos Ettmolfgta; ainda- 3ue mais propriamente lhe deviam chamar Analogia, ou femelhanfa 

as palavras, (em que entra também a anomalia ou diterenfa das infle- 
xoens &c.) A fegunda deve enlinar a unir efas partes, e compor a ora¬ 
fam fegundo as regras fundamentais da lingua Latina. E a efta cha¬ 
mam sintaxe, ou Conftruifam. A terceira deve enlinar a pronuncialas 
com o acento jufto, com que as proferíamos Latinos: nam fo para en¬ 
tender a armonia, ou numero Oratorio da proza, mas muito empar- 
ticular para perceber a armonia dos verfos Latinos. A efta chamam 
brofodia. E a quarta deve enlinar, com quais letras fe devem, ou po¬ 
dem efcrever efas difoens: nam fo para efcrever com aquela certeza, 
com que o fizeram os mais cultos Latinos; mas também para poder en¬ 
tender os mais belos monumentos da dita lingua, que ainda exiftein 
conlervados da voracidade do tempo. \ efta chamam Ortografia. 

E fem embargo de que para comefar por ordem natural, fe de¬ 
veria tratar primeiro da Ortografia, e logo da Proolia, para daqui 
pafar à Etimologia, e Sintaxe; pois primeiro fe devem conhecer bem 
as letras, e pronunciar as dilòens, doque tratar das propriedades das 
palavras, e uniam delas; contudo como a Ortografia, e Prtfodia para 
fe entenderem bem requerem necelariamcnte a noticia de varias coi- 
zas, que fe explicam, ou tocam na Etimologia, e Sintaxe; e cauzam 
aos meninos menor dificuldade que eftas duas ultimai; com jufta razam 
os Gramáticos, para facilitarem aos meninos efte eftudo, leguindo a 
ordem nam da natureza, mas da doutrina, tratam daquelas duas de¬ 
pois da Etimologia, e Sintaxe, que fam as mais necefarias, e dificul- 
tozas. Contentando-fe ao principio com a verdadeira pronuncia do 
Latim, que fe aprende no continuo exercício de ouvir proferir as pa¬ 
lavras, e ver as letras. O que nos tambera faremos. 

LIVRO 



LATINA. 5 
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LIVRO I. 

DA ETIMOLOGIA. 
TOdas as palavras, que entram no difcurfo ou orafam Latina, 

fe reduzem a trez dafes, Nome, Verbo Partículas. Mas dcftas 
a primeira, e terceira dividcm-fe em outras efpecies. O Nome com¬ 
preende também os Pronomes, e Participios. As Partículas fim de 
4 fortes: Prepozifam, adverbio, Conjun/am, Interjeifam. Alimque 
podem-fe contará efpecies de palavras: Nome, Pronome, Verbo, Par- 
ticipio, Prepozifam , Adverbio, Conjunfam, Interjesjam. O Nome, C 

Verbo, que fam as principais, íam variaveis ou declináveis As Paro 
tuteias fam indeclináveis. De todas trataremos por lua ordem. 

PARTE I. 
NOMES. 

CAPITULO L 

Dos Nomes em Geral. 

NOME 6 uma palavra, com que fignificamos completamente qual¬ 
quer cotza, ou fua qualidade. V. g. Pedra, e branca, que é X 

qualidade da pedra, íam Nomes, que fignificam íntctramente , c 
completamente, o fer pedra, e o fer branca. 

( l Cotum 

O Nome ou é < Mero Adjetivo 

C Adjetivo P Pronome 
< Participio (i) 

I. SUST A N TIV o é aquele, que figmfica qualquer coiza, ou jua 
qualidade, fem dependencia de outra Onde o dito nome por li fo podç 
tazer com o verbo um fentido perfeito. 

D 4 Exent- 

(i) Do P»n\c\pio falarei depois dos Verbos, para Jo entender me• 
Ihor a fua natureza. 



gramatica' 
Exemplo. Quando digo: Pedro corre: A verdura agrada: os doil 

fuftjmtivos Pedro, e Verdura juntos ao verbo faí.em fentido perfeito. 
SUSTA N TIVO P K O P R IO é aquele, que fignifka fem depen¬ 

dência Uma cõiza , ou pefoa certa: v. g. Oliftpo, Lisboa : Petrut, Pedro. 
SUSTANT1VO COMUM, a que também chamam apelativo, 

é aquele , que (ignifica fem dependehcia tlma coiza, ou pefoá incerta, 
porque fe pode aplicar a muitas femelhantes: v. g. Urbe, cidade: Ho- 
mo, homem. 

. Os Sulhntivos em quanto à fignificafam 

r Patronímicos > r Anchifiades: filho de Anchifes . (i) 
ou fam < Coletivos > v. g. ^ Popuius: povo. 

' Diminutivos > < Puelius: muito menino. 
II. ADJETIVO é aquele, que fignifica a qualidade da coiza 

fignificada pelo nome /tlflantivo, mas fignifica efa qualidade com depen- 

dencia da dita coiza. Onde por fi fo nam pode fazer com o verbo 
um fentido perfeito: mas deve ter claro, ou oculto o fultaniivo de 
quem depende, para fignificar perfeitamente. 

Exemplo Quando digo: O negro fala: o adjetivo negro nam faz 
fentido perfeito, fe nam (e entender o fuftantivo omem, ou Paulo , 

ou outro femelhante, do qual aquele adjetivo exprima a qualidade de 
ter a cor negra. E a razam ultima difto é, porque o adjetivo Negro 

nam (ignirica fomente a negrura, mas um corpo, ou coiza, que tem 

negrura: e por tfo fempre fe refere ao fuftantivo corpo, ou coiza, que 
ocultamente inclue. (*i 

MERO ADJETIVO é aouele, que fomente fignifica com depen¬ 

dência a qualidade da coiza, que exprime o nome /ufiantivo. v. g. Ne¬ 
gro, e Branco. 

PRONOME é aquele, que fignifica com dependência uma cciza como 

ja fignificada por outro nome, que na ordem natural do dijcurfe efiá an¬ 
tes do Pronome. (3) 

Exem- 

(1! Os Patronímicos, ifto é, nomes, que fe tomam dos pais, an- 
tepafados, parentes crc. acabam de 5. maneiras. 

as : Ilias: filha, ou neta de I li a < 
| des: Aeneades: filho, ou decendente de Eneâs. 

em < is : Latois: filho de Latorta . 
| ne : Adraftine: filha de Adrafto. 
L ion: Japetion: fiiho de Japeto. 

Os em des, e ion , fam mafculinos: os outros femininos. Mas efies Pa¬ 
tronímicos aindaque parefam íuflantivos, rigorozamente fam adjetivos. 

.(*) >fie baflapara os principiantes. O mais, que pertence aos Suf- 
tantivos, e Adjetivos, e parecer neeefario para melhor inteligência da 
Concordância, e Regência, Jé dirá no Livro II. da Sintaxe, Cap. 1. da 
Concordância, nota 6. 

(3) Ni fio fo dtfiingier 0 Pronome do Mero Adjetivo : porque 0 Pro- 
nome mollra a exiftencia de uma coiza, como ja fignificada com outro 
nome: e 0 Adjetivo mollra a qualidade da coiza, fem reparar fe efiá, 
0» nam fignij.cada per outro nome do mefmo dijcurfo. 
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Exemplo. Quando digo: Romulo fundou Roma , t o mifmo foi Rii 

dela: aquele mefmo, e dela fam Pronomes, que fe poem em lugar de 
Romuio, e Roma , para evitar tanta repitifam de nomes no mefmo pe¬ 
ríodo : e vale o mefmo que dizer: Romuio fundou Rema, e Romuio foi 

Rei de Roma. 

Primitivo : Ego , Tu, Sui, llle, lpfe, Ijie , 

Hic, Is , ga/í, 6jui. 

Derivado: Meus, Tuus, Suus, Nofier, 

Vejlcr , Kofiras , Ve/lrai, 

Cujus, Cujas. 

Dos Primitivos chama-fe Relativo aquele ,que fe refere ao fufianti- 
vo antecedente, ou que lhe eftá antes, e o traz configò claro, ou oculto. 

Exemplo. Neile falir: Dift a Pedro, o qual 8cc. aquele qual (que 
em Latim fe diz qui é um Relativo, que traz conligo oculto o fuilanti- 
vo Pedro. Podia dizer: Dife a Pedro, o qual Pedro &c. na qual ora- 
fam o Relativo traz conftgo, e repete claramente o fuílantivo ante¬ 
cedente . (O 

Os Adjetivos em quarito à termina/am, tem 
r 1 ) r Felix: feliz, 

ou forma < z > V. g. < Fortis, e Forte: forte. 
C 3 ) i Bónus, Bona, Sonum: bom. 

Os 

(4) O Pronome ou é 

r 

4 
Primitivos 

(4) Também fe dividem os Pronomes do modo feguinte. 
ç Demondrativos: Ego, Tu, Hic, lpfe, Iíte, Il!e, Is. 

Reciproco: Sui. 
Interrogativos: Quis, Cujus, Cujas. 
Relativo: Qui. 

j C Ptftfivos: Meus, Tuus, Suus, Nofter, Vefter. 
I Derivados < Reciproco: Suus. 

c Gentis: Noftras, Veftras. 
Ego, Tu, Sui ordinariamente peem-fe por nomes fufantivos : (« fem- 
pre (upoem , que a mente concebe primeiro ao nome fuflantivo, polo qual 
oles fe poem) os mais polos adjetivos. 

• (5) Rigorozamente falando todos os Pronomes, principalmente Pri¬ 
mitivos, fam Relativos, porque de fua natureza trazem à memória 0 
nome pelo qual fe poem no difeurfo : e algumas vezes fe uza deles como 
de rigorozos Relativos. Contudo entre eles efpecialmtnle fe chama Re¬ 
lativo Qui (o qualjpcrfl/íf nunca fe pode tomar em outro fentido, finam 
de Relativo. 
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Os Adjetivos em quanto à pg>.ificafam, tem muitas cípecies: as 

mais necefarias Iam as ieguintes. 
'— -» '‘Liberalis: liberal. 

Cicerontanus: de Cicero. 
Paternas: do pai. 
Parvulus: mu;to pequeno. 
ullus: algum de muitos. 

v 0 Olifiponeaps: Lisboenfe. 
' 6' uptanus: Portugucz . 

Unus, Duo: um , dois. (6) 
Dotens: quem enfina de prezente. 
Amans: amante. 
Amantior: mais amante. 

K.Amanttjftmus: muito mais amante. 

* faber 

( Primitivos 
I Derivados 
j Pofefívçs 

Diminutivos 
Partitivos 
Pátrios 
Gcntilicios 
Numerais 
Parti cipiais 
Pozitivos 

| Comparativos 'j) 
LSuperlativos v8; . 

As propriedades do Nome tanto Suftantivo , como Adjetivo, 
fam, ter numeros, cazos, genirts. Deles trataremos fuccfivamente. 

C A- 

(6) Os Numerais fam de varias fortes. Ba fia faber que fam 
r Cardiais: Unus, Duo, Tres crc. que fam os principais, 

ou d Ordinaist Pnmus, Seeundus, Tertius: que mo/lram a ordem. 
C Difiribuúvos: SingUli, Bim, Temi: que mofiram a diftribuifam 

em filas, um por um , dois por dois crc. 
(7) O Comparativo forma-fe do primeiro cazo do feo Pozitivo 

acabado em I, acreCentando-lbe a piaba ORi v. g. Amans, amanti, 
ainaiiti-or. 

(8) O Superlativo forma-fe do mefmo cato acrecentando-lhe SS1- 
MUS: v. g. amanti-ffimus. 

Aeham-fe porém Superlativos # que acabam em LL1MUS; como 
Facilis, facilior, facillimus. Outros <m RiMVS: Pulcer, pulcrior, 
pulcerrimus. Outros em llMVs : Citer, citimus O que 0 uzo enpnará. 

ADVIRTA-SE t que [e acham muitos Pozitivos: t. que ram for¬ 
mam Comparativos, nem Superlativos, z Poz.tivoS , quem tem fo Com¬ 
parativo , 0 fo Superlativo. 3. Pozitivos, que tem dois Superlativos. 
4. Pozitivos, que nam tem Comparativos ,e Superlativos regulares, rftas 
Jo pnonimos: como Bonus, Melior, Optimus. q. Comparatives, tu 
também Superlativos, que nam tem Pozitivos femclhantes, ou fo tem 
Pozitivos dezuzados. Mas tudo i/lo aprendc-/e mais facilmente com 0 
uzo. E quando ftr necefario, bafiará ler os cataiogos, que trazem os 
liramatices. 
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CAPITULO II. 

Declinafam dot Suflantivos. 

OS Nomes tem fí terminafoens, que os Gramáticos diftinguei* 
com eftes vocábulos: Nominativo, Vocativo, Genitivo, Dati¬ 

vo, Acuzativo, Ablattvo. Ao Nominativo chamam cazo reto aos 
outros cazos oblíquos. Do Genitivo, que termina e acaba de 'cinco 
maneiras, fizeram os Gramáticos V. Regras oa Dedinafoens, para 
declinar outros nomes femelhantes: as quais diremos abaixo. 

§.,, Nam me canfarei em advertir muitas coizas, que os Gramáticos 
„ dizem aqui, porque cauzam confuzamaos principiantes, e logo efque- 
„ cem.Somente digo,que importa muito ter bem de memória oexem. 
„ pio, que daremos, de cada Declinafam, porque nele fe acha tudo o 
„ que 6 neCefario advertir fobre as varias terminafoens. E para maior 
„ clareza feparei com efta linha (—)o corpo da palavra das fuastermina- 
„ foens.par fe entender melhor a analogia das ditas terminafoens: mas 
„ deve-fe pronunciar como fe nam ouvsfe tal divizam. Ajuntei tam- 
„ bem,imitando a outros modernos,o Vocativo ao Nominativo, pela 
„ grande femelhanfa, que tem. (*) 

„ E como os Latinos dos melores feculos, pelo grande refpeito, 
„ que tinham a língua Grega, que era maen da Latina,nam fo recebe- 
„ ram palavras Gregas alatimzadas, que agora fe reputam por Latinas; 
„ imas também fe valeram delas comas dezinencias e terminafoens Gre- 
„ gas; ifto me obriga a dar juntamente as regras das tais terminafoens. 

DECLINAS AM 1. 

A primeira Declinafam faz o Genitivo fíngular em AE. Os La¬ 
tinos reduzem também a ela trez Dedinafoens Gregas. 

La 

(*) Dtfta forte fe ve logo como do Nominativo, ou Vocativo {que 
feia maior tarte fam femelhantes) fe forme o Genitivo. Do Genitivo fe 
forme o Dativo, e Acuzativo. Do Acuzativo fe forme o Ablativo. E 
também como Ao Ablativo fíngular fe forme no plural o Nominativo , e 
Genitivo: « deftet os outros eazos. 



IO GRAMATICA 

Latina. Grega. Grega. Grega. Vulgar. 

Singular. 
Nominativo 
Vocativo 
Genitivo 
Dativo 
Acuzativo 
Abhtivo 

Mus-a 
Mus-a 
Mus a .1) 
Mus a 
Mus-am 
Mus-a 

JEne-as 
JEne-a 
JEne-a 
JEne-a 
JEne-an 
JEne-a 

Epitom-e l) 
Epitom e 
Fpitom-es 
Epitom-e 
F.pitem-en 
Epitom-e 

Anckis-es 
Anchis-e 
Anihis-a 
Anchis-a 
Anchis-en 
Anchis-e 

a Muza 
ò 
da 
á, ou para 
a 
da, ou pela 

Plural. 
Nominativo 
Vocativo 
Genitivo 
Dativo 
Acuzativo 
Ablativo 

Mus-a 
Mus-a 
Mus-arS(y 
Mus-is (4) 
Mus-as • 
Mus-is 

JEne-a 
JEne-a 
JEne-arum 
JEne-is 
Alne-as 
JEne-is 

Epi tom-a 
Epitom-a 
F.pitom-arú 
Epitom-is 
F.pitom-as 
F.pitom-is 

A nchis-a 
Anchis-a 
Am his-aru 
An chis-is 
Anchis-as 
Anchis-is 

asMuzas 
ò 
das 
às,ou para 
as 
das,ou pe¬ 

las 

DE- 

(l) Os Gregos, pnncipalmente Dorico,, e F.oltos, terminavam • 
Genitivo em AS: como moneras, mulas: , # mefmo ficou no, nomes 
Latinos Paierfamilias, Flliusfamilias (jrc. e em algum outro: airida- 
ejue também fe d,z, Paterfa ilise crc. 

°s pregos d,tos também terminavam o Genitivo em At: e tam¬ 
bém tjto ficou em alguns Latino,, Principalme .te no ver Lo; como (e ve 
em Lucrecio, Virgtho &c. que o Jazem de i. f,tabas, Terrai, Aquai , 
em vez de terr* , aqu*. 

(1) Os Lattnos deram a miúdo a eftes a dezinencia Latina, e 
dizem, Epitorna, Anchiía, /Enea: , entam decl,nam-fe no /insular 
como mula . Onde todas as vezes que os nomes Gregos tem dezmenua 
Latina, declinam-Je como os Latinos, tirando alguma coiza, que em 
Jeo lugar fe dira. 7 

(3) Em alguns Latinos tem lugar no Genitivo plural a figura 
Sincope (que come uma ftlaba no meio) tomo Terrigenum, Ccelico- 
lum, por terrigenarum, ccelicolarum. E também no. Gregos, y£nea- 
dum por Aneadarum. 1 ’ 

... n°mtt Afina, Dea, Diva, Equa, Filia, Liberta, Con- 
liberta, Mula, Nata, Serva, Conferva , Anima, Domina, Famula. 
e algum jemelhante, tem no plural 0 dativo , e ablativo em A BUS: 
.na, alinabus wc. Ma, alguns defles femmmos tem alem difo 0 da- 

d% r‘ir“ em ‘í: Afina* al'nis: Anima, animis: 
Domina, dommis: Equa, equis: Famuia, famulis: Filia, filiis: Nata, 
naus v,. , que 0 ug.o enjmará. * * 



LATINA. u 

DECLINAS AM II. 

A fegunda Declinafam ( t o Genitivo fingular era I. Contém 4 
terminaioens Latinas, e 4 Gregas. 

Sing. 

N 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Piar. 
N.’ 
V 
G 
D 

Ac. 
Ab. 

Gre- 

Latinas. 

Menino. Omem. Senhor. Templo. 

Pu-er Vir Domin-us íempl-um 

Pu-er 

Puer-i < j) 
Puer-o 

A uer-um 

Puer-o 

Vir 

Vir-i 
Vir-f 

Vir-um 

Vir-o 

Domin-t (6 
Dcmin-i 

Domin-o 

Domin-um 

Domin-t 

i empl-um 
i empl-i 

empl-o 

iempl-um 
• empl -0 

Puer-i 

Puer-i 

Puer-orum '7; 
Puer-is 

Puer-os 

Puer-is 

Vir-i 

Vir-i 

Vir -orum 

Vir-is 

Vir-os 
Vir-is 

Domin-s 

Domin-i 
Domin-orum 

Domm-is 

Domin-os. 

Domrn-is 

Vempl-a 

. empi-a 

i tmpi-orum 

cmpl-it 

1empi-a 

1 imtl-is 

($) Alguns nomes em ER nam crectm no genitivos como Magi- 
fter, inagiftri: Faber, fabri crc. O que 0 uno enfinard melhor que as 
regras, que tem muitas excefoens. 

(/>) j. O vocativo defia declinaram i femelbart-e ao nominativo. 
Tirando os nomes em US, que 0 fazem tm E: Dominus, domine. 

2. O nome Deus faz no vocativo fingular Dee, e também Deus. 
3. Os nomes em K/S, fendo proprios ,faz.m 0 vocativo em I: An- 

tonius, Antoni: Pompeius, Pompei: e também Fihus, fili: Genius, 
geni: Meus, mi. Os outros em lUi, nam fendo proprios, fazem o 
vocativo em E: Pius, Pie. E também os Gregos, ou Jejam de epite- 
tos, Dehus, Dcliç; ou de família, Laertius, Laertie. 

V7} 1. A os nomes em ER, IR, VS, UM, admitem os proza- 
dores a figura liniopc no genitivo plural: e dizem, Fabrum, Sextcr- 
tium, Virum, por fabrorum , lcxtertiorum , virorum : t tm outros 
mw.tos. 

2. lambem 0 nome Deus admite fincope no plural. No nomina¬ 
tivo, e vocativo dizem Di, por Dei, ou Dii. No genitivo, Deum, por 

Deorum. No danvt, * abiativo, Dis, por Deis, ou Diis: tuja ulti¬ 
ma fincope í mais frequente not Poetas. 
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U GRAMATICA 

Gregas. 

Os nomes Gregos em ON, OS, EUS, US, quando fe alatini- 
zam, e os dois primeiros mudam ON em UM, OS em US; declinam- 
fe como os Latinos defte modo. 

Jcomo Templum como Dominus 

Sing. 

N. 
V. 
G 
D. 

Ac. 
Ab. 

Plur. 

N. 
V. 
G. 
D 

Ili-um 

lli-um 
Ili-i 

Ili-o 

lli-um 

lh-o 

Del-us 
Del-e 

Del-i 

Del-o 

Del-um 

Del-o 

Orphe-us 

Orphe-e 
Orphe-i 

Orphe 0 

Orphe-um 

Orphe-o 

panth-us 

Panth-u ;8) 
Panth-i 

Panth-o 

Panth-um 

Panth-o 

lli-a • 
lli-a 

lli-orum 

lli-is 

Del-i 

Del-i 
Del-orum 

Del-is 

Orphe-i 

Orphe-i 

Orphe-orum 

Orphe-is 

Panth-i 

Panth-i 

Panth-orum 

Panth-is 

Ac 
Ab. 

lli-a 

lli-is 

Del-os 

Del-is 

Orphe-os 

Orphe-is 

Panth-os 

Panth-is 

Mas os Latinos uzam também dos ditos nomes em ON, OS , 
EUS, com as terminafoens Gregas em alguns cazos, conforme os feos 
vários dialetos, ou modos de pronunciar, a que chamam ou Comum, 

ou Atico: cujos cazos notaremos com a eftrelinha. Mas ifto dos cazos 
Gregos nefta, c na feguinte declinafam, nam é necefario que fe apren¬ 
da ao principio: bafta advertilo ao principiante, e mandar-lho eftudar 
em tempo oportuno. 

Neu- 

3. Os nomes em US, e UM, admitem no genitivo fingular a figu¬ 

ra apocope (que come uma filaba , ou letra nofim) e dizem Caffi ,peculi, 
for Caflii , péculii. 

8) Efíes nomes, a que chamam contraídos ou abreviados, Pan- 
thus por Panthoos, tem fempre 0 vocativo em U: e ni/lo fe diverfificam 

dajua regra Latina Dominus, que faz domine . 



LATINA. *3 

Neutro. Feminino. Mafculino. Maiulino. 

Smg. 
N. 
V 
G 
D 

Ac. 

Ab. 

Piur. 

N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

lli-on * 
lls-on » 
lli-i 
lli-o 
lli-on * 

lli-o 

Comum Atico (9) 

Orfh-eus 
Orphe-u * 
Orf he-os * 
Orphe-o 
Orphe-on * 

-a * 

0 rfhe-o 

Del-os * 
Del-e # 
Del-i 
Del-o 
Dei-on • 

Dele 

Androge-us , 
Andrege-os # 
Androge-o * 
Audroge-o 
Androge-o * 

Androge-o 

lli-a 
lli-a 
lli-on 
Ili-is 
lli-a 
lli-is 

Eftes trez declinam-fe no Plu¬ 
ral como os 3 Gregos alima . 
Mas fazem fempre o genitivo 
em O N, como ilion. ro) E 
como Orpheus fe declina tam¬ 
bém Panthus. 

DECL1NASAM 111. 

A terceira Declinafam faz o genitivo fingular em I S. Contém 
alem de algumas terminafoens fuas próprias, todas as terminafoens das 
outras Declinafoens, tirando UM, e U. 

§.„ Mo fe verá claramente na lifta feguinte, que nam fe deve 
„ aprender de cor, mas fervirá para moftrar aos meninos maisadianta- 
„ dos, a diferenfa que tem no genitivo aquelas terminafoens,que fea* 
„ cham com os numeros à margem. E pafem logo ao Exemplo. 

Nominativo, Genitivo. Exemplo. 

ca: atis ■> c Poema, poemalis 

^ t : is £ afim como < Cubile, cubtlis 

< o : onis (li) ' <■ Sermo, fermoms 
No- 

(g) Também fe declinam, Nem. Androgeo. V. Androgeo. G. 

Androgeonis D. Androgeoni . Ac. Androgeona. Ab. Androgeo. 
Mas entam é da terceira: e Comente pertencem à fegunda, quando nam 

erecem no genitivo, mas podem fazelo em 1. 
(ro) E muitas vez.es confervam nos genitivos plurais » fee omega, 

eu o longo («1 afim, Georgican , por Georgicorum. 
(n) r. Os femininos em Do, Go , fazem INiS: como Dulcedo, 

dnlccdinis: Imago, imaginis. So t feminino Unedo Jaz. unedonis. E 



14 GRAMATICA 
Nominativo, Genitivo. 

i 
r«{ • 
i i ‘ I ol : 
L*/ t 
fan : 

I «i 
< ; 
i y* 

L 

«> .(>») 
dis 
alis 
ehs (13) 
ilts 
olis 
ulis 
anis (14) 
enis (15) 
IMS 

ynis 

$<■« 
ans (17) 

<r .• tris \i 8) 

Exemplo. 
f Halec , balias 

Dav id, Daviiit 
Animal, animalis 
Daniel, Dm,ehs 
Vigil, vigiiis 
Sol, fplis 
Confui, Confulis 

afim como < Tiian, Titanis 
Lien, lienis 
Delphi>1, dclphinis 
Phorcyn, bhorcynis 
Jafon, JaJonis, 
Phaeton , Phaetontis 
Calcar, calcaris 

L Cr ater, trateris 

No- 

ts Gregos proprios de mulheres fanem »am fo ONIS , mas OIS, t VS: ut 
Dido, <\ue fax. Didonis, Didois, Didus: e outros /emelhantes. 

1. lambem tiles nomes mafcuhnos, em Do, e Go: ut Ordo, Car¬ 
do, Margo, Cupido: e aiem di;o, Apollo , Homo, Nemo, Turbo {.por 
vento, ou injlrumento de jogar) fanem 1NIS: ordims vc. Apollinis , ho- 
minis, neminis, turbinis. 

3. Anio, no . r Anienis, e Anionis. 
Nerio, mulher C fanem < Nerinienis. 
Caro, carne > ‘ carnis. 

(lll Lac , tjue í uma contrafam de Ladle, fax. ladtis. 
(13) Mel, Fel dobram 0 L, e fanem mellis, fellis. 
(14) Pan fan Panos. 
(15 Mas eâes dois mafculir.ot Peften, Flamen facerdote (por* 

Sue Flamen por afopro, é neutro): E os em C E N, Cornicen, Ti- 
icen, Tubicen: E todos os neutros em EN, Flumen , Nomen tyc. 

fazem JN1S: ut pedlims, cornicinis, fluminis trc. 
(í6) Ctelipho tem ambas as deninencias; Ctefiphonis, t Cte- 

fiphontis. 
<17; Far p r farris 

Hepar > fanem d hepatis 
Lar, proprio de ornem ' n Lartis 

(18^ 1. Os nomes em Ber fanem BR1S: ut Imber, imbri*. 
a. Os Latinos em Ter, ou adjetivos, como Silvefter; ou fujlantt- 

vos, como Acipitçr, Frater, Mater, Pater, Linter, Venter, Llter 
(odre) fazem f&lS: acipitris, fratris vrc. Os Gregos fazem. EHS, 

tomo n* regra. 
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Nominativo, Genitivo. Exemplo. 
| yr : yris çManyr, martyris 

< or : orif ;rç) | j Color, coloris 
| ur : uris (io) • _ ,1 Fur , Furis 
ras : atis (n) .^a m como4 Vtrstas, veritatis 

cs : is (li) I j Vates, vatis 
is ; is» (ij;J ^.Panis, fanis í 

t 

No- 

3. Iter cheris: porque lúneriségenitivo de hineri 
Juppiter S 'aíem y Juppireris : porque Jovis é notnmativo ,egenit. 

(19 Cor i e jeoi corr.poftos) faz. ORDh: ut cordfs. 
(10) Ebur, Fémur, Jecur, Robur,/««w OR/a: ut eboris v-c. 
'111 1. Os Gregos em As majculinos Jazem ANTib: ut Agragas, 

Agragaptis, adade: Gigas, gigantis: Palias, Pallantis, ornem. 
1. Os Gregos femininos fazem ADIS: ut Arcas, Arcadis: Lamr 

pas, Lampadis: Palias, Palladis, Deoza. 
3. As, libra A r aflis. 

Mas, macho (r ) maris 
hic Vas, fiador vadis 
hoc Vas, vazo ) ’ vafis 

(ui 1. Os nomes Heres, Merces, ?ra:s, Pes, com os compofios 
Bipes, Cornipes, Sonipes wc.faztm F.Dia: ui heredis, mercedis eje, 

1 Os nomes Abies, Àries, Hebes, lnterpres, lndiges ( l>eos tu¬ 
telar) Locuples, Magncs, Maníues,Praepes, Quies, Inquies, Requies, 
Seges, Tapes, Tegcs, Íeres ve. Jazem ET1S; ut abietisorc. 

latplem alguns Gugos em ts fazem FIlS, mas fomente longo: 
ut Ceies , celetis: Cres, cretis: Lebes, lebetis. k os Gregos proprtos de 
o*>ens tem nuas: Chremes, Çhrçmetis, eu Qiremis.: Eutyçhes, Euty- 
chetis, ou Eutychis 

3. os • crppofics do verbo Sedeo, como Defes, Obfes, Frxfes, Refes, 
fazem ID1S: ut delidis vc. 

4 Ales, Ames, Amiftes, Cefpes, Codes, Comes, Dives, Eques, 
Fomes, Gurges, Hofpis, Limes, Mergcs, Miles Palmes, Pedes, Po-, 
pies, Satelles, Stipcs, Superlles, Teimes, Trames, Tudes, Velç$., 
fazem 11 is: ut alitis qrc. 

5. JEs s íxris 
Bes >/atfCT^beflis 
Ceres a «Cereris. 

(13' 1 Cinis, Pulvis,/<JZd« FR1S: ut. cineris, pulveris. 
z. Callis (capacete ) Cenchris, Cufpis, Lapis, fazem IDIS: ut 

calÇdis erc. 
TamLem alguns femininos Gregos: Chlamys , Graphys , Pyxis, 

Tyrannis: que Jazem chlamydis ç/c. Aiqdajye alguns deites, tenham 
dtmafs 0 genitivo Grego, Chlamydos vc. 
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Nominativo, Genitivo. 

ys : yjs ^ 
os 

V. US 

(é‘ 

15 
[_ms 

otts 
tris 
bis 
pis 
tis 
mis 

Exemplo. 
ÇF.rinrys, Erinnyos 

M) I | Dos, dotis 
2-S | | Gmus, generis 

f afim como Trabs, trabis 
Stirps, Jlirpis 

J Puis, puitis 
{.Hiems, hiemis 

No- 

Delphjs, ou Delphin crc.3 , Delphinis 
Salamis, ou Salamin vc. 'pfazemd^ Salaminis 
Simois vc. > l Simoentis 

3. Pollis, ou Pollen, e Sanguis fazem iNis:ut pollinis, fanguinis. 
4. Dis, Charis, Lis, Quiris, Samnis,/45<»j 1T1S: ut Ditis, Cha- 

ritis vc. 

5- ^ÍÍS lfarml gl’** 
Scmis m S lemiflis. 

(*4 1. Fios, Mos, Os a boca, Ros, fazem OMS: ut floris vc. 
2. Bos, bot . í bovjs 

Cullos > fazem ^ cuftodis 
Os, 0 0J0* i oflis. 

3. Heros, Minos , Thos , Tros, e femelbantes Gregos, fazem 
O IS: ut hcrois vc. 

(15) r. Fraus, t Laus fazem AU Dis : ut fraudis vc. 
2. Tripus, e jeos compoftos fazem O DIS: tripodis. 
3. Corpus, Decus, Facinus, Fenus, Frigus, Lepus, Litus, Ne- 

mus, Peétus, Pecus, Penus, Pignus, Stercus, Tergus, fazem ORIS 
breve: ut corporis vc. Os comparativos de terminafam neutra fazem 
ORIS longo: ut Maius, maioris: Minus, minoris vc. 

4. lncus, Palus , Pecus animal, Subfcus , fazem UDIS longo: 
ut incudis: mas pecus breve 

5. Os Gregos proprios de cidades fazem UNTtS: Amathus, Ama- 
thuntis: Opus, Opuptis: Trapezus, Trapezuntis vc. 

6. Ligus, e Tellus fazem UR 13 : ut liguris vc. 
lambem os nomes de uma Jilaba: Jus, Mus, Pus, Rus, Thus: 

ut juris, muris vc. 
Tirando Grus ? r c gruis 

Sus ÍÍ-* \ L 
7. Juventus, Salus, Senetftus, Servitus , Virtus vc. Jazem UTIS 

longo : ut juventutis vc. 
(16) I. Os nomes em BS, e PS, de mais de uma piaba, mu¬ 

dam 0 penu.timo t em i: ut Csclebs', Cálibis: Princeps, pnncipis vc. 
Tirando Àuceps, que faz aucúpis. 

2. Os 
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Nominativo, Genitivo. 
< ns ; tis (17) a 

l " • £ (i8)>aílm como 

l x ; «; (19) if 

I N A. 

Exemplo. 
Mons, montis 
Ars, artts 
Caput, capilis 
Fax, facis 

Exemplo da 3. Declinafam. 

O primeiro ferve para os nomes Mafculinos, e Femininos: o fegundo 
para os Neutros. 

E i La- 

■ -_______ 
1. Cs compo/los de caput, como Anceps, Biccps, Prjeceps, Triceps 

(yc.faz.cm 1TÍS: ut ancipitis yc. 
3. Cinips ■> r ciniphis 

Cyniphs > fazem d cyniphis 
Gryps ■> <■ gryphis 

(27) 1. Iens, participio deJLo,efeos compoftos Abiens, Adiens, 
Periens, Redicns yc. fazem EUNTIS: ut lens, euntis: Abiens, abeun- 
tis crc. Somente Ambicns faz ambientis. 

2. Frons folha, Glans, Juglans, Lens Itndea , Libripens , Ne- 
frens, fazem DIS: ut frondis crc. Mas Frons a tefta, e Lens a lenti¬ 
lha , fazem frontis, e lentis. 

(28) Os compojlos de cor, como Concors, Difcors, Excors, Se- 
cors, Socors, Vecors, fazem DIS como 0 jeo femptez: cordis, con- 
cordis crc. 

(29) 1. Duplex, Index, Judex , Opifex, Simplex , Supplex, 
Vibex ou Vibix crc. mudam c E em 1, e fazem 1CIS: ut dupiicis, in- 
dicis crc. 

2. Harpax; Aquilex, Grex, Lex, Exlex, Remex, Rex; Con- 
jux, Frux; fazem GIS: ut harpagis, aquilegis, çonjugis yc. 

Também alguns patronímicos : Ailobrox , Biturix , Phryx : ut 
Allobrogis yc. 

Também outros de origem Grçga : lapyx, Phalanx , Sphinx , Strix, 
Styx , Syrinx : ut Iapygis, phalangis yc. e algum femelhante. 

3. Njx A f nivis 
Nox | | nodtis 
Onyx fazem ^ onychis, pérola: ou vazo de alabajlro. 
Senex I | fems 
SupelíexJ L fupelleâilis. 

4. Allyanax, Bibrax , e outros Gregos femelhantes , fazem ACT1S: 
ut Aílyanadis yc. 



iS gramatica 

Latinas. 

S:ng 
N. 
V. 
G 
D 

Ac. 
Ab. 

Serm-o: difcurfo. 
Sirm-o (30) 
Sermon-is 
Sermon-i 
Sermon-em 
Sermon-e 

C30 
(3») 

Plur. j 
N. ‘ Sermon-ts 
V.. Sermo.i-es 
G.\sermon-um 
D.' Sermoni-bus 

Ac. Sermon-es 
Ab. Sermom-bifs 

W 

(33) 
(34) 

Temp-us: tempo. 
Ttmp-us , 
Tempor-is 
Tempo-ri 
Temp-us 
Tempor-e 

Tempor-a 
Tempor-a 
Tempor-um 
Tempori-bus 
Tempor-a 
Tempori-bus 

(35) 

Gre- 

Singular. 

Pl,,j30)n J‘tumente perdem 0 S no vocativo: ut 

-Ch"- 

Açuzativo IM, pu IN. 

vis ©vkAIiSíc ’ çBurÍS ’ cCanna£is * Centuffis, Decuffis, Pel- 
efllni ’ Secuns> Slt,S> Tuíiis. Vis, , outros mafeulinos, 
c femininos, fazem 0 acuzativo em IM: ut amuffim, burim c9c. 

Também os nomes propnos de ri,s em IS : Albis . Araris ou 

SyrYis Afa1S rí! -Tjbris’ T'Sris tre. e também Chanbdis, 
‘ fA'b m ’ Chanbdlm m. Mas efíes de nos , , alguns dos 

3Ki£y*fiS.* mm‘6rvr m: “• •Albini 

Acuzativo EM, ç im ou IN. 

Meffis^Navi« AnS? <“paviJ> ÇraJ's» Cutis, Febris, Gummis, Lentis, 

Ss StrifflK TnrriV;r*1ípi,‘ Puppis> Ratis> Reftií, Semehtis, Sen- 
f ^ Sa'-em EM' 1 « aqualem, e aqualim 

Í T,naZZl {aj cucumim> e cucumerem, nam cucumem. 
- d,S *m IS,-principalmente femininos, aue 
nam crecem no genitivo, faziam primeiro 0 acuzattvo em EM, e IM. 

Onde 



Os nomes Gregos, que pertencem a efta declinafam, quando fe 
E 3 ala- 

Onde fegundo eia regra, que t de Scioppio, e de outros Gramáticos, 
muitos nomes da regra acima podem ter dois acuzativos. 

E também alguns Gregos, aindaque crefam no genitivo, tem dois 
acuzativos EM, e IN: ut íris, gen. iridis, acuz. iridera, e irin esc. o» 
EM, e A: ut Aer, acuz.. aerem, e aera: Chlainys, acuz.. chlaraydem, 
e chlamyda esc. 

Ablativo em 1. 

(3a-) Os Jufiantivos mafeulinos, e femininos, qtte fazem 0 acuzati- 
vo em IM, ou IN ; fazem 0 ablativo em l: ut Amuffis, acuz. 
amuflhn, abl. amufli. Genefis, acuz. gene fim , ou genefin , abl. 
gencfi. 

Também osffuftantivos neutros em E, At, AR: ut Cubile , abl. 
cubili: Animal, abl. animali: Calcar, abl. calcari. 

1. Tirando dos primeiros Gaufape, que tem E, e faz no ablativo 
gaufape. E também os proprios de cidades, aindaque neutros, ut Ptx- 
neíte, Reate esc. que fazem abl. Prseneftc esc. 

1. Tirando dos fegundos Sal, que faz fale. E também os proprios de 
omens, como Annibal, abl. Annibale esc. 

3. Tirando dos terceiros Far, Hcpar, Jubar., Nedar: que fazem 
farre, hepate, jubare, ncétare. 

Ablativo E, e /. 

I. Os fufantivos, que fazem 0 acuzativo em EM, e 1M, fazem 0 
abl. em E, e 1: ut Navis, .*£#£. navem, ou navim: ablat. nave, 
ou navi esc. 

I. Tirando Canalis, Strigilis, Veélis, que tendo dois acuzativos, 
tem fomente ablativo em I: canali Orc. . 

a. Tirando Reílis, que tendo dois acuzativos, faz fomente ablati¬ 

vo em E: refte. /' 
3. Tirando os Gregos, que crecem no genitivo, que tendo dois acu¬ 

zativos, EM, e IN; tem fomente 0 abl. em F.: ut íris, gen. iridis, 
a uz. iridem, t7 irin, abl. iride: e também Daphnis, Eris esc. Mas 
os Gregos proprios em TS tem ablativo E, e T: ut Atys, abl. Atye, 
ou Aty: e também C^pys, Cotys esc. 

II. Pelo contrario alguns, que tem fomente 0 acuzativo EM, tem 
dois ablativos, E, e l: ut Amnis, Civis, Ignis, Imber, Supellcx., 
Vigil, Unguis esc. que fazem ímne, t amni esc. E também os Gre¬ 
gos, Acheruns, Carthago, Lacedaemon, Sicyon: que fazem Ache- 

runte 
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alatinizam, declinam-fe como os Latinos. Mas muitas vezes os mea¬ 
mos Latinos fe valem de alguns cazos Gregos. Mas priflcipalmente no 

fin- 

runre, e Acherunti crc. Aos quais fe podem ajuntar, aindaque tenham 
diverjo acuzativo, Anxur, Caput, Mare, Occiput, Rus, Tibur: que 
fazem Anxure, e Anxuri: capite, e capiti crc. e outros, que o uzo 
enfsnará, alguns dos quais aponta Voffio. 

III. E também alguns, que tem fo acuzativo em 1M, tem os dois 
ablativos i E,e 1: ut Baetis rio, acuz. Bastim, abl. B*te, e Baeti: e 
da mtfma forte Araris, Sicoris, Sinapis crc. 

A rdzam ultima difto é a, que traz Sánches, e ja acima tocamos 
com Saoppio: que efles nomes antigamente tinham dois acuzativos: e 
com o tempo perdendo por dezuzo um , ou outro, confervàram /empre os 
dois ablativos: ou pelo contrario, confervando os dois acuzativos, perde¬ 
ram um ablatiyo: ou tinham duas terminafoens no fingular, como Prce- 
fepe, e Prasfepis ,• donde vinham os dois ablativos. De que Je Jegue, 
que nam feria erro dobrar, péla regra da analogia, em,alguns ou o acu- 
zativo, ou o ablativo, como nefle fazem os Poetas; aindaque partja que 
nam fe acham. Seguindo ni/lo o parecer de alguns antigos, e modernos, 
principaimente do Sanches, que adverte muito bem j que antigamente na 
3. Declmafam tanto, os Suflantivos ,■ como Adjetivos tinham 0 ablativo 
cm E , e I, de que á muitos exemplos. O que pode fervir de regra geral 
para evitar mil reflexoens, e criticas tf cuzadas. Veja-fe Voffio Anal. L, 
II. c. 11. e ti. 

Plural. 

(d) Os antigos deram ao nominativo, vocativo, e acuzativo do 
plural de muitos nomes Ju/lantivos, nam fo e terminafam ES ,mas tam¬ 
bém EIS, e IS: e dizem no mefmo cazo Alpes, Alpeis, t Aipis: Cives , 
Cíveis, e civis crc. E 0 mefmo fizeram aos adjetivos -de duas, e de 
uma forma ,. como diremos no capitulo feguinte. E como efias termina- 
foens fe acham ainda nos mais cultos autores do feculo aureo, por ifo 0 
advertimos. 

Os outros arcaifmos, ou antigas terminafoens de outros cazos, que 
vemos em Plauto, Terencio, Lucrecio, e outros; facilmente fe aprendem 
com 0 uzo, e por ifo as omito . 

. (33) »■ O» nomes, que fazem 0 ablativo fingular em 1, fazem 0 
genitivo plural em IUM: ut Securis, abl. fecuri: genit. plur. fccurium . 

1. Também os que fazem 0 -tal ablativo em E, e I: ut Navis, abl. 
nave, e navi: genit. plur. navium . 

Tirando Caput, Occiput, Furfur, Lapis, Pugil, Seges, que nam 
obftante terem dois ablativos, E, 11, fazem 0 genitivo em UM: capi- 
tum crc. r 

3. Tam- 
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Angular do genitivo em O1', e acutativo em A. No plural do genitivo 
em ON, e acuzativo em AS. Os Gramáticos dam muitas regras pa- 

E 4 ra 

3. Também os nomes em ES, e IS , que nam crecem no genitivo fin- 
guiar, aindaque tenham 0 ablat. fsngular em E: ut Clades, gen. cla- 
dis: genit. plur cladium. Menfis, genit. tneníis: genit. plur, menfium. 

Tirando Vates, que fax. vatu 11: e Canis, Juvenis, Panis, Strigi- 
lis, Volucris: que fazem canum vc. Bemque de alguns fe poja admitir 
0 gen. IUM. 

4. Também os que ar abam em AS, principalmente patronímicos , 
como Arpinas, Noftras, Veftras vc. e também outros nam patronimi¬ 
cos, Civitas, Utilitas etc que fazem Arpinntium, civitatium vc. 

5. Também ot que acabam em S com outra tonroante antes, ou fe- 
jam de uma ftlaba , como Ars, Trabs, Gens, Mons vc. ou de mais 
ftlabas, como 'dolefeens v. que fazem artium, adolefeentium vc. 
Tirando Gryps, que faz gryphum . 

6. Também os monofilabos, ou de uma fiiaba , em AS, tomo Mas, 
As (a libra: e fuas partes, Brs, Semis vc. e outros, que fazem ma¬ 
nual , affium vc. Fm IS: ut Dis,Lis vc. que fazem ditiuin vc. Fm X 
com outra confoante antes: ut Arx, Falx , que fazem arciuin , falcium . 
Porque os que tem vogai antes do X, parte faz-m IUM, ut Faux , fau- 
cium: Nix, nivium: Nox, no^ium: parte fazem UM, ut Grex , Lex , 
Rex, Prex: Crux, Dux, Frux, Nux: Vox: que fazem gregum, cru- 
cum, ”ocum vc. 

A efles fe devem ajuntar os monofilabos, Lar, Par: Cor, Cos, 
Dos, Os oris a boca, Os offis 0 ofo, Mus, Sal: que fazem larium: 
cordium, cotium, dotium, orium, oQium: murium, faliuiç. Mas 
em alguns deftes tem lugar a fincope. 

Os outros monofilabos comumente fazem UM: ut Bos, boum, ou 
bubum:^ Fios, florum : Fur, furum: Ren, renum vc. O que 0 uzo 
enfinatá melhor: porque a gnus deles nam fe uzam no genitivo plural. 
E tamlem os monofilabos Gregos em X, Thrax, Lynx, Sphinx cJc. 
fazem UM: Thracum, lyncum, fphingum vc. 

7. Também Caro, Cohors , Fornax , Lintcr , Palus , Quiris, 
Samnis, Venter, Uter odre vc. fazem carnium, cohortium, forna- 
cium vc. 

8. Também os nomes irregulares, que fomente fe uzam no plural, 
ut Manes, Tres vc. que fazem manium, tnum. 

Tirando Cselites, Celeres (a guarda de corpo de Romulo) Lemu- 
res, Opes, Próceres vc. que fazem UM: caelitum, celerum vc. 

9. Tampem os neutros em IA, uzados [0 no plural, llia , Moenia: 
e as feftas dos Romanos: Bacchanalia, Compitalia vc. qu, fazem 
llium, Bacchanalium vc. Mas as feflas tem também 0 genitivo da 
fegunda declinajam: Bacchanaliorum vc. 

Advsr- 
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ra ifto, mas que pedem grandé noticiá do Grego. Parece-me que baf- 
tara aqui apontai os ditos cazos, que vam notados coma eftrelinha na 
figura feguinte. 

Maf- 

Advertkncia Alguns dos nomes atequi citados admitem a fln- 
cope no genitivo plural 0< mais frequentes fam os em F.S, e IS: ut Cla- 
des, claduin por clidium : Quiris, Quiritum per Quiritium. Também 
Os em SS : Infnns, infantum por infantium : Adolefcens, adolefcen- 
tum por adolelcentium. E também outros: ut Apes, apuin por apiuml 
Civitates, civitatum por civitatium crc. o qUe o uzo modrará E muitas 
vezes a Jincope é mais uzada , que o genitivo inteiro , como nefte ultimo , 
e Jemelbantes. 

Mas fobre iflo reflete bem Lancelot com outros j que efte dobrado ge¬ 
nitivo provém , de que antigamcnle tinham duas terminaloens no nomina¬ 
tivo flngular: v. g. Arp natis, e Noftratis, donde !e formou Arpinas , 
e Noftras: e por tfo do onmeiro vem Arpinatium, e por fmeope Arpina- 
tum cTc. Também diziam nomm Saturnale, e Satúrnalium: que fa¬ 
zem no genitivo plural, faturnalium, e faturnaliorum: e outros mais. 

(34) Os [uflantivos acabados em MA tem no dativo plural IS, 
e BUS: ut Poema, Thema, Epigramma esre. dativo plural poema- 
tis , o-i poematibus cri 

Mas iílo tambtm provém, como adverte Priíciano, e Carifio, de 
que antigamente fe declinavam de dois modos: Thematum, themati, 
da z declina dm, a que eonrefpondt 0 dativo thematis: e Thema, the- 
matis.da 3. a que conreíponde 0 dativo thematibus. E alguma •ueç.,Sche- 
vna, fchemse , da 1 detlinafam E daqui veio, que dezuzando-fe uma 
das terminajoens nos outros cazos, ficaram porém ambas no dativo, e 
ablativo plural. 

Bos l < bobus, ou bubus. 
Sus S * ? fuibus, ou fubus. 

(35) 0í lu/lantivis neutros, que fazem $ ablativo flngular fomen¬ 
te em I, ou I, e E juntamente, fazem 0 nominativo plural em IA: 
ut Animal , abi. flng. animali: nominativo piur. animalia. R 0 me [mo 
fe entende do vocanvo, e acuzativo, que nos neutros fempre fam feme- 
lhantes, tanto no flngular, tomo no plural. 

Tiram-fe Caput, Occiput, Rus, que fazem 0 nominativo plural 
em A: capita, occipita, rura. 
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Mafculino. Neutro. Feminino. Mafculino. Feminino. 

Sing- 
N. 
V. 

G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Plur 

N 
V 
c 

D 

Ac 

Mas alem delias terminafoens, uzam também os Latinos em va¬ 
rias ocaziocns de outras terminafoens Gregas, principalmentc nos da¬ 
tivos, e ablativos, e acuzativos do plural: e ifto com tanta varie¬ 
dade, que umas vezes os declinam com acrecimo, e outras fem ele. 
O que fe aprenderá com o uzo, e tempo: pois agora bafta o que 
fica dito para entender os autores Latinos. 

DECL1NASAM IV. 

A quaria Declinafam (36I contém’duas terminafoens, emUS, eU: 
e ambas fazem o genitivo lingular como o nominativo. 

Sen- 

(0> Òs cjue tem OS impuro no genitivo, íi acazo tem acento na 
ultima filara do nominativo, fazem fomente dois acuzativos: como Lais, 
gen. Laidis.í Laidos:ac-ez. Laidem, e Laid : c nam Lain. 

(36) Efia Dtclinajam pare tf Jer uma tontrafám 1 abreviafam da 

Arc-as 
Arc-as 

Arc-adis 
-a dos* 

Arc-adi 

Arc-adem 
-ada * 

Arc-adt 

Poem-a 
Poem-a 

Poem-atis 
-atos, 

Poem-ati 

Poem-a 

Poem-ate 

ts: puro os: impuro 

Poef-is 
poef-is 

Poef-is 
-ios * 
-eos * 

Põef-i 

Poef-im 
-in * 

Poef-i 

Par-is (o) 
Par-is 

-i » 
Pdr-is 

-idis 
-idos * 

Par-i 
-idi 

Par-tm 
-in * 
-idem 
-ida * 

Par-ide 

t>ii-* 
Did-m 

Dtd-onis 
-ois * 
-us * 

Did-oni 

Did-onem 
-0 * 

-um 
-un * 

Did-one 

I, 

Arc-ades 
Arc-ades 
Arc-aium 

-ad*n * 
Arc-adsbus 

Arc-ades 
-adas* 

A rc-adibus 

Poem-ata 
Poem-ata 
Poem-atum 

-atun * 
Poem-atis 

-átibus 
Poem-ata 

Poem-atis 
-atibus 

Eftes trez no plural declinam- 
fe como os outros, proporcio¬ 
nadamente . 



Sentido. Joelho 
Sing. 

N. 
V 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Senf-us 
Senf-us 
Sen/-us 
Senf-ui 

-u d' 
Senf-um 
Senf-u 

(íen-u 
Gen-u 
Gen-u 
Gen-u 

Gen-u 
Gen-u 

39) 

Plur. 
N. 
v. 
G. 
D. 

Senf-us 
Senf-us 
Senf-uum 37' 
SenJ-ibus (38, 

Gen-ua 
Gen-ua 
Çen-uum 
Gtn-ibus (40) 

-ubus 

Ac. 
Ab. 

Senf-us 
Senf-sbus 

uen-ut 
Gen-ib 

-H 
us 
bus 

terceira: porque antigamente o genitivo dela faz.ia Fruítuis , Excrcituis 
tyc. de que veio acontrarín fruéhis, excrcitus. E no dativo Metu tor 
metui: Iinpetu por imperui 

Alem difo muitos nomes de/la 4 deelinafam fe declinavam antiga¬ 
mente também peia fegunda: e nam fo favam Fru&us, fruítus, da 4 . 
mas também Fruâus, frudti, da 1. E daaui veio, que eíles nomes da 4. 
fe acham ainda agora com os genitivos da r. v. g. frufti, tumulti crc. 

(37) íambem efle genitivo plural à imitaíam las precedentes de- 
clina/oens ! admite contrafám e (incope em alguns nomes, e fe diz.: Nu- 
mm, por nuruum: Currum, por curruum vn.oqueo uzo enfinará. 

(38' Acus, Arcus, Artus, Lacus, Partus, Specus, Tribtis ( /* 
tribu, ou família ) fazem 0 dativo, e ablaltvo plural em VBUS : ut 
acubus, artubus vc. Mas Portus faz. portibus, e portubus. 

(39 Os nomes em V nam fe declinam no fmguiar, mas fomente 
no plural. 

(40» Veru/is também no dativo, e ablativo do plural, veri- 
bus, e verubus. Mas Pecu faz. fo pecubus . 

(a O dativo em U, lemelhante ao ablativo, acha fe nos autores 
dos melhores feculos. priocipalmente em Cez.ar, e Virgílio; t também 
em lerendo, Lucrecto, Cictro, Salufho, Livio, e outros. 
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DECL1NASAM V. 

A quinta Dedinafam contém fomente os nomes em ES, qne 
faíéiri comumente o genitivo em EI.'(4I) 

N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Singular. Plural. 

Di-es: dia. 
Di-es 
Di-ei (4z) 
Di-ei 
Di-em 
Di-e 

Di-es 
Di-es 
Di-erum (43) 
Di-ebus 
Di-es 
Di-ebus 

Efcolio . 

„ O que agora fe fegue até o fim defie Capitulo nam fe devot 
,, aprender de cor: mas bafta que os meninos o leiam duas, ou trez 
,, vezes i e o Meftre lho explique vocalniente, e fe valha delia dou- 

„ trina qUando for necefario. 

Declinafam dos Suftantivos Comfoflos. 

Os Suftar.tivos Compoftos, ou fe compoem de dois retos puros; 
OU de retOi e obliquo; ou de reto, e tarticuia. Para os dois primei¬ 
ros a regra geral é, que fomente fe declinam os retos puros, pela de- 

(41) Efta declinafam também é um ramo da terceira: e muitos 
nomes fe declinam tanto pila 3. como pela 5. ut Plebes, plebis: « Ple¬ 
bes , plebei. Quics , quietis: e Quies, quiei. Requies , requietis: 

e Requies requiei vc. , 
(41) Antigamente 0 genitivo da quinta declinafam terminava 

em 4 modos, de que ainda fe acham alguns nos bons autores : comouiei, 
ou Dii, ou Dies, ou Die. £ efta terminafam em E no dativo (que é fem- 
pre femelhante ao genitivo ) era mais uz.ada, que a que agora fe coftuma 
em EI: como adverte Agelio L. 9. C. 14. 

(43) O genitivo, dativo , e ablativo do plural fo fe uzam em Dies, 
Rcs. Em Fácies , Species, Spes, Progenies, também fe acha uzado 0 genitivo 
facicrum , e fpecierum: e ablativo fpeciebus c?c. De outros nomes em 
ES nam fe acham tais canos: mas pela regra da analogia nam ferá. 
erro de Gramatita valtr-fe deles, quando for necefario. 
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dinafam, a que cada reto pertencer: como fe verá nos exemplos fe- 
guintes. (44) 

Sing. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Dois Retos Reto, e Obliquo Obliquo, e 
Reto 

Partícula, e 
Reto 

Ref-publica 
Re/-publica 
Rei-publica 
Rei-publica 
Rem-publicam 
Re-publica 

Mater-familias 
Mater-familias 
Matris-familias 
Matri-familias 
Matrem-familias 
Matre-famílias 

Plebi-fcitum 
Plebi-fcttum 
Plebi-fciti 
Plebi-fcito 
Plebi-fcitum 
Plebi-fcito 

Pro-conful 
Pro-coníul 
Pro-confulis 
Pro-confuli 
Pro-confulem 
Pro-confule 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Ref-publica 
Ref-publica 
Rerum-publicarum 
Rebuf-publicis 
Ref-publicas 
Rebuf-publicis 

Matres-familias 
Matres-familias 
Matrum-familias 
M atribui-famílias 
Matres-familias 
Matribus-familias 

Plebi-fcita 
Plebi-fcita 
Plebi-fcitoru 
Plebi-fcitis 
Plebi-fcita 
Plebi-fcitis 

Pro-confules 
Pro-confules 
Pro-confulum 
Pro-confulibus 
Pro-confules 
Pro-confulibus 

Declinafam dos Su/lantivos Peregrinos, ou Barbaros. 

I 

Chamam os Gramáticos nomes Peregrinos, ou Barbaros a todos 
aqueles, que nam fam Gregos, nem Latinos. Mas como muitos no¬ 
mes de índios, Perfas, e outros povos da Azia; de Egicios, Carta- 
ginezes, e outras partes da África; e também de muitas nafoensde Eu¬ 
ropa , ja fe acham adotados, e declinados por autores Gregos, e Lati¬ 
nos; porifo fomente falarei dos nomes puramente Ebraicos. A' imi- 
tafam dos quais poderemos formar, e declinar muitos nomes moder¬ 
nos, e eílrangeiros. 

Elles nomes Ebraicos ou fe uzam indeclináveis, ou fe alatinizam 
dan- 

(44) Algum rar i/i mo exemplo fe acha de nome compo/lo de dois 
retos puros, e concordados, em que fomente 0 fegundo reto fe declina : v. 
g. Olus-atrum, genitivo oleris-atri, ou também olus-atri: Jus-juran- 
dum, jus-jurandi: Ros-marinum, ros-marini; Leo-pardus, Leo-par- 
di. Mas os dois primeiros ou fam uma Jincope (de que remos exempio em 
manos adjetivos com po/l 01) ou os lugares fam corrutos, como alguns que¬ 
rem . O terceiro nam é nome compo/lo: porque quando é compo/lo, e fe diz. 
Ros-marinus, declinam-fe ambos. O quarto e nome femi-barbare. Ve- 
ja-fe Vojfio, e Lanitlot. 
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iando-lhc a dezinencia, que mais facilmente podem receber. Se a fua 
dezinencia Ebraica é femelhante em tudo, ou em parte à Latina, nam 
tem dificuldade, mas declinam-fe como os Latinos: ou fejam de omens, 
como Nabal, genit Nabalis: Abel, A bílis: Moyjes , Moyfis: ou 
de mulkeres, Abigail, Abigailis: Rebecca, llebecca &c. Mas fe a 
dezinencia difere do Latina, e for de ornem, comumente terminam 
em US: fe for de mulher, em A: aindaque uns, e outros pofam re¬ 
ceber outras terminaloens. (45) 

t 

Nomes de Omens. 

I Indecl. 

Singt 
N. 
V. 
G. 

A dam 
Adam 
Adam 

D.' Adam 
Ac. j Adam 
Ab.| Adam 

por Do¬ 
minas 

A damus 
Adame 
Adami 
Adamo 
Adamum 
Adamo 

Mufa 

Ada 
A da 
Ada 
Adt 
Adam 
Ada 

Indecl. IDominas 

Not 
Noe 
Noe 
Noe 
Noe 
Noe 

Noemus 
Nocme 
Noemi 
Nttmo 
Neemum 
Noe mo 

Indecl. 

Noach 
Noach 
Noach 
Noach 
Noach 
Noach 

Domi¬ 
nas 

Noachus 
Noache 
Noachi 
Noacho 
Noachã 
Noacho 

Nomes de mulheres. 

Indecl. Mufa, Indecl. Mufa. Indecl. Sermo. 

Sini- 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab 

O fan- 

Eflher 

Eflher 
Efther 
Eflher 
Eflher 
Efther 

Efther a 
Eflher a 
Efther a 
Efther a 
Eftheram 
Efthera 

Judith 
Judith 
Judith 
Judith 
Judith 
Judith 

Juditha 
Juditha 
Juditha 
Juditha 
Juditham 
Juditha 

Thamar 
Thamar 
Thamar 
Thamar 
Thamar 
Thamar 

Thamar 
Thamar 
Thamaris 
Thamari 
Thamar 
Thamare 

(45) Alguns declinam Noas, ou Noes, ou Noa, genitivo Noae 
tyc. E também Noeíiu$, genit. Noefii vc. e afim em outros Mas ot, 
<jut querem falar claro, e ferem entendidos, nam ]c apartam das de- 
Zlnenciqs , que comumente fe lhe dam. Muito mais porque á muitos def- 
tts nomes Ebraicos , que fo fe uzam indeclináveis: e 0 declmalos faria 
efcuro 0 difcurfo. Outros porém tonfervando 0 nominativo puramente 
Ebraice, declinam-fe nos cat.es como outres Latinos: e que 0 ttzo ete- 
gnará. 
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O fantifimo nome fefus declina-fe afim. 

Carece de plural: como dire¬ 
mos abaixo no 5. III. dos 
Defetivos. 

Declinafam dos Suftantivos Irregulares, ou Anomalos. 

Chamam os Gramáticos Irregulares, ou Anomalos, aqueles po¬ 
mes, que fe afaftam en alguma coiza das V. Declinafoens acima ditas. 
E os dividem em duas clafes. i. Daqueles, que no /inguiar fam de um 
genero, e no plural de outro genero, dentro da mefma Decltnafam. z. 
Daqueles, que no (inguiar fam de um genero, e de uma Declinajam , e 
no plural de outro genero, e Declinafam. 

Eftes nomes nam comesàram com efta irregularidade: mas o que 
era v. g. mafculino no (inguiar, era também mafculino no plural: e o 
que no (inguiar era da I. declinafam , também no plural era da mefma 
declinafam. Mas como avia mafculino, v. g. Lotus, loa , e neutro lò- 
tum, loci, que fignificavam o mefmo; com o tempo perdeo-feo lingu- 
lar de um, e o plural de outro; e uniram-fe o lingular, e plural, que 
ficaram, e eram diverfos. Da mefma forte, como fe dizia nam lo 
Vas , vajis , da 3. declinafam , mas também Vafum , vafi , da z. que fig- 
nificavam o mefmo; perdendo-fe com o dezuzo um , ou outro nume¬ 
ro, fe unio facilmente o fingular de Vas, vajis, com o plural Vafa va- 
forum. E p mefmo com pouca divcrfidade lucedeo em outros nomes, Sue perderam um, ou outro cazo: ou fe uniram dots cazos de nomes 

iverfos, ou de diverfas declinafoens. 
Nam pertence ao Gramatico examinar quantos nomes fe acham 

de cadauina delias clafes: porque ifoé emprego propriode um Filologo, 
que examina com diligencia tudo o que fe pode achar para iluílrar os 
autores Latinos, e os monumentos, e fragmentos antigos, que ainda 
temos. O Gramatico baila «jue faiba, como naceo a irregularidade, c 
quantas callas dela á, para laber declinar, e concordar os nomes, que 
encontrar. E quando tiver alguma dificuldade, ç nam lhe bailar 0 Ca¬ 
lepino (que quazi fempre o adverte) pode recorrer ao Voflio, e Lan- 
celot, que trazem catalogos, e íillas difuzas, e muito eruditas de todas 
ellas clafes de nomes. Agora fomente apontarei para exemplo algum 
de ambas as ditas clafes: e também dos Defetivos, e Abundantes. 

5. I. 
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Dos nomes, que no fingular , e plural tem diverfo genero, dentro 
da me'ma declinafam . 

I. Mafculinos no fingular: e Neutros no plural. 
Singular 

Avernus, i: lago Averno. 
Dyndimus, i: os cumes do Ida. 
Iartaru>, i: inferno 

Plural 
Averna, orum. 
Dy ndima , orum . 
Fartara , orum. 

11. Majcu.inos no fingular: Majcuimos, e Neutros no plural. 
Plural 

l oci, orum: Loca , orum. 
Joci, orum: Joca , orum . 
Sibtli, orum: Sibila, orum,_ 

Smg 
Lotus, t: lugar. 
Jocus, i: grafi. 
Sibilus , i: alobio. 

111 Fimnmos no fingular: Neutros no plural. 
Sing Plur. 

Arbutus, i: medronheiro. Arbuta , orum. 
Carbajus, f; linho, ou vela de navio. Carba/a, orum. 
Pergamus, i: cidade, ou torres de Troia. pergama , orum . 

IV. Neutros no fu.gu.ar: Majcuimos no plural. 
Sing 

Calam, i: o Ceo. 
Elyfium, Iii: o para zo dos Gentios. 
Argos, gi: Argos cidade: fam varias. 

Plur. 
Cali, orum. 
Elyfii, orum. 
Argt, orum:cidade fo daMorea. 

V. Neutios no {sngular: Majcuimos, e Neutros no plural. 
Sing. 

Frenum, i: freio. 
Ra/lrum, i: ancinho. 

Plur 
Freni, ou Frena, orum. 
Raftri, ou Rafira, orum. 

§. II. 

Dos nomes, que no fingular, e plural tem diverfo genero, t também 
diverja dtclsnajam. 

I. Nomes da i. declina fam no fingular: e da 2. no plural. 
Sing | Plur. 

?• í°!yT’Ja a- i Cldade de Jerufalem orum. I. Hserojo yma , a : > J | t Hierojolyma , orum. 
II. Nomes da 2. dtclsnajam no fingular: e da 1. no plural. 

Smg. 
2. Dehcium, ii: delicia. 
2. kpuium, i: banquete funeral. 
2. bameum , ii: banho. (46) 

Plur. 
1. Delicia, arum. 
I. Epula, arum. 
1. Balnea, arum: ou também 
2. Balnea, orum: neutro. 

III. No- 

(46 Fjles fam uma contrafám de Balineum, balinei: e de Bali— 
nece, arum: ou Balinea, orum. £ no plural femprt fignifitam os ba¬ 
nhos públicos. 
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III. Nomes da Z. declinajam 

fel» contrario. 
Sing. 

Z. Jugerum, ri: geira. 
-ris 

3. vafis: vazo. 

«ff Jingular: t da '3. n» plural. E 

I Plur. 
13- yusiras r">»- 

| Z. Vafa, orum . 

IV. Nome da z. t 4. declinafam em alguns cazos do ftngular ,e plural. 

Sing. Plur. 

N. 
V. 
G. 

Ò. 
I 

Ac 
Ab. 

Domus: caza 
Domus 
Domi (47) 
Domus 
Domo (48) ? 
Domui S 
Domam. 
Domo 
Domu (497 

Domus 
Domus 

; Dome um 
Domuum 

Dom-bus 
Domes 
Domus 
Domibus 

V. Nome, que creee fomente no plural &c. 

Sing. Plur. 

N. 
V 
G. 
D 

Ac. 
Ab. 

Vts. 
Vts 
ris 
Vi 

vim, 

Vi 

a forfa Veres 
Vires 
Vinum 
V ir 1 bus 
Vires 
P'»lSO) 
Vmbus 

s. IIL 

(47) Uz.a-ft de Domi fomente quando figntficamos demora em di¬ 
gam lugar. Nas outras ocaz.oens fempre Domus. 

(4b) Domo dativo acha-fe em Catam, Uracio Vc. 
(49) Domu dblativo temos em Piauto, Pandeta,, e nas antigas 

Injcrtjoeiis crt. 

(50) Vis aestzattvt « de lucrecio, Saiu/lio, Probo, e outros. 



LATINA. 

$. III. 

Dos nomes Defetivos. 

3» 

I. r\ S nomes Defetivos, ou aqueles a que falta alguma coiza 
V-J também fam de varias fortes, i. Alguns tem fomente o fin- 

gular, e falta-!hc o numero plyral; corno os nomes propnos, Anto- 
nto, peJro &c. É fomente em tal, ou qual fentido, e quando ie to¬ 
mam como comuns a muitos, fe uzam no plural, dizeno»T os Antó¬ 
nios, oi Ciceros, os bocratcs &CC. 

i. Também os nomes de idades: v. g. Puerifia, a meninife 
Juventa/, a mocidade &c. L os nomes de varias coizas, que produz 
a terra &c. v. g. A aram, ojro: Argentam, prata: Trit/cum, trigo: 
Oleum, azeite &c. Mas nifto nam acho’ particular dificuldade, por¬ 
que cpmumente fucede o mefmo nas línguas vulgares. E tambem 
ifto tem fuas limitafoens em varias pcazioens, em que fc fazem plu¬ 
rais, tanto no Latim, co-r.o no vulgar. 

II. i, Outros falta-lhe o tingular, e tem fo o plural: como 
alguns nomes de cidades, e povos: v. g Parifii, oram, a cidade de 
Pariz, e tameem os Parizunfes: Phihppi, oram, cidade de Macc- 
donia: Athent, aram, a cidade de Atenas. 

%. E tambem eftes, Arma , oram: Sage , aram: Nuptií, aram : Di~ 
víti*,Grátis fVefres Jkc. que pela maior parte fo fe uzam no plural: emui 
raramente, e to conv certas cautelas, fe acham uzados no tingular. 

III. Acham-fe mais outros Defetivos. Elles ou lhe faltam to¬ 
dos os cazos, e fam indeclináveis: v. g. Kequam, Tot, Que: &ç. E 
tambem os nomes de numeros cardiais.de 4 até 100. Oh tem fomente 
alguns cazos no tingular, e plural: v. g. eíle: Genitivo Vicis: Dat. Vi- 
ci: Acuz. Vicem: Ab. Vtte.: e no plural, Vices, e Vitibas. Ou alguns 
cazos fomente no tingular: v. g. Fas, que é nominativa, vocativo, e 
acuzativo. Ou alguns fo no plural: v g. Incitas, Infidas, acuzativos: 
Ingratiis, abl.tivo Ou tendo no tingular poucos Cazos, no plural fam 
inteiros: v. g Genit. Frtcn-• Dat. F.reci,: Acuz Fm,em: Abiat. Pre¬ 
ce: que no plural fe declina, inteiramente. Ou fendp indeclináveis nct 
Angular, f<; declinam no plural: v. g. Corna, Vera &c. c outros da 4. 
í)ec.inalam. De todas eílas elpecies de nomes traz belilimas Lillas o 
Lanceiot, (51) que podem ajudar muito para compor elegantemente, 
c batia confultalas nas ocazioens neccfanàs. 

§. IV, 

Dos nomes AbuneFanter. 

ACham-fe tambem nomes , que fe chamam Irregulares, nam por 
falta de algum cazo, ou numero, mas por cxcefo: ifto, é, por- 

E que 

■-r—-n---T-rm— 1 

(ji) Depois das Regras das Declinafoens, 
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que abundam de terminafoens no nominativo .ecazos: e por ifo fe cha¬ 
mam Abundantes. Eíles ou tem dobradas terminafoens dentro da mef- 
roa dedinafam, como Epitoma, a, Epitome, es, ambas da i. Ou 
cada terminafam pertence a diferente dedinafam: v. g. Avaritia , a , 
da i. e Avarities, ei, da j. Gaufapa , a, j. Gaufapum, i, i. e Gau- 
fape, io, 3. JEthra, t, i. e J&thcr, eris, 3. E afim em outros. E 
também deftes traz um grande catalogo e lifta o Lancclot no lugar 
citado. Por agora bafta ifto para lembranfa, e regra do principiante. 

CAPITULO III. 

Dedinafam dos Adjetivos. 

Parte I. 

Adjetivos Regulares. 
S. I. 

Adjetivos, que pertencem à 1. e 1. Dedinafam dos Suftantivos; 1 
faz.em 0 genitivo em I , AE , I. 

OS Adjetivos de trez fôrmas, ou terminafoens fervem para expri¬ 
mir os trez generos dos Suftantivos, a faber, Mafculino, Femi¬ 

nino , e Neutro. Os que tem duas, a primeira ferve para o Mafculi¬ 
no , e Feminino, e a fegunda para 0 Neutro. Os que tem uma fo,ferve 
efta para os trez generos. Declinam-fe afim. 

Mafculino. Feminino. Neutro. 
por Dominus, Mufa, Templum. 

Sing. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Bon-us 
Bon-e 
Bon-i 
Bon-o 
Bon-um 
Bon-o 

Bon-a 
Bon-a 
Bon-a 
Bon-a 
Bon-am 
Bon-a 

Bon-um 
Bon-um 
Bon-i 
Bon-o 
Bon-um 
Bon-o 

Bom. 

Tlur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Bon-i 
Bon-i 
Bon-orum 
Bon-is 

Bon-a 
Bon-a 
Bon-arum 
Bon-is 

Bon-a 
Bon-a 
Bon-orum 
Bon-is 

Ac. 
Ab. 

Bon-os 
Bon-is 

Bon-as 
Bon-is 

Bon-a 
Bon-is 

For 
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Por efta forma fe declinam todos os Adjetivos, Participios.e Pro¬ 
nomes, que tem trcz fôrmas no fingular, e o genitivo em I, At, I. 
Mas porque alguns tem fua varialam, e dificuldade, por ifo, e para 
facilitar aos principiantes o aprendelos, porei aqui os principais, que 
fam os leguintes. 

Adjetivos ttn US. 

Smg. 
N. [Ali-us 
V.j carece (i) 
G : Ah-i (z, 
D I Ah-o (3) 

Ac. j Ali-um 
Ab.! aíi-o 

A li-a 

A li-a 
Aii-a 
Alt-am 
Ali-a 

Ali-ud 

Ah-i: 
Ali-o: 
Ah-um 

Ah-o &C. 

Outro. 

ou fomente Alius. 
ou io Ahi. 

V 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Sing. 
N. 
V. 
G 
D. 

Ac. 
Ab. 

Null-us 
carece 
Null-i (4) 
NuU-o 
H ull-um 
Nult-o 

Null-a Null-um 

Null-a 
Nuli-a 
Null-am 
Null-a 

Nulli: 
Nulo: 
Null-um 
Nuil-o &c 

Ull-us 
carece 
UU-I (6) 
VU-. (7) 
Ull-um 
Ull-o 

—— 

Ull-a 

Ull-a 
Ull-a 
Ull-am 
Ull-a 

Ull-um 

Ull-i: 
Ull-o: 
Uh-um 
xM-o &c. 

Nenhum. 

ou fo Nullius. 
ou lo Nulii. 

Algum. 

ou fo Ullius. 
ou lo Ulli. 

F i Sing. 

(1) F/la linha-pofla na r. ou 3. coluna, quer dizer, que fe 

repete ali a palavra, que fe aiha defronte dela na 1 coluna. Onde fe a 

palavra t carece, quer dizer, que carece de vocativo também ali. St a 

palavra l algum cazo Latino, quer dizer, que aquele cazo jerve para to¬ 

dos os generos, em que fe aiha a linha : ou , 0 que vem a /cr 0 mejtnt, que 

fo deve repetir 0 me/tno cazo em todas ai colunas, onde eflá a unha. 

(z) Ejle genitivo e de lucrecio, Varram, Cícero, Vitruvio, Li-, 

vio, e outros. 
Í3) Dativo de Plauto, Vibio Crifpo, Agelio, Apuleio, e outros. 

(4) Genit.de Plauto, Catam ,Teren'cto,Lucrecio, Agelio, e outros. 

(5) Dativo de Cicero , Cezar, Pr opera ò, Saluflio, e outros. 

(6) Genmvo de Plauto, Luirecio, Cornelio Severo (jrc. 

(7) Dativo de Propercio, das Pandetas, e lnjcrifoetts antigas. 
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Sing. 

N- Un-us 
V 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Un-us 
Un-i (8) 
Un-o (9) 
Un-um 
Un-o 

Un-a 
Un-a 
Un-a. 
Un-a 
Un-am 
Un-a 

Un-um 
Un-um 
Un-i: 
Un-o: 
Un-um 
Un-o &c. 

Um. 

ou fo Unius. 
ou fo Uni. 

Stng. 
’ N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab 

Sino. 
' N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Toi-us 
Tol-us 
Tot-ius 
Tot-o (10, 
Tot-um 
Tot-o 

Tot-a 
Tot-a 

Tot-a 
Tot-am 
Tot-a 

Tot-um 
Tot-um 

Tot-o : 
Tot-um 
Tot-o 8cc. 

Todo. 

ou fo Toti. 

Sol-us 
Sol-us 
Sol-ius 
Sol-i 
Sol-um 
Sol-o 

Sol-a 
Sol-a 

Sol-am 
Sol-a 

Sol-um 
Sol-um 

Sol-um 
Sol-o &c. 

So. 

P w™' dcclir.am-fe eftes 6 nomes como Boni, tona, tona 
&c. Mas Ahus, tiullus, e Ul{us nam tem yocativo . (ij) 

AJjt- 

(8 ) Gentttvo de Plauto, Lucreeio, Catullo , , outros. 

n*"™ í‘ n,a‘am ’ Varram > Catullo, Cicert, e outros'. 
/ au,°' Pr°f“rc,0r' c‘**r> Plínio, e outros, 

«nhamar^l. ‘ °‘ 3 /*»>»« , Alter', Neuter, Úter, 
Ê Alii *7Z ° S‘n‘“V0 * ‘ Ía,ivt de ,re'- &»*** S- Alii 
alui as lue Z t, ° Um{° t'rilram nlgumas. Onde fomente ponho 
íoens an,Z T ”7 mí"Í Sr“Ves au,ore,: ' ,ruum as melhores odt- 

ZZund tim Í0±, Y ^ m“\S- “UbrtS adernas. Ad- 
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Sing 

N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Sia 

V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Alt-er 

carece 
Alter-ius 

Alter-o (n) 
Alttr-um 

Alter-o 

Ut-er 

carece 
Utr-ius 

Utr-i 

Utr-um 

Utr-o 

Alter-a Alter-um 

Alter-t 

Alter-am 

Alter-a 

Alter-o : 
Alter-um 

Alter-o Scc. 

Utr-a Utr-um 

Utr-am 

Utr-a 

Utr-um 

Utr-o áec. 

Neutr-a Neutr-um 

Neutr-a Neutri: 

Neutr-am 

Neutr-a 

Neutr-um 

Neutr-o &c. 

Outro T 

ou fo Alteri, 

Qual dos dois. 

Sing. 

N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Neut-er 

carece 
Neutr-i (13) 
Neutr-i 

Neutr-um 

Neutr-o 

Nenhum dos dois. 

ou fo Neutrius. 

No plural também eftes 3 nomes fe declinam por Soai, Bom, 

Bona, c7o. Mas nam tem vocativo. 

ting. 

N. 

V. 

G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

F 3 Plur. 

(11) Dativo de Terencio, Cezar , Columela , Agelio, das an¬ 

tigas Infcrifoens, t de outros. 

(13) Genitivo dt Varram, Valtrit Proko, Au/onio , Carifiu, e outros. 

Compoilos de Alter, e Uter. 

Alteruter 

carece 
Alterutrius 

Alteriusutrius 

Alterutri 

Alterutrum 

Alterumutrum 

Alterutro 

Alterutra... 

Alterutram 
Alteramutrã 

Alterutra 

Alterutrum 

Alterumutru 

Alterutrum 
Alterumutru 

Alterutro. 
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Alterutri 

carece 
Aiterutrorum 

Alterutris 

Altirutros 

Alterutris 

Alterutra 

Alterutrarum 

Alterutras 

Alterutra 

Alterutrorum 

Alwutra 

Uterque 

carece 
Utriufque 
Utrtque 

Utrumque 
Ab. | Utroque 

Plur ' 
N. Utrique 

V. carece 
G. Utrorumqut 
D. Utrifque 

Ac. Utrofque 

Ab. Utrifque 

Utraque Utrumque j 1 

Utramque 

Utraque 

Utrumque 

Utroque 

Utreque 

Utrarumque 

Utraque 

Utrorumque 

Utrafque Utraque 

--— -- 

S. II. 

'Adjetives, que pertencem à 3. Declinafam dos Sujlantives: t fa¬ 

zem 0 genitivo em IS. 

Dt trez fôrmas. 

V. 
G. 
D. 

Ac 
Ab. 

Mafculino Feminino. Neutro 

Ac-er 

Ac-er 
Acr-is 

Acr-is 
Acr-e 

Acr-t 

Coiza forte. 

Acr-is 

Acr-i 

Acr-em 
— 

Acr-e 

Acr-i 1 

Plur. 
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Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Âcr-es 
Acr-es 
A cr-ium 
Acr-ibus 
Acr-es 
A cr-thut 

- 

Acr-ia 
Acr-ia 

— Acr-ia 

De duas formas. 
Mafcul. e Fcmin. Neutro.' 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac 
Ab. 

Brev-is Brev-e 
Brev-is 
Brev-is 

Brev-e 

Brev-i 
Brev-em 

5 Brev-e (14) ? 
i Brev-i > 

Brev-e 

Brev-es 
Brev-es 
Brev-ium 
Brev-ibus 

Brev-ia 
Brev-i a 

Brev-es 
Brev-ibus 

Brev-ia 

Coiza brerc. 

Da mefma forte fe declina o feo Comparativo v. g. 

Mafc. Fem. Neutro . 

Sin 
R 
V 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Brevi-or 
Brevi-or 

Brevi-us 
Brevi-us 

Brevi-orem 
5 Brevi-ore ? 

Brevi-us 

í Brevi-ori > 

Mais breve. 

F4 Plur. 

(14) Acham-fe muitos defles adjetivos, que tem 0 nominativo neu¬ 
tro em E, como Brevis, V Breve, e contudo faiem 0 ablativo fomente 
em I: como Gravis,©” Grave: abl. °ravi: Dulcis, cr Dulce: Fortis, 
©■ Forte: t outros, que 0 uzo enftnaru. 
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Plur. 
N. 
V. 
G. 
D 

Ac. 
Ab. 

tírevior-es 
Brevior-es 
Brevior-um (i6) 
Brevior-ibus 
Brevior-e, 
Brevior-ibus 

Br 
Br 

Br 

tv or-a (i 
tvior-a 

5) 

•vior-a 

SlB[. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

De uma forma, 

Mafc. Fem. Neutro. Maf<yF<*m. Neutro. 

Feli-x 
Feli-x 
Felic-i, 
Felic-i 
Felic-em 
Felic-e 
Felic-i (I7> 

Feli-x 

Plur. 
N. 
V'. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Pelic->es 
Fclic-e, 
Felic-i,í( iS) 
Felic-ibuS 
Fclic-es(iç)) 

Felic-ibus 

Fetir-ia 
Fcli:-ia 

Frlic-ia 

Feia, 

Como 

_ i!*) *f,m o; outros comparativos, porque o ablativo em 

fJÍl rl 7 T‘/ando Plus> /« Plura, < pluria: e íe, 
compofio Complurcs, que faz. complnra, e compluria. 

(16) H A[,m os outros comparativos. Drando o plural de Plus, 
que faz. plurium: e feo compo/lo Complurcs, compluriu n. 

tomfnroJò Yà*djtthu.ÍW ,S' dl Uma firma, quando f, 

z /T/ir::;-’ v Juren,s* Rudis> v°iucf,s &c «« 
;tiaIls &c /-item e em H: Ju- 

temrome J, i/ "M'"■-*»* Juvenis como adjetivos, 

naTeÍ T annaH ' ^ *artilfli &c Z-"""" Annal.s /« a* 

O ui nâílifizefn o ab! ativo em l os nomes de mez.es, Aprilis, 
Quinctius i\.c. e também Scpteinber, Otfober fiíc aindaque íe ponham 
como ujlannvos, porque fernpre tem ft^fècafam de adjetivY 1 ? 

fat7 °. fomente em f os adjetivo,, que aca- 

t» els ^ r< nT/»lerfcenS’„Bidcns* lnf ns- Pa«ns &c.\ 
S”dcs « H°fpC"J’ ! aupcr ’ PlilHePs • p«b« - Senex , 
ítnfido * a U r°’ ÍÍ4S.^, "’m*m JvJlantivamenle , ou naquele 

íuf t \nJZlta7m ab!it,VO abf0lutO- ««MAf Ly<- 
íiínémor fUlZT " "r '• A/a, Mcmor, * 
liumeiuoi Jaum fomente o ablativo em i; e aipim ma is, que a hjam dos 

au- 
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Como Telix fe declinam todos os Adjetivos, e Participios, que 
tem uma fo forma no fmgular.aqual conrefponde aos 3. generos Edo 
nU-fmo modo fe declinam os Pronomes Derivados, Noflras, genitivo 
No/lratts: Veftras, genit. Vt/lratis &c. Mas Vifiras nam tem vocativo, 

Parte II. 

Adjetivos Pronomes. 
§. I. 

Pronomes Primitivos. 

Ego; eu. Primeira pefoa. 

Sittg 
N. 
V. 
G 

D. 

Ac. 
Ab. 

Ego 
carece| 
Mei 

Plur 
N. 
V. 

Nos 
carece 

< No/l rum 
ç \fahi 
2 Mi 

Me 
Me 

0. 

D. 
Ac 
Ab. 

í N õ/l ri 
Nobis 
Nos 
Nobis 

Tu) 

tutores tnfinará . Porém fobre i/lo vejá-fe 0 que dijemos acima no Cap. 
na 3. Declinafam, nota 31 $. III. no fim. 

(18) 1. Àivdaque os que faiem 0 ablativo fingular em I, ou E t 
1 juntamente, faz.em 0 genitivo plural em IUM j contudo e/les, Alipes 
&c Celef, Compos 8tc. Congener, Degener, Dives, Memor, Imme- 
mor, Inops, Puber, Impuber, Pugil, Supplex, Uber, Vetus, Vigili 
0 algum outro, faiem 0 genitivo em UM: alipedum, celerum &c. rios 
compofios do nome Sors, como Conforsj t do verbo Capio, como Muni- 
ceps; e do verbo Facio, como Artifex, Opifex ; rnais funiadamente Je 
da 0 genitivo confortum, municipum, artificum 8ec. 

2. Dos que faiem 0 ablativo em E, alguns tem VM‘. v. g. Con- 
jux, Juvenis, Pauper, Senex, Sofpes, Priníeps ícc. que fazem conju- 
gum , juvenum &C Outros tem IUM: v g. Adolefcens, Bidcns, In- 
fan9, Rudens, Serpens, Torrens Stc. que faiem adolefeentium &c. Ain- 
daque neftes, e em outros participios tenha lugar a fincopt adolefcen- 
tum Sic. 



40 GRAMATICA 

Tu: tu. Segunda pefoa. 

**# 
V. 

G. 

D. 
Ac. 
Ab. 

Sui: Terceira peíoa. 

Singular, e juntamente Plural. 

Tu 
Tu 

Tui 

Tibi 
Te 
Te 

Plur. 
N 
V. 

G. 

D. 
Ac. 
Ab. 

Vos 
Vos 

; Vtjlrum 
Ve/lri 
Vobis 
Vos 
Vobis 

Gen. 
Dat. 
Acuz. 
Abl. 

Sui: de íi: dele, ou dela. 
Sibi: 
Se: 
Se: 

Gen. - 
Dat.- 
Acuz.- 
Abl. -- 

-de íi: deles, ou delas. 

Hic: eíte. 

Stng. 
N 
V. 
G. 
D. 

Ac 

Hic 
carece 
Hujus 

Hec Hoc 
Plur. 

N. 
V. 
G. 

Hi 
carece 
Horum 

Hutc 
Hunc 
Hoc 

Hanc 
1 Hac 

Hoc 
Hoc 

D. 
Ac. 
Ab. 

Hi, 
Hos 
His 

He 

Harum 

Has 

Hec 

Ifie: 

Outros tem ambos: v. g. Parens, parentium , e parentum: Volucris, 
volucrium, e volucrun. O que tudo enfinará o uzo . 

(19) Também a eftes, e outros adjetivos, principalmente dos que- 
tem 0 genitivo plur. em tUM, davam (<* imitafam dos fu/lantivos da 3.) 
alem da tcrminafam ES, 0 nominativo, vocativo, e acuzativo em EIS, 
e IS: e nam (0 diziam Omnes, mas omneis, e omnis: nem (0 Tres , 
mas trcis, e tris CTc. O qual fe acha ainda nos melhores autores do feculo 
aureo, e por ifo 0 advirto. Mas também i/lo fe aprende com e uzo, e li- 
(am dos autores claficos C7V. 



latina. 
lfle: efte , ou efe. 

4* 

Sing. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Ide 
carece 
Iftius 

lft‘ 
Ui um 

lfto 

Ifia 

'/iam 

jjla 

iftui 

I/lud 
lfto 

Plur. 
N. 
V 
G 
D. 

Ac. 
Ab. 

llli 
carece 
Ijlorum 
Ijlis 
l(lot 
Iflis 

IJU 

Iftarum 

l/las 

l/ia 

iftorum 

lfta 

llle: aquele. 

sbS: 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

llle 
llle 
lllius 
nu 
Illum 

'lia 
tila 

•w
-s
 

| 

■H
l 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
r> 

llli 
llli 
lllorum 
PI'' 

nu 
nu 
lllarum 

lha 
llla 
lllorum 

Jllam lllud Ac. lllos lllas llla 

Itlo tila tilo Ab. ilUs — 

Ipfe: efe mefmo. 

Sing. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

ipfe 
Ipfius 

'Pfi 
Ipfum 
ip/o 

lpf* 
ipfa 

lpfam 
lpfa 

Ipfum 
Ipfum 

ipfum 
ipfo 

Plur 
N 
V. 
G 
D 

Ac. 
Ab. 

ltfi 
ipft 
ipforum 
ipfis 
ip/oi 
Ipjis 

ipfa 

‘Pf* 
Ipjarum 

Ipfas 

lpfa 
lpfa 
Ip/orã 

lpja 

Is: efte, ou efe . 

Sing. 

N. 

V. 
G. 

D. 

Ac 

Ab 

Is 

carece 
Ejus 

Ei 

Eum 

Fo 

Ea 

Eam 

Ea 

Id 

Id 

F.t 

Plur. | 

"■ I & 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

(10) 
carece 
lio rum 

{£■{ 
Eos 

c Eis ? 

Et Ea 

Earum 

Eas , 

Eoru 

Ea 

ldem 

(ío) Efte nominativo í de Plauto, Vitruvio, Ciar», e oatres do 

bom feculo 4e Augufto. 
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ldem: o racfmo. 

Sing. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

§. II. 

Pronomes Derivadot. 

sin& 
V. 
G. 

Meus 
Mi (li) 
Mei 

Mea 
Mea 
Mea 

Meum 
Meum 
Mei 

Meo. 
3
<

«
 1
►

' 

Meo 
Meum 
Meo 

Mea 
Meam 
Mea 

Meo 
Meum 
Meo 

Mei 

s Mvi 
< A/f / C * * * * 

Mea 

Mea 

Mea 

Mea 

G 
D. 

Ac 

Meorum 
Meis 
Meos 

Mear um 

Meas 

Meorum 

Mea 
Ab. Meis — — 

Sing. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab 

Tuus 
carece 
Tui 
Tuo 
Tuum 
ruo 

Tua 

Tua 
Tua 
Vuam 
Tua 

tUum 

Tui 
Tuo 
Tuum 
Tuo 

Teo. 

plur. 

ldem 
carece 
Ejufdí 

Eii em 

Eumdé 

Eodem 

Eadem 

Eamdé 

Eadem 

ldem 

ldem 

Eodí 

plur. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab 

lidem 
carece 
Eorumdem 
c Ei/di > 
í I>fdl í 

Eofdem 
c Eifde > 

} liíde Ç 

Eadem 

Earumde 

Eafdem 

Eadem 

Eorumdí 

Eadem 

(aj) Em lugar defie vocalivo, ux.am também os Latinos de Meus 
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Piar. 
N 
V. 
G. 
D 

Ac. 
Ab. 

Sing. 
N 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab 

rui 
carece 
Tuoi um 
Tuis 
Tuos 
íuis 

Suut 
carece 
(,ui 

Suo 

Suum 
Suo 

Sui 
carece 
Suorum 
Suis 
Suos 
Suis 

Sing. | 
N. Vefler 

X' | carece 
G- I Veftri 
P- j Vtftro 

Ac. Vtjirum 
Ab. •• " 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Vtftro 

Veftri 
carece 
Vtflrorum 
Veftris 
Veftros 
Veftris 

Sua 

Vefira 

Vrfira 
Vi fira 
Vtfiram 
vi fira 

Tua 

Tuorut» 

Tua 

Suum 

Sui 
Suo 
Suum 
Suo 

Viftrum 

Veftri 
Vi/iro 
Viftrum 
Vtftro 

Seo, 

Voío: 

si»x- 
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Sing. 

Plur 

1 Sofler 
j Nofter 
! Noftri 
! No/Iro 
• Kofrum 
j Noftro 

Noftra 
Noftra 
Nojtre 
Noftre 
Nefiram 
Noftra 

Noftrum 
Noftrum 
Noftri 
Noftro 
Noftrum 
Noftro 

| Noftri Noftre Noftra 

i Noftri 
’ Noftrorum 
! Sojlris 
| Noftros 
' Noftns 

Noftre 
Noftrarum 

Noftras 

Noftra 
Noftrorum 

Noftra 

Noíi». 

«. IH. 

Pronome Relativo Qui: (o qual) e feos compoftos. 

s‘n: 
V. 
G. 

Qui 
carece. 
Cujus 

D 5 l-u‘ • I 
? QtíOl J 

Quo 
-Ac. 
Ab. 

Qut 

Quam 
Qua 

Que d 

Quod 
3“o 

Plur. 
N. 
V. 
G 

D. 

Ac. 

Ab. 

Qui 
carece 
Quorum 

( Que is ) 

t Quibus ' 
Quos 

r Queis ) 

< > 
í 'Sjjiibus > 

sL«^ 

Quarú 

Quas 

Que 

Quoru 

Que 

Os feos compoftos decljnara-fe como o fimplez, acrecentando no 
fim as partículas, dam, vis, hbet, cum^ue. Mas para evitar trabalho 
aos principiantes, aqui os porei. 

Quidam; um certo. 

Sing. 

N. 
V. 
G 
D. 

Ac. 

Ab. 

Quidam 

carece 
Cujufdam 
Cuidam 

Qutmdam 

Quodam 

■ 4 .. 

Quedam 

Quamdam 

Quedam 

< Quoddam 
i Quiddam 

I 

J Quoddam 
> Quiddam 

Quodam : ou fo Quidam, 

Plur, 



LATINA. 45 

Plur. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Sing. 

N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Quidam 
carece 
Quorumdam 

■ Quifdam ? 

; Quibufdam S 
Quofdam 

; Qui/dam ? 
1 Quibufdam S 

Qutdam 

Quarumdam 

Quafdam 

Qutdam 

Quorumdam 

Quddam 

Quivis: qualquer. 

Quivit 

carece 
Cujufvis 
Cuivis 

Quemvis 

Qutvis 

Plur. 
N. Ghiivis 
V. carece 
G. Quorumvis 

! C Quifvi, ? 
< Quibusvis > 

Ac.1 Quosvis 
Quisvis ? 
Quibusvis S Ab.'| 

Qtuvis 

Quamvis 

Quavis 

< Gjuod-uis 
i Quidvis 

5 Quodvis 
( SUiidvis 

Quovis 

Quávis 

Quarumvis 

Quasvis 

Qtuvis 

Quorum v'u 

Qudvis 

Quilibtt: qualquer. 

Sing. 

N. 

V. 
G 
D 

Ac. 

Ab. 

Quilibtt 

carece 
Cujuslibct 
Cuilibet 

Qucmlibet 

Quolibtt 

Quilibtt 

Quamlibtt 

Qjtalibtt 

Plur. 
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VUr. 
N. 
V 
G 

D. 

Ac 

Ab. 

Quilibèt 
carece 
Qnorumlibet 

S S^Hiihbet ? 
' huibuslibet > 

Sjjioslibet 
S £uis ibet ? 
? jHftibusIibet S 

Gquilibct 

Sjuarumlibet 

Qttíisltbet 

Qutlibit 

Squorumlibct 

Qutlibet 

Quicumque: todo aquele que. 

SÍf 
y. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

Pl»r 
N. 
Vr 

G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Quicumque 
Quicumque 
Cujiffcumjut 
Cuicumque 
SUiemcumque 
SJjqocumque 

Qjeicumquc 
Sju:-umque 
Qjiorumcumque 
Quisctimptt ? 
S}aibnscuque S 
‘^Jloscumqu: 
S^iscumque ? 
Sjuibusciíque > 

õjjucumqne 
Squtiumquc 

Qttamcumque 
Shfacum.jUt 

Qutcu»íque 
Qjitatmquc 
Sluarucuinque 

SLuaseumqHc 

Gjjiodcumque 
ÇluodcumqHt 

&uod'umque 
Quocumqtte 

É/putumquc 
6)utcumque 
Quiriimaimqui 

QuAtnmque 

i. IV, 

Pronome Interrogativo Quis: (quem?) e fios comfojiot. 

*i«g. I 

N,l > Sjti 
V-í Carece 
G.! C*)»i 
_ 5 Cut 

1 ISjpi(n)- 

Sj., 
2j* 

Sj">d 
&j>u 

Ac 

Ab Sj. 
**-• Kr' J ££ 

a_«41 sj<o : ou (o 

J&L 

Ptmr. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Aí. 

Ab. 

Sji 
carece 
gjitruM 

c £j“'‘ i 
{íL- ‘ £ 
? ZjélÍHl S 
8j“> 
Sj"'1 > 

^ Sjvt"i S 

Sjori Sjtrí. 

SjAl L«4 
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Os compoftos declinam-fe como o fimplez: c fomente acrecentam 

certas partículas, que nam mudam a dcdinafam do fimplez. r. Alguns 
compoem fe de dois fiinplezes inteiros z. Outros tem uma partícula 
antes. 3. Outros tem a partícula depois . 4 Outros tem partícula an* 
tes, e depois. Tudo fe veiá nos exemplos feguintes. 

1. Comporto de dois intçiros, 

Sing. 

N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

i. Compofios com partícula antes: on troncada,, como Ali, que 
quer dizer 4‘ius: Ec, que vale Ecce: Ou inteira, como Ne, Nam, 
ii: defte modo , 

Aliquis: algum, 

Mafculino. 

Qutfquls: qualquer que. 

Femin. Neutro. 

Shiiftiuis 
gatqui 
carece 
Cuiuscujus 
Cuicui 
ÇLuernqutm 
Quoquo 

Sjuidquid 

Gquidquid 
Sfuaqua ' Quoquo 

ftur. 

N. 

V. 
G. 
D. 

Aç. 
Ab. 

Gjuiqui 

carece 
Quorumquoru 
3}uihusquit,as 
Squosquos 
£uibusquibus 

Sing. 

N. 

V 

G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

S •Aliquis ( 

( •Alqui S 
S dliquii ? 

1 ^Atiqui \ 
~il ímjnt 

5 •Ahcui ) 

2 sliquoi Ç 
^tliqutm 

•Aliquo 

Atiqua 

.AÍiqUd 

■Aliqua 

■AliqUd 

, ■Aliquod ? 
' Alinuid S 
! Aliquod t 
' .Aliquid 5 

5 Aliquod ? 
2 Aliquid 5 

Aliqus: 
011 fo 
•Aliqui 

Plur. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 
Ab. 

AI iqui 
Aliqui 
Ali quorum 

$ At'OUÍS ? 

I Aliquibu! J 
AliqutS 

J Aliquis 2 
J vAliquibus S 

..Aliqua 
Aliiua 
Aliqssari 

Aliquas 

Al iqua 
Aliqua 

wdliquort 

■Aliqua 

G Ecquis 

(11) Eftt dativo acha-fe nam fo tm Plauto, c outrot coetâneos, mat 
«inda no feculo de Augufío em I.ucrecio, Catul'c, e outros defa, è da ft- 
guinte idade Argentea. E por i/o nam feria grande archaimo uzar dele, 
E 0 mefmo Je entenda do outro dativo femelhante 4o Relativo Qui, 
acima dito. 
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Et quis: por ventura alguém? 

Siig. 

N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

C Etquit 
5 Etqm 

carece 
Ecthjut 
Eicui 

Et, 

Et ;Ud 
Ettfua 

Eejuã 

Ecqita 

Etquod 

Ec ijHid 

5 Ecqmd 
? Etqmi 
S Ec</ut 
i tcqni 

EUr. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Etqui 
carece 
Etquorum 

5 Etquit ? 
5 Eequihii 5 

Echdi 
Etquis ) 

Ecquilmi Ç 

Ecqud 

EcquarZ 

Etquai 

Eeq ud 

Ecqutrn 

Etqua 

, ,, P9r ef\e modo fe declinam os compoftos feguintes, que fem tra¬ 
balho fe podem decimar, e por ifo os pafo . 

Sing. Nom. 5 
a t Ntqui 

N°”- \ ES# 
«*N°” 
Plur. Nom. : Siqui 

Nequi 
Ntqua 

Kumqut 
K ubíqua 
Siqui 

Siqua 
Siqui 

Sequod 
Nequid &C. 
Numquod 
Kumquid &CC. 
Siquid 
Siquid &C. 
Siqua &CC. 

para que nin¬ 
guém, 

por ventura 
alguém. 

fe alguém. 

3. Compoftos com partícula depois. As tais partículas fam nam, 
quam , fiam , que, do modo leguinte. 

Quifnam.- quem ? 

Sing. 
N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Plur. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Quifnam ? 
Quinam S 
carece 
Cujufnam 
Cmnam 

Qutmnam 

Quonam 

Guinam 
carece 
Quorumnam 
Qui/nam / 
Qudufnam > 
Quojnam 
Qiiíjnam 
Quibufnam 

Quinam 

Quamnam 

Quanam 

Quinam 

Quarumnam 

Quodnam 
Quidnam 

5 Quodnam 
c Quidnam 

Quonam: 

Qjtinam 

Quorumnam 

Quinam 

ou fo Quina. 

Poi 
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Por efte modo fe declinam os feguintes. 

‘ ' alguém» 

alguém. 

qualquer, 

4. Compoftos com particula antes, c depois. 

Ecquifnam: quem? 

Sing. Nom. Qui/quam: Qutquam: j 

Swg. Nom. Quifpiam : Sjuapiam; ^ 

«■x.No». IS3C 

N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Plur. 
N. 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Ecquifnam 

carece 
Eccujufnatn 
Eccuinam 

Ecquemnam 

Ecquonam 

Ecquinam 
carece 
Ecquorumnam 
Ecqui'nani £ 
Ecquibuínam » 
Ecquo, nam 
Ecqui nam £ 
/?r uiíurnam > 

Ecquinam 

Ecquamnam 

Ecquanam 

Ecquinam 

Ecquarumnam 

Ecquafnam 

Ecquodnam 
Ecqutdnam 

C F.cquodnam 
? Ecquidnam 
< Ecquanam 
5 Ecquinam 

Ecquanam 

Ecquorumnam 

Ecquanam 

llnujquijque: cadaqual, 

9\ng- 
N. 

V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Unufqttifqut 

carece 
Uniufcujufque 
Uni1 ui juc 

Unumquemque 

Unoquoque 

Unaqutque 

Unamquamque 

Unaquaquc 

Unumquodque 
Unumquidque 

Unumquodque 
Unumquidque 
Unoquoque 

Plur, G 1 
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Plur. 
N 
V. 
G. 

D. 

Ac. 

Ab. 

Vniquique 
careci: 
Unorumquorumque 
Unifqui 'que , 
Unifquibufque 5 

Vnofquofque 
Uníjqui/que 
Unifquibufque S 

Uruqutque 

Unaruquarumque 

Unafquafque 

Unaquique 

XJnoriiquorumque 

Unaqutque 

Parte III. 

Adjetivos Irregulares, ou Anomalos, 

ACham-fe também vários Adjetivos anomalos. i. Alguns fam in¬ 
declináveis: ut Potis, & Pote. i. Outros indeclináveis no fin- 

gular, como Miíle ■ e declináveis no plural, Milha, millium, milli- 
bus &cc. 3. Outros tem fomente algqns cazos 4. Outros tem fomente 
um numero. Mas deftes ja difemos o que baila, tratando dos Suílanti- 
vos anomalos, e nam merecem maior reflexam. Baila faber que os á, 
para os diflinguir nas ocazioens, que ocorrem . 

Somente falarei dos Adjetivos, que exprimem numeros. D cUnus, 
una, unum, ja acima dife, que fe declina por Bonus, Bona, Bonum, 
Agora tratarei de Duo, Ambo, e Ires, que tem fo o plural, e fe de¬ 
clinam alim. 

Duo; dois. 

Mafc; Femin. Neutro. 

Plur. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Duo 
Duo 
Duorum 
Duobus 

5 l 
2 Duos a 

Duobus 

Dut 
Duí 

Duarum 
Duabus 

Duas 

Duabus 

Duo 
Duo 
Duorum 
Duebus 

Duo 

Duobus 
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Ambo: ambos. 

5* 

Piar. 
N. 
V. 
G. 
D. 

Ac. 

Ab. 

Plur. 
N. 
V 
G. 
D. 

Ac. 
Ab. 

' Os outros nomes de Quatro quatuor, ate Cem centum , fam in¬ 
declináveis . Mas quando fam Ordinais, v. g. Primas, prima , primam: 

Secundas, fecunda , fecundam: Tertius , tertia , tertium &c. entam de- 
dinam-fe em ambos os numeros por Bónus. E também quando fam 
Diftributivos, v. g. Singuli, íinguU, ftngula: Bini, bina, bina &c. 
Mas eftes pela maior parte fo fe uzam no plural. 

Tres: trez. 

Mafc eFem. Neutro. 

Ambo 
Ambo 
Amborum 
Ambobus 
Ambo ? 
Ambos a 
Ambobus 

Ambt 
Amba 
Ambarum 
Ambalus 

Ambas 

Ambabus 

Ambo 
Ambo 
Amborum 
Ambobus 

Ambo 

Ambobus 

CAPITULO IV. 

• Ccr.eros dos Nomes . 

A Sim como as coizas deíle Mundo vizivcl fam de trez fbrtes e gene- 
ros, Macho, v. g. Ontem, Boi, Cavalo; Femea.v. g. Mulher, 

Vaca, F.goa; e coizas, que nam fam macho, nem femea , a que pode¬ 
mos chamar coizas Neutras, v. g. Templo, Mar, PaO: Atim também 
os nomes, com que os Latinos as fignificam, fam de trez generosios 
que fignificam Macho, chamam fe Mafculinos,e fe declaram com o 
pronome Hic: os que fignificam Femea, chamam-fe Femininos, e fe 
declaram com o pronome Hac: os que fignificam coizas Neutras, cha¬ 
mam-fe Seulros, e fe declaram Com o pronome Hoc: cujos pronomes 
neftas ocazioens fe chamam Artigos. 

$. „ Para explicar as qualidades dcfles trez generos de Suftanti- 
G 3 ,, vos, 
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„ vos, inventaram os Latinos (*' os nomes Adjetivos de trez formai 
„ ou terminafoeris. De modo aue quindoo nome, Suftantivo Mafcu* 
„ lino fe ajunta ao Adjetivo de trez formas, pede riecefariamente a 
„ terminafam Mafculina í o Feminino pede a termiriafam Feminina: e 
„ o Neutro pede á Neutra Mas fe o Adjetivo tem fo duas fôrmas, a 
„ primeira ajunta fe aos nomes Mafculinos, e Femininos: e a fegunda 
,, aos Neutros. E fe o Adjetivo tem fo umâ fòtma, efta ferve para os 
,, trez generos: como ja inlinuamos rto capitulo antecedente. 

,, A cadaum deites trez generos de Suftantivós deram fuas parti- 
„ culdres terminafoens: quero dizer, o genero Mafculino compreende 
,, os fulhntivos de certas teririinafoens: o Feminino' os de outras fer- 
n minafoenstc o Neutro também de outras Mas algumas términafoens 
„ nam fei por que efqupafam particular pertencem a dois generos , e 
„ tem muitos nomes Mafculinos, e muitos Femininos, ou também 
„ Neutros 

„ Mas quando os nomes de uma terminafam certamente Mafculi- 
„ na fe acham Femininos; ou de alguma terminafam certamente Fe- 
„ mifliita fe acham Mafculinos j oU de alguma terminafam certamente 
„ Neutra fe acham Mafculinos,ou Femininos, ou pelo contrario; nam 
„ é porque as tais terminafoens deixem de fer Malculinas, ou Fcmi- 
„ ninas, ou Neutras, como dizem as Regras; mas é porque nefa oca- 
„ ziam os ditos nomes fe tomam fomente pelo lignificado, que fe Cx- 
„ prime comum fuftantivo comum ou geral, (a) de terminafam ou Maf> 
„ culina, ou Feminina, ou Neutra i e afim todos ôs que fe contém 
,, debaixo daquele nome geral, podem feguir o venero do dito nome 
„ geral . Da mefma forte, como alguns nomes de teridinafain Neutra 
,, fe uzàram ao principio para lignifícar coizas neutras} aindaque 
» depois fe aplicafem por figura ou de Gramattca, otl de Retórica, 
„ para iignificar algumas coizas pertencentes aos machos, ou femeas 
„ (tirando quando fam nomes próprias de macho, ou femea) fempre 
„ ficaram Neutros : como mofiraret nas regras da Sigmficafam , que fam 
„ excefocns das regras da Trrmwafam . 

Partf Primfíra. 
REGRAS DA TERM1NASAM. 

í. I. 

Sam do Genero Mafculino 

I. r\ S nomes acabados em O: como Uomo, nii: Titio, nis. 
VJ §. Tirando Caro, feminino. II. Os 

(*) Imitando nijlo aos Gregos, que foram os primeiros inventoris 
dos nomes de genero neutro. Porque todas aS outras línguas antigas, t 
modernas fo tem o mafculino, e feminino: tirando a ludefca , e em 
parte a Olandeta. 

(tsi F.fíes nomes Gerais ou compreendem fo uma efpecie de coiiat, 
v. g. Ornem , Boi, Cavalo, e Je chamam Efpecificos: ou compreendem 
iivtrfas efperies, como Animal, e/t chamam Genéricos. £ de fies alguns 
fam mais gerais, t gtntricôs, que outros. 
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II. Os nomes em DO, e GO, de duas filabas: ut Carie, init: Lr 
ge,oais. A que fe deve ajuntar fomente Harpago. Porque os outros 
de 3 filabas Iam Femininos: como direi no numero II. dos Femininos. 

§. Tirando Grando, que é mafculino, e feminino, ou incerto. 
III. Os nomes em AN, EN, IN, ON. da 3. Declinafam: ut 

Paan, nis: Peílen, nis: Delphin, nis: Canon, nis. (1) 
§. Tirando Fiamen afopro, (a) Flumen, Lumen , Glulten, 

Inguen, Vnguen, neutros. 
§. Tirando Aidon, Alcyon, Icon ,Sindon, femininos. 

IV. Os nomes em ER: ut Ager, i: Câncer, i, ou is. 
§. Tirando Laver, Mulier, femininos pela fignificafam. 
§§. Tirando onze Neutros, que direi abaixo no num. VI. dos 

Neutros. 
V. Os nomes em IR: ut Vir, i: levir, i. 
VI. Os nomes em OR: ut Amor, is: Decor, is. 

§. Tirando Arbor ou Arbos, feminino. 
§. Tirando Ador, Cor, JF.quor, Marmor, neutros. 

Vlt. I. Os nomes em AS da 1. Declinafam: ut Aderias, t: Tiaras,a. 
2. Os nomes em AS da 3. Declinafam, que fazem ~o genitivo 

em adis, aris, afl-.s, antis: ut Vas, vadis : Mas , aris: As, ajfts, 
com as fuas partes, e compoftos: (3) Adamas, antis. 

G 4 VIII. 

(1) Os nomes Gregos em ON, da 1. Vecl. como fe alatinizam em 
VM, por i/o pertencem ao genero neutro, onde fe trata deles. 

(2) Fiamen, facerdote dos Ídolos, é mafculino pela fignificafam. 
(3) As partes de As affis fam as Jeguintes. As confidera-ft co¬ 

mo um todo (a que lambem chamam Pondo ,e Libra) que Jt divide em 11 
parles, ou onfas , defie modo. 

As, fam onfas.12. 
Deunx. xi. 
Decunx i IO> 
Dextans >. 
Dodrans.  9. 
Bes. 8. 
Septunx. 7. 
Semiffis. 6. 
Quincunx. 5. 
Triens. 4- 
Quadrans. 3. 
Sextans. , 
Sefcunx. »• — 

Os eomptftos de As fam e/les. Centuffis moeda de 100 ares ou 100 
moedas de dez reis. (tomando dinheiro por dinheiro, porque nam ti¬ 
nham valor intrinfeco) Decuffis de IO afes. Oélufíis de 8 afes. Todos 
e/les fam mafculinos, porque em todos fe Jubentende 0 fu/lanttvo geral 
Nummus, mafculino por termmafam. 
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VIII. i. Alguns nomes em ES: ut Pis,dis: Cefpeti eis, Coclís, 
Eques, Pomes, Gurges, Limes, Pa.mes, Paries j Poples , Stipes, i'«r- 
mes, Trames: e Antes, mm. 

1. Os nomes Gregos em ES, com t longo: ou da i Declinafam, 
Ut Aromatites, a: Cometes, * : ou da 3. Decl Ut Acinaces, is: tebes, 
tis. Porque os que tem e breve fam neutros: ut Cacoethes, Hippo- 
manes Scc. 

§§. Os outros em ES fam femininos, como direi no num V.dos 
Femininos. 

VIIII. 1. Os nomes Latinos em N1S: ut ignis, is: Partis, is. 
2. Alguns nomes em IS, v. g. cftes: Aqualts, Axis, Caulis ou 

Colis, Caffts, is, rede, (4} Cench-is, chris, lerpente, ç) Collis, Cof- 
fts, Cucumis ou Cueumer, Enfis, Fafcis, Follis, Fuftis, Glts , Menfis, 
Mugtlis, Orbis, Pileis, Poliis, Ptfiis, Sanguis, Sentis, Torris, Vt- 
ílis , 1'ermts, Unguis, Vomis. 

§§. Os outros cm IS fam Femininos, como direi no num. VI. 
dos Femininos. 

X. Os nomes em OS: ut Mos, Fios, Ros. 
§. Tirando Arbos, Cos, Dos, femininos. 
§. Tirando Chãos, Os, oris (boca) Os, ojjls (ofol neutros. 

XI. 1. Os nomes Latinos em US da i. e 4. Declinafam: -ut An- 
nus, i: Fruãus, us. 

§. Tirando Peiagus, Virtis, Sexus, i: (6) neutros. 
2. Alguns Gregos cm US da 2. Declinafam (que vem dos Grc* 

gos em OS) ut Coiojfus , Hyacinthtes, Paradiftts, Tomus &c. Mas 
a maior parte fam femininos, como eram na lingua Grega, e direi 
abaixo no nym VII. dos Femininos. 

3. Os nomes em US da 3. Declinafam, que faiem o genitivo 
em oàis\ ut Apus, odis: Çhytraput, Polypus, Iripus. 

§. Tirando Lagopus, odis, ou erva, ou ave, feminino. 
XII. 1. Os nomes de duas filabas em AX: ut Abax, Myflaxt tis, 

§. Tirando Fornax , feminino. 
2. Os de duas filabas em EX: ut Apex,Caudex ou Codex: e tam¬ 

bém Grex, gis. 
§. Tirando Alex, Carex, Thomex ou Thomix , Vibex ou Vi- 

bix, femininos. 
3. Alguns de duas filabas em IX: v. g. eíles: Bombyx, bixo da fe¬ 

da, (7) Caltx ou Calyx, Coccyx, Fornix, Hirpix ou Urpix, Oryx, 
Phcenix , Spadix. 

§§. Os outros de duas filabas em IX fam femininos, como di¬ 
rei no num. VI11I. dos Femininos. 

XIII. 

(4) Mas Caílis, caffidis, 0 elmo, oU capacete, é feminino. 

(5) Mas Cenchris Ccnchridis, 0 francelho pafaro, é feminino. 

(6) Sexus, i, ou Secus, i, peio Jexo, fendo da i. declinafam, b 

neutro: mas fendo da 4. Sexus, us, querem alguns, que feja mafculino. 

(7) Mas Bombyx pelajeda, é incerto, mafculino, ou feminino. 
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XIII. Os nomes irregulares, que tem fo o plural em I,de qualquer 

fignificafam que fejam: ut Hi Cancelli, orum : Parifsi, orum: Philip- 
pi, orum crc. 

§§. Mas eftcs de cidades, como os dois últimos, fam mafculi- 
nos, porque fignificam propriamente os povos das tais partes; 
e fo por figura fignificam os lugares, em que eles moram. 

§. II. 
Srtm do Genero Feminino 

1, S nomes em Á, c E, da i. Declinafam: ut Ara,*-. Femina', 

§. Tirando Adria , mar de Veneza , Cometa , Planeia : que fam 
mafculinos pela fignificafam: e os Epicenos em A. (8) 

§. Tirando Pafcha, a, ou Palcha, tis, a quem fempre fazem 
neutro, fubeiuendendo Feflum 

IÍ. Os nomes em DO,e GO.de mais de duas filabas: ut Dnlcedo, 

inis: hnago, Inis. . 
III. Os nomes em IO . derivados ou de nomes, ut Talto, nis (que 

vem de lalis) Leãio, ms i que vem de eílus)on de verbos, ut Concio, 
nis (que vem de Cio, is) Ctnatio, nis{ que vem de Cano, as) 

§. Tirando os nomes de numeros: Unio,nis(a unidade,ou pé¬ 
rola) Dutrtoo, Termo cjrc. e também Pugio, Vtfpertilio, que 
fam mafculinos pela fignificafam. 

IV. Os nomes em AS da 3. Dedinalam: ut JEftas, atis, Lam- 

fas > 4 ‘ Tinn(jo 'vas, tafis (o vazo) neutro: Artocreas, Eryfspelat , 

e algum Grego mais. 
V. Os homes em ES, ou da 3. Declinafam, ut Merges, stis.- on 

da 5. ut Fales, ti. 
$. Tirando JFs, tris, neutro. 
§$. Tirando os Mafculinos acima ditos no num. VIII, dos Maj- 

VI. 1. Os nomes cm IS:ut Cajfss, idis, o elmo: TuJJjs, is. 
§§. Tirando aqueles mafculinos em IS, que difcmos no num. 

VIII1. dos Maítulints. • 
1. Os Gregos em NIS, e YS: ut Corenis, Tyranms, Chlamys,dis. 
VII. 1. Alguns nomes em US da i. c 4 Declinafam, v. g eíics: 

fíumus, i: Vannus, i: e também , Acus, ms, a agulha, ou palha: (9) 
Domus, i, ou us : Ficas, i, ou us, a figueira: (ro) idus, uum: Ma¬ 
nas, tis: Porticus, us: 6)uinquatrus, us: Trtíus, us. 

(8) Defles Epicenos faiarei abaixo 04 nota zo. dos Epicenos. 
(9) Mas Acus, i, peixe agulha , é ntafeulino: t Acus , cris, 

palha , t neutro. . , . 
(10) Mas FicUS.i, ou US, pelo figo, e incerto, mafculmo, ou 

feminino, F. Ficus, i, por cerra ulcera de figura de figo , que crece em 
todas as panes, que tem capelos; í mafculmo: feguindo ao Jeo nome 

geral Morbus. 
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i. Os Gregos em US da z. Declinafam ' que em Grego fazem OS) 

ou fejam de arvores, ut Byffus, Cofias , Hyffopus, Sardas wc. ou de 
pedras preciozas, ut Cbryfoprafus, Cryftallus, Sappbirus vc. ou de ou¬ 
tras coizas, Ut Abyffus, Antidotus, Diphthongus, tremas, Pharus: C 
OS compoítos de odos, ut Exodas, Metbodus, Ptnodus, Synodus &c.(n) 

§§. Tirando poucos, que acima dife no num XI. das Majeul. 
3; Os rtomes em US da 3. Declinafam, que fazem o genitivo ent 

audis, adis, uris, untis: Ut Eraus, audis: Laus, audss : Pa,d', udis: 
Incus , udis. J aventas, utis: Salas, uris. Hy Iras,untis: Opus , untis vc. 

VIII. Os nómes, que acabam em S com outra confoante antes: ut 
Niems, Frons, dis, folha; Frons, ris, tefta; Stirps, gerafam. (12.) 

§. Tirando Chalybs, Dens ,e feos compoftos: (13) Fons, Mons, 
Pons, Gryphs, Hydrops, Merops, Seps (certo lagarto muito 
venenozo) todos mafculinos: mas alguns pela íigmficafam. 

VIIIÍ. Os nomes, que acabam em X: ou de u na filaba, ut Fax , Fex , 
Pix ,Vox, Crux: ou de duas, ut Phalanx, Lodix : ou de trez, ut Simi- 
lax ( ou Smilax ) Supellex , ifpendix . 

§§. Tirando, que fam mafculinos, os em AX, e EX, de duas 
íãlabas: e também alguns era IX,que acima puzemos nonuin. 
XII. dos Mafculinos 4 

X. Os nomes irregulares, que tem fo plural em ditongo de AE: ut 
Ht Tenebrá, aram: Athent ,arum e7C. 

$§. Mas muitos deites fam fomente femininos por lignificafam / 

§. III. 

Sam do Cinero Neutro 

I. S nomes acabados em A da 3. Declinafam : ut Epigramm*, 
V/ sis: Poema , tis. 
II. Os nomes em E da 3. Declinafam: ut Cubile, is! Monile, is. 
III. Os nomes em Y : ut Sory, yos. 

IV. Os 

(11) A razam porque alguns defies nomes fam mafculinos, t ou■» 
trot femininos, í porque fe referem pela fignificafam a diver/os nomes 
gerais, v.g. Biblus , ou Papyrus feminino refere-fe a Arbor, ou Herba 
femininos: Sapphirus feminino, porque fe refere ao feminino Getr.ma: e 
Smaragdus mafculino, porque fe refere a Lápis, ou Lapillus, mafculi¬ 
nos. Outros de joias fam mafculinos, ou femininos, porque umas vezes 
fe referem a Gemma, outras a Lapis. E podem-fe referir fomente a Lá¬ 
pis, que é incerto, mafculino, ou feminino. E 0 mefmo fe dirá de ou¬ 
tros , que fe ccfiumam referir a diverfos nomes gerais. Mas difto falaremos 
abaixo no fim dos Incertos. 

(11) Mas Stirps peia raiz, ou tronco da arvore, i incerto, mafe. 
ou femin. 

(ijl v. g. Bidens, Tridens &c. quando fe fubentende Ligo: mas 
quando irn Bidens fe jubentende Ovis, a ovelha , entam i feminino . 
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IV. Os nomes em C, L,T :ut Halec, ris: Animal, is: Caput: u. 
§ Tirando Mugil, Prtful, Sol, mafculinos por fignificafain . 

V. Os nomes em AR: ut Bacchar, is: Calcar, is 
§. Tirando Salar (a truta) mafculino por íignifkafam, por¬ 

que feemende pifeis. 
VI. Alguns nomes em ER, v.g.elks: Cadaver, Iter (14) Spinther, 

Vbcr, Vtr, Verter, fe os nòmesde legumes, e ervas: Cicer, Lafer, Pi- 
per , Si/er, e Suber. Mas Isiber pelo tumof , ou tubara da terra , é neu¬ 
tro: por umá arvore, feminino: pelo feo fruto, mafctllino. 

§§. Os outros em ER faiti mafculinos, como fica dito no num. IV. 
dos Mafculinos. 

VII. Os nomes em UM, de qualquer fignificado quefejam:ut Au- 
rum , i: Pòmum , i. 

§. Tirando os nomes proprios de omens, ou mulheres, que fe- 
gue cadaum o feo fexo. 

VIII. Os nomes em UR : Ut Ebur, oris: Murmur, is. 
$. Tirando Fur, Furfur, Vulsur, mafculinos. 

VIIII. Os nomes em US da 3. Decliríafam:ut AcussctriSja palha: 
Munus tris. 

§. Tirando Lepus, e Mus, mafculinos. 
S$. Tirando dez femininos, que acima dife no num. VII, dos 

Femininos. 
X. Os nomes indeclináveis de qualquer terminafam que fejam: ut 

Manna, Mtlle, (15) Pondo, Fas', Nefas, h.pos &C. 
E todas as palavras tomadas como indeclináveis, e fem reparar na 

fua fignificafam : v.g. o infinito S'ire euum: as Letras A, B, C &c. (tiS) 
XI. Os nomes irregulares de qualquer fignificafam, que tem fomen¬ 

te O plural em A: ut Hac Arma , orum : Cajlra , llia, ha tira &c. 

Nomes Comuns de dois. 

Chamam os Gramáticos Comum de dois aquele nome, que debai¬ 
xo de uma fo terminafam compreende macho, e femea, v. g. Bos. Eftes 
fam de duas cfpecies 

Alguns, a que chamam rigorozamente comuns de dois, fam aque¬ 
les, que quando lignificam macho , necefariamente tem o artigo mafcu¬ 
lino, v.g. Hic Bos: e quando lignificam femea, tem o artigo feminino, 

Hat 

(14! P.fie declina-fe de dois modos: Iter, iteris , que fe acha em 
tucrecio, Varram, tíigino, e outros: e Itiner, itineris, que lem»s em 
Plauto, l.ucrecio, Varram vc. Mas 0 primeiro reto Iter, e os oblíquos 
itinens Vc.fam mais uzados. 

(15) No i lurai dtiltna-;e Millia, ium vc. 
(16) Toda: eftas palavras Jam neutras pela figura Enalnge: por¬ 

que em 'adauma le fubentende 0 nome Negotium , ou outro [emelhante 
neutro: v g Hoc mgotiun , quod elt Maniu: quod eft Scire: quod eft 
A vc. somo tnjsnarsmos na Sintaxe^. 
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Htc Bos. Donde Te ve, que ifto nam é um genero diverfo do mafculirlo, 
e feminino : masé um nome ,que pertence aos dois generos ditos; mas 
fomente quando tem artigos, ou adjetivos diferentes. 

Defta caita fam Adolefcens, Affinis, Antiftes, e outros: (17) os 
quais 

(17) Para facilidade dos principiantes porei aqui alguns Comuns 
de dois, como traz. Vojfto, e Lancelot. 

Adolefcens : mofo , ou mofa . 
Affinis : parente arc. 

: prelado 
: artífice 

Antiftes 
Artifex 
Auétor 
Augur 
Aufpex 
Bos 
Canis 
Civis 
Comes 
Conjux 
Cuílos 
Dux 
Felis 
Heres 
Hoftis 
Index 

autor 
agoireiro 
agoireiro 
boi 

: cam 
cidadatn 
companheiro 
marido 
guarda 
que guia 
gato 
erdeiro 
inimigo 
moftrador 

Infans 
Interpres 
Judex 
Juvenis 
Miles 
Municeps 
Nemó 
Obfes 
Princeps 
Parens 
Patruelis 
Sacerdos 
Satelles 
Sus 
Teílis 
Vates 
Vindex 

: menino , ou menina, 
interpetre crc. 
juiz. 

: mofo 
: foldado 
: cidadam 
: nenhum 

os refens 
príncipe 
pai 
primo 
facerdote 
archeiro 
porco 
tejlemunha 
profeta 
vingador e7c. 

Mas todos efles rigorozamente fam adjetivos de uma forma, ent que ft 
entende fempre um fuflantivo geral. Nos de Omens entende-fe 0 (uftanti- 
vo Vir, ou Mulier Crc. a quem fe refere 0 artigo. Nos de Brutos 0 fuflan¬ 
tivo Mas , ou Femina . Que fam os que temos na mente , quando lhe da¬ 
mos 0 artigo, ou genero. £ [emente os tais adjetivos e/lam naorafam como 
fuftantivos. 

§. Quando digo, que um Adjetivo eflá na orafam como Suf- 
tantive, nam quero dizer, que uni Adjetivo pofa fer Suflantivo , 0 que 
é impofivel: como também nenhum Suflantivo pode convtrter-fe em Adje¬ 
tivo: porque ifto repugna à natureza de ambos. O que digo é, que pode 
efiar na orafam ftm Suflantivo exprefo,e concordar-fe com outro Adjetivo, 
como fe fofe Suflantivo. v.g. Quando digo; Quinétilis eft calidus= Julho 
é quente: parece que concordo 0 Adjetivo fomente com Quinétilis ; mas na 
realidade concordo-o com 0 Suflantivo Menfis , que necefariamente fe 
fubc ■ende ao Adjetivo Quinétilis, e quero dizer: Meníis Quinétilis eft 
calidus. O que claramente fe conhece fer afim, porque refletindo no que 
quero dizer com a palavra Quinétilis, logo conhefo, que quero dizer, 0 
mex de Julho. Logo na minha mente tenho 0 nome exprefo, e fo nas pa¬ 
lavras oculto 0 Suflantivo. E do uzo comum de exprimir fomente 0 Adje¬ 
tivo, nace 0 erro de tomar 0 Adjetivo por Suflantivo .Os Gramáticos, que 
dizem 0 contrario, nam advertem , que a figura Elipfi nam pode de fruir 
as partes necefarias para a orafam; mas fomente pode ocultar algumas. 
Mas ifto fe provará largamente na Sintaxe. 
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quais bafta ler algumas vezes, para os conhecer nas occazioens precizas.’ 
E ja acima difemos, que em todos os Adjetivos de duas fòrinas, a i. 6 
comua para o mafculino, e feminino: e nos de uma fôrma, eíla é co¬ 
mua para os trez generos, mafculino, feminino, e neutro. 

Nomes Epicenos. 

A outra efpecie de comum de dois chama-fe Epiceno: e fam aque¬ 
les , que nam fo debaixo de uma terminafam íignificam macho, e fc- 
mea, como os Comuns; mas tem ifto de mais, que o fazem debaixo 
de ura fo artigo, ou o artigo feja mafculino, ou feminino, v. g H/c 
Elephas, o elefante,fignifica macho,e femea, aindaque tenha fomente 
o artigo hic mafculino. Hic, ou Hec limax, o caracol, ou tenha fo¬ 
mente o artigo mafculino hic, ou fomente o feminino htc, fempre fi- 
gnifica macho, e femea. Mas ifto nam cauza embarafo, porque o 
mefmo íucede nas linguas vulgares: e dizemos com artigo mafculino, 
* Elefante, o Tigre, o Golfinho, aindaque figmfiquemos macho, ou fe¬ 
mea : e também dizemos com artigo feminino, a Aguia, a Cobra, a 
Pe/cada , bemque feja macho, ou femea. (18) 

Efles nomes ordinariamente tem ogenero da fua terminafam.(19) 
Contudo alguns fe excetuam , e fam de trez fortes. 1. Mafculinos .ain¬ 
daque a terminafam nam feja mafeulinâ. z Femininos, aindaque a ter¬ 
minafam nam feja feminina. 3. E Incertos, que debaixo de um, ou 
outro artigo, fempre fignificam macho, e juntamente femça(zo>. Mas 

nam 

(18) Parece verifimel, que 0 Epiceno naceo de nam chegarem a 
difiinguir os diverfos fexos de animais. Porque alguns tendo objervado 
fomente 0 macho, outros Jomente a femea das ditas efpecies, deram-lhe 
fomente 0 genero mafculino, ou feminino: cu porque nam chegaram a 10- 
nhecer qual era macho, qual femea, deram-lhe 0 genero mafculino como 
mais nobre. Mas com 0 tempo por abuzo continuaram a fignificarambas os 
fexos debaixo daquele tal genero, que ao principio lhe tinham dado: ou 
também 0 fizeram debaixo de qualquer dos generos, como fe ve em alguns 
nomes de animais, que fam Incertos. E 0 mefmo fe dirá das Plantas, e 
outras coizas inanimadas, as quais os Antigos tomaram por metafora ou 
como Mafculinas, ou Femininas, ou Neutras , e algumas vezes como 
Incertas . 

^19) v.g. Sam mafculinos efles Epiienos, Attagen, is,pafaro; Came- 
lus,i,camelo; Elephas, antis, elefante crc. porque efias terminafoens fam 
regularmente mafculinas. Sam femininos, Anas, atis, adem-, Aquila,ac, 
aguia crc. porque efias terminaioens fam regularmente femininas, 

(10J Para exemplo dos Epicenos excetuados daremos efies, 

1. Epicenos Mafculinos, 
aindaque a terminafam feja Feminina, 

* »•*< 
Au ri- 
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Ham 6 necefario demorar aos meninos com eftas excefoens , que fe 
aprendem com o uzo: baila lembrar-lho algumas vezes. 

Komes Incertot, 

Chamam-fe Incertos aqueles nomes, que nos melhores autores 
fe acham ou mafculinos, e femininos; ou mafculinos, e n.utros;ou 
femininos,e neutros; confervandq fempre a mefma lignificafam: de tal 
forte que nam fe pode certamente determinar, a que genero perten¬ 
cem. Eitcs nomes fara de varias terminafoens. 

Mafcu- 

Auriga : e outros tm ga. 
Advena : t outros em vena. 
Indígena ; e outros tm gena. 
Homicida : t outros em cida. 
Aflecla ‘ ' \ 
Conviva 
Herma 
Mammona 
Cometa 
Planeta. 

E outros em A da I. Declinafam, principalmente os que vem io ver- 

ios crc. 

i. Epicenos Femininos, 
aindaque a terminafam feja Mafculina. 

Htc Aedon 
Alcyon, ou Mcedo 
Lagopus esre. 

3. Epicenos Incertos. 
Hic, ou Htc Dama 

Limax 
Palumhes 
Turtur esrc, 

E outros de animais, que abaixo direi entre os Incertos 

(a) Tam' em parece verifimel, ttue, fora das tfpecits de animais , 
nenhum nome foi incerto na fua primeira origem, mas teve um genero 

fomente Porém com 0 tempo per sue 0 confederaram ou verdadeiramente, 

tu m-.tafori amente fugeito a outro nome gerai de diferente genero; deram- 

lhe também 0 genero do tal nome geral. Mas como agora nam Jabemos 

qua 1 eram os duos nomes gerais, por ifo confederamos os tais nomes fe• 

monte tomo incertos. 
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Mafculinos, ou Femininos , 

I. Em A : ut Dama, Taipa. 
II. Em O : ut Arrhabo, Bubo, Grando, Margo. 
III. ' Fm ER : ut Accipiter, Linter. 
IV. Em ES : ut Ales , D:es, Palumbes ou Palumbis, Torques ou 

Torquis, Vtprts ou Vepris. 
V. Em IS : ut Amnis, Anguis, Callis, Canalis, Cinis , Clu- 

nh, Corbis, Criais, Tinis, Funis, Lapis, Pulvis, 
Retis, Scrobis ou Scrobs , Volucris, (li) 

VI Etn UR: ut Turtur. 
VII. Em US Latinos: ut Alvus, Carbafus, (zz) Colus, Cro- 

cus, Fafelus ou Pbafelus, Ficus, O figo, (*) Fi- 
mus, Groffus, Grus, Pampinus , Penus, i, ou us, 
Rubus, Specus . 

Em US Gregos que no Grego fazem OS) tem grande 
variedade. Pela maior parte feguem o genero do 
feo nome geral, como ja difemos tratando dos 
mafculinos, e femininos. E efta regra é a mais fe- 
gura. Mas alguns fe chamam Incertos: ut Atomus, 
Balanus, Barbilus, Lotus &c. 

VIIL Em S com outra confoante antes dela: ut Adeps, Fórceps, 
Rudens, Serpens, Stirps, a raiz, ou tronco da ar¬ 
vore. (Z3) 

VIIII. Em X : ut Limax, Calx, calcanhar, ou fim de alguma 
coiza: (Z4) Córtex, Forfex, Grex , Imbrex, O- 
bex, Pumex, Silex, Rumex: Bombyx, feda, (a) 
Larix , Lynx, Or.yx , Perdix , Saniix ou Sandyx, 
Sardonyx, Varix; Lux, Tradux. 

Maftso- 

(zU Alguns, que fe dam por incertos, fam Adjetivos: ut An- 
nalis, Natalis, em que fe entende liber, e dies: Bipennis entende-fe fe- 
curis. Outros, ut Scobs, Semis, Sentis, Sotularis, Vomis wc. namfam 
incertos, mas tem um genero Jomente, Também Cenchris nam í incerto: 
porque Cenchris, is, ferpente, é feminino: e Cenchris, idis, pafaro , í 
mafculino. O mefmo digo de Caffis, e de outros mais. 

(zz) No plural comumente t neutro Carbafa , orum . 
(*) Ficus, i, cu , us, pelo figo, fer feminino, admitem os melho¬ 

res Gramáticos. Mas que também nefte Jtntido feja mafculino, lemot 
no Poeta Lucilio, t em Nonio: dois autores refpeitaveis pelos feculos, 
em que efcreveram. 

(Z3) Mas a Stirps, pela gerafam, coftumam dar fe t feminino, 
tomo ja difemos . 

(14) Mas a Calx, pela cal, coftumam dar 0 feminino. 
(a) Mas Bombyx pelo bixo, é mafculino, porque fe Mentindo 

Vcrmis mafculino. ' \ 
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Mafculinos, ou Neutros, 

I. 
II. 

Em AU : 
Em AR : 
Em ER : 
Em UR : 
Em US ; 

ut 
ut 
ut 
ut 
Ut 

Sal: mas quando c neutro, nam tçm plural. 
Jubar. 
Papaver, 
Guitur. 
Vulgus. 

Femininos, ou Neutros, 

I. Em ES : ut Panates. 
II. Em EX: ut Atriplex. 

Acha-le mais algum incerto de Aves, Plantas &c. mas vai in¬ 
cluído nas regras da Terminafam, e também fe regula pelas d: Signi- 
ficafam, e por ifc. participa dos doisgeneros, como abaixo diremos. 
E defta cafta lam muitos dos incertos acima ditos. E alguns bafia refe- 
rilos a um fo nome incerto.v.g. as Aves Bubo , Accipner, lurtur, Pa- 
lumbex, Perdix, Grus, fe referem a Ales, ou Volucrjs. As Pedras Chry- 
fohthus , Tepazius, Putnex, Silex , Onyx, Sardonyx &c. fe referem a 
Lapis: e afim os outros. * Advirto , que aos principiantes baila man¬ 
dar-lhe ler algumas vezes efta lida de inctrtos, fem que feja nccefario 
ao principio aprendelos de memória. 

Ifto é o que baila advertir fobre os Incertos. Examinar porém, 
quando fe uza mais do Mafculinq, ou do Feminino &c. nam pertence 
ao Gramático, ao qual baila laber, que efcreve corto, uzando de qual¬ 
quer deles: pertence fim ao Latino, que dezeja imitar aos melhores 
autores: o que fe aprende com a continua lifam, porque nem menos 
os Giamaticos concordam era tudo, 

P a »• 

(’ Daqui fe conhece, que nenhum nome proprio ou de cidade, ou 
de coizas femelhames, que efiá debaixo dt dois nomes gerais, um mafeu- 
lino ^e outro feminino crc é incerto: porque quando tem adjetivo maf- 
tulino , efle concorda certamente com o fuflantivo mafculino: e quando tem 
adjetivo feminino, concorda certamente com o lufiantivo feminino: e 
nunca com o nome treprio. De que vem, que nenhum dejies fe pode cha-, 
mar incerto, fenam por abuzo: alias todos os dejia cafla 'criam incer¬ 
tos. £ afim fo ficqm incertos os apelativos, que nam tem tfias qualida¬ 
des. A raiam difio fe dará tpa Sintaxe cap. z. nota 6. 
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Parte Segunda. 

REGRAS DA SIGNIFICASAM. 

D As Regras da Terminafam, que ategora demos, fe excetuam 
muitos nomes pela fua Significaramque ou é de Macho, e coi¬ 

zas, que a ele corçi efpecialidade pertencem; ou de Femea , e coizas, 
que do mefmo modo pertencem a ela: e por ifo participam do genero, 
que fignificam. De maneira que quando algum nome tem um genero 
qiverfo da fua terminafam, ilo ordinariamente provém porque entam 
fe toma pelo que fignifica: e como efte fignificado <e exprime ordina¬ 
riamente com um nome comum, c geral (ou Generico.ou Efpecifico) 
que é ou Mafculino, ou Feminino, ou Neutro; todos os que fe con¬ 
tém debaixo daquele nome geral, podem participar do mefmo genero 
do feo nome geral, como abaixo moftrarei. A ifto chamamos Regrai 
da Signtficajqm, qqç fam as feguintes. 

S. 1. 

Sam do Genero Mafculino 

I. n S nomes proprios de Omem, de qualquer terminafam que fejam; 
V-J JEneas, Anchtfes, Dinacium. (15) 

E de coizas, que fe reprezentam em figura de Ornem: as quais 
fe dividem em varias clafcs: ou Anjos, ut Gabriel, Michael: ou De¬ 
mónios, ut Lutifer, Satanas: ou falfos Deozes, ut fuptnter, Mars , 
M.immonas ou Mammona: (16) ou Ventos, ut Aufler , Boroas , 
Eurus &c. 

§5. A razam geral difto é r. Porque os de Omens fignifi- 
cam macho, e todos òs machos fam Mafcuhnos. E a refpeito das ou¬ 
tras clafes, como os Poetas, pintores, efeultores, e incizores as repre¬ 
zentam em figura de omem; ficam debaixo do nome geral Homo, ou 

H Vir, 

(25) O nome Mancipium fempre é neutro por terminafam , ou fig- 
nifique 0 eferavo, ou a ejerava: porque nam é nome proprio de omem, 
ou mulher: mas propriamente fignifica 0 domínio, que tomos em alguma 
coiza: e daqui por figura fe aplicou aos omens, que efiam inteiramentt 
no.nofo dominio, come os eferavos. Onde fomente fignifica a condifam , e 
qualidade deftas pefoas: e por ifo fica na regra da terminafam . Da mefrna 
forte Scortum fignifica a pele, e Proftibulum um lugar-, e fo por metá¬ 
fora fe aplicaram ds Meretrizes., Mas fempre fam nomes gerais defias tais 

clafes de pefoas, e nam proprios.. 
(aó) Ainda quando fe. toma Juppiter pelo Ar, Mars pela Guer¬ 

ra, Vulcanus pelo Fogo, Kymen pelos efponfais, cantos, e certa mem¬ 
brana nas donzelas;; Baçchus pelo Vinho erc, fempre fam maículinos 
porque é uma figura Retórica, a que chamam Metoiúmia, que tom» 
aqui a cauza pelo efeito. 
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vir, que Cara Mafeulinos por figmficado, c por terminaram. 2. Por¬ 
que cadauraa deltas clafes fe compreende ta!nbem debaixo do feo no¬ 
me efpecifico Mafculmo. Os Anjos debaixo do nome mafculino Ange- 
hts: os Demomos d-.baixo do nome mafculino Demon: os Deozes de¬ 
baixo do nome mafculino Deus: os ventos debaixo do nome mafculino 
Vniius. L como cites nomes gerais necefariainente fe fubenrendem em 
todos os leos particu.ares; por ifo lhe comunicam muitas vezes o feo 
gcncro. (17) 

II. Os nomes proprios de Rios, como Semana, F.uphrates, Tieris 
A-c. ordinariamente fim mafeulinos. 1. Pela razam geral de fe reP re¬ 
bentarem em figura de omem , que emborca um vazo de agoa. 2. Por¬ 
que também fe compreendem debaixo do feo nome efpecifico Ftu- 
vius, rnalculmo por terminafam . 

5- 7í”ndo aiSuns em A: Ut Allula , Allia , Druentia , Matro- 

, ” -r?,, a °“t,ros eIn ut 1 t,ht• que fe acham femininos, 
neutros. T d° Llavtr> 3“dtr, Kar, e algum mais, quefe acham 

Mas como achamos Duria, Garumna, Mofella vc. nam fo femi- 

oua°ndomos nomí^ nRfculLnos; daqui claramente conhecemos, que 
quando os nomes de Rios fam malculinos, é porque leguem o luttan- 
tivo geral mafcul.no Tr.vtus; quando femininos, é porque feguem o 
fuílant.vo geral feminino Fluvia: (*, quando neutros, é porque fe- 

a"t,VOgeraI neUtr° E a razam ultima é, porque 

fe po<ta ,L -*—= • ■>■*"» - 
III. Os 

oeralVcllJuVoZ ?JZ“’ 1ut »o, apartamos da nrminafam, 0 nome 
geral oculto (ou efiectfao, ou genento) éo aue regula 0 «entro. Porque 

n??n”i > Id/L Mamm0na:ye mt P^guntnim, que coiza é elte Ma- 
™n?,'.nlHada'‘ T’ qu,e,.e um Deos da gentilidade. Logo na minha 
?u naJ?eZ‘& 1 ,H‘C Deus Mammona. £ declare 0 Deus, 

e lue "tlmenee concordo 0 Hic.O me (mo proporciona¬ 
da me >ue fucede nas outras efpecies mafiulinas . tf? 

L iv ^L7ZZ±lr fem'n'm Sifinna Hift. 
” íu m» m °PPlduU3 tumulo in excelfo loco, propter mare par- 
” dm^Tmnf«ê^dflUa-flUVÍaS’Ín,tra Vefuvium Jllocatum’SL 

n. fi ,” pT„LMar(,llus CaP‘ 3- ^ indiferetis generibus 
. ÂuvitJ r,goro^",ente, e na pua origem . Fluvius, 
áquí■iíonamoltT,rem ^ J‘ intende e fuflantivo humor, í 
cZ Ji.tho podf aindTfa W Um Í* concordado 
Tdêíos JaclaZ' Trlar crou,roaJ<ttiv°•*•*»» 
um\ du e ei * refcrir.fi a Amnis, 
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III. Os nomes proprios de Montes, ou porque fe representam em 
figura de ornem, ou porque fe contém debaixo do fco nome geral 
mafculino Mons, 1'ani mafeulinos E aindaque algumas vezes parefa 
que feguem a terminafam, v. g. o[ja, e Octa, que também fe acham 
femininos; contudo nefa ocaziam leguem o nome generico feminino, 
r g. Terra, ou outro femeihante: por cuja raiam lé acham femini¬ 
nos, como ja difemos dos de Rios. 

IV’ Os nomes Apelativos de empregos, que fomente convém ao 
Ornem: ut Rex , Conful, Senasor, letrarcha ou Terrarehes, Dy na fies, 
Patriarcha &c. (18' Porque fe entende o mafculino rir. 

V. Os nomes proprios de brutos nvchos: ut hucephalus, o cavalo 
de Alexandre: incitatus, o cavalo de Cahgula &c. Ou nomes de efpc- 
cies de Brutos machos: ut Aries, .Equus, Leo &c. 

VI. Aos nomes Epsctnos (que debaixo de uma fo terrair.afam, e ar¬ 
tigo, fignificam macho,e femea • fignificando fomente macho, deve-fe, 
para os diilinguir, acrecentar um nome geral mafculino: e fignificando 
fomente femea, acrecentar um nome geral feminino v. g. Hic Ele- 
fbas mas, para o macho: Hic Elephas fcmma, para a femea. lUc '/pi¬ 
fes mas, para o rapozo: Hsc Vul/es fcmma, para a rapoza. (zp) 

§. II. 

Sam do Cenero Feminino 

I. /"AS nomes proprios de Mulher, de qualquer terrainafam que fejam: 
V7 ut Dido, Glycerium, Myfis, Thass. 

E as coizas.quefe reprezentam em figura de mulher: ou fejam 
Deozas (30) ut Palias, Minerva, l enus ôcc. ou Artes liberais, ut 
Grammatica, Rhetorica &C. 0'J Ciências, ut Pbslojophia , Tbeologia &C. 
ou coizas materiais: v. g. a Terra: ou fuas partes maiores, Europa, 
Azia, Ajrua, America: ou menores, Regiam, (31) Província, Cida¬ 
de, (ai) ilha. 

Hz §§. A 

(z8) Aindaque alguns de fies pela ttrminafam fejam ma fi ulmos; 

contudo femprt a regra é geral para todos os defta cíafe, e poupa mui¬ 

tas obfervafoens . 

(19) Como fez. Columeila, que dife Pavo mafeulus, Pavo femina; 
t Planto, Elephantus gravida, id efi femina: Leo femina vc. 

(30) Aindaque fe tome Palias pela Guerra, Minerva pelo Engenho , 

Venus pela Beleza , Ceres pelo Pam crc. lempre fam femininos, porque ft 

toma a cauta pelo efeito , por Metonimia . 
(31) PontUS, i, propriamente fignifica 0 mar, e í mafculino por 

terminafam. Efptcialmente fignifica 0 mar Etsxino, Ponrus Euxinus. 
E daqui por figura fe aplicou a certas regioens , e províncias, que efiam 

(to pt do Ponto Euxino: e por ifo efias tais regioens algumas vez.es fe 

acham mafeulinas. 
(31) Quando os nomes proprios de cidades fe acham mafeulinos, 

V. g. Agragas, antis, Girgenti em Sitiha ; Taras, antis, Tdraiio; 
Croto, 
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§§. A razam geral difto é t. Porque os de Mulheres fignificam 
femeas, que vale o ír.elmo, que ferem Femininos. E as outras clafes 
ficam debaixo do nome geral Muher, ou Femma , que fam femininos 
por fignificado, e termmafam. i. Porque cada clafe delias fica iugeita 
ao feo nome efpccifico, que também é feminino por terminafam. v.g. 
As Dcozas ao nome feminino Dea , ou Diva: (33) as Artes ao nome 
feminino Ars: as Ciências ao nome feminino beientia: as Partes do 
Mundo ao nome feminino Pars: as Regioens ao nome feminino Régio: 
as Províncias ao nome feminino Provinda: as Cidades ao nome femi¬ 
nino Urbs, ou Civitas: as Ilhas ao nome feminino Injula. Cujos no¬ 
mes efpecificos necefariamente fe fubentendem em todos os nomes, 
que lhe eflam fugeitos, e por ifo lhe comunicam o feo genero. (34) 

II. Os nomes Apelativos de empregos, que convém fo às mulhe¬ 
res : ut Mater, Genttrix, Sutrtx, Uxcr, Regina &c. Porque em to¬ 
dos fe fubentende o feo feminino geral Mulier, ou Femina. (35) 

III. Os nomes de alguns empregos, que aindaque convenham jun- 
tamente ao omem, e mulher; contudo nam fe tomam pela pefoa, que 
os exercita,mas por metonimia fomente pelo efeito,ou emprego:v.g. 
Opere , arum , gente de trabalho : Cuftodu , Excubia , Vtgilu : que fe- 
guem todos a terminafam . 

IV. Os nomes proprios de Bruios femeas: ut lffa , Perfe, cadelas. 
Ou nomrs das efpecics de Brutos femeas: ut Vaeca , Equa , Leena &c. 

V. Os nomes de Arvorei, de qualquer terminafam que fejam: 
ut Malus, Pomas &cc. porque fe fubentende o feo nome geral femi¬ 
nino Arbor. 

5. Tirando os nomes cm STER : ut Oleajler, pinafter &c. e 
tambem Dumas, Spinus, mafeulinos por terminafam. 

§. Tirando Acer, Robur, Siler, Suber, neutros: e todos os 
em UM: ut Balfamum, Liguftrum, tambem neutros, como 
ja difemos. 

VI. Os 

Croto, Hippo , Sulmo vc. e tambem Hydrus, untis vc. e os nomes 
plurais em I, Delphi, orum vc. é porque Je entende 0 fuftantivo ge¬ 
ral mafcuiino Locus: e no ultimo pode-fe entender Populi . Quando 
fam neutros, como Zeugma , tis, Praenellc , Hifpal , Lugdunum, 
ludcr, Tibur vc. e Baâra, orum vc. é porque fe entende 0 fuftan¬ 
tivo geral neutro Oppidum: e afim nos outros proprios de (idades: como 
fe moftrard na Sintaxe cap. 2. nota 6. 

(33I algum nome de Deoza fe aeba mafcuiino, como Virgílio 
ftz- * Venus, compreendendo-o debaixo do nome Deus, foi Greci/mo, 
porque em Grego ©•« , Deus, é comum de dois. Mas ifto é rarifimo. 

C341 Quando digo H*c Juno, tenho na mente efta orajam: Híec 
Dea Juno. Onde a palavra Dca oculta é a que regula 0 genero. E 0 mef- 
mofucede prooorcionadamente nas outras clafes Femininas. 

(3S) Aindaque alguns deftes pela terminafam fejam femininos, 
contudo fempre a regra é geral para todos o> defia clafe, e poupa muitas 
obfervajoens. J 1 1 
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VI. Os nomes proprios de Naos, de qualquer terminafam: ut Ar- 
go, Centaurut ikc porque fe fubentende o feo feminino geral Navis. 

VII. Os nomes proprios de Poedai, de qualquer terminafam: JE- 
neis, Mas, Eunuchus ikc. porque fe fubentende o fco feminino geral 
Poefis: e no ultimo, Comoedia, Fabula &c (36) Mas quando fe refe¬ 
rem por figura ao principal argumento da Poezia, entain podem feguir 
O genero do argumento: Secdum fiwtus Ortfles . »37) 

VIII. Os nomes de algumas Pedras prectozas: ut Sapphirus 8cc. 
porque fe fubentende o feo feminino geral Gcmma 

IX. Os nomes das Letras: ut H&c A : Hac B: porque fe fubenten¬ 
de o feo feminino geral Lisura. 

§. III. 

Sam do Genero Neutro 

I. «t* odas as palavras tomadas indeclinavelmente: quero dizer, nam 
X pelo ligmficado, mas pelo que foam. Porque todas eftam fugei- 

tas á palavra geral cc/eu.que em Latim fe explica mus frequenteme: e 
com o nome geral Negotium, ou outro femelhante, que fam neutws 
por terminafam. (38) 

§§. E daqui vem, que fe pode também dizer: lllud A: lllud 
B: que quer dizer: lllud negotium A: ou lllud fignum A Scc. 

Advertência final. 

Efia matéria dos Generos, que é baíhntemente comprida, pode-fe 
abreviar com duas advettencias. t. G)ue quando fe duvida do genero de 
um nome, csue nam efá exprefo nas terminafoens, fe lhe pode dar 0 genero 
do nome geral efpecifico, ou generico, debaixo do qual fe compreende , ou 
declarando 1 tal nome geral, ou ocultando-o. 1. aindaque 0 tal nome 
ftja pela terminafam de um genero determinado ; contudo fempre fe lhe 
pode dar 0 genero de feo nome geral, ou declarando-o , ou ocultando-o . 

§. A razam de ambas as propozifoens fe conhece do exem¬ 
plo dos Autores claficos, e da regra da Analogia. Porque os Latinos 
dam a miudo aos nomes de Rios, que fam de terminafam feminina , o 

H 3 genc- 

(36) Por ifo Terencio no prologo Eunuchi dife Eunuchum fuam, 
id eft, fabulam . 

(37) Juvenalis Satira I. 
(38) Alguns nomes gerais fe fubentendem neftas ocazioens, e fam 

os que regulam 0 genero neutro. O mais frequente é Negotium. Alas ifo 
fe provará largamente no Livro II. da Sintaxe, princtpalmente no cap. 
ri. nota 8. 
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genero mafculino: e às vezes lhe dam ambos, o feminino, e o mafctí- 
lino, referindo-os ao nome geral mafculino Fluvius, ou ao incerto 
Amnis; v. g. aos nomes Duna, Garumna, Mojcita íkc. E nam á di- 
vería raiam para os outros de Rios. Alem dilo nenhum Graim tico po¬ 
de negar, que fe diz Latinamente: Hic fiuviui Jadcr: ou Htc fluvius 
Metaurum E da mcfma forte: Hoc flumen Aiita: ou Hoc flumen Ma¬ 
trona. F. fupoilo ilto, que erro pode aver de ocultar por Elipii a pala¬ 
vra ou fluvius, ou flumen , e di7.er, Hic Jader, Hoc Alisa: quando do 
contexto fe ve claramente, que fe refere a um dos dois nomes gerais: 
e quando fabemos certamente o geral uzo da Elipii na língua Lati¬ 
na? (39) Se nam admitir-mos eíle raciocínio em mil coizas de Grama- 
tica, fereinos obrigados a atribuir aos melhores Gramáticos, e Latinos 
infinitos erros pueris de Gramatica: o que nenhum ornem douto, e 

de juizo concederá. 
Tudo o que fe pode dizer contra iflo é, que fe acha v. g. Allia 

com artigo feminino, e Duna com o mafculino, c feminino, mas ne¬ 
nhum deites com 0 neutro: e pelo contrario acha-fc Ja.Jer com o neu¬ 
tro, e nam com o malculino. Mas ilto é rcfponder fora da queítam. 
Porque eu fuponho ifo mcfmo: e fo pergunto, fe neítas matérias, em 
que os mefmos Gramáticos, c Latinos referem claramente muitos no¬ 
mes particulares ao feo nome geral; o que tudo fe íutídama regra da 
Analogia (que é o mcfmo que fundar-fe em um rigorozo raciocínio 
Logico) que privilegio tem o nome geral mafculino, que nam aja de 
ter o nome geral ou feminino, ou neutro da meftna fignificafam ? O cer¬ 
to c, que aqui nam á diverfa razam. E que fo afim fe conciliam varias 
opinioens contrarias, e muitos pafos de autores opcítos, c também al¬ 
gumas edifoens de autores claficos de igual merecimento, e autoridade, 
cm que vemos contrarias lifoens tiradas de diverfos MSS de venerável 
antiguidade. E finalmente fo por eíte modo fe evitam mil regras, c 
cxccfocns efeuzadas: e fe dá razam convincente dos generos de mui¬ 
tos nomes afim no Latim, como no Grego. E defin mefma regra fe 
vaieo Columella, Mela, Plínio o Naturalilla, Palladio, c outros mui¬ 
tos para alatimzarem infinitos nomes de Animais, Plantas, Pedras, Mi¬ 
nerais &c.que lemos nos fcos efcriíos Eo mefrno proporcionadamente 
fe ditá dos nomes de Cidades, Arvores, Fedras psectozas, e outras' 
muitas cfpccies-.comoja acima infinuci em vários lugares 

lllo digo principalmente dos Apelativos, que ficam debaixo de 
dois nomes gerais, que lignificam a mefma efpecie, e fejam mafculino, 
e feminino &c. Porque os nomes verdadeiramente Propries tem outra 
razam mais forte para deverem feguir o genero do feo nome geral; co¬ 
mo fe dirá na Sintaxe cap. 1. nota 6. cujo lugar deixamos citado va¬ 
rias vezes. 

PAR- 

(39 ■ Do uzo da Elipii fe falará no Livro II. da Sintaxe cap. 1. e 

em quazi todos os capitules de Sintaxe. 
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PARTE II. 
VERBOS. 

CAPITULO I. 

Dos Verbos tm Geral. 

§. I. 

Natureza, e divizam do Verbo. 

ERBO é uma palavra, com que afirmamos urr.a coiza de outra. (1) 

I. VERBO ATIVO è aquele, que afirma, que fe faz alguma coiza t, 
que vale o mefmo que dizer: afirma alguma afám. 

Ex. Quando digo : Pedro ama a Francifco o verbo ama c Ativo , 
porque íignilica e afirma, que Pedro faz efta coiza, a que chamam 
amar a Francifco. Os verbos Ativos em Latim acabam em O. 

II. VERBO PASIVO, pelo contrario ,é aquele , <j#s afirma, que al- 
guma coiza é feita ; que vale o mefmo que dizer: afirma que á paixam . 

Ex. Quando digo: Francifco c amado por Pedro: o verbo é ama¬ 
do afirma, que Franciico nam é o que faz a afám de amar, mas é o que 
a recebe, ou em quem fe emprega a tal afám: ao que chamamos, pa¬ 
decer 0 ta! amor, ou fignificar a paixam , ou fer pafivo: trez coizas, que 
valem o mefmo. Os Pafivos em Latim acabam em OR. 

1. ATIVO 

(1) Ainda quando negamos alguma coiza, fempre 0 Verbo rcal- 
mente afirma. Quero dizer, afirma ou que a tal coiza é , ao que chama¬ 
mos afirmar; ou afirma que nam é, ao que chamamos negar. Defortequt 
fomente a afirmafam í própria do Verbo : e a negafam explica-fe com uma 
partícula diverfa , ou feparada do Verbo , como Non poiTum ; ou unida, 
como Nolo, qu: quer dizer Non volo CTC. 

(*) Qtec em Latim nenhum verbo Adjetivo rigorozamente Pafivo 
acabe ém CT, provaremos na Sintaxe cap. ix. do Ablativo, nota 77. Mas 
acham-fe verbos Ativos compofios, que na fignificafam fam pafivos. 
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I. ATIVO MERO d aquele, que afirma uma afám, que ordinaria¬ 
mente fe emprega fira do jugeito, que a faz.. 

Ex. Quando digo: Pedro ama a Francifco: o verbo ama afirma, 
que efla afám , ou amor de Pedro, fe emprega fòra dele em Francifco: 

c por ifo le chama Mero Ativo. Mas pode alguma vez a afám em- 
prcgar-fe no meíino fugeito, que a faz: v. g. nefta: Pedro ama a fi 

ftejmo. Todo o verbo Mero Ativo tem o feo Pafivo em OR. 
z. ATIVO NEUTRO d aquele, que afirma uma ajám, que ordina¬ 

riamente nam fe emprega fora do fugeito , que a faz.. 

Ex Quando digo: Pedro ceia: Pedro derme: afirmo bem fim, 
que Pedro faz a afám de ceiar, c de dormir; mas eíla tal afám nam 
ic emprega cm outra coiza fora de Pedro, mas fica nele: e ele é o que 
a faz, e que a recebe. Os Ativos Neutros fomente tem a forma paliva 
na 3. pefoa do fingular, ou plural. (1) 

3. AIIVO COMUM é aquele, que debaixo da forma pafiva em 

OR , tinha antigamente fignificafam Ativa, e Pafiva em todos os tempos: 

mas agora fomente confcrva. ambas em certos tempos, e nos outros é fo¬ 
mente ativo. v. g. Dignor, Dimetior. 

4. ATIVO DEPOENTE, é aquele cm OR , que antigamente era 

Comum, mas com 0 andar do tempo depoz. a fignificafam Pafiva, e con- 
fervou fomente a Ativa. v. g. Loquor, Utor. (3) 

t. P AS IVO SUSTAS I IVO d aquele, que afirma que uma fufian- 
cta, o:t coiz.a cxijle. v. g. Sum , c Fio. (4) 

1. PA- 

(l) Contudo acham-fc em Citero , e outros bons Latinos, os infinitos 
pafivos aíTurgi, decedi, illudi, e de outros Neutros. 

(3) Os verbos Comuns na fua primeira origem foram Pafivos co¬ 
mo mo fira a terminafam OR. 

Os verbos Depoentes ainda tem Participios Ativos, e Pafivos, 
por final de terem fido Comuns. 

Mas em rigor todo 0 verbo Comum é também Depoente: iflo é , 
um verbo Pafivo em OR, que ccmefando a uz.ar-(e por Elipfi em fignifi- 
cado Ativo, pouco a pouco foi depondo 0 figmficado Pafivo-, ou fomente 
em alguns tempos, ao que chamam Comuns; ou em quavi todos os tem¬ 
pos, ao que chamam Depoentes. E ainda fe acham formas Ativas em O 
de muitos Depoentes, e de nam poucos Comuns. De que vem, que Comuns, 

e Depoentes fam Atives [0 por abn2.0. Veja-fe 0 que diremos no Capitulo 
Jiguinte.no fim da Conjugafam dos Comuns urc. e também no Livro 
II. da Sintaxe, cap, vm. do Acuzativo, nota 68. 

(4) O verbo Sum tem ciaramente fignificafam pafiva, ou de quem 
recebe epadece alguma coiz.a.v.g. Nefia orafam: Pedro d amado: a- 
firma e figmfica, que Pedro recebe e padece 0 amor de outrem. Nefia: Pe¬ 
dro e amante: que Pedro padece 0 feo amor dirigido a outrem. Nefia: 
1 edro e branco: que Pedro padece a brancura. Nefia : Pedro d exiften- 
te, ou Pedro e (que fignifica abreviadamente 0 mefmo) afirma de Pedro 
que padece a fua exifiencia: e afim nas outras. Finalmentt nam f, pode 
dar orafam com verbo Sum, que nam tenha figmficado de quem recebe 
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z. PASIVO ADjF.TIVO c qualquer outro Pafivo, que num f» 

fignifica que uma coiza é flita, mas explica a qualidade daquilo que í 
feito. Cuja qualidade fe chama adjetivo da fuftancia: e por ifo o Ver¬ 
bo toma o nome de Adjetivo. (5) 

S. II. 

Propriedades do Verbo. 

As propriedades Gramaticais do Verbo mais importantes fam 
eftas. 

I. Ter numero fingular,e plural, como os Nomes. 
II. Ter trez pe/oas em cada numero. Quem fala, ou faz alguma 

coiza, à que chamam 1. pefoa: v. g. Eu amo. Com quem fala, a que 
chamam z. pefoa: Tu amas. De quem, ou de que fe fala, a que 
chamam 3. pefoa: Ele ama. (6) III. 

e padece alguma coiza: que é toda a efencia do verbo Pafivo. F. ai fio de¬ 
vem convir todos es Gramáticos, que J abem raciocinar, ou peio menos, 
que entendem a forfa defia razam lógica. Porque 0 examinar a natu¬ 
reza dos vocábulos vc. nam é emprego do Gramalico, mas do Lcgico: 
e tudooque os Gramáticos dizem riflo com acerto , apremderam-r.o dos f.o- 
gicos, que lhe /uminift rdram efias ncticias gerais: e lhe enfinàram a co¬ 
nhecer a natureza, femelhanja e diferenfa dos vocábulos, para os difporem 
por ordem, e darem as regras gerais, e particulares. Mas 0 comum dos 
Gramáticos por nam entenderem i/lo, atribuem a fi coizas, que lhe nam 
pertencem : e defviam-fe dos Filozofos, ftm refletirem , que fem a fua luz, 
e doutrina , nam podem dizer uma fo palavra com acerto. 

(5) As outras ejpecies de Verbos mais necefarias fe podem reduzir 
a e/las. 1. Regulares fam os que feguem as 4 Conjugafoens. z. Irregula¬ 
res , ou Anomalos, os que em alguma coiza fe afaftam delas. E deftes 
aqueles, a que faltam algumas palavras, chamam-fe Defetivos. 

3. Incoativos os que fignificam, que uma coiza fe comefa , ou conti¬ 
nua : v. g. Ardefco, comefo a queimar-me. Acabam em SCO , e fam da 
3. Conjugafam . 

4. Frequcntativos os que fignificam , que uma coiza fe faz a miudo : 
v. g. Clamito, grito frequentemente: que vem de Clamo. Sam da 1. 
Conjugafam , tirando Vilo da 3. 

5. Meditativos, ou Defiderativos os que fignificam dezejo de fazer 
alguma coiza: v. g. Efurio, dezejo comer. Ordinariamente acabam em 
VRIO, com 1 breve: mas alguns em TO , como Capto uc. 

6. Diminutivos os que fignificam menos que os feos Primitivos; v. g. 
Cantillo, canto com voz baixa : Sorbillo , bebo pouco a pouco. 6)ue vem 
dos Primitivos Canto, e Sorbeo. Acabam em LLO , da r. Conjugafam. 

Advertem porém os Gramáticos, que eftas 4 efpecies ultimas fe to¬ 
mam muitas vezes no fignificado dos feos Primitivos. 

(6) Rigorozamente falando , Amo , amas, amar, nam fam 3 pe- 
foas, mas 3 medos de fignificar a ajám das ditas 3 pe/oas. Alas como os 
Gramáticos lhe chamam pefoas, nos faremos 0 mefmo: e bafiará explicar 
algumas vezes aos meninos 0 fentido, em que fe tomam. 
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III. Ter tres tempos, Prezente, Pafado, e Futuro. Prezente é o 

tempo, em que atualmente eflamos. Pafado, ou Preterito é o tempo, 
que ja palou. Futuro é o tempo, que ainda a de vir. 

Mas o Pafado ou é fomente palado a refpeito de nos, mas é pre¬ 
zente a outra coiza, de que falamos; e chama-fe Preterito Imperfeito: 
v. g. Quando entrei nefta caza, Pedro dormia. Onde o verbo dormia é 
pafado a refpeito de nos, mas era prezente a refpeito de mim, quando 
entrei em caza . Ou é pafado fem limitafam alguma, e chama-fe Prete¬ 
rito Perfeito Proximo: v.g. Pedro dor mio. Em que o verbo dormio é um 
preterito , que fignifica perfeitamente, que ele dormio , fem alguma li¬ 
mitafam , ou condifam . Ou é pafado a refpeito de outra coiza, de que 
eu falo como ja pafada,e chama-fe Preterito Perfeito Remoto :v.g. Quan¬ 
do entrei ncjla caza, Pedro ja tinha dormido. Onde o verbo ja tinha dor¬ 
mido moftra, que o dormir, ou a afám de Pedro ja tinha palado .quando 
eu entrei: que é o mefmo que dizer: é preterito a refpeito de outro 
preterito perfeito proximo, ifto é preterito perfeito remoto. 

Da mefma forte o Futuro ou é fimplefmente futuro a refpeito de 
nos , e ,chama-fe Futuro Proximo: v. g. Pedro dormirá. Em que o verbo 
dormirá nam fignifica outra coiza fenam.que Pedro á de dormir. Ou é 
futuro a refpeito do tempo, em que efiamos, mas paiádo a refpeito do 
tempo futuro, de que falamos;e chama-fe Futuro Rtmoto. v g. Quan¬ 
do tu entrares nefta caza, Pedro ja terá dormido. Onde O verbo ja terá 
dormido moilra , que o dormir ferá ja pafado, quando chegar o tempo 
de tu entrares em caza, que ainda á de vir, ou ainda é futuro. 

IV. Ter quatro Modos de íignificar. i. Indicativo, que fimplefmen- 
te afirma uma coiza: v. g. Fu amo. x. imperativo, que afirma, que 
mandamos fazer a dita coiza: v. g. Ama tu. 3. Conjuntivo, que afir¬ 
ma que a coiza fe faz, mas debaixo de alguma condifam: v. g. Como 
eu ame &c. Se eu amàfe &c. 4. Infinito, que afirma o fazer uma 
afám, fem determinar nem a pefoa, que a faz, nem o numero das 
pefoas: v. g. Amar. Em que afirmamos, que fc faz a afám de amar, 
fem dizer, quem a faz, nem ouantos. E por ifo necefita de outro ver¬ 
bo , c nome precedente, que determine a fua afirmafam para ftgnificar 
uma pefoa, e nam outra; um numero, e nam outro. (7) 

O Indicativo, e Imperativo fignificam por um modo independen¬ 
te, nem necefitam de ter outro verbo antes. O Conjuntivo, e Infinito 
fignificam por um modo dependente de outro verbo, que lhe elteja antes 
claro,ou oculto. Mas todas cilas propriedades do Verbo fc acham tam¬ 
bém na lingua vulgar, e por ifo nam merecem particular atenfám, mas 
fo aquela geral, que de uma verdadeira ideia do Verbo. 

Aos Verbos fe acrecentam os Gerúndios, c Supinos. Os primeiros 
fam certos adjetivos: e os fegundos certos fuítantivos da quarta Decli- 
nafam. (8) Mas todos derivados do Verbo, c que ajudam a fignificar 
varias circunilancias do mefmo Verbo. 

Esco- 

(7) O verbo Infinito rigorozamente é impefoal: porque nam figni- 

fica nenhuma determinada pefoa , que fafa a dita afám : mas pode-ft 
ajuntar a todas as pefoas afim do pngular , como do plural. 

(81 lfto fe provará no Livro 11. da Sintaxe cap. viu. do Acuza- 
tivo,nota 8j, e 91. 
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Escolio. 

„ Tudo o mais que fe adverte aos principiantes fobre o Verbo, 
„ me parice fuperfluo, e enfadonho. Porque quem fouber bem as 
„ Conjugafoens, faberá tudo o que é necefario: e fc as nam fouber 
„ de memória, nam lhe ferviram de nada as ditas explicafoens pre- 
„ cedentes E afim todo o ponto eílá, que os meninos as aprendam 
,, bem de cor. 

„ Mas primeiro porei o verbo Sum, porque fem ele nam fe pode 
„ fuprir nenhum dos Pretéritos Perfeitos dos verbos emOR.nem tam- 
„ bem algum dos Futuros do Conjuntivo, e Infinito dos melmos ver- 
,, bos Também dtfpuz as Conjugafoens Regulares em 4 colunas di- 
„ ferentes, para fe ver logo a analogia delas. Mas nam é necefario 
„ palar do Ativo da 1. Conjugafam ao Ativo da a: porém depois 
„ do Ativo aprenda-fe o feo Paiivo: e afim nas outras. 

CAPITULO II. 

Conjugafam dos Verbos. 

Verl-o SUM. (*) 

1. Mono Indicativo. 

Prezcnte. 

Eu fou, ou eftou. 
Tu es, ou cftás. 
Ele é, ou eltá. 
Nos fomos, ou eílamos.' 
Vos fois, ou citais. 
Eles fam, ou eltam. 

Preterilo Imperfeito. 

Eu era, ou eltava. 
Tu eras, ou eítavas. 
Ele era , ou eftava. 
Nos éramos, ou eltava-mos. 
Vos ercis, ou eítaveis. 
Eles eram, ou eítavam. 

Pre- 

{*) A conjugafam do -verbo Sum eompoem-fe de dois verbos dezu- 
zaàos, que ftgnificavam 0 mermo: Efum, es, eit; e Fuo, fuis, fuit. E 
também alguns veríos Irregulares, que diremos abaixo, fe compoem de 

dois verbos. 

S. Sum 
Es 
P.ft 

P. Samus 
Edis 
sunt. 

S. Eram 
Eras 
Erat 

P. Eramus 
Eratis 
Erant. 
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Preterito Perfeito Proximo. 

9. Fui 
Fuifti 
Fuit 

P. Fuimus 
Fuijlis 
Fuerunt, ou Futre. 

Eu fui, ou eftive. íp) 
Tu fofte, ou eftiveftc. 
Ele foi, ou efteve. 
Nos fomos, ou eftivemos. 
Vos foftes, ou eftiveftes. 
Eles foram, ou cíliverami 

Preterito Perfeito Remoto, 

6. Futram 
Fuerat 
Fuerat 

P. Fueramus 
Fueralts 
Fuerant. 

Eu fora, ou eflivera. 
Tu foras, ou eftiveras. 
Ele fora, ou efti vera. 
Nos fora-mos, ou eftivera-mos. 
Vos fôreis, ou eftivercis. 
Eles foram, ou eftiveram. 

S. Er o 
Erit 
Erit 

P. Erimus 
Eritis 
Erurt. 

Futuro Proximo. 

Eu ferei, ou cftarei. 
Tu ferás, ou eftarás. 
Ele ferá, ou ellará. 
Nos feremos, ou eftaremos. 
Vos fereis, ou citareis. 
Eles ferám, ou eftarám. 

1. Modo Imperativo. 

Presente. (io) 

S. Es, ou Ejio Se tu, ou eftá. 
Efio. Seja ele, ou efteja. 

P. Efte, ou Efote Sede vos, ou eftai. 
Sumo. Sejam eles, ou crtejam. 

3. Mo¬ 

fo) Nos Pretéritos, e Futuros eferevi fomente as linguagens Por¬ 
tuguesas , que diflinguem melhor os tempos . (porque algumas, principal¬ 
mente tio Preterito Imperfeito , e Preterito Perfeito Remoto, fam Jemelhan- 
tes) E nam pus as outras linguagens 1 ortuguesas, quero diser, os outros 
Pretéritos Compoftos tanto Proximos, como Remotos, e também 0 Fu¬ 
turo Compofto do Conjuntivo: I. para nam embarafar aos principiantes 
com tanta linguagem. i. porque fe fabem por uso. 3. porque facilmente fo 
podem ler na Gramatica Portuguesa , que fuponho lida primeiro que « La¬ 
tina: ou pelo menos, que ocorrendo duvida, je podem nela bufear. 

(10) Alguns Gramáticos confundindo a atem com 0 feo objeto, cha¬ 
mam Futuro a ejle tempo Imperativo, Sem reparar, que a afám de man¬ 

dar 
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S. Sim 
Sis 
Sit 

P. Simtts 
Sitis 
Sint. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prezente. 

Eu feja, ou efteia. 
Tu feias, ou eftejas. 
Ele leja, ou efteja. 
Nos iejamos, ou eftejamos, 
Vos fejais, ou cftejais. 
Eles fejam, ou eftejam. 

S. Efem (11) 
Ejjes 
EJfet 

P. Ejfemus 
Effetis 
Effent. 

Preterito Imperfeito. 

Eu fora, ou eftivera.' 
Tu foras, ou efti veras. 
Ele fora, ou eflivera. 
Nos fora-mos, ou eftivera-mos. 
Vos fôreis, ou eftivereis. 
Eles foram, ou eftivcram. 

S. Tuerim 
Pueris 
Fuerit 

P. Fuerimus 
Fueritis 
Fuennt. 

Pretenso Perfeito Proximo. 

Eu tenha fido, ou eftado. 
Tu tenhas fido, ou eftado. 
Ele tenha fido, ou eftado. 
Nos tenhamos fido, ou eftado. 
Vos tenhais fido, ou eftado. 
Eles tenham fido, ou eftado. 

Preterito Perfeito Remoto. 

Eu tivera, ou tivefe fido, ou eftado. 
Tu tiveras, ou tivefes fido, ou eftado. 
Ele tivera, ou tivefe lido, ou eftado. 
Nos tivera-mos,ou tivefe-mos lido,ou eftado. 
Vos tivereis, ou tivefeis fido, ou eftado 
Eles tiveram, ou tivefem fido, ou eftado. 

Fh- 

dar nam é futura , mas é prezente a quem manda. Porque ninguém diz: 
Ei de mandar a ti, que fejas: mas dizem: Mando-te atualmente, que 
fejas: que í Prezente. E 0 mejmo Je entenderá dos outros Imperativos. 

(11) Também [e diz: Forem, Fores, Foret, e Forcnt, em lugar íe 
Eflem, Efles, Effct, t Effçnt. 

S. Tuijfem 
Fuijjts 
Fuijfet 

P. FuiJJemus 
Fuijfetis 
Fuiffent. 
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Futuro Proximo, e Remoto. 

S. Fuero (iz) 
Fueris 
Fuerit 

P. Fuerimus 
Fueritis 
Fuerint. 

4. Modo Infinito. 

Eu for, ou eftiver: tiver fido, ou eftado. 
Tu fores, ou eftiveres. 
Ele for, 011 eftiver 
Nos for-mos, ou eftiver-mos. 
Vos fordes, ou cftiverdes. 
Eles forem, ou cftiverem. 

Preíente, e Preterito Imperfeito. 

Ejfc. Ser, ou eftar. 

Preterito Perfeito Proximo, e Remoto. 

Fuijfe, Ter fido, ou eftado. 

.Futuro Simples. 

Fore. A ver de fer, ou eftar. 

Futuro Compofio. 

Futurum ■> 
Futuram S» 
Futurum i 
Futuros p 
Futuras £ 
Futura ^ 

effe, ou fuijfe: Aver de fer, ou eftar. 

ejfe, ou fuijfe: A verem de fer, ou eftar. 

Par- 

(li) F.Jle Futuro em RO, de qualquer medo que 0 tomem, tem 
claramente uma Jignificafam conjuntiva, e dependente de outro verbo 
antes: e por tjo pertence ao Conjuntivo. E aindaque concedamos a al¬ 
guns Gramáticos, que às vezes le pode explicar de modo, que pareja , que 
fe reduz, ao indicativo (0 que tamt em í comum ao Presente, e r relento do 
Conjuntivo: e a outros tempos, que fe podem tomar em (entido Futuro: 
e outros fendo do Indicativo, fe podem tomar em jentido Imperativo 
CTC. contudo tomo os mejmos Gramáticos convém , que 0 tal Futuro per¬ 
tence também ao Conjuntivo, nele /í deve pór, como fizeram CariJio, 
Dtomedes, Prifciano en. para nam muluplicar as linguagens fuperjtua- 
mente. E pela me ma rasam os Gramamos modernos dejierràram 0 Modo 
Optativo, Permitivo, Potencial eje que fom as mtjmas voses do Con¬ 
juntivo . E tfio fique advertido para todas as Conjugajoens, que fe Jegue/n. 



LATINA. 77 

Parttcipio do Prczcnte. 

Ent, tntií. O ente: ou o que é, ou exiíte. 

Participio do Futuro. 
Futurus ■> 
Futura > O que, ou a que á de fer, ou citar. 
Futuram a 

CON- 



78 GRAMATICA 

CoNJUGASAM DOS’ATIVOS REGULARES. 
Tnmeira. Segunda 

i. Modo In-dicativo. 

S. Am-o : cu amo. [13} 
Am-as: tu amas. 
Am-at: ele ama. 

P. Am-amus: nos amamos, 
Am-atit : vos amais. 
Am-ant : eles amam. 

S. Am-abam: eu amava. 
Am-abas : tu amavas. 
Am-abat : ele amava. 

P. Am-abamus: nos amava-mos. 
Am-abatis : vos amaveis. 
Am-abam: eles amavam. 

S. Amav-i : eu amei, ou te¬ 
nho amado. 

Amav-ifti: tu amalte. [*] 
Amav-it ele amou. 

P. Amav-imus: nos amámos. 
Amav-ijlis : vos ama lies. 
Amav-erunt , ou ere ; 

amaram. 

Prezente. 
Mon-to: eu amoedo. 
Mon-es: tu amoedas. 
Mon-ct: ele amoeda. 
Mon-tmus: nos amoedamos. 
Mon-etis : vos amoedais. 
Mon-ent : eles amoedam. 

Mon-ibam: eu amoedava." 
Mon-ebas : tu amoedavas, 
Mon-ebat : ele amoedava. 
Mon-eiamus: nos amoedava-moí. 
Mon-ebatis : vos amoedáveis. 
Mon-ebaat : eles amoedavam. 

Monu-i ; eu amoedei, ou te¬ 
nho amoedado. 

Monu-ifti : tu amoedade. 
Monu-tt : ele amoedou. 
Monu-imus: nos amoedámos. 
Monu-if is : vos amoedades. 
Monu-erunt, ou ere: eles amoef- 

tàram. 

Preteriu Imperfeita. 

Pretérito Perfeito Pr exima. 

eles 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Amav-eram: eu amara , ou 
tinha amado. 

Amav-eras : tu amàras. 
Amav-erat: ele amàra. 

P. Amav-eramus: nos amara-mos. 
Amav-eratis : vos amareis. 
Amav-erant : eles amaram. 

Monu-eram : eu amoedara , ou 
tinha amoedado. 

Monu-eras : tu amoedaras. 
Monu-erat : ele amoedara. 
Monu-eramus.nos amoedara-mos. 
Monu-eratis : vos amoedareis. 
Monu-trant : eles amoedaram. 

Pu- 

(13) Todas as terminafoens, que nefias Conjugafoens Ativas, e 
Pajivas fe acham depois da linha, fam as mefmas, que devem ter todos 
os verbos, que pertencerem a cadauma deftas Conjugafoens proporciona¬ 
damente. E ijlo fervirá paraque os meninos conjuguem com grande fa¬ 
cilidade toda a forte de Verbos. 

[*] Os bons Latinos, principalmente Poetas, também dizem por in■» 
cope, araalti, amaram, amarim, amaflem, amaro, amafle, por ama* 

vifti 



79 LATINA. 

CoNJUGASAM DOS AtíVOS REGULARES. 

Terceira. Quarta 
i. Modo Indicativo. 

S. leg-o ; eu leio. 
leg-is: tu les. 
leg-it: ele le. 

P. Leg-imus: nos lemos 
Leg-itis : vos ledes. 
leg-unt : eles lem. 

Preterito 

S. Leg-elam : eu lia. 
Leg-ebas ; tu lias. 
Ltg-cbat : ele lia. 

P. Leg-ebamus: nos lia-mos. 
Leg-cbatis : vos lieis. 
Leg-cbant : eles liam. 

Prezente. 
Aud-io ■. eu oufo. 
Aud-iS : tu ouves. 
Aud-it : ele ouve. 
,iud-;mus: nos ouvimos. 
A url-teis : vos ouvis. 
Aud-mnt : eles ouvem. 

Imperfeito. 

Aud-iebam : cu ouvia. (14) 
Aud-iebas : tu ouvias. 
Aud-iebat : ele ouvia. 
Aud-ubamus: nos ouvia-mos. 
Aud-ielatis : vos ouvíeis. 
Aud-iebant : eles puviam. 

Preteriu Perfeito Proximo 

S. Leg-i : eu li, ou tenho li¬ 
do . 

Leg-ifli: tu lede. 
Leg-it : ele leo. 

P. leg-imus: nos lemos. 
Leg-ijlis : vos leiles. 
Ltg-erunt, ou ere.: eles le¬ 

ram . 

Audiv-i : eu ouvi, ou tenlio 
ouvido. 

Audiv-ifii : tu ouviítc. 
Audiv-it : ele ouvio. 
Audiv-imus: nos ouvimos. 
A uliv-ifiis : vos ouviftes. 
Audiv-erunt, ou ere: eles ouvi¬ 

ram. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. leg-eram : eu lera, ou ti¬ 
niu lido. 

leg-tras : tu leras. 
Leg-erat: ele lera . 

P. Lcg-erxmus: nos lera-mos. 
Leg-eratis : vos lereis. 
Leg-cmnt : eles leram. 

Audiv-eram : eu ouvira, ou ti¬ 
nha ouvido. 

Audiv-eras : tu ouviras. 
Audiv-erat : ele ouvira. 
Aud v-er.imus: nos ouvira-mos. 
Audiv-eratts : VOS ouvireis. 
Audiv-erant eles ouviram. 

I Pu- 

vifti, amaveram, amaverim, amaviflem, amavero, amavifle: e em ou¬ 
tras termina;oens dos tais tempos nas ^Conjugafoens: 0 que 0 uzo en finara. 

(14) Os antigos Litinos terminavam também 0 pret.rito imper¬ 
feito do Indicativo defta 4. Conjugajam geralmente em ibam : e 0 futuro 
em ibo De que ainda fe acham exemplos prinnpalmente nos bons Poe¬ 
tas. ^porque nos prozjfias é mats raro) que dizem Lenib m por Lcnie- 
bam e Lenibo por Leniam- vc. tomo advertia bem Paceioiati, 0 outros. 



8o GRAMATICA 
CoNJUGASAM DOS ATIVOS REGULARES. 

Trimeira. Segunda. 

Futuro Proximo. 

S. Am-abo : eu amarei , ou ei 
de amar. 

jim-abis : tu amarás. 
Am-abit: ele amará . 

P. Am-abimus : nos amaremos. 
Atn-abitis : vos amareis. 
Am-abunt : eles amaram. 

Mon-tbo: eu amoedarei, ou ei 
de amoedar. 

Mon■ ebis : tu amoedarás. 
Mon-ebit: ele amoedará. 
Mon-ebimus: nos amoedaremos. 
Mon-ebitis : vos amoedareis. 
Mon-ebunt : eles amoedarám. 

S. Atn-a \ 
Am-ato ! 
Am-ato 

P. Am-ate 
Am-atote! 
Am-unto 

Modo 

ama tu. 

ame ele. 

amai vos. 

amem eles. 

Imperativo. 

Premente. 

mZ-co l amocfta m- 

Mon-eto : amoede ele. 

AíZ-aotel amoeIlai vos- 
Mon-tnto : amoedem eles. 

5. Modo Conjuntivo. 

Prezcnte. 

s. 

p. 

s. 

p. 

Am-em : eu ame. 
Am-es : tu ames. 
Am-et : ele ame. 
Am-emus: nos amemos. 
Am-etis : vos ameis. 
Am-ent : eles amem. 

Mon-tam: eu amoede. 
Mon-eas : tu amoedes. 
Mon-eat : ele amoede. 
Mon-eamus: nos amoedemos. 
Mon-eatis : vos amoedeis. 
Mon-eant : eles amoedem. 

Am-arem: cu amara 
fc, amaria. 

Am-arcs : tu amaras . 
Am-arei ; ele amàra. 
Am-artmus; nos amara-mos 
Am-aretis : vos amareis. 
Am-arent : cies amaram. 

Pretirito Imperfeito. 

amà-: Mon-erem : eu amoedara, amo- 
edàfe, amoedaria. 

Mon-tres : tu amoedaras. 
Mon-eret : ele amoedara. 
Mon-eremus: nos amoedara-mos. 
Mon-eretis : vos amoedareis. 
Moo-erent : eles amoedaram. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Amav-erlm: eu tenha amado, 
ou innàfe. 

Amav-erls: tu tenhas amado. 
Ama v-erit: de tenha amado, 

Monu-erim : eu tenha amoeda¬ 
do, ou amoedàfe. 

Monu-eris: tu tenhas amoedado. 
Mcnu-crit: ele tenha amoedado. 

P. Am- 



8i LATINA. 

CoNJUGASAM DOS AtIVOS REGULARES. 
Terceira. 

Tuturo 

S. Leg-am : cu lerei. 
Leg-es : tu lerás. 
Leg-et : ele lerá. 

P. Leg-emus: nos leremos. 
Leg-etis : vos lereis. 
Ltg-tnt : eles lcrám. 

Quarta. 

Proximo. 

Aud-iam: eu ouvirei. 
Aul-its : tu ouvirás. 
Aud-iet : ele ouvirá. 
Aud-iemus : nos ouviremos. 
Aud-teus : vos ouvireis. 
Aud-ient : eles ouviram. 

i. Modo Imperativo. 

Prezente. 

S. 

P. 

leg-e 
1 eg-ito 
Leg-ito 
Legite , 
Leg-itote 
Leg-ur.to 

■ le tu. 

leia ele. 

lede vos. 

leiam eles. 

Aud-i 
Aud-i to 
Au d-Ho 
Aud-ite i 
Aud-itute 1 
Aud-mnto: oufam eles,. 

ouve tu. 

oufa ele. 

ouvi vos. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prezente. 

S. Leg-am : eu leia . 
Ltg-as : tu leias. 
Leg-at : ele leia . 

P. Ltg amus: nos leiamos. 
Leg-atis : vos leiais. 
Leg-ant : eles leiam. 

Preterito 

S. Ltg-trem : eu lera, lcfc , le¬ 
ria . 

Leg-eris : tu leras . 
Leg-crct : ele lera. 

P. Leg-eremus : nos lera-mos. 
Leg-erttis : vos lereis. 
Ltg-srent : eles leram. 

Aud-iam : eu oufa.' 
Aud-ias : tu oufas. 
Aud-iat : ele oufa. 
Aud-i amus. : nos oufamos. 
Aud-iatis : vos oufais. 
Aud iant ^ eles oufam. 

Imperfeito. 

Aud-irtm : cu ouvira , ouvife , 
ouviria. 

Aud-ires : tu ouviras. 
Aud-iret : ele ouvira. 
Aud-tremus : nos ouvira-mos. 
AuJ-irttis : vos ouvireis. 
Aud-irent : eles ouviram. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Leg-erim : cu tenha lido , ou 
lcfc. 

Leg-eris : tu tenhas lido . 
Leg-erit : ele tenha lido. 

Audiv-erim 1 eu tenha ouvido , 
ou ouvife 

Audiv-fris : tu tenhas ouvido. 
Áudiv-irit : ele tenha ouvido . 

11 > P. Le- 



8z gramatica 

CoNJUGASAM DOS AtIVOS REGULARES. 
Trimeiru. 
P. Amav-crimus : nos tenhamos Amav-erimus 

amado. 
Amav-eritis : 

amado. 
Amav-erint 

amado. 

vos tenhais 

eles tenham 

Monu-erimus 
amoedado 

Monu-erttts : 
eftado. 

Monu-erint ; 
eftado. 

Segunda. 
: nos tenhamos 

vos tenhais amo- 

eles tenham amo- 

Prererito Perfeito Remoto, 

S. Amav-ijfem : cu tivera , ou 
tivefe amado &c. 

Amav-ijfes : tu tiveras , ou 
tivefes amado. 

Amav-iffet ; ele tivera , ou 
tivefe amado . 

P. Amav-ijfemus : nos tivera- 
mos, ou tivefc-mc.s amado. 

Amav-iffetts : vos tivereis , 
ou tivefeis amado. 

Amav-íJJeit : eles tiveram,ou 
ti velem aluado. 

Monu-ijf-m ; eu tivera, ou tive- 
íc amoeftado &c. 

Monu-ijfes : tu tiveras, ou ti¬ 
vefes amoeftado . 

Monu-ijfet : ele tivera , ou ti¬ 
vefe amoeftado. 

Monuijjemus : nos tivera-mos, 
ou- tivefe-mos amoeftado. 

Munu-iJJetis vos tivereis, ou 
tivefeis amoeftado. • 

Monu-tjfent : eles tiveram, ou 
tiveíera amoeftado. 

Futuro Proximo, e Remoto. 

S. Amav-ero : eu amar, ou ti¬ 
ver amado &c. 

Amav-eris : tu amares , ou 
tiveres amado. 

Amav-erit : ele amar , ou 
tiver amado. 

P. Amav-erimus: nos amar-mos, 
ou tiver-mos amado . • 

Amav-tritts : vos amardes , 
ou tiverdes amado. 

Amav-erint : eles amarem , 
ou tiverem amado. 

4. Modo 

Mmu-ero : eu amoeftar, ou ti¬ 
ver amoeftado ótc. 

Monu-eris : tu amoeftares, ou ti¬ 
veres amoeftado. 

Monu-erit : ele amoeftar, ou ti¬ 
ver amoeftado . 

Monu-erimus : nos amoeftar-mos, 
ou tiver-mos amoeftado. 

Monu-eritis : vos amoedardes , 
ou tiverdes amoeftado. 

Monu-erint : eles amoedarem, 
ou tiverem- amoeftado. 

Infinito. 

Prezente, e Preterito Imperfeito 

Am-are : amar. [15] | Mon-ere : amoeftar. 

Pre- 

mirihríl, fS V4alro c“n)Haí°cns Regulares Jjlinguemrfe pelas ter- 
1 de lod,s os ttm}os > eomo ja vimos . Contudo tem um final par- 

ti- 



LATINA. 
CoNJUGASAM DOS AtIVOS REGULARES. 

Terceira. 

83 

Quarta. 
P. Leg-erimus : nos tenhamos li¬ 

do. 
Leg-eritis : vos tenhais li¬ 

do. 
Leg-erint : eles tenham li¬ 

do . 

Audiv-erimus: nos tenhamos ou¬ 
vido . 

Audiv-eritis : vos tenhais ouvi¬ 
do . 

Audiv-erint : eles tenham ouvi¬ 
do. 

Preterito Perfeito Remoto, 

S. Leg-ifem : eu tivera , ou ti- 
vefe lido 8cc. 

Leg-tjfes : tu tiveras, ou ti- 
veles lido. 

Leg-iffet : ele tivera, ou ti- 
vefe lido. 

P. Leg-ijfemus : nos tivera-mos, 
ou tivefe-mos lido. 

Leg-ijfetis : vos ti vereis, ou 
ti veleis lido. 

Leg-ifcnt : eles tiveram, ou 
tivefem lido. 

Audiv-iftm : eu tivera, ou ti- 
vefe ouvido 8cc. 

Audiv-ijfts : tu tiveras, ou ti- 
vefes ouvido. 

Audiv-ijfet : ele tivera, ou ti- 
vefe ouvido. 

Audiv-iJJemus : nos tivera-mos, 
ou tivefe-mos ouvido. 

Auiiv-iffetis : vos tivereis, ou 
tivefeis ouvido. 

Audiv-iffeht : e/es tiveram , ou 
tivefem ouvido. 

Futuro Proximo, e Remoto . 

S. teg-ero : eu ler, ou tiver li¬ 
do &c. 

Leg-eris : tu leres, ou tiveres 
lido. 

Leg-erie : ele ler , ou tiver 
lido. 

P. Leg-erimus : nos ler-mos, ou 
tiver-mos lido. 

Leg-eritis : vos lerdes, ou ti¬ 
verdes Ido. 

Leg-erint : eles lerem, ou ti¬ 
verem lido. 

4. Modo 

Audiv-ero : cu ouvir, ou tiver 
ouvido &c. 

Audiv-eris : tu ouvires, ou ti¬ 
veres ouvido. 

Audiv-tne : ele ouvir, ou tiver 
ouvido. 

Audiv-erimus: nos ouvir-mos, ou 
tiver-mos ouvido. 

Audiv-eritis : vos ouvirdes, ou 
tiverdes ouvido. 

Audiv-erint : eles ouvirem, ou 
tiverem ouvido . 

Infinito. 

Prezente, e Preterito Imperfeito. 

Leg-ere : ler. I ^lud-ire : ouvir. 

13 Pre- 

ticularifmo, que é 0 prezente do Infinito: 0 qual na 1. Conjugafam aca- 
ta em A RE , na 1. em ERE , ambos tom a penúltima longa: na 3. em 
SRE, com eia breve: «44. em IRE, com ela longa. 



84 GRAMATICA 

CoNJUGASAM DOS ATIVOS ReCULAKIS. 

Primeira. Segunda. 
Preterito Perfeito Proximo, t Remoto. 

Amav-ifft : ter amado. | Monn-ijfe : ter amoedado. 

Futuro. 

S. Am-atum ire [indeclinável] ou 
Am-aturum , arr. , um ejje, OU 

fuiffe : aver de amar. 
P. Am-atum ire [indecl.] oú 

Am-aturos , as, a tffe , ou 
fuifft: aVercm de amar. 

Mon-itum ire [indeclinável] ou 
Mon-iturum , am , um effe , Ott 

fuiffe: aver de amoedar. 
Mon-itum ire [indecl.] ou 
Mon-ituros, as, a efe, ou fuijfe: 

averem de amoeílar. 

Gerúndios. 

Am-anii : de amar. [16] 
Am-ando : em amar &c 
Am-andnm: para amar &c. 

IMor.-endi : da amoedar. 
Mon-endo : em amocd>r Sce. 
Mon-endum : para amoedar &c. 

Supino. 

Am-atum: para amar &c. | Mon-itum : para amoedar &c. 

Par titi fio do PrezeHte, e do Preterito Imperfeito. 

Am-ans, antis : quem ama, I Mon-ens, entis : quem amoeda, 
ou amava Scc. | ou amoedava Scc. 

Participio do Futuro. 

Am-aturus, a, um : quem i I Mon-iturus, a, um: quem á de 
de amar Scc. | amoedar &c. 

A D- 

(16) F.fles Gerúndios Amandi, Amando , Amandum , rigoroza- 
mente falando, fempre tem ftgnificaíam pafiva; porque nada mau Jam 
que a Jorma neutra do Participio pa/ivo Amandus, a, um: i orno prova¬ 
rei na Sintaxe, cap. vi. do Genitivo, nota 31. Mas tomo na hnguct 

vul- 



8? LATINA. 

CONJUGASAM DOS AtIVOS REGULARES. 

Terceira. Quarta. 
Preterito Perfeito Proximo, e Remeto. 

Leg-ijfe : ter lido. 1 Aud-ivijfe : ter ouvido. 

Futuro. 

S. T.e-Cíum ire (indeclinável) ou 
le-ílurum, am , um ejfe , ou 

fuijft: aver de ler. 
P. Le-ãum ire (indecl. ) ou 

Le-íturos, as, a ejfe , ou fuif- 
fe: avcrem de ler. 

Aud-itum ire (indeclinável) ou 
Aud-iturum , am , um ejfe, ou 

Juijfe : aver de ouvir. 
Aud-itum ire (indecl.) ou 
Aud-ituros, as, a ejfe, ou fuif- 

fe: averem de ouvir. 

Gerúndios. 

I.eg-endi : de ler. 
Leg-endo : em ler &c. 
Lcg-endum: para ler 6cc. 

Le-Ctum : para ler &c. 

Aud-iendi : de ouvir. 
Aud-iendo : em ouvir 5cc. 
Aud-iendum : para ouvir 

Supino. 

| Aud-itum : para ouvir &c. 

Participio do Premente, t do Preterito Imperfeito. 

Leg-tns, entis : quem le , ou 1 Aud-irns, tntit: quem ouve , ou 
lia &c. I ouvia &c. 

Participio do Futuro. 

Le-Cíurus, a, um : quem á 1 Aud-iturus, a, um: quem á de 
de ler 8cc. | ouvir &c. 

I 4 Ad- 

vulgar fe explicam algumas vezes por palavras ativas; por ifo, e por 
nam alterar a ordem cofiumada , os deixo nt/it lugar também, mas o ft» 
proprio lugar jer4 no verbo Pafivo. 
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Ad vertencia. 

Do Indicativa fe fôrma o Imperativo, e Conjuntivo, e do Conjun¬ 
tivo o infinito. A raiz de tudo é o prezente Indicativo Amo, do modo 
fcguinte. 

X. Amo mudando O em alam, faz Amabam .[ na z. muda fomente 
O em Iam: como Moneb, Montbam. Na 3 e 4 muda O 
em ciam: como Ligo, Legebam : Audio, AudiebamJ 

——mudando O em avi, faz Amavi. [na z. Monui é fincope 
de Monevi. Na 3. muda fomente O em 11 Lego, Legi. 
Na 4. muda o em vi; Audio, Audivi] 

-mudando O em abo, faz Amabo. [na z. muda o em ebo: 
Moneo, Moneta Na 3. e 4. muda fomente O em aro: Le¬ 
go, Legam: Audio, Audiam] 

Amavi mudando 1 em eram, faz Amaveram. 

z. Amo mudando Oemnj faz Imperativo Arda. (na z. e 3. muda 
O e me: Moneo, Mone: Na 4. perde o O: 
Audio, Audi) 

3. Amo mudando o em , faz Conjuntivo Amem. [na z. 
3. e 4. muda O cm am: Moneo, Moneam: Lego, Le¬ 
gam-. Audio, Audiam] 

Amabam mudando bam em rem, faz Amarem, [na 4. muda 
ebam em rem: Audiebam , AUdirerh] 

Amavi mudando 1 em erim, faz Amaverim. 

-7 em iffem, faz Amavijfem. 
-1 em ero, faz Amavero. 

4. Amarem tirando M, faz Infinito Amare. 

Amavijfem tirando M, faz Pretérito Amavijfe'. 

Amabam Indicativo mudando bam em ns , faz o Participio 
Prezcnte Amans. 

E Amans mudando S em dus, faz Participio Futuro pafivo 
Amandus. 

Amavi Indicativo mudando Vi em tus, faz Participio Preterito 
Amatus, a, um (que é abreviatura de Amavitus). 

Do 
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Do Participio Amatus fe fôrma Amatus, us (amor' fuftantivo da 

4. becíinafam, e os nomes verbais, Amatio, Amator &c» 

Do mefmo Participio Amatus, mudando S em rus, fe faz Parti¬ 
cipio Futuro Amaturus, a , um . 

Os Gerúndios-fam genitivo, ablativo, acuzativo do Participio 
Amandus. 

Os Supinos Amatum , Amatu , fam acuzativo, e ablativo do fuf¬ 
tantivo Amatus. Deforteque nam fe fôrma o Participio 
Amatus, a, um , do fupino Amatum; mas pelo contrario 
efte fe fôrma daquele. 

O mefmo proporcionadamente fe fará em todas as outras Conju- 
gafoens Regulares, e também nas Irregulares,quando tiver lugar. E al¬ 
gumas anomalias dos Regulares, que ou dobram uma filaba no Preteri- 
to, ou a perdem &c. te apiendeiám com o mero uzo. (17) 

C o N- 

(17) Se alguém duvidar de alguma deftas formaftens, por eftar 
acofiumado a ver outras; \ode ler 0 hrivosn» ad Minerv. L. 1. C. 15. 
nota 4. c 8. &c. que lhe dará maiores noticias. 



CS GRAMATICA 

CONJUGASAM DOS PaSIVOS ReCULARES. 

Primeira. Segunda, 
l. Modo Indicativo. 

Pfezente. 

S. Am-or : cu fou amado. 
Am-aris, ou Am-are : tu és 

amado. 
Am-atur : ele d amado. 

P. Am-amur: nos fomos amados. 
Am-amini: vos fois amados. 
Am-antur: eles fam amados. 

Preterito 

S. Am-abar : eu era amado. 
Am-abar is, ou Am-abare: tu 

eras amado. 
Am-abatur : ele era amado. 

P. Am-abamur : nos era-mos a- 
mados. 

Am-abamini: vos ereis ama¬ 
dos. 

Am-abantur: eles eram ama¬ 
dos. 

Mon-tor : eu fou amoedado. 
Men-eris : ou Mon-tre: tu és amo¬ 

edado . 
Mon-etur : ele é amoedado. 
Mon-emur: nos fomos amoedados. 
Mon-emini : vos fois amoedados. 
Mon-entur : eles fam amoedados. 

iperfeito. 

Men-ebar : eu era amoedado. 
Mon-ebaris , ou Mon-tLare : tu 

eras amoedado. 
Mon-tbatur : ele era amoedado. 
Mon-ebamur : nos era-mos amo¬ 

edados. 
Mon-eíamini: vos ereis amoeda¬ 

dos. 
Mon-ebantur: eles eram amoeda¬ 

dos . 

Preteri to Perfeito Proximo. 

S. Am-atus,ta,tum fum,o\sfui:cu 
fui, ou tenho fido amado. 

Am-atus es, ou fuifli: tu fode 
amado. 

Am-atus eft, ou fuit: ele foi 
amado. 

P. Am-ati fumus, ou fuimus: nos 
fomos amados. 

Am-ati eftis, ou fuiflis : vos 
fodes amados. 

Am-ati junt ,fuerunt, ou futre: 
eles foram amados. 

Mon-itus, ta, tum fum , ou fui: eu 
fui, ou tenho fido amoedado. 

Mon-itus es, ou fuijlt: tu fode a- 
moedado. 

Mon-itus eft, ou fuit: ele foi amo¬ 
edado . 

Mon-iti fumus, ou fuimus: nos 
fomos amoedados. 

Mon-iti eftis, ou fuiftis: vos fodes 
amoedados. 

Mon-iti funt, futrunt, ou fuert: 
cies foram amoedados. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Am-atus, ta, tum eram, ou 
fueram: eu fora, ou tinha 
íido amado. 

Am-atus eras, ou fueras: tu 
foras amado. 

Am-atus erat, ou fttcrat: ele 
fora amado. 

Mon-itus, ta , tum eram, ou fue¬ 
ram : eu fora, ou tinha lido 
amoedado. 

Mon-itus eras, ou fueras: tu foras 
amoedado. 

Mon-itus erat, ou fuerat: ele fora 
amoedado. 

P. Am- 



8? LATINA. 

CôNJUGASAM DOS PaSIVOS REGULARES. 

TcYceira . Quarta. 
i. Modo Indicativo. 

Premente. 

S. Leg-or ; eu fou lido. 
Leg-erit, ou Leg-ere: tu és li¬ 

do . 
Ltg-itur : ele c lido. 

P. leg-imur : nos fomos lidos. 
Leg-imini: vos fois lidos. 
Leg-untur : eles fam lidos. 

Aud-ior : eu fou ouvido. 
Aud-iris, ou Aud-ire: tu és ouvi¬ 

do. 
Aud-itur : ele é ouvido. 
Aud-imur : nos fomos ouvidos. 
Aud-imini : vos fois ouvidos . 
Aud-iuntur: eles fam ouvidos. 

Pretcrito Imperfeito. 

S. Leg-ebar : eu era lido . 
Lcg-ebaris , ou Lcg-ebare : tu 

eras lido. 
l.eg-ebatur : ele era lido.N 

P. Leg-ebamur : nos era-mos li¬ 
dos . 

Leg-ebamini : vos ereis li¬ 
dos 

Leg-ebantur : eles eram li¬ 
dos. 

Aud-ielar : eu era ouvido . 
Aud-itbaris, ou Aud-iebare : tu 

eras ouvido. 
Aud-ielatur : ele era ouvido. 
Aud-iebamur: nos era-mos ouvi¬ 

dos. 
Aud-tebamini : vos ereis ouvi¬ 

dos. 
Aud-iibanmr : eles eram ouvi¬ 

dos. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Le Clus , Cia , Clum (um , ou 
fui: cu fui, ou tenho fido li¬ 
do. 

Le-Clus es, ou fuijli ■. tu fof- 
te lido. 

Le-Clus ejl, ou fui:: ele foi lido. 
P. Le-Cli [umus, ou fuimus: nos 

fomos lidos. 
Le-Cli ejhs, ou fui/li:: vos fof- 

tes lidos. 
Le-Cli junt, fuerunt, ou futre: 

eles foram lidos. 

Aud-itus, ta, tum fum , ou fui: 
eu fui, ou tenho fido ouvi¬ 
do . 

Aud-itus es, ou fuijli: tu foftc 
ouvido. 

Aud-itus efl, ou fuit-.cle foi ouvido. 
Aud-iti (umus , ou Juimus: nos 

fomos ouvidos 
Aud-iti efi.s, ou fuijlis: vos fof- 

tcs ouvidos. 
Aud-iti funt, fuerunt, ou fut¬ 

re : eles foram ouvidos. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. L e-Clu s, Cl a, Cl um eram , OU fue- 
ram : eu fora, ou tinha fi¬ 
do lido. 

Le-Clus eras, OU fueras : tU 
foras 'ido , 

Le-Clus erat ,o\ifutrat: ele fo¬ 
ra lido. 

Aud-itus , ta , tum eram , ou 
fueram: eu fora, ou tinha fi¬ 
do ouvido. 

Aud-itus eras, ou fueras: tu fo¬ 
ras ouvido. 

siud-itus erat , ou fnerat : ele 
fora ouvido. 

P. Le* 



9o GRAMÁTICA , 

CONJUGASAM DOS PÁSIVÒS REGULARES. 

Primeira. 
P. Am-ati eramus, ou fueramus: 

nos fora-mos amados. 
Am-ati eratis, oufueratis: vos 

fôreis amados. 
Am-ati erant, ou fuerant: eles 

foram amados. 

Future 

Segunda. 
Mon-iti eramuty ou fueramus: nos 

fora-mos amoeftados. 
Mon-iti eratis, ou fueratis : vos 

fôreis amoeftados. 
Mon-iti erant, ou fuerant: eles fo¬ 

ram amoeftados. 

Proxinio. 

S. Am-abor: eu ferei, ou ei de 
fer amado. 

Am-aberis , ou Am-abere: tu 
ferás amado. 

Am-abitur : ele ferá amado. 
P. Am-abimur : nos feremos a- 

mados. 
Am-abimini : vos fereis ama¬ 

dos. 
Am-abuntur: eles ferám ama¬ 

dos. 

z. Modo I 

Mon-ebor: eu ferei, ou ei de fer a- 
moeftado. 

Mon-ebcris, ou Mon-tbere: tu ferás 
amoeftado. 

Mon-ebitur : ele ferá amoeftado. 
Mon-ebimur • nos feremos amoef¬ 

tados . 
Mon-ebimini: vos fereis amoef¬ 

tados . 
Mon-ebuntur : eles ferám amoef¬ 

tados . 

Premente. 

S. Am-are, ou Asn-ator : fe tu 
amado. 

Am-atorfeja ele amado. 
P. Am-amini , ou Am-aminor : 

fede vos amados. 
Am-antor: fejam eles amados. 

3. Modo C 

Mon-ere , ou Mon-stor : fe tu 
amoeftado. 

Mon-etor : feja ele amoeftado. 
Mon-emini , ou Mon-eminor : 

fede ros amoeftados. 
Moa-entor: fejam eles amoeftados. 

NJUNTIVO. 

Prezente. 

S. Am-er : eu feja amado. 
Am-er is, ou Am-ere : tu fe- 

jas amado. 
Am-etur : ele feja amado . 

P. Am-emur : nos fejainos ama¬ 
dos. 

Am-emini: vos fejais amados. 
Am-entur : eles fejam ama¬ 

dos. 

Mon-ear : eu feja amoeftado. 
Mon-earis , ou Mon-eare, tu fe- 

jas amoeftado. 
Mon-eatur : ele feja amoeftado. 
Mon-eamur: nos fejamos amoef¬ 

tados . 
Mon-eamini: vos fejais amoeftados. 
Mon-eantur : eles fejam amoef¬ 

tados. 

Prt- 



9* LATINA. 
Conjugasam dos Pasivos Regulares. 

Terceira. 
P. Le-íli eramus, ou fueramus: 

nos fora-mos lidos. 
Le-eh eratis, ou fueratis: vos 

fôreis lidos. 
Le-íli eram, ou fueranf. eles 

foram lidos. 

Quarta. 
Aud-iti eramus, ou fueramus: nos 

fora-mos ouvidos 
Jiud-iti era tis, ou fueralis: vos 

fôreis ouvidos. 
Aud-iti erant, ou fueranf. eles 

foram ouvidos. 

Futuro Proximo. 

S. leg-ar : eu ferci, ou ei de fer 
lido. 

Leg-cris, ou Leg-ere : tu fe¬ 
ras lido. 

Leg-etur : ele ferá lido. 
P. Leg-emur : nos feremos li¬ 

dos. 
Ltg-tmini : vos fereis li¬ 

dos. 
Leg-entur : eles ferám li¬ 

dos. 

S. 

P. 

Aud-iar : cu ferei, ou ei de fer 
ouvido. 

Atld-ieris, ou Aud-iere : tu fe¬ 
ras ouvido. 

Aud-ietur : ele ferá ouvido. 
Aud-iemur : nos feremos ouvi¬ 

dos. 
Aud-iemini : vos fereis ouvi¬ 

dos . 
Aud-ientur : eles ferám ouvi¬ 

dos. 

z. Modo Imperativo. 

Prezente. 

Leg-ert, ou leg-itor: fe tu lido . 
Leg-iter : feja ele lido. 
Leg-irnini , ou Leg-iminor : 

fede vos lidos. 
Leg-umor : fejara eles li¬ 

dos. 

A ud-ire,OU A aud-itor-.Çç. tu ouvido. 
Aud-itor : feja ele ouvido. 
Aud-imim, ou Aud-tminor : fede 

vos ouvidos. 
Aud-iuntor : fejam eles ouvi¬ 

dos. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prezente. 

S. Ltg-ar : eu feja lido. 
Leg-aris , ou Leg-are : tu 

fejas lido. 
Leg-atur : ele feja lido. 

P. Leg-amur : nos fejamos li¬ 
dos . 

Leg-amini : vos fejais li¬ 
dos. 

Leg-antur : eles fejam lidos. 

Aud-iar : eu feja ouvido 
Aud-iaris, ou Aud-iare : tu fe¬ 

jas ouvido. 
Aud-iatur : ele feja ouvido. 
Aud-iamur : nos iejamos ouvi¬ 

dos. 
Aud-iamini : vos fejais ouvi¬ 

dos. 
Aud-iantur : eles fejam ouvidos. 

Prt- 



9» GRAMATICA 

CoNJUGASAM DOS PaSIVOS REGULAJRfiS . 

.'rimetra. Segunda. 

Preterito Imperfeito. 

S. Am-arer : eu fora, fofe, fe¬ 
ria amado. 

Am-areris , ou Am-arcrc: tu 
foras amado. 

Am-aretur : cie fora amado. 
Am-aremur: nos fora-mos a- 

mados. 
Arn-aremini : vos forcis a- 

mados. 
Am-arentur : cies foram a- 

mados. 

Pretérito Pe 

S. Am-atus, ta, tum fim , oufue- 
rim : eu tenha fido, ou fo¬ 
fe amado. 

Am-atus fis , ou fueris : tu 
tenhas fido amado • 

Am-atus fit, ou fuerit : ele 
tenha fido amado. 

P. Am-ati fimut, òu fuerimus : 
nos tenhamos lido amados 

Am-ati filis, ou fuentis: VOS 
tenhais lido amidos. 

Am-ati fint, ou /ueriut : eles 
tenham fido amados. 

Mon-ertr : eu fora, fofe, feria 
amoedado. 

Mon-ereris, ou Mon-erere: tu fo¬ 
ras amoedado 

Mon-eretur : ele fora amoedado. 
Man-eremur: nos fora-mos amocf- 

tados. 
Mon-eremtni : vos fôreis affloef- 

tados 
Mtn-e rentur : eles foram amoef- 

tados. 

to Proximo. 

Mon-itus, ta, tum fim, ou fut- 
rim: eu tenha fido, ou fofe a- 
raoellado. 

Mon-itus fis, ou fuerit : tu te¬ 
nhas fido amoedado 

Mon-itus fit, ou fuerit: ele te¬ 
nha fido amoedado. 

Mon-iti fimut, ou fuerimus: nos 
tenhamos lido amoedados. 

Mon-iti fitis, ou fueritu : vos te* 
nhais fido a moedados. 

Mon-iti fins, ou fuerint: eles te¬ 
nham fido amoedados. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Am-atus, ta, tum efftm , ou 
fuijfem : eu tivera, ou ti- 
vefe fido amado 8çc. 

Am-atus ejfes , ou fuijfes: tu 
tiveras fido amado. 

Am-atus effet, ou fuijfet: ele 
tivera fido amado. 

P. Am-ati ejfemus, ou fuijfemus: 
nos tivera mos fido amados. 

Am-ati' ejfietts , ou fut/fetts : 
vos tivéreis fido amados. 

Am-ati ejfent, ou fuifent: 
eles tiveram fido amados. 

Mon-itus, ta , tum e/fem , ou fuif- 
Jem: eu tivera, ou tivefe fido 
amoedado &c. 

Mon-itus ejfes, ou fuijfes : tu ti¬ 
veras fido amoedado. 

Mon-itus ejfet, ou fuijjet: ele ti¬ 
vera lido amoedado. 

Mon-iti ejfemus , ou fuijfemus : 
nos tivera-mos fido amoedados. 

Mon-iti ejfetis, ou fuijjins: vos 
tivereis fido amoedados. 

Mon-ni ejfent, ou fuijjent : eles 
tiveram fido amoedados. 

Pu- 



LATINA. 
Conjugasam dos Pasivos Regulares 

Terceira. 

Prettrito Imperfeito . 

S. Ler-trer : cu fora, fofe, feria 
lido. 

Ltg-ereris, ou Leg-trere : tu 
foras lido 

Ltg-tretur ; ele fora lido. 
P. Leg-ercmur : nos fora-mos li¬ 

dos . 
Ltg-eremini : vos fôreis li¬ 

dos. 
Leg-erentur : eles foram li¬ 

dos. 

Aud-irtr: eu fora, fofe, feria ou¬ 
vido. 

Aud-ireris, ou Aud-irere: tu fo¬ 
ras ouvido. 

Aud-iretur : ele fora ouvido. 
Aud inmur : nos fora-mos ouvi¬ 

dos. 
Aud-iremini : vos fôreis ouvi¬ 

dos . 
Aud-irentur : eles foram ouvi¬ 

dos. 

Prettrito Perfeito Proximo. 

S. Le-ílus, ta , tum fim , ou fue- 
rim: eu tenha fido, ou fofe 
lido. 

Le-ílus fis, ou fuerit: tu te¬ 
nhas fido lido. 

Le-ílus fit, ou fuerit: ele te¬ 
nha fido lido. 

P. Lt-ãi fimus, ou fuerimus: nos 
tenhamos lido lidos. 

Le-íli fins, ou fueritis: vos 
tenhais fido lidos. 

Le-íli fim, ou fuerint: eles 
tenham fido lidos. 

Pretérito Pu 

S. Le-ílus, ta , tum ejfem, ou fuif- 
ftm : eu tivera, ou tivefe 
fido lido Scc. 

Le-ílus tjjes, ou fuijfes: tu ti¬ 
veras fido lido. 

Le-ílus ejjtt, ou fuijfet : ele 
tivera lido lido. 

P. Le-íli effemus, ou fuijfemus : 
nos tivera-mos fido lidos. 

Le-íli efietis , ou fuijfelis : 
vos tivereis fido lidos. 

Le-tli-ejfem, ou fuijfent : eles 
tiveram fido lidos. 

And-stus, ta , tum fim, ou fuc- 
rim : eu tenha fido, ou fofe 
ouvido. 

Aud-Itusfis, ou fueris: tu tenhas 
fido ouvido. 

Aud-itus fit, ou fuerit: ele tenha 
fido ouvido. 

Aud-iti fimus, ou futrimus : nos 
tenhamos fido ouvidos. 

Aud-iti fitis , ou fueritis, ; VOS 
tenhais fido ouvidos. 

Aud-iti fint , ou futrint : eles 
tenham fido ouvidos. 

ito Remoto . 

Aud-itus , ta, tum ejfem , ou fuif- 
fem: eu tivera, ou tivefe fido 
ouvido &c. 

Aud-itus ejfes, ou fuijfes: tu ti¬ 
veras fido ouvido. 

Aud-itus ejjet, ou fuijfet: ele tive¬ 
ra fido ouvido. 

Aud-iti efjtmus ,ou fuijfemus: nos 
tivera-mos fido ouvidos. 

Aud-iti ejfttis , ou Jstijfetis : vos 
tivereis fido ouvidos. 

Aud-iti ejfem , ou fuijfent : eles 
tiveram fido ouvidos. 

Tu- 
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CoNJUGASAM DOS PASIVOS REGULARES. 

T ri me ir a. Segunda. 
Futuro Próxima, e Remoto. 

S. Am-atus, ti , tum fttert : eu 
for, ou tiver fido uni do &c. 

Am-atus juerts , tu fores a- 
raadft. 

Am-atus fuerit : ele for a- 
inado. 

P. Am-ati fuerimus; nos for-mos 
auu-ios. 

Am-an fusntis : vos fordes 
amados. 

Am-ati futrint : eles fore.n 
amados. 

S. 

P. 

Mon-itus, ta , tum futro: eu for , 
ou tiver lido amoeftado &c. 

Mon-itus fuerit : tu fores amoef- 
tadQ. 

Mon-tis fuerit : ele for amoef- 
tadQ. 

Mon-iti fuerimus 
amoedados. 

Mon-iti fueritis 
moeftidos. 

i/Ion iti. fueriít 
moeftados . 

: nos for-mos 

vos fordes a- 

eles forem a- 

4. Modo Infinito. 

Prenente, e Preterito Imperfeito . 

'Am-ari : fer am.ido. | Mon-eri : fer amoeftado. 

Preterito Perfeito Proximo, e Remoto. 

S. Am-atum, tam, tum ejfe, ou 
ju.Jfe • ter lido amado 

P. Am-atoí, tas, ta ejfe, epufuijfe: 
terem lido auiados.. 

Mon-itnm , tam, tum,, e/fe, ou 
futjfe: ter fido amoeftado . 

Mon-itos, tas, ta efje, ou fuijfe : 
terem fido amoeitados. 

Am-atum iri (indeclinávelou 
Am-nntun , dm , um effi, ou 

fui/Je: aver de fer amado. 
Am-atum iri (indecl.) ou 
Am-atsdós, as ,aeJfe,o\x fuijfe: 

averem de fer amados. 

Futuro. 

Mm-ítumiri (indeclinável) 011 
Mon-endum ,am , um ejfe , ou fu if- 

fe: aver de fer amoeftado. 
Mfin-itum iri (indecl.) OU 

Mon-endos, a>, a ejfe:, ou fuijfe : 
averem de fer amoeftados. 

Gerúndios. 

Mon-endi : de fer amoeftado . 
Mon-endo : em fer amoeftado &c. 
Moa-endu: para fer amoeftado 6cc. 

Supino.. 

de fer amado 8cc. | Mon-itu: de fer amoeftado &c. 
Partiripio do Preterito . 

Am-atus, a , um quem foi a- | Mon-itus, a , um ; quem foi a-. 

Am-andi : de fer amado. 
Am-ando : em fer amido &c. 
Am-andií : para fer amado 6cc. 

Am-atu 

mado. 

Am-andus , a , um 

á de fer amado. 

moertido. 

Participio do Futuro. 

quem Mon-endus , a , um 
fer amoeftado.. 

quim á de 

Fu- 



9? LATINA. 

CoNJUGASAM DOS PASIVOS REGULARES. 

Tfrceirfi, Quarta. 
Futuro Proximo . t Remoto. 

S. Lt-flus, ta , tum fuero : eu for, 
ou tiver fido lido ôcc. 

Lt-clut futrit x tu fores li¬ 
do. 

Le-ítus futrit : ele for li¬ 
do . 

P, Lt-íli fuerimus : nos for-mos 
lidos. 

Lt-Éli fueritis : vos fordes li¬ 
dos . 

fe-íli fncrint ; eles forem li¬ 
dos. 

Aud-.tus, ta , tum futro: eu for, 
ou tiver fido ouvido &c. 

Aud-itus futni : tu fores ouvi¬ 
do . 

Aud-itus futrit x ele for ouvi¬ 
do . 

Aud-iti fuerimus : nos for-mos 
ouvidos. 

Aud-iti fueritis : vos fordes ouvi¬ 
dos . 

Aud-iti futrint: eles forem ouvi¬ 
dos. 

4. Modo Infinito. 

Pcez.ente, t Preterilo Imperfeito. 

Leg-i : fcr lido. | Aud-iri : fcr ouvido. 

Preterilo Perfeito Proximo, e Remoto. 

S. 

P. 

S. 

P. 

Lt-fíum, tam , tum effe , ou 
fuiffex ter fido lido. 

Le-ctos, tas, ta ejje , ou fuif- 

fe : terem fido lidos. 

Aud-itum , tam , tum ejft, 011 fuiff 

fex ter fido ouvido. 
Aud-itos, tas, ta effe, ou fuif- 

ftx terem fido ouvidos, 

Fuspro, 

Le-ftum iri (indeclinável) ou 
Leg-er.dum, am, um effe, 04 fuij- 

fe: aver de fer lido. 
Lt-ãum iri. ipdecl ou 
Ltg-endos, as, a effe , ou jaif- 

ftx avcrcm de icr lidos. 

Aud-itum iri (indeclinável^ 011 
Aud-itnditm ,am, um effe, oofuif- 

fe: aver de fcr ouvido. 
Aud-itum iri indccl.) ou 
Aua-iendos, as, a effe, ou fuif- 

fe x averem de fer lidos, 

Gprund os. 

Aud-ieadi : de ler Oiuvido . 
Aud-iendo : em fer ouvido &c. 
Aui-itndum x para fcr ouvido &c. 

Leg-endi x de fer lido. 
Leg-endo x cm fer lido 8rç. 
Leg-endum : para fer hdp 8çç. 

Supino. 

U-ãu x de fer lido 8çç. | Aud-itu x de fcr ouvido 8íç, 

Participio do Preterilo. 

It-ftus, a, um x quem foi li- I 4ud-itus, a, um x quem foi OU: 
do. I vido. 

Participio, do Futuro. 

Aud-terdus, a, umx quem i de 
fer ouvido. 

K Ad- 

Leg-endus, a, um : quem á de 
fer lido. 
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Advertência. 

O verbo Palivo fòrma-fe do feo Ativo acrecentando um R depois 
do O: ou mudando M cm R, quando fe achar no fim da palavra, do 
modo feguintc. 

I. Amo acrecentando r, faz Amor. 
Am abam mudando Aí cm r, faz Amabar. 
Amaíi acrecentando r, faz Amabor. (na 3. e 4. muda Aí em r: 

Legam, legar: Audiam, Audiar) 
1. Ama acrecentando re, faz Amare. 

Amato acrecentando r, faz Amator. 
3. Amem mudando Aí cm r, faz Amer. 

Amarem mudando Aí cm r, faz Amarer. 
4. Ama- 

CoNJUGASAM DOS COMUNS, E DEPOENTES. 

Comum. Depoente. 

1. Modo Indicativo. 

Prezente. 

como Audior. como Legor. 

S. 

P. 

S. 

P. 

S. 

Dimetior : cu trafo. 
Dimetiris , ou Dimelire : tu 

trafas. 
Dimetitar : ele trafa. 
Dimetimur : nos trafamos. 
Dimetimini : vos trafais . 
Dimenuniur : eles trafam. 

Utor : eu uzo. 
Uieris, ou Uierc : tu uzas 

Utitur : ele uza. 
Utimur : nos uzamos. 
Uiimiai : vos uzais. 
Utiintur : eles uzam. 

Preterito Imperfeito. 

Dimetiebar : eu trafava. 
Dimetiebaris , ou Dimetieba- 

re: tu trafavas. 
Dimetiebatur : ele trafava. 
Dimetiebamur : nos trafava- 

mos. 
Dimetiebamini: vos trafaveis. 
Dimctiebantur: cies trafavam. 

Utebar : eu uzava. 
Utebaris , ou Utebare : tu uza- 

vas. 
Utebatur : ele uzava. 
Utebamur : nos uzava-mos. 

Utebamini : vos uzaveis. 
Utebamur : cies uzavam. 

Preterito Perfeito Proximo. 

Dimcnfus , a , um fum , OU 
fai: eu trafei, ou fui trafado. 

Dimenfus ei, ou fuijli: tu tra- 
íaíle, ou fofte trafado. 

Dimenfus efi , ou fuit : ele 
trafou, ou foi tralado. 

Ufus , a , um fum, ou fui : eu 
uzei. 

Ufus es , ou fuifi : tu uzaf- 
te . 

Ufus ell, ou fuit: ele uzou. 
P. Di- 
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4. Amare mudando E cm i, faz Amari: (na 3. muda ere cm 
i: legere, Legi ) 

Amatum tirando M, faz fupino Amatu. 

Todos os Pretéritos Perfeitos do Indicativo, e Conjuntivo, e In¬ 
finito, e também o Futuro do Conjuntivo, que deles depende; como 
nam tem terminafam própria na Paliva , fuprem-fe com o Participio do 
Pretérito Amatus, e o verbo Sum: cujas fôrmas agora fe tomam como 
verdadeiros Pretéritos dos verbos Paiivos, porque nam tem outros. 

O inclino- proporcionadamente fe fara nas outras Conjugafoens 
Pafivas Regulares &c. E feguindo eftas regras,e tirando o que fe acrc- 
centa, ou que fe muda; fe pode de qualquer verbo em OR formar um 
verbo Ativo em O, quando for necefario para as Conjugafoens &c. 

CONJUGASAM DOS COMUNS, E DEPOENTES. 
Comum. • Depoente. 

P. Dimenfi fumus , ou fuimus : 
nos trasàmos, ou fomos 
trafados. 

Dimenfi efiis , ou fui/lis ; vos 
trafaftes, ou foftes trafados, 

Dimenfi funt, fuerunt , ou 
futre : eles trasàram, ou 
foram trafados. 

Ufi fumus, ou fuimus; nos uzà- 
mos. 

Ufi efiis, ou fuifiis : vos uzaf- 
tes. 

Ufi fur.t, fuerunt, ou futre: eles 
uzàram. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Dimenfits, a, um eram, ou 
fiseram : eu trasàra , ou 
fora trafado. 

Dimenfus eras, ou fueras: tu 
trasàras, ou foras trafado. 

Dimenfus erat, OU futrai; ele 
trasàra , ou fora trafado. 

P. Dimenfi eramus, ou fueramus : 
nos trasàra-mos, ou fora- 
mos trafados. 

Dimenfi era tis , ou fueratis : 
vos trasàreis , ou fôreis 
trafados. 

Dimenfi erant, ou fuerant : 
eles trasàram, ou foram 
trafados. 

Ufus, a, um eram, ou fiteram : 
eu uzàra. 

Ufus eras , ou fueras ; tu uzà- 
ras. 

Ufus erat, ou fuerat : ele uzà¬ 
ra . 

Ufi eramus, ou fueramus : nos 
uzàra-mos. ' \YV 

Ufi eratis, ou fueratis: VOS uzà- 
reis. 

Ufi erant, ou fuerant : eles uz à¬ 

ram . 

K z 
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CONJUGASAM DOS CcMUNS, E PfPOENTES. 
Comum. Depoente. 

Futuro 

S. Dimitiar : eu trafarei. 
Dimetieris , ou Dimetiere : 

tu trafarás. 
Dimetiltur : ele trafará . 

P. Dimetitmur : nos trafaremos. 
Dimetiemini ; vos trafareis. 
Dimetientur : eles trafarám. 

Proximo. 

Utar : eu uzarei. 
Vteris , ou Uteri : 

tu uzarás. 
Utetur : de uzará. 
Vtemur : nos uzaremos. 
Utemint : vos uzareii. 
Vtentur ; eles uzarám. 

i. Modo Imperativo . 

Prtítnu, 

S. Dimetire, ou Dimetitor: trafa tu. 
Dimetitor : trafe ele. 

P. Dimetimixi, ou Dimetiminor: 
trafai vos. 

Dimetiunter : trafera eles. 

Uiert , ou Vtitor: uza tu. 
Vtitór: uze ele . 
Vtimini , ou Utiminor : ujai 

vos. 
Vtuntor : uzem eles. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prcítnte. 

S. Dimetiar : eu trafe. 
Dimetians, ou Dimitiari: tu 

trafes. 
Dimetiatur : ele trafe. 

P. Dimttiamur : nos trafemos. 
Dimetinmini : vos trafeis . 
Dimetiantur ; eles trafem. 

Prtterito 

S. Dimetirer : eu trafàra. 
Dtmttireris , ou Dim(lir;ere : 

tu trasàras. 
Dimetiretur : ele t rafar a. 

P. Dimetiremur: nos trasàra-mos. 
Dimttirtmini: vos trafareis. 
Dimetiremur-. eles trasàram. 

U{ar : eu uze. 
Vtaris, ou Uiare: tu uzes, 

Vratur : ele uze. 
Utamur : nos uzemos, 
Utamini : vos uzeis. 
Utantur : eles uzem. 

Imperfeito. 

Uterer : eu uzàra .' 
Utereris , ou Uterere : tu uzà- 

ras. 
Uteretur : ele uzàra. 
yteremur nos uzàra-mos. 
Utcrcmini : vos uzareis. 
Uttrentur : eles uzaram. 

Pr1- 
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CoNJUGASAM DOS COMUNS, E DEPOENTES. 
Comum. Depoente. 

PrtltritÍ Perfeito Próxima. 

S. Dimtnfus, a , um fim , ou fue- 
rim: eu tenha trafado, ou 
tenha fido trafado. 

D:menfus fii , OU fueris : tu 
tenhas trafado , ou tenhas 
fido trafado. 

Dimtnfus fit , ou futrit : ele 
tenha trafado , ou tenha 
fido trafado. 

P. Dimenfi fimus , ou fuerimus : 
nos tenhamos trafado , ou 
tenhamos lido trafados. 

Dimenfi fitis, ou fueritis: vos 
tenhais trafado , ou te¬ 
nhais fido trafados. 

Dimtnfi fint, ou fuerint: eles 
tenham trafado , ou te¬ 
nham lido trafados. 

Vfus, u, um fim , ou fuerim : eu 
tenha uzado. 

Vfus fis , ou fuiris : tu tenhas 
uzado. 

Vfus fit, ou futrit : ele tenha 
uzado. 

Vfi fimus, ou futrimus: nos te¬ 
nhamos uzado. 

Vfi fitis , ou futrit is : vos te¬ 
nhais uzado. 

Vfi fint, ou fuerint : eles te¬ 
nham uzado. 

Prtterito Perfeita Remota', 

S. Dimenfus , a, fum efftm, ou 
fuijfem: eu tivera trafado, 
ou tivera lido trafado. 

Dimtnfus ejfes, OU fuijfes: tu 
tiveras trafado, ou tiveras 
fido trafado. 

Dimtnfus ejfet, ou fuiffet: ele 
tivera trafado , ou tivera 
fido trafado. 

P. Dimtnfi tjfemus, ou fuiffemus: 
nos tivera-mos trafado, ou 
tivera-mos fido trafados. 

Dimtnfi effetis , ou fuiffetis : 
vos tivereis trafado, ou ti¬ 
véreis lido trafados. 

Dimtnfi effent, ou fuiffent: e- 
les tiveram trafado, ou ti¬ 
veram lido trafados. 

Vfus, a, um tfem, ou fuijfem ; 
eu tivera uzado. 

Vfus tffes, ou fuijfes : tu tive¬ 
ras uzado. 

Vfus ejfet, ou fuiffet : ele tive¬ 
ra uzado. 

Vfi ejftmus , ou fuijfemus : nos 
tivera-mos uzado. 

Vfi effetis , ou fuiffetis : vos ti¬ 
vereis uzado. 

vfi effent, ou fuiffent : eles ti¬ 
veram- uzado. 
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CONJUGASAM DOS 
Comum. Comuns, e Depoentes. 

Depoente» 
Futuro Proximo, t Remoto. 

S. Dimenfus, a , um fuero : eu 
tiver trafado, ou tiver fido 
trafado. 

Dimenfus fu tris : tu tiveres 
trafado , ou tiveres fido 
trafado. 

Dimenfus fuerit : ele tiver 
trafado , ou tiver fido tra¬ 
fado . 

P. Dimenfi fuerimus : nos ti- 
ver-mos trafado , ou ti- 
ver-mos fido trafados. 

Dimenfi fueritis : vos tiver¬ 
des trafado, ou tiverdes fi¬ 
do trafados. 

Dimenfi fuirint: cies tiverem 
trafado , ou tiverem fido 
trafados. 

4- Modo 

Ufus , a , um fuero : eu tiver 
uzado. 

Ufus fuerit : tu tiveres uza- 
do. 

Ufus fuerit : ele tiver uza- 
do. 

Ufi fuerimus: nos tiver-mos uza- 
do. 

Ufi fueritis : vos tiverdes uza- 
do. 

Ufi fuerint : eles tiverem uza- 
do. 

N F I N I T O. 

Prezente, e Preterito Imperfeito. 

Dimttiri: trafar. 

Preterito Perfeito 

S. Dimen/um , am, um efie, oxi 
fuiffe: ter trafado , ou ‘ter 
fido trafado . 

P. Diimnfos', as , a ejfe , ou 
fuiffe: terem trafado, ou te¬ 
rem fido trafados. 

-O 

Futuro 

S. Dimenfum ire [indeclinável] ou 
Dimenfurum , am , um efie , 

ou fuiffe: a ver dc trafar. 
P. Dimenfum ire (in,decl.) ou 

Dimenfuros , as , a efie ,' ou 
fui fie: avcrem de trafar. 

I Uti : uzar. 

Proximo , e Remoto 

Ufum, am, um , efie ou fuiffe 
ter uzado. 

Ufos, as, a efje, ou fuiffe : te¬ 
rem uzado. 

Ativo. 

Ufum ire (indeclinável) ou 
Ufurum , am , um efie, OU fuif¬ 

fe: aver de uzar. 
Ufum ire (indecl.) ou 
Ufures, as, a efie , ou fuiffe: ave- 

rem dc uzar. 

Fu- 
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CoNJUGASAM DOS COMUNS, E DEPOENTES. 

Comum. Depoente. 

Futuro Pafino. 

S. Dimensu iri (indeclinável) ou 
Dimetiendum , nm, um effe, ou 

fuiffe: aver de fer traiado. 
P. Dimenfum iri ( indecl. , ou 

Dimctiendes ,as,a effe, ou fuif- 
Je: averem de fer trafados. 

XJfum iri (indeclinável) ou 
XJtendum , am , um effe, ou fuiffe : 

aver de fer U7.ado. 
Ufum iri (indecl.) ou 
Utcndos , as , a effe , ou fuiffe i 

averem de fer uzados. 

Gerúndios. 

Dimetiendi : de trafar , ou 
fer trafado. 

Dimetiendo : em trafar , ou 
fer iralado. 

Dimetitndum; para trafar, ou 
para fer trafado. 

Uttndi : de uzar, ou fer uza* 
do. 

Vtendo : em uzar , ou fer uza- 
do. 

Utendum: para uzar, ou para fer 
uzado. 

Supinos. 

Dimenfum : para trafar. 
Dimenfu : de fer trafado. 

Ufum : para uzar. • 
Vfu : de fer uxado i 

Participio do Premente, t do Preterito Imperfeito. 

Dimetiens, entis: quem tra- I XJtens, entis : quem uza , ou 
fa, ou trafava. | uzava. 

Participio do Futuro Ativo. 

Dimenfurus, a, um: quem I Ufurus , a , um : quem á de 
á de trafar. , | uzar. 

Participio do Preterito Pafivo. (18) 

Dimenfus, a , um : quem I Ufum, a, um: quem uzou, ou 
trafou, ou foi trafado. foi uzado. 

Participio do Futuro Pafivo, 

Dimetitndus , a , um: quem I Utendus , a , um : quem á de 
á de fer trafado. 

K4 
fer uzado. 

Aí VER- 

' 18) A ratam da fignifcafam ativa, e pafiva de fie Participio df 
Preterito, ft dará abaixo no Cap. iv. do Participio, nas notas. 
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X 

Advbrtbncia. 

!• fe vc, que o verbo Comum alem da lignificafam ativa,' 
[ue tem em todos os Modos, e Tempos, como os outros Ativos em 
J; ainda conferva a (igmficafam pafiva nos dois Pretéritos Perfeitos do 
Indicativo, Conjuntivo , e Infinito; e no Futuro do Conjuntivo . E de 
nuis tem Participio do Pretérito em US: Participio do Futuro em 
DLS: e o I-uturo Palivo em DUS do Infinito, que com ele fe fupre- 
c por confeguencia tem fignificaftm pafiva no Supino em U, que 
vem do I articipio em US; e nos Gerúndios, que fain cazos do Partici- 
pio em DUS Kto e o que ordinariamente fe acha nos verbos Comuns. 

Mas alem dilo acham-fe de alguns verbos Comuns ourris termi- 
nalocns afim no Indicativo, como no Conjuntivo, e Infinito, com 
lign.ficado pa ivo. v. g De Afpnnor fe acha aípernatur, e aípernari. 
JJe Dignor, dignamur, e dt^tniur E tambera em outros, o que o 
uio enfina/a Os Comuns Conjugam-fe por aquela Conjuealain Regu¬ 
lar, a que pertencem. ‘ ° ° 

II. Daqui também fe ve, que o verbo Dopo,nu ordinariamente 
tem fignificafim ativa em todos os Modos, e Tempos: e fo tem pafiva 
no Participio do Pretérito em US; no Participio do Futuro em DUS: 
c no 1'uturo Palivo em DUS do Infinito,que com ele fe fupre; e por 
conlegucncia no Supino em U, e nos Gerúndios, como nos Comuns. 

Mas alem diíto acha-fe algum Depoente com tal, ou qual termi- 
nafam pafiva. v.g. De afeqm: de Cnfequor , confequi: de 
Tateor , faieatur : d, Loquor , loqm ; de Vtor, Uíiiur : c outras, que o 
ruo enlutara . Eeftc cum final ccrtode terem fido Comuns. Os Depoen- 
les tanucin fe conjugtm pela Conjugafivii Regular , a que pertencera. 

$. I. 

CONJUGASAM DOS VtRBOS IRREGULARES. 

PoJJu m. 

I. Modo Indicativo. 

Prezem,. 

Tcrminafoens paíivas, 
que fc acham. 

S, Pojfum: çu poio. (to) 
Potes 
Pote/l 

P. Pojfumus 
Pore/lis 
Poffunt . 

Potcjlur; pode-fe. 

Pre- 

V? _ on!-c t»mp*flís d, Sum declinam-/, como o feo fimtlez ~So- 

fon':-c°?cX\r 7d* d‘ V°tÍS’e Snm)ú Pr°fum ,tm *f- tm,tdas,v voz-í!<rmi**p™/,,im, w, 
a.recnta um D, para melhor pronuncia . v f. Prodcs, Prodeilcm Pro- 
defl e vc. cm vez de l’roes, ProdTcm , ProeíTe vc ’ 
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S. Poteram : cu podia. 
Poterat 
Poterat 

P. Poteramut 
Poteratis 
Poterant. 

Pretérito Impirftilt . 

Poteratur: podia-fe, 

Preterito Perfeito Proximo, 

S. Potui: cu pude. 
Potuifti 
PotUtt 

P, Potuimus 
Po tu H is 
Potutrunt, ou Potuere. 

Priterito Perfeito Remoto. 

S. Pttueram: eu pudera. 
Poiueras 
Poiuerat 

P. Poiutramut 
Potutratis 
Potutrunt. I 

Tuturo Proxime. 

5. Potero: eu poderei. 
Poieris 
Poterit 

P. Poterimus 
Ptterttts 
Poterunt. 

x. Modo Imperativo. (26) 

Prezcnte. 

S. Pac poffit : faze tu por po¬ 
der, ou pode tu. 

Par poffit 
P. Paute poffitit 

Paute pojjint. 
3. Mo- 

(10) Poffum nam tem imperativo: mas [upre-fe com 0 Imperati¬ 
vo tle Facio junto àf vtf.es do Conjuntivo dt Poli um, 
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3. Modo Conjuntivo. 

Prez.entc. 

S. Polftrn : eu pofa. 
Poffis 

„ PoJí‘ 
P. Pofftmus 

Pojfttis 
Pojjint. 

S. Pojfem: eu pudera. 
Pojjes 
Pofíet 

P. Pojfemus 
Po/fetis 
Pofftnt. 

Preterito Imferfeit0 .' 

Poffetur: pudera-fe. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Potuerim: eu tenha podido, 
ou pudefe. 

Potuerit 
Potuerit 

P. Potuerimut 
Potueritis 
Potuerint. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Potuiffem: eu tivera podido, 
ou pudera. 

Potuijfes 
Potuiffet 

P. Potuiffemus 
Potuijfetis 
Potuijfent. 

"Futuro Proximo , e Remoto , 

S. Potuero : eu puder, ou tiver 
podido. 

Potuerit 
Potuerit 

P. Potuerimut 
Potueritis 
Potuerint. 

: < ■ ui 
->c i;/> t - ji, 

4. Mo- 
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4. Modo Infinito. 

IOJ 

Prezente, e Preterito Imperfeito. 

Pofe: poder: | 

Preterito Perfeito Proximo, t Remoto. 

Potuijfe: ter podido. { 

Participio do Prezente, e do Preterito Imperfeito. 

Potent , entis : quem pode , I 
e podia. 

Fero. 

Ativo. 
t. Modo Indicativo. 

Pajivo. 

Prezente. 

S. Fero: eu levo. 
Fert 
Fert 

P. FeritnuS 
Perus 
Fcrunt. 

Feror: eu fou levado. 
Ferris, ou Ferre 
Fertur 
Ferimur 
Ferimini 
Feruntur. 

Preterito Imperfeito. 

S. Ferebam : eu levava 
Perebas 
Ferebat 

P. Ferebamus 
Ferebatis 
Ferebant. 

Ferebar: eu era levado 
Ferebaris, ou Ferebare 
Ferebatur 
Ferebamur 
Ferebamini 
Ferebant ter. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Tuli: 
eu levei.' 

Tulifii 
Tulit 

P. Tulimus 
Tuliftis 
Tulerunt, ou Tulere 

tatus, a, um fum] ou fui : eu 
fui levado. 

tatus es, ou fuifti 
tatus efi , ou fui t 
Lati fumus , ou fuimus 
Lati eftis, ou fui/lis 
Lati funt, futrunt, ou fuere. 

Prti 
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Preteritt Perfeito Remoto. 

Tajtvo 

S. Tuleram: 
cu levara. 

Tuleras 
Tuleras 

P. Tuleramus 
Tuleratis 
Tuicrant. 

tatus, a um eram, ou fueram 
eu fora levado &c. 

Latut eras , ou fueras 
tatus erat , ou fuerat 
Lati eramus , ou fueramus 
Lati eratis , ou fueratis 
Lati erant , ou fuerant. 

futuro Proximo. 

S. Peram: eu levarei. 
Feres 
Feret 

P. Teremus 
Feretis 
Perene . 

Ferar: eu ferei levado. 
Fereris , ou Fertre 
Feretur 
Ferem Ur 
Ferimini 
Ferentur . 

1. Modo Imperativo. 

Preaente. 

S. Per, ou Perto: leia tu. 
Perto 

P. Per te, ou Pertote 
Ferunto. 

Ferre, ou Fertor: fe tu levado. 
Pertor 
Perimini, ou Periminor 
Ftruntor. 

3. Modo Conjuntivo. 

S. Peram: eu leve. 
Feras 
ferat 

P. Ftramus 
Feratis 
Fcrant. 

Preterito 

S. Ferrem: eu levara. 
Ferres 
Perret 

P. Ferremus 
Ferretis 
Ferrent . 

Prez-cnte. 

Per ar: eu feja levado. 
Peraris, ou Per are 
Feralur 
Peramur 
Feramini 
Ptrantur. 

Imperfeito. 

Ferrer: eu fora levado. 
Ferreris, ou Ferrere. 
Ferretur 
Ferremur 
Ferremini 
Ferrentur . 

Prt- 
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TilJiVO. 

S. Tultrim: 
eu tenha levado. 

Tulrris 
Tulerit 

P. Tulerimus 
Tuhritis 
Tulerint 

tatus, a, urn fim , ou fuerirn ; cu 

tenha lido levado. 
tatus fis , ou futris 
Latus fit , ou fuerit 
Lati fimus , ou fuerimus 
Lati fitis , ou fueritis 
Lati fint , OU fuerint. 

Prettrito Perfeito Remoto. 

S. Tulijfem : 

eu tivera levado. 
T ulijfes 
Tuiijfct 

P. Tulijfemus 
Tulijfetis 
Tulijfent. 

tatus , a , um efftm , ou fuif- 
ftmi cu tivera fido levado. 

Latus ejfts , ou fuijfes 
Latus ejfet , ou fmjfet 
Lati ejfemus , ou fuijfemus 
Lati efetis , ou fuijfetis 
Lati ejfent , ou fuijjtnt. 

Puturo Proximo , e Remoto. 

S. Tulero : 

eu terei levado. 
Tulerit 
Tulerit 

P. Tulerimus 
Tuleritis 
Tulerint. 

Latus, a , um futro : eu terei 
fido levado. 

Latus fueris 
Latus fuerit 
Lati fuerimus 
Lati fueritis 
Lafi fuerint. 

4. Modo Infinito. 

Pretente, e Prettrito Imperfeito. 

Terre: levar. | Perri: fer levado. 

Prettrito Perfeito Proximo, e Remoto. 

Tulijfe: ter levado. S. Latum , am , um effe, ou fuif- 
fe: tér fido levado. 

P. Latos , as , a ejfe , ou futf- 
fe: terem fido levados. 

Futuro . 

S. Latum ire, ou 
Laturum , am , um ejfe , ou 

fuiffe-. a ver de levar. 
P. Latum ire, ou 

Laturos, as , a ejfe , ou fuif¬ 
fe : averem dc levar. 

Latum iri, ou 
Terendum, am, um ejfe , ou fuif¬ 

fe : aver de fer levadp. 
Latum iri, ou 
Perendos , as , a efe, ou fuiffe; 

averem dc fer levados. 
ct- 
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Tajivo. 
Gerúndios. 

Ferendi : de levar. 
Ferendo : em levar . 
Ferendum: para levar. 

Latum: para levar. 

Fertndi : de fer levado. 
Ferendo : em fer levado. 
Ferendum: para fer levado. 

Supino. 

| Latu: de fer levado. 

Participios. 

Do Prezente, e Imperfeito. 
Ferens , entis : quem leva , 

ou levava. 
Do Futuro. 

Lai urus, a, um: quem á de 
levar. 

Do Preterito. 
tatus, a, um: quem foi leva¬ 

do. 
Do Futuro. 

Ferendus , a , um : quem á de 
fer levado. 

Edo. 
i. Modo Indicativo. 

Comcdo. 

Premente. 

S. Edo: eu como. 
Edis, ou Es (11) 
Edis, ou Efi 

P. Edirnus 
Editis, ou Efiis 
Edunt. 

Comedo: eu como.' 
Comedis, ou Comes 
Comedir, ou Comefi 
Comedimus 
Comeditis, ou Come/tis 
Comedunt. 

Preterito Imperfeito. 

Edeham: eu comia. I Comedebam: cu comia.' 
como Legebam . | como Legebam. 

Preterito Perfeito Proximo. 

Edi: eu comi. 
como Legi. 

I Comedi: eu comi. 
I corno Legi. 

Prt- 

(zt) Efte verbo abunda de terminafoens, das quais fomente ponho as 
que variam. E daqui [e ve o erro de certos Gramalicos, que por r.am en¬ 
tenderem eflas contrafoens, ou ftncopes, atribuiram ao verbo Sum a ftgni- 
ficafam de comer, que t do verbo Edo. E da mefma forte fe conjuga 
Excdo vc. 
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Pretérito Perfeito Remoto. 

Ederam: eu comera . 
como Legeram. 

Edam: eu comerei, 
como Legam. 

Comederam : eu comera, 
como Legeram. 

Futuro Proximo. 

Comedam: eu comerei, 
como Legam. 

2. Modo Imperativo. 

Premente. 

ç S Ede, ou Et ? 

S- i Edito, OU Efto ? COme tu- 

Edito, ou Efto : coma ele. 
Edite, ou Efte ? 
F.ditote Scomcl vos' 

Edunto : comam eles. 

P. 

C Comede ? 

c comedito , ou Come/lo > C0 ie U ' 

Comedito, ou Comefto: coma ele. 

Comeduato : comam cies. 

3. Modo Conjuntivo. 

Premente. 

S. Edam , ou Edim : eu coma. 
Edas, ou Edis 
Edat, ou Edtt 

P. Edamus. ou F.dimus 
F.datis, ou Editis 
Edant , ou Edint . 

Comedam , ou Comedim: eu co¬ 
ma &c. 

Preterito Imperfeito. 

S. Ederetn , ou Effem: eu comera. 
Ederes, ou Ejfts 
Ederet, ou Ejftt 

P. Ederemus, ou Effemus 
Ederctis, ou EJfetis 
Edcrent , ou Effent. 

Comederem, ou Comejfcm: eu co¬ 
mera &c. 

Preterito Perfeito Proximo. 

Ederim : eu tenha comido, 
como Legerim. 

Comederim : eu tenha comido, 
como Legerim. 

Preterito Perfeito Remoto. 

Ediffem : eu tivera comido. I Comedijfem : eu tivera comido. 
como Legijfem . como Legijfem. 

Fu- 
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futuro Proxime, i Rtmeto. 

Edtro : eu comer. j Comedtrt: eu corr.erj 
como Ltgtrt, J como Lt^tro. 

4. Modo Infinito. 

Pnztnte, t Prettritt lmferftit». 

Edtrt, ou EJfi: comer. | Ctmidere, ou Cotntfft: comer.’ 

Os outros tempos, e terminafoens do Infinito como cm I»jo. 

Vafivo. 

As linguagens pafivas, que ordinariamente fe acham, fam as 
feguintes. 

I. Ihdicatito. 

Editur , ou M/lur : come-fe. | 

3. Conjuntivo; 

S. F.fftr: eu fora comido. 
EJfflS . 

Egctur. 

4. Infinito.' 

Efp: fer comido. 

HjO . 

x. Mopo Indicativo.' 

S. E»\ eu vou. 
It 
lt 

P. Jmtis 

Itii 

Kunt. 

S. ibam: eu la. 
lbxs 

Ibat 

P. ibamits 

lbatit 
Ibant. 

frczcnti. 

Terminafoens pafivas, 
que le acham. 

Iiur: vai-fe. 

Preterití lmptrfth». 

Ibatur: ia-fc. 

Prt* 



S. Jyi: eu fui. 
Jvijli 
lvit 

P. Ivimut 

Iviftis 

lvcrunt, ou Ivtre 

LATINA. 
Pretérito Ptrftito Proximt, 

hum efl: foi-fe. 

Preterito Ptrftito Remoto, 

S. Iverary: eu fora, ou tinha ido. 
Iveras 
tyerat 

P. lvtramut 
lveratis 
lverant. 

Futuro Prtximo. 

S. lio: eu ireir 
lbtt 
lbit 

P. Ibimut 
ibitis 
Ibunt. 

ibitur: á de ir-fc. 

i. Modo Imperativo 

Prtzente. 

S. 1, ou Ito: vai tu. 
lto: va de. 

P. ltt, ou itete: ide vos. 
Eunto: vara eles. 

3. Modo Conjuntivo.' 

Premente. 

S. Eam: eu va. 
Eas 
Eat 

P. Eamus 
fcátis 
Eant. 

S. irem: cu fora, ou fofe 
Ires 

Eatur: va-fe. 

Jret 

Preterito Imperfeito 

‘ I lretur: ir-fe ta.' 
L 

XII 

.1 

P. lrt- 
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P. Iremut 

Ire tis 
Irent. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Iverim: eu tenha ido. 
lveris 
Jverit 

P. lverimus 
lveritis 
lvtrint. 

Preterito Perfeito Remoto. 

S. Iviffem: cu tivera ido. 
lviffes — 
Ivijfet 

P. lviffemus 
Jviffetis 
lviffent. 

Futuro Proximo, e Remoto. 

S. lvero: eu for, ou tiver ido. 
lveris 
Jverit 

P. lverimus 
lveritis 
lverint» 

4. M o D o Infinito. 

Preiente, e Preterito Imperfeito'. 

ln- ir- I lri: ir-fe. 

Preterito Perfeito Proximo, t Remoto. 

Ivijfet ter ido. | 

Futuro. 

S. 

P. 

Iturum , am, um ejft, ou fuif- 
fe: aver de ir. 

Ituros, as , a effe , ou fuif- 
fe: a verem de ir. 

Eundum efi: á-fe de ir. 

Eundum effe, ou fuiffe: avçr 
ir-íe &c. 

de 

*«• 

Eundi : de ir. 
Bundo : em ir'. 
Eundum: para ir. 

Gerúndios 
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Supioo, 

ltum; para ir, J 

Participio At Prezente, e Pretérito Imperfeito.' 

Iens, euntit: quem vai, ou ia. 

Participio Ao Future. 

Iturut, a, um: quem á de ir. (11) 

1*3 

Polo. 

r. 

S. Volo: çu quero. 
Vis 
Vult 

P. Volumus 
Puleis 
Volunt. 

S. Volebam t 
Polebas 
Polebat 

P. Polebumus 
Polebatis 
Polebant. 

Nolo . (13) 

Modo Indicat 

Prezentc. 

Nolo: eu nam quero. 
Nonvis 
S onvult 
Nolumut 
N onvult it 
Nolunt. 

Pretérito Imperfeito. 

eu que- Nolebã: eu nam que- ' 
(ria. Kolebas (ria. 

Noiebat 
Ntlebamus 
Nolebatis 
Nolebant. 

Pretérito Perfeito Proximo. 

Maio 

I V o. 

Maio: eu mais quero. 
Mavis 

Mavult 
MaUmus 

AI a vult is 

Malunt. 

Malebã: eu maisque- 
Malebas (ria. 
Mallebat 
AI ale amus 
Malebatis 
Malebant. 

S. Polui: eu quiz. 
Peluifii 
Poluit . 

P. Voluimus 
Poluiftis (luere . 

Nolui: eu nam quiz. 
No.uifti 
Nolmt 
No.uimut 

. ,...... . Noluijhs 
Voluerunt , ou Po- Noiutrunt, on Noluere. 

L i 

Ai alui; eu mais quiz.' 
M alui /t i 
Maluit 
Maluimus 
Maluijlis (rt. 
Alaiuerunt, ou Alalue- 

Pre- 

(nl Dos eompofes de Eo, como Ambio, Exeo, Tranfeo, crc. ft 
tuham algumas terminajoens diferentes, defias, que o uzo enfinará. 

(zj) Nolo é cempofio Ac Ne por Non, e volo: c Maio de Ma- 
gis volo. 
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Preterito Perfeito Remoto. 

S. Volueram : cu 
quizera. 

Volueras 

Voluerat 

P. Volueramut 

Voltteratis 

Voluerant. 

S. Volam : cu que- 
Voles (rerei. 
Volte 

P. Vtítmus 
Voletis 

Voltnt. 

Nolueram : cu nam 
quizera. 

Nolueras 

Noluerat 

Noiueramus 
tto.ueratis 

Noluerant. 

Tuturo Proximo. 

Kclam: eu nam que- 
Nolet' (rerei. 
N olet 

Nolemus 

Noletis 

Nolent. 

Malueram : eu mais 
quizera . 

Malueras 

Maluerat 

Malueramus 

Malueraiis 

Maluerant. 

Malam : cu mais que- 
Malet (rerei. 
Malet 

Malemus 

Maletis 

Malent. 

2. M o D 
S.. Tac velis: faze tu 

por querer . 
Tac vthe 

P. Tacite velit is 

Tacite velint. 

o Imperati 

Hcli, ou Kolito: nam 
queiras tu. ' ■ 

Nottto 1 
Solite , ou Nolitote 

Nolunto. 

V o. (24) 

Tac malis: faze tu por 
mais querer. 

Tac maht 

Tacite malitis 

Tacite maiint. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prezente. 

S. Velim: eu queira. 
vch 
Velit 

1’. Velimus 

Velit.s 

Velint. 

Nolim: eu nam queira. 
Kolis 

Nolit 

Ntlimus 

Nolitis 
Nolint. 

Pretérito Imperfeito. 

Malim: eu mais quei- 
Malis ^ra. 
Malit 

Malimus 

Malitis 

Maiint. 

S. Velltm: cu quize- 
Velles • (ra .- 
Vellet 

P. Vellemus 

Vclletis 

Vtílcnt, 

Nollem: eu nam qui- 
íiolles ( zera. 
Nollet 

Nollemus 

Nolletis 

Nollcnt. 

Maliem: cu mais qui- 
Malles (zera. 
Mallet 

Malltmus 

Malletis- 

Malltnt. 
Pre- 

Í 24) Volo, e Maio nam tem Imperativo r-mai fupre-ft com 0 Im¬ 

perativo do verto Facio junto àt vozts do Conjuntivo d et ditos verbos j 
tomo em Poffum. t. 
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S. Volutrim : eu te¬ 
nha querido. 

Voluerit 
Voluerit 

P. Voluerimut 
Volueritit 
Voluerint. 

Preterito Perfeita Proximo 

Noluerim : eu nam 
tenha querido. 

Noluerit 
Noluerit 
Noluerimut 
Noiueritit 
Noluerim. 

Maluerim : eu mais 
tenha querido. 

Malutrit 
Malutrit 
Maluerimus 
Malueritis 
Maluerim. 

S. Voluijfem: eu ti¬ 
vera querido. 

VoluiJJet 
Vtluijfet 

P. Voluijfemut 
Voluiffetit 
Voluijfem. 

Preterite Perfeita Remoto 

Noluiffem : eu nam ti¬ 
vera querido. 

Nolui/fet 
Nolu:jfet 
Noluijfemut 
Nvluijfetit 
Noluijfent. 

Maluiffem : eu mais 
tivera querido. 

Maluiffes 
Maluijfet 
Malutjfemut 
Maluijfetit 
Maluijfent. 

Tuturo Proximo, e Remoto. 

S. Volutro : eu tiver 
querido. 

Volueris 
Voluerit 

P. Voluerimut 
Volueritit 
Voluerint. 

Noluero: eu nam ti¬ 
ver querido. 

Noluerit 
Noluerit 
Noluerimut 
Nolueritit 
Noiuerint. 

Maluero: eu mais ti¬ 
ver querido. 

Malutrit 
Maluerit 
Maluerimus 
Malueritit 
Maluerim. 

4. Modo Infinito. 

Pretente, e Preterito Imperfeito. 

Velle: querer. | Nollt: nam querer. | Malle: mais querer.' 

Preterito Perfeito Proximo, t Remoto. 

Vtluijft: ter querido. I Noluiffe : nam ter I Maluijfe : ter mais 
I querido. | querido. 

Participio do Prer.er.te, t Preterito Imperfeito. 

Volens, entit : quem 
quer, ou queria. 

Nolenty entit: quem 
nam quer, ou nam 
queria. 

L 1 

carece. 

Ti» 
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FtO. 

r. Modo Indicativo. 

Pretente. 

S. Fio: eu fou feito 
tis 
Fit 

P. Fimus 
Fieis 
Fiunt. 

Preterito Imferfiitt. 

S. Fiiíam: eu era feito. 
Fiebas 
Fiebat 

P. Fubamus 
Fiebatis 
Fitbant. 

PrtUrit» Perfeito Proximo. 

S. Faãus, 4, um [um, ou fui: eu fui feito. 
Faftus et , ou fuifti 
Fafíus eft, ou fuit 

P. Faífi fumus, ou fuimus 
Faãi eftis , ou fui/iis 
Faíli funt, fuerunt, ou futre. 

Preterito Perfeito Remeto. 

S. Fafíus, a, um eram, ou fueram: eu fora feito. 
Fafíus eras, ou fueras 
Faflus erat, ou fuerat 

P. Fafli eramus, OU fueramus 
Faíli eratis, ou fueratis 
Fafli trant, ou juerant. 

Futuro Proximo. 

S. Fiam: cu ferci feito. 
Fies 
Fiet 

P. Fumus 
Fietis 
Fiem. 
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a. Modo Imperativo. 

Prtzente. 

S. Ti, ou Ti to: fe tu feito. 
P. Tire, ou Fitou: fede vos feitos. 

Fiu/ito: fejam eles feitos. 

3. Modo Conjuntivo. 

Premente. 

S. Fiam: eu feja feito. 
Fias 
Fiat 

P. Fiamus 
Fia t is 
Fiant . 

Preterito Imperfeito. 

S. Fiertm: cu fora feito. 
Fieres 
Fieret 

P. Fieremus 
■Fieret is 
Fierent. 

Preterito Perfeito Proximo '. 

S. FaFlus, a, um fim, ou fuerim: eu tenha fido feito . 
Faãus fss, ou fueris 
Faãus fu , ou fuerit 

P. Faèti fimus , ou fuerimus 
FaCli fitis , ou fueritis 
FatU fint, ou fuerint. 

Preterito Perfeito "Remoto . 

S. Faãu,, a, um ejfem, ou fuijfem, eu tivera fido feito.' 
Faãus e/fes, ou fuijfes 
Faãus ejjet, ou fuijfet 

P. Fach tf emus, ou fuiffemus 
Faãi tjfctis, ou fuijjetis 
Faãi ejfent, ou fuijfent. 

Futuro Proximo, e Remoto. 

S. Faãus, a, um futre: eu tiver fido feito. 
Faãus fueris 
Faãus fuerit 

L 4 P. Ta- 
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P. Padi fuerimus 

Fadi Juentis 

Fadi juerint, 

4. Modo Infinito.' 

Prezcnte, e Pretérito Imperfeito. 

Fitri: fer feito. 

Preterito Perfeito Proxitno, e Remoto. 

S. Fadum, At», um ejfe, ou fuijfe: ter fido feito. 
P. Pados, as, a ejfe, ou fuijfe: tciem fido feitos. 

Futuro. 

S. Fadum iri, ou Faciendum, am, um ejfe, ou fuijfe: a ver de fer 
feito. 

P. Fadum iri, ou Faciendós, as, a ejfe, Òu fuijfe: averem de fer 
feitos. 

Gerúndios. 

Taciendi : de fer feito. 
Faciendo : em fer feito. 
Faciendum: para fer feito. 

Sttpino.' 

Fadu: de fer feito. 

Participio do Preterito * 

Fadus, a, um: quem foi feito, (ij) 

Participio do Futuro. 

Faciendus, a, um : quem á de fer feito. 

í. II. 

íijl Eftes participios Faâus, faciendus, t os gerúndios, e fupi- 
no, que deles r.acem , riam fam proprios do verbo Fio , mas do verbo Fa- 
cior, faceris: do quai achamos vejligios em alguns autores do Jeculo au- 

reo, c argenteo: como também de algum dot Jeos compojlos: Satisfacitur , 
Calefacitur en. c 
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§. II. 

CoNJUGASAM DOS IftREGULARES MAIS DeFETIVOS. 

Memitit. Novi. Odi. Coe pi. 

f. Modcí Indicativo. 

Pretexte í t Preteriu Perfeito Proximo. Plrf. Proximo. 

S. Memini: eu me 
lembro, e lem¬ 
brei. 

Meminiftt 
Meminit 

P. Memtnimut 
McminijUs 
Meminerunt, ou 
Memnere. 

Novi: eu co- 
nhefo, e co¬ 
nheci . 

Novifli 
Novit 
Novirtius 
Novijiii 
Novcrunt, OU 
Novere. 

Odi: eu abor- 
refo, e abor¬ 
reci . 

Odifti 
Odit 
Odnnus 
Qd.Jiit 
Oderunt, ou 
Odere. 

Carpi: eu co¬ 
mecei . 

Cotpifli 
Carpil 
Coeptmut 
Coepifiii 
Cceperunt , OU 
Coepert . 

Pretérito Imperfeito, t Perfeito Remoto. Ptrf. Remoto. 

S. Memineram : eu 
me lembrava, 
e lembrara. 

Memintrai 
M' mmerat 

P. Memmeramus 
Mem.neratis 
Meminerant. 

Noveram: eu 
conhecia, e 
conhecera. 

Noveras 
Noverat 
Noveramut 
Noveratis 
Noverant. 

Oderam : eu 
aborrecia, e 
aborrecèra. 

Oderas 
Oderat 
Oieramut 
Oderam 
Oderant. 

Cooperam: eu 
comesàra. 

Coeperat 
Caeperat 
Coeperamut 
Caeperatis 
Cceperunt. 

Futuro Proximo. 

Efte Futuro pode-fc em algum fentido fuprir com o Futuro do 
Conjuntivo. Mas a verdade é, que o dito lempre tem íignificafam de¬ 
pendente, e fempre é Conjuntivo. 

1. Modo Imperativo. 

S. Memento : lem- 
bra-te tu. 

Memento : lem- 
bre-fe ele. 

P. Mementote: lcin- 
biai-vos vos. 

Pretexte. 

carece. carece. carece. 
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3. Modo Conjuntivo 

Pretente, e Pret. Perfeita Próxima. 

S. Meminerim : cu 
me lembre, e 
tenha lembra¬ 
do. 

Memineris 
Meminerit 

P. Meminerimus 
Memineritis 
Merninerint. 

Noverim: eu 
conhefa, e 
tenha co¬ 
nhecido. 

Noveris 
Noverit 
Noverimus 
Noverit is 
Noverint. 

Oderim : eu 
aborrefa, e 
tenha abor¬ 
recido . 

O ler is 
OJerit 
Oderimus 
Oderitis 
Oderint. 

Preterito Imperfeito, e Perfeito Remoto. 

S. Meminijfem : eu 
me lembra¬ 
ra , e tivera 
lembrado. 

Meminijfes 
Meminiffee 

P. Meminiffemus 
Memintjjetis 
Meminijfent. 

Novijfem: eu 
conhecèra , 
e tivera co¬ 
nhecido . 

Novijfes 
Noviffet 
Novijfemus 
Novijjetis 
NoviJJent. 

Odiffem : eu 
aborrecè- 
ra, e tivera 
aborrecido. 

Odijfes 
Odiffet 
Odijfemtts 
Odiffetis 
Odijfent. 

Futuro Proximo, e Remoto. 

S. Meminero: eu me 
lembrar, e ti¬ 
ver lembra¬ 
do. 

Memineris 
Meminerit • 

P. Meminerimus 
Memineritis 
Meminerim. 

Novero : eu 
conhecer, 
e tiver co¬ 
nhecido . 

Noveris 
Noverit 
Noverimus 
Noveritis 
Noverint, 

Odero: eu a- 
borrecer, e 
tiver abor¬ 
recido . 

O der is 
Oderit 
Oderimus 
Oderitis 
Oderint. 

- 4. Modo Infinito. 

Prenente, e Preterito Imperfeito. 

Meminiffe : | Novifft : co- 1 Odifrc: abor- I 
lembrar-fo. | nhecer. | recer. 

Preterito Perfeito Proximo, e Remoto. 

MeminiIJe: ter-le f Noviffe : ter [ Odife : ter [ 
lembrado. I conhecido. | aborrecido. | 

Perf. Proximo . 

Coeperim : eu 
tenha co- 
meíado. 

Crepe ris 
Ceeperit 
Coeferimus 
Coeperitis 
Cocperint. 

Perf. Remoto. 

Caepijfem : eu 
tivera co- 
mefado. 

Cxpijfes 
Cocpijfet 
Coapijjemus 
Coepi/Jetis 
Cocpijfent. 

Ccepero : cu 
comefar, e 
tiver co- 
mefado. 

Cceperis 
Caeperit 
Coeperimus 
Coeperitis 
Cocperint. 

carece. 

Cxpijfe: ter 
coraefado. 

Fu- 
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Futuro. 

carece. 

carece . 

carece. S. 

P. 

Ófurum, am, 

um tjfe , ou 
fuijfe : a ver 

. de aborrecer. 

Ofuros, as, a 
efe, ou /«;/- 
fe : averem 
de aborrecer. 

Cxpturum , 
am, um effe, 
OU fuifftl 
aver de co- 
mefar. 

Coepiuros, as, 
a tfe , ou 
fuijfe : ave¬ 
rem de co- 
mefar. 

Sttpi nos. 

carece. carece. Cccptum: para 
comeíar. 

Cccptu: de fer 
comefado. 

Participios. 

Do Prezente , e 
Imperfiito . 

Meminens: quem 
fe lembra , e 
lembrava. 

carece. 

Do Prezente, 
t Imperfeito. 

Odiens: quem 
aborrece, e 
aborrecia. 

Do Preterito. 
Oíus , a , um : 

quem abor- 
rtceo, e foi 
aborrecido. 

Do Futuro. 
Ofurus,a,um: 

quem á de 
aborrecer . 
(zó) 

Do Preterito. 
Cceptus , a , 

um : quem 
comcfou, c 
foi comefa¬ 
do. (17) 

Do Futuro. 
Coepturus, a, 

um : quem 
á de comc- 
far. 

Aio. 

(16) Os Latinos também conjugaram Odio, odis, da 4 .de que 
ainda fe acha alguma terminaíam ativa , e pafiva . 

(17) Com 0 participio Cceptus, e 0 verbo Sum fe podem fuprir to¬ 
dos os pretentos, que fe fuprem nos verbos em O '<, e dizer : Cceptus 
fum, ou fui: Cceptus fuerim: Cceptum eíTe, ou fuiffe vc. E tanto em 
figmficaâo ativo, como pafivo: 
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r. Modo Indicativo. 

Prcx.ente. 

Irtquam, 

S. Aio: eti digo. 
Ais 

Ait 

P. - 

Aiunt: eles dizem. 

S. Ateiam: eu dizia. 
Aietas 

Aiebal 

P. Aicbamus 

Aiebatis 

Aicbant. 

Inquam: eu digo. 
Inquit 

Inquit 

Inquimut 

Inquilis 

Inquiunt. 

Preterito Imperfeito. 

lnquiebat: ele dizia. 

Inquiebant: eles diziam. 

Preterito Perfeito Proximo. 

S. Ai ; eu dife. 
Aifti : tu difefte. 
Ait : ele dife. 

P. Aierunt: eles diferam. 

Inquii : eu dife. 
lnquifti : tu difefte. 
Inquii t : ele dife. 

Futuro Proximo. 

carece. S. I inquiet: tu dirás^ 
I Inquiet: ele dirá . 

z. Modo Imperativo. 

Prez.er.te. 

S. Ai: dize tu. | Inque, ou lnquito: dize tu. 

3. Modo Conjuntivo. 

Prezente. 

S. Aiat : tu digas. carece. 
Aiat : ele diga. 

P. Aiatis: vos digais. 
Aiant : eles digam. 

4. Modo Infinito. 

Aiere: dizer. | carece. 

Participio do Prczente. 

Aiens: quem diz. | lnquiens: quem diz,' 

Aveo. 
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Aveo. Salveo. Ovat. Quafo. Defit. 

x. Modo Indicativo. 

Pretexte. 

Aveo: I Salveo: 

cu fou falvo. I eufoufalvo 

Futuro. 

Avebo: 

cu fcrei falvo. 
Salvebis: 
tu feris fal¬ 
vo. 

1. Imperativo. 

S. Ave, 

A veto: 

fe tu falvo. 
P. Avete , 

Avetote: 

fede vos fal- 
vos. 

Salve, 

Salveto: 

fe tu falvo 
Salvete, 

Salvetote: 

fede vos fal- 
vos. 

Pretexte . 

Ovat: 

ele triúfa. 

Preten te. 
■■ 

eu rogo. 
Sjuafit: 

ele roga. 

Qua/umus : 

nos roga¬ 
mos. 

Perf. Prox. 

Sjuafivit: 

ele ro¬ 
gou. 

QUafivere: 

eles ro¬ 
garam. 

Pretexte .’ 
Defit ( por 

Deeft) ele 
falta . 

Defiunt: eles 
faltam. 

Futuro ; 

Defiet : ele 
faltará. 

3. Modo Conjuntivo.' 

Imperfeito. 
A ver em: eu 
feria falvo. 

Pretçnte. 

Ovet : ele 
triunfe. 

Imperfeito. 

Ovaret: ele 
triunfara. 

Pretexte . 

Difiat: ele 
falte. 

4. Me- 



»*4 GRAMATICA 

■4. Modo Infinito.' 

Pretente, t Imperfeito. 

A verei fer Salvere : fcr 
íalvo.vi8) falvo. 

Gerúndio. 
Ovandi : de 
triunfar. 

Partie. Pret. 

e lmperf. 

Ovàs, antis: ?UCm triq- 
a, e triun¬ 

fava . 
Partie. Pret. 
Ovatus , a , 
um : o que fe 
alcanioupor 
triunfo. 

Partie Fut. 
Ovaturus, a, 
um: quem á 
de triunfar. 

Pret. 8íc. 
Quejere : 

rogar. 

Partie. Pret. 

Quafiius, a, 

um: coiza 
pergunta¬ 
da. 

Pret. 8cc. 

Deferi : fal¬ 
tar . 

Outros Defetivos tem fomente alguma* terminafoens de um, ou 
outro tempo: v g do Indicativo, ou Imperativo, oq Conjuntivo, ou 
Infinito, bejam exemplo os feguintes. 

Modo Indicativo. 

I. Infio : eu comefo, ou digo. 
lnfit : ele comefa, ou diz. 

Modo Imperativo. 

1. Apage : vai-te embora. 
Apague: ide-vos embora. 

2. Ledo : dize tu. 
3. Vale : eltá bem: ou Dços te guarde, 

Mo- 

'28) O verbo Aveo, quando fignifica dezei r, tem mais alguns 

tempos, e peíoas: v g. Avet, Avemus, Avebas, Averes: e 0 participio 

Avens esc. E de aiguns dejies verbos poderám achar-je mais algumas 

votes, trincipalmeme de Ovo ,as esc Mais aqui bafa dar 0 exemplo das 

mais frequentes, e recebidas, tanto ntfies, como nos outros Defetsves, 



LATINA iiS 

Modo Conjuntivo.' 

t. S. Aufim : eu me atreva. 
Aufis : tu te atrevas. 
jíHfit : ele fe atreva. 

2. S. Faxim : eu fafa. 
Faxis : tu fafas. 
Faxit : ele fafa. 

P. Faxitis : vos fafais. 
Faxint : eles fafam. 

S. Faxo : eu farei, ou fizer. 

3. S. Forem : eu fora. 
Foros : tu foras. 
Foret : ele fora. 

P.Forem : eles foram. 

I NFINITO. 

Futuro. 

Tore : aver de fer, 
ou dever fer. 

§. III. 
CoNJUGASAM DOS VERBOS CHAMADOS ImPESOAIS, 

Ou que fe uzam fo nas terceiras pefoas. 

Ativo. 
1. Modo Indicativo. 

Pugnatur: peleja-fe. 

Tajtvo. 

Prczente. Pocnitet me : peza-me. 
— te : peza-te. 
— illum :peza-lhe. 

P. — nos : peza-nos. 
— vos ;peza-vos. 
— illos : peza-lhes. 

Imperf. Paenitehat me ipezava- 
me. 

Perf. Prox. Pcenituit me: pezou- 
me. • 

Perf. Rem. Poenituerat me : pe- 
zàra-me. 

Fut. Prox. Pccnitelit me : pe- 
zar-me á. 

Pugnabatur: pelejava-fe. 

Pugnatum eft , ou fuit : pele- 
jou-fe. 

Pugnatum erat , ou fuerat ; pis 
lejàra-fe. 

Pugnabitur: pelejar-fe á. 

%• Modo Jmpirativo. 

Pode-fc fuprir como em Poffum, 

3. Modo Conjuntivo.' 

Prezente. Paniteat me: peze me. 
Imperf. Poeniteret me : pezà- 

ra-me. 
Perf. Prox. Poenitutrit me: tenha- 

me pezado. 

Pugnetur: peleje-fe. 
Pugnaretur : pelejàra-fe. 

Pugnatum fit , ou fuerit: te- 
nha-fe pelejado. 

Perf. 
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Perf. Rem. Pccnituiffet me: ti¬ 

vera-me pezado. 
Futur. Prox. Pacnitucrit me : ti- 

ver-tjte pezadq. 

4. Modo 

Pugnatum effet , ou fui ff et: ti¬ 
vera fe pelejado. 

Pugnamm fuerit : tiver-íe pele- 
jadp. 

Infinito. 

Prezête 8ec. Pctnitere: pezar. 
Perf. Proximo, 

c |<emot. Poenituiffe : ter pe- 
zado. 

Futuro . Panituium effe , ou 
fuiffe: aver de pezar. 

Fut. Pafivo. 

Gerúndios. Paenitendi: de pezar 
pezar. 

Potnittndum: para pe¬ 
zar. 

Partic. Prez. Poenitent: a quem 
pcza. 

Partic. Pret. 
Partic. Fut. Ativo. Paniturus: a 

quem í de pezar. 
Partic. Fut. Palivo . Poenitendus : 

aquilo, de que feáde pezar. 

E o mcfir.o fe dirá de outros verbc 
lhantc modo. (19) 

* * \ 

Pugnari: pelejar-fe. 

Pugnatum efft , ou fyijfe: ter-te 
pciejado. 

Pugnamm iri, ou 
Pugnandum efje , ou fuiffe ; 

avcr-fe de pelejar. 

Pugnatum tft: pelejou-fe.' 

Pugnandum eft : á-fe de pele¬ 
jar. 

fcmelhantes, ou tomados de feme- 

Advertencia Finai. 

Finalmcnte deve-fe advertir, que fe acha mais uma irregularida¬ 
de, a qual cauza embarajo aos principiantes,e vem a fer, quei verbos 
em IO, v.g. Cupio, Jacn, Fio &c. que antigamence eram da'}, e. 4. 
Conjugafam: mas com o tímpo ficàram da 4. e fotnente coniervamal¬ 
gumas terminafoens da 3. Quero dizer, fam da 4. nos tempos, que 

nam 

(19) O verbo Pcenitet i tompofto do pcena, ou pcenitentia ha- 
bet, e é uma orafam inteira abreviada: e por ifo fe ajunta a me, te, 
fe <7c. para ficar perfeita a orafam . E 0 mefmo fe dirá de outros tais 
verbos, aue tem a dita irregularidade: com» fe provará na Sintaxe cap. 
iv. do Nominativo, nota 5. v 

E 0 verbo Pugnatur nada mais i, cjue a 3. tefoa do verbo Pugno, 
as, ativo da i. Conjugafam , tomado na pafiva (em efpe ifitar pejoa al¬ 
guma B por ifo lhe chamam Impefipal: mas a pefoa jempre tf á oculta 
per Elipfi, 
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nam tem R: nos que tem R, faro da 3. v. g-Cupio, is, it: Cupiebam, 
as, bat: Cupiam, as, at &c. eflas tcrminaloens faro da 4. Mas quan¬ 
do fe diz no Imperativo Cupere; no Conjuntivo Cupertm, es, eret; 
no Infinito Cupere-, entam fam da 3 Conjugafam. Outros faro da 3. 
e tem fomente o Infinito da 4. como Orior, potsor. Porém cila, c al¬ 
guma irregularidade íemelhante baila advertila nas ocazioens nece- 
farias. (30) 

CAPITULO III. 

Pretéritos dos Verbos. 

O Saber qual 6 0 pretérito de um verbo, fo ferve para facilitar a 
conjugafam dele: porque como do preterito perfeito proximo fe 

formam ou imediata, ou mediatamente os outros pretéritos ; e do 
mefroo preterito fe fôrma também o participio do pretérito em US, 
com o qual fe fuprem todos os pretéritos perfeitos paíivos &c; daqui 
vem que importa muito faber qual é o preterito de ura verbo, para 
1'e valer dos feos tempos, e modos, 

§. „ Mas faip tantas as excefocns.ou irregularidades, que fe acham. 
„ nos pretéritos ainda daqueles verbos, que pertencem á racfmaCon- 
„ jugafam, que é quazi impofivel reduzilos a regras. Pi quando fe rc- 
„ duztfem, ferám tantas as regras, que quazi c impofivel confervalas 
„ de memória. Nem pefoa alguma das mais excelentes na lingua La- 
„ tina as fabe todas de cor: nem o fabelas todas ç precizo para efere- 
„ ver bem Latim; quando temos outros meios mais fáceis, e igaal- 
„ mente feguros. E certaroente é muito mais facil, c mais util, 
„ quando fé encontra duvida, bufear o preterito em um bom Di- 
„ cionario (que fempre deve ter à ilharga, quem íe, ou compoem 
„ em Latim) no qual fe acharam todos os uzos, e noticias necefa- 
„ rias; doque aprender todas as excefoens, com que os Gramáticos 
,, oprimem aos pobres principiantes. Alem difo nam pertence no 
„ Gramático examinar eferupulozamentç todas as irregularidades dos 
,, Verbos, e luas variafoens: mas pertence-lhe fomente reduzir aqui- 
„ lo, cm que ordinariamente convém, e que facilmente fe pode fa- 
„ ber, a algumas regras gerais, que fam as que ficam na rçemqria, 
,, e 0 mais aprende-fe com o éxercicio. 

„ Suporto ifto, darei fomente aqui as regras gerais, e o que pa- 
„ recer mais precizo. E aconfelho aos principiantes, qqe leiam a 
„ miudo os catalogo? dos verbos, que acharam neftç Capitulo : nam 
„ para fé obrigarem a aprendelos de memória (aindaque do tnodo, 
„ que os difpuz, ferá muito mais fácil)'mas para facilitarem a inte- 
„ ligencia, c lembranfa das luas varias terminafoens, ç pelo menos 
>, dos fimplezcs, que fam os pripeipais. 

M RE- 

(30I De/ta irregularidade fe tornará a falar r.o Capitulo feguintt 
Advtrtcncia II. e no Livro III. cap. 3. nota 10. 
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REGRAS GERAIS. 

Os Verbos ou fam fimplezes, como Amo-, ou compollos de par¬ 
tes, como iiedamo E os compollos ou confervam as fuas partes intei¬ 
ras, como Ex-Audio: ou mudam na compozifam uma vogal em I, 
como do fimplez Sedeo vem o comporto Eoffideo: ou em E, como do 
fimplez Carpo vem o comporto Dtfcerpo: ou perdem algumas letras, 
como do (implcz Ago vem o comporto Con-ago, que agora fc pro¬ 
nuncia Cogo. 

R E C R A I. 

Os compollos conjugam-fe ordinariamente como os Simplezes, e 
fazem os pretéritos, e fupinos di mefma forte. v. g. Amo, amavi, 
amatum: •• edamo , redamavi, redamatum &c. Tirando alguns, que o 
uzo enlinará, ou abaixo diremos. 

Regra II. 

Muitos Compollos nam dobram a primeira filaba no preterito, 
nam obtlante a domarem os Si.nplezes. v. g. Mordeo faz momordi, mor- 
fu'm : e o compollo kcmordto, remordi, remorfum: e outros mais, co¬ 
mo abaixo fe dirá. 

Regra III. 

Os verbos, que nam tem Preterito,também nam tem Supino,(i) 
nem Particpio do preterito, que ambos dele fe formam, v. g. iabo, 
labare, cair Síc. Mas alguns tem Preterito, e falta-lhe o Supino, co¬ 
mo mollraremos abaixo. 

RE- 

(t) Sirvo-me a]ui da fraze comua dos Gramáticos, que fupeem, 

que do Suoino em UAI fe forme o participio do preterito em US , com » 
qual [t ft/prem todos os pretéritos pafivos. O que é falfo: porque do par- 
tictpio do preterito é que je forma o fujlanttvo em US da 4. dechnajam , 

cujo acuzativo é 0 mefm. fupino em UAI v. g. de Amavi fe faz Ama- 
tus, a , um , e de/le Amarus, us: -,•«« tendo a me/ma terminajam , deve 

,ter a mtima deriva iam, como enfina a analogia da língua Onde rigoro- 
zamente fo fe devia a.ar do preterito, e do pariicipio cm US: que na- 
cendo fo do preterito, nam tem necefidade do fupino. Alas orno daqui 
nam rezulta erro fe-.fivel , por ifo me fervtrei da fraze ordtnarta do fu- 
pino, que lerá um final certo de ter também 0 parrici pio do preterito em 
VS , do qual je forma 0 fupino. Ou d.ga-fe , que ambos, participio, e fu- 
pino, fe formam imediatamente do puterito. 

/ 
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REGRAS PARTICULARES. 

Conjugafam I. 

Regra Unica. 

OS verbos da r. Conjugaram fazem no preterito AVI, c fupino 
ATUM, e no infinito ARE, com À longo: como Amo, as, 

amavi, amatum , amàrt. 
$. Tiram-fe daqui os verbos das terminafoens feguintes, e 

feos compoftos. (z) 
C Cubo 

BO ! íncubo 

co 

Os outros"'» 
compoftos I ui,ium. (3) 
de Cubo J 

1 Ccubavi ,cubatum . 
| fazem | ou 

j SupercuboJ K^cubui , cubitum. 
y_Labo: fem preterito, nem fupino. 
f Mico, Emico 8tc. faz muni fem fup. | Mas Dimico: cui, ou a vi, 

Frico , AfTrico &C. i ( atum . 
Stu , Defeco Scc. S cui * ttum • 
Seco, Eneco &c. : necavi, necatum: ou necui, ntílum . 

{_Plico, Applico &c.: plicavi, plicatum : ou plicui, piuitum. (4) 
ÇDo 

Circumilo 
Peff um do 
Vtnumdo 

_Satifdo 
MO ^ Domo, Edomo &c.: domavi, domatum: òu domui, domitum . 
,1 rt c Sono , Confono &c. ? • - 
NO ÍTono , Contono &c>‘’ ,lum- 

C Difcrepc avi, atum, 
P O ^ Crcpo , Concrepo &c.: crepui crepitum. | ou 

K^lncrepo ui, itum. 
M z TO¬ 

DO dtdi, datum. (5) 

(z) Dos compoftos puz. fomente um exemplo de carater diverfo, 
e os mais indico com aquele ( &c.) E dos fimplezes ordinariamente puz 
fo os pretéritos, porque afim mais facilmente deles fe formam os pretéritos 
dos compoftos, acrecentando ao preterito do fimplez as primeiras letras 
do verbo comporto, com aquela filaba , que tem 0 compofto. 

(3) Mas aqueles compoftos de Cubo, que tem um M de mais , 
fam da 3. Conjugafam . v. g. Accumbo , Difcumbo , Incumbo , 
Occurabo , Procumbo , llecumbo: e fazem accubui, accubitum, ac- 
cumberc vc. 

(4) Mas os compoftos de um nome, e do verbo Plico, tem fomente 
avi, atum: como Duplico, Triplico vc. aos quais fe devem ajuntar 
eftes dois: Replico, Supplico 

(5) Os outros compoftos de Do (tirando eftes 4.) fam da 3. Conju¬ 
gafam , e fazem, didi, ditum. v. g. Abdo, abdidi, abditum vc. 
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TO 

S TO 

VO 

XO 

gramatica 
^ot" • potavi, potatum, ou potum. 
Vet0 ' vetavi, ou vetui, vetitum. 

CSJ° : fteti, ftatum. 
| Os compo^s f Anteflo: eti,atum. 
y-AliJto»^onjto &c.: iti, ttum, ou atum. Mas | 

C Circunflo : iti, ou 
,m ... . . . (eti, atum. 
\jnvo Adjuvo : juvavt, jstvatum: ou juvi, jutum. 
i Lavo, as ■ lavavi, iavatum. (*) 
S itexo, as : ntxui, ncxum. (6) 

Conjugafam II. 

Regra Unica. 

O S verbos da 2. Conjugafam fazem no preterito UI, e fupino 
V-' 11 UM com I breve , c infinito ERE com o primeiro E longo: 
como Moneo, es, montii, monitum, mor.êre. E todos acabam em 
EO. (7j 

§. Tiram-fc os verbos das terminafoens feguintes. 
Cjubeb, Fid jiubeo : juffl, juffum &c. 

BLO | Sorbeo, Abforbeo 6cc. : forbui, forbtiim. (o) 
{-Rubeo : rubui, fem fupino. 

Do- 

(*) Lavo, is, ila 3. Conjugafam, que é de Orado, e Virgilio, é 
quefaz lavi, lautum, ou lotum por fintopt: e erradamente fe dam efies 
a Lavo, as. 

(6) Todos tfies verbos excetuados faziam antigamente 0 preterito 
JlVl, e fupino ATUM: e ou perderam uma letra, ou a mudaram. 
E ainda fe acha de Domo, domaverunt: de Mico, micafti, mi- 
catus: de Emico, emicavi, emicarunt, emicaturus: de Intono, In- 
tonatum: de Pr.-erto, praeftayit: de Frico, fricatum: de Rcfrico, re- 
fricaturus: de Rcfto, rellayi: de Sono, fonaverint, fonaturus : de 
rerfono, e Refono, perfonavi, refonavi : de Seco, fecaturus: de 
Prxfcco, prxfecatum: de Veto, vetatus : e outras. E diz bem Prif- 
ctano, que efles verbos com preterito em UI, eram antigamente da 3. 
Conjugafam. 

E também os nomes verbais em 10, ordinariamente feguem a for¬ 
ma regular: Domatio, Emicatio, Juvatio, Vetatio vc. Aindaque 
também fe acham alguns com ambas as formas: Accubatio , Accubitio : 
Incubatio, Incubitio: Fricatio, Fritfio: Secafio, Seflio crc. 

(7} ^ Todos 01 verbos em F.O fam da 2. Conjugafam . Tirando 
Bco, Ca,cco, Creo, Cuneo, Enucleo, Laqueo, Lineo, Meo, Nau- 
feo , e Screo,, quefam da I: e Eò, e Queo , que fam da 4. 

(o) Sorbo, is, da 3. Conjug. faz forpfi, forptuni: e pela ana¬ 
logia da língua, 0 fupino de Sorbeo deve fer forbitum , c por Çsncope 
forótum. ' ' • • 
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'('Doces, Condocco &c. : docui, doílum. 
| Mifceo, Admifceo ôcc. : mifcui, miftum. (3) 
| Mulcco, Permulceo &c.: mulfi, mulfum, ou multtum 
| Tacto: lacui, tacuam , pela regra . 

CEO ; Mas os compoftos: Conticeo, Obiiceo , Rtticeo: ui, fem fup. 
■> Arrtn • arcui Mas os compoftos • 

acui | 
decai | fem fupino. 

Arceo 
Aceo 
Deceo 

Exercco 
( ui, itttm 

Luceo, Colluceo 8cc.: luxi | 
Í^Rauceo, es 
ç-Ardeo 

raucuij 
: arfi, ar/um. 
: frendui, frejfum . 

pranài, franjam , 
rifi, rifam. < De/W„ 

Dijfideo 
fem pret. 
nc fupino. 

j Pendes 
DEO { Spondeo 

Tondeo 

pependi 
fpopondi 
toiondi 

Frendeo 
Prandco 
Rideo, Arrideo 5cc. 
Sedto, Aílideo &c.: fedi fejfum. Mas 
Suadeo, Difluadeo Scc.:ftaji,fuafum. 
Vídeo, Invideo &c.: vidi, vifum. 
Mordeo : momordi, morfum J Qs compoftos ordinaria. 

penium mente nam dobram a t. 
fponfum I 
tonfum J 
: candui - 
: tnadui 
: íplendui 
: Jlridui. (a) | 
: ftudui J 
: aufi, ou aufus fum. 
: gavifi , ou gavijus fum . 
: fem pret. nem fupino. 
: auxi, auãum . 
: indulfi, induítum . 
: luxi, luélum . 

: tnulfi, mulfum: ou mulxi, mulftum., 
: terfi, terfum. (io) 
: alfi, alfum . 

egui ~ 

Candeo 
Madeo 
Splendeo ■ 

St rideo 
Studeo 
AuJeo 

I Gaudeo 
'•-Renideo 
fAugeo, Adaugeo 

Indulgeo 
Lugeo, Elugeo 
Mulgeo, limulgeo 
Tergeo, Detergeo 

: Algeo 
GEOs Egeo, Indigeo 

Frigeo, 'Perfrigeo 
Fulgeo 
Turgeo 
Vigio 

'■Urges 

filaba no pretérito. (9) 

'l 

I 
) fem fupino.. 

: frixi 

■ M 
: turfl 
: vigui 
: urfi 

fem fupino. 

M 3 Cies, 

(8) De Miftutn fe fez. Mixtum, imitando aos Gregos. 
(9) Contudo de Admordeo fe acha admordi, e admomordi. De 

Defpondeo, defpondi, e defpopondi. De Detondeo, detondi, e deto- 
tondi. De Prsetondeo, praetondi, e prsetotondi: e talvez, algum tnais. 

(a) Strido, is, da 3. Conjug. faz. ftridi. 
(10) Tcrgo, is, Detergo, is da 3. Conjugafam, também fazem 

terfi, terfum vc. 
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I E O 5 Cw,«s, Concieo &c.: civi, citum. (n) 
? Vito : vievi, vietum. 
f . Deleo : Itvi, letum . 

Fleo, Defleo : fletutn. 
Pleo, Adimplco, Coiripleo &c. : plivi, plttum 
Oito: olu:, olitum, ou olitum: cheirar. 
Os compoftos, que lignifkam o mefmo, que o fimplez ,como 

_ Oboleo, Peroleo 6cc. faiem : obolui, obolitum. 
LEO 4' Mas clles : Aboleo ( ou Abole(co) abolevi, aboliium. 

Adolto (ou Adolefco) adolevi, ou adolui , 
( adultum. 

Exoleo (ou Exoltfco) exolevi, exoletum. 
Obfolco (ou Obfolejco) obfolevi, obfoletum. 

: callui 

; poliu! |fem fuPino- 
: filui J 
: folui, ou folitus fum. 

: timui, fem fupino. 

manfi, manftm. 
minui, fem fupino. 
ntvi, nctum. 
tenui, ttntum: abftinui, abftentum. 

Calho 
Palho 
Politt 
Sileo 

(_So/w 

M E O ■( Timeo 

çManeo 

n e o; "'*** 
s, Neo 
LTento, Abftineo &c. 

Permaneo 
Emineo Scc. 

QUEO^ L‘1ue0> Colliqueo &c. licui, fem fupino 

| Merto 
Moereo 

REO <{ ! Torreo 

Torqueo, Contorqueo &c. torfe, tortum, OU torfum. 

f Harto, Adhxreo &c.: hafi, htfum. 
: merui, mtritum: ou meritut fum. 
: moefius fum . 
: torrui, tofium . 
: arui ~ 
: clarui 
: fiorui 

horrui J 
ctnfui, ctnfum. 
fem pret. nem fupino 1 

latui s 
nitui >fem fupino’, 
alui J 

Ar to 
| Clareo 
| Floreo 
(_ Horreo 

Cenfto, Recenfeo &c. 

fem f»pino. 

S E O . „ , 
i Denfeo 

r lateo, Deliteo 
TEO ) Niteo 

c Pateo 

Ç Caveo 
Faveo 

m Foveo 
í Moveo, Emoveo 
j Vovto, Dcvoveo 

: patui 

: cavi, cautum. 
: favi, fautum . 
: fovi, fotum . 
: movi, mottim. 
: vovi, votum. 

Con- 

(il) Cio, is, faz. tambtm civi, citum, e t da 4. Conjugafam, 
como tambtm ot feos comfojlos. 
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VEO 

ET 
de 
EO 

Connivto 
4 Fervso, Deferveo 

Flaveo 
Langueo, Relangueo 
Liveo 
Pavto, Expaveo 

,C'Z\km Preterit0’ 
(~ Ltbct 
| Licet 
j Miferet: miferuit, ou 
; Placet 

J *1" 
\ Pihlit 

Ttdet, Pertaedet 
! Decet 
j Oportet 
L ÔCC. 

I 
’> fcm fupino. 

J 

: connivi, ou conmxi^ 
: ferbui. (*j 
: f.avi 
: langui 
: livi 
: paoi 

nem fupino. 

: liíuit, ou libitum e/l. 
: licuit, ou licitum e/l. 
mi/eritum ejl, ou mifertum e/l. 

: placuit, ou placitum e/l, 
: piguit, ou pigitum e/l. 
: puduit, ou, puditwn e/l. 
udmt, ou ta/um e/l. 

. decu.t . 
: oportuit. (li) 

Coujugafam III. 

Regra Unica. 

OS verbos da 3. Conjugafam fazem o infinito em ERE breve: co¬ 
mo Lego, legi, leâlum, legére. Mas no pretento, e fupino tem 

tanta variedade, que nam fe podem dar regras gerais: epor ifo feguirei 
a ordem das terminafoens. 

ÇAccumbo, Incumbo &c.: accubui, accubitum . 
| Bibo , Combibo 8tc. : bibi, bibitum. 
| Glubo , Deglubo : glubi, glubitum. 

BO < Subo, Connubo &c. : nupfe, nuptum. 
| Scribo, Adfcribo &C. : /cripfi, Jcripium. 

Í.SÍ* ; {.M-fc™ 

ÇDico, Abdico &c. : dixi, diâlum. 
| Duco, Abduco &c. : duxi, duSlum. 

lco : ici, iclum. 
Parco : purfi, parfum : ou peperci, parcitum. 

I Os compoilos : Comparco &c.: compar/i, compar/um. 
^Pinco ■ vici, viclum. 

M 4 Crt- 

CO < 

(*) Fervo, is, da 3. Conjugafam, que é de Terencio, e Lucillio , 
faz. fervi. 

(li) Efles verbos pertencem à z. Conjugafam, porque fe compe- 
em de um nome, e do verbo Habeo, ou Teneo, v. g. Libentia habet, 
id e/l, me: Licentia habet: Miferia habet vc. como (e dirá na Sin¬ 
taxe. F. pela regra da analogia fe pode dar a todos 0 preierito c empo/lo 

ele habuit, ou tenuit. 
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Crtfc», Accrefco &c. : crevi, cretum. 
Nofco, Dignofco, Ignofco &c.: no vi, notuiti. 
Os outros compoílos : Agnofco, Cognofco, Recognofco, e os 

mais, era que entra cognofco, fazem: agnovi, agnitum. 
Pafco, Depalco : pavi, paftum. 
Os outros compoílos : Compefco, Difpefc» &c. 

compefcui, compefcitum. 
quievi, quietam. 
Jcivi, fcitum. 
fuevi, fuetum. 

Dobram a filaba no preterito os feguintes. 
didici, dtfcitum. 

fazem 
Quiefco, Acquiefco 
icifco , Adfcifco &c. 
Sucfco, AíTuefeo &c. 

i. 
Difco 
Os compoílos: Addifto, Dedifco, Edifco: addidici, fcm fupino .' 
Pofco _ : popofci, pofcitum. 

Callefco 

SCO 

Os compoílos: Depofco, Expofco , Repofco: depopofei 
Conquinifco : conquexi, fcm fupino. 
Ardefco 
Calefco, e 
Ditefco 
JEgrcfco 
Erubefco 
Glifco 
Hei tfco 
Herbefco 
Hifco, Dehifeo 
Vatifeo 
Horrtfco 
Ingravefco 
Labafco 
Lepidefco 

j Mitefco 
j Gbdormifco 
| Refrigefco 
j Rtpuerafco 
i Tremtjco 
! Advebperafcit 

Diefcit. 
&c. 

'Acpendo, Incendo Sic. (de Cando) accendi, accctifumi 
Cedo, Abfcedo íkc. : cefft, cejfum. (14) 
Cudo, Exculo &c. ! cudt, atum. 

I Defendo, Offtndo (de Vendo) defendi, defenfum. 

fem fu- 
(pino. 

fem preterito , nem fupino . Con¬ 
tudo alguns delles Incoattvos to¬ 
mam os pretéritos dos fcos primi¬ 
tivos. (13) 

Edo, 

(13) v.g. Ardefco toma aríi, aífum de Ardeo, es: Calefco, ca- 
liii de Caleo, es: Erubefco, erubui de Rubeo, es: Horrefco, horrui dc 
Horreo, es: Refrigefco, refrixi, de Frigeo, es crc. E Senefco nam fo 
faz. fenui, como Senco, mm também fenedtum. Mas os qus nacem de 
ncmes, como Herbefco, Mitefco eyc. nam tem fupino. 

(14) Aiba-Je também em algum antigo, Accedi, e Difcedi. 
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Edo, Comedo (eu como) edi, efum, ou eftum'. 
Mas os compoftos: Ambedo , Exedo : ambcdt, Ambefum. 
Fido : fifus [um . 
Os compoftos: Confio, Diffido: confidi, ou confifus (um. 
Findo, Diffindo : fidi, fi/fum . 
Fodio, Confodio 8íC. : fodi, foffum . 
Frendo ^ : frendi, frcffurn. 
Fundo, Confundo 8cc. : fudi, fu[um . 
Mando : mandi, rnaníum. 
Pando , Difpando 8cc;: pandi, paffum , ou pánfum . 
Prebendo, ou Prendo , Apprchendo 8cc.: prehendi, prehenfum 

: ou prendi, prenjum. 
Scando : fcaadi, fianfum . 
Os compoftos: Afcendo, Confcendo Scc.: afcendi, afcenfum. 
Scindo, Abfcindo &c. : fcidi, fcijfum. 
Claudo "*1 
Cludo, Excludo, íncludo &c. | 
Divido 
ledo, Allido fcc. [ 
ludo 

Piando , Applaudo &c. }fi.,(um, 
Plodo , Explodo &c. 

! Rado , Abrado &c. 
Rodo , Arrodo 8cc. 
Trudo , Abftrudo &c. 
Pado , Evado &c. J 

§. Dobram a filaba no preterito os feguintes.' 
Abdo, Addo, Edo, is (eu publico) Condo, 

e os mais dos compoftos de Do, dat : abdidi, al ditam. 
O compofto Abfcondo : abfcondidi, abfconditum: ou 

abfcendi, abjeonfum. 
Caio : cecidi, cafum . 
Os 3 compoftos: Incido, Occido, Retido: incidi, inca/um. 
Os outros: Accído, Concido, Excido: acctdi, fem lupino. 
Cedo : cecidi, cefum . 
Os compoftos: Abfcido, Accido &c : abfcidi, abfcifum. 
Pcdo : pepedi, pcditum . 
Os compoftos, Oppedo Scc.: oppedi. 
Ptndo : per.di, ou pependi, penfum. 
Os compoftos: Appendo, Dependo &c.: appendi, appenfum. 
Tendo : tendi, ou tetendi, tenjum , ou tenium. 
Os compoftos: Attendo, Comendo ôic.: attendi, attenfum, 

(ou attentum. 
Tundo : tutudi, tunfum , ou tnfum. 
Os compoftos : Contundo, Obtundo &c. contudi, contunfum , 

(ou contujum. (15) 
Rudo 

(15) Achando-fe nos antigos obtunfum, e rctunfum; por confe- 
guencia fe pode dizer também contunfum ve. ' 
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I Rudo : rudi "3 
| stndo : Jlridi | fem fupino. 
| Sido : fidi J 
(.Os compoftos: A fido, Confido 8tc.: afidi, ou ajfedi, àjfejfum '. 

, Abigo , Adigo &c.: egi, artum . 
Mas os 3 ÇDego 
co;npoIlos | Prodigo 

LSatago 

dtgi 
: prodegi | fem fupino. 
: fategi .) 

GO i 

Frango , Confringo 8tc. : fregi, fraíhim . 
Lego, Allego 8cc. : legi, lertum . 
Mas os 3 compoftos : Ditigo, ihteUigo, Negligo: dilexi, di- 

(Ucluh>. (i 6) 
§. Dobram a filãba no preterito os 4 fcguintçs. 

Pago : pepigi, partam . 
Prttfjo.Circumpango 8cc.: pegi, ou pepegi, ou panxi, patíum. 
Também os compoftos : Compingo, impingo, Suppingo, 

fazem : compegí, ou companxi, compartam. 
Pungo, Cotnpungo, Repungo: pupugi, ou punxi, punrtum. 
Mas os z compoftos : Difpungo, Expungo: difpiihxi, di- 
Tango : tetigi, tartum. {[punrtum. 
Os compoftos: A t tinge, Conúngo 8ec.: attigi, at tartum . 
Mergo, Demergo Stc. : mtr/i, mtrftim . 
Spargo, Confpargo 8cc. : fparfi, fpar/um . 
Os outros compoftos: Afptrgo, Cortfpergo &c.: a/perfi, afptr- 
Tergo, Abftergo ÔCC. : terji, ttrfum. {Jum. 
Figo : fixi, fixam, ou firtum . 

Configo: affixi, afixam. 
: finxi, firtum. 
: fiixi, flirtum. 
: frixi, frixum , ou /Artum . 

mtnxi, minrtum, ou miclum. 
pinxi, pirtum 
Jlrtnxi, fir.rtum . 

; fuxi, fartum . 
: texi, tertum . 

T 

Os compoftos: A figo, 
Fingo, Aflingo &c. 
Fiigo , Affligo , ôíc. 
Frigo 
Mingo 
Pingo 
Stringo, Aftringo &c. 
Sugo 
Ttgo , Contego &c. 
Cmgo, Accingo &c. 
Difiinguo, Extingue &c. de 
3ungo, Adjungo ôcc. {Stinguo 

Ln/go 'pnxi, nrtum. 
Mungo, Eniungo 
Plango 
Ti ngo, 
Unguo, ou Ungo, Exungo Scc..) 
Pergo “3 

Rego, Arrigo 8íc. | rtxi, rertum. 
Surgo, AíTurgo &c. j 

Intingo 

Ango 

(16> Também fe acha Iníellego, intellegi, intelleítum: Ncglego, 
neglegi, negle<ftum t/c. 

/ 
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HO 

j Ango 
C lango 
Ningo 

| Atnblgo 
'-Vergo, Divcrgo 
5 Trabo, Abftraho &c. 
c Veho , Adveho 8cc. 

anxi 
clanxi | fem fupino . 
ninxi J 

■ fem preterito, nem fupino. 

traxi , traílum. 
: vexi, vefíum . 

Afpicio , Confpicio 8cc. (de Specio, ou Spi cio) afpexi, afpeíium . 
Lado : lacui , lacitum: ou lexi, leClum. 
Os compoftos: Allicio , Pellicio: allicui, ou allexi, aiiechet». 
So Elicio : elicui, elicíium. 
E lllicio : illexi, illtííum. 
Capio, Antecapio : cepi, captum . 
Os outros compoftos: Accipio, Concipio &c.: accepi, acceptum. 
Ca:pio : coepi, captum: ou cceptus /um. 
Os compoftos : Incipio, Occipto: incecpi, incceptum. ( tl ) 
Cupio, Difcupio &rc. : cupivi, capitam. 
Facio, Arefacio £cc. : feci, fadam. 

| Os outros compoftos : Afeio, Conficio &c.: afeei, affettum. 
IO 4 Mas O feio : ofeci, fem fupino. 

Fodio, Confodiô &C. : fodi, fo/fum. 
Fugio, Defugio &c. : fugi, fugitum . 
Jacio, Circumjacio 8cc. : jeci, jatlum. 
Os outros compoftos: Abjicio, Adjicio: abjeci, abjeílum. 
Mejo : mti, ou rnihxi, miei um. 
Pario : peperi, pari um, OU parissem. (l8) 
Qjtatio : quajji, qua/fum. 
Os compoftos: Concutio, Decutio ikc.: concujfi, concu/fum. 
Rapio : rapai, raptam. 
Os compoftos: Abripio, Corripio &C.: arripui, arreptum. 
Sapio : Japi vi, ou fapii, ou fapui -> , 

^-Os compoftos: Defipio , Rtftpio : defipivi, ou deftpii, > l. 
(ou dtftpui >luP,no* 

Alo : alui, alittem, ou altum. r 
Colo, Accolo &c. : colai, cultum. 
Confulo : conflui, confultum. 
íixcello, Precello (de Cello) excellui, txcelfum . 

Mas 

LO 

E Percello 
Antectllo 
Recello 

Fallo 
O compofto Refello 
Afolo, Emolo 
Pello 

: perculi, pirculfum. 
: antecellui, fem fupino. 
: fem preterito, nem fupino. 
: fefelli, falfum . 
: refelli, fem fupino. 
: molui, inolitum. 
: pepuli, pulfum. 

Os 

(17) Mas Incipio, Occipio, compojlos de Capio, fazem incepi, 
inceptum vc. fem ditongo. 

(18) Os compoftos Aperio, Comperio, Repcrio e&c, fam da 4. 
Conjugafam. 



i38 GRAMATICA 
j Os compoftos: Appello , Compello &c.: appuli, appulfum. 

Sãlio 
Ttllo 
Os compoftos 

: falli, fuifum . 
: tolli, ou tu/i, ou tetuli, latum (*) 

: Extollo : extuli, elatum. 
: Sujlollo : fufiuli, fubiatum . 
: Attollo : fem preterito, nem fupino. 
&c. : velli, ou vulji, vulfum. 

: pfalli, fem fupino. 

fi, tum. 

M O 

N O 

| Vello, Revello 
y.Pfallo 
ÇComo 

Demo 
Promt, Depromo &c. 

j Sumo , Abfumo &c. 
! Emo, Cocmo , 
J e os outros compoftos 
I Adimo, Dirimo &C. 
j Fr emo , Infremo 
J Gemo, Ingemo 
| Vomo 
j Premo, Comprimo, Opprimo &c.: prefi, preffum 
\JTremo : tremui, fem fupino. 
fCano : cccini, cantum . 
| Os compoftos: Concino, Incino, Occino &c. concinui, eon- 
j Acha-fe também Oceano, Recano: occanui, (centum, 

Cerno, Decerno &c. : crevi, cretum . 
Gigno (ou Geno) Progigno : genui, genttum. 

I 
J 

| emi, em tum. 

J 
1 . . 

| ui, itum. 

J 

Allino &c. 
Appono 8ec. 

Ltno 
Pono 
Sino 
O compofto Defino 
Sperno, Defperno 

j Sterno, Confterno &c 
i^Tcmno, Contemno 

Carpo 

lini, ou livi, ou levi, litum. 
■ po/ui, ou pofivi, pofitum. 
: fini, ou fivi, [itum . 
: defivi, ou defii, defitum. 
• fpr'vi> fpretum. 
: firavi, firatum . 
: temfi, temtum. 

tarpfi, carptum. 
Os compoftos: Decerpo, Difcerpo &c.: decerpfi, decerptum 

P O 

QUO 

Clepo 
Repo, Irrepo &c. 
Rumpo, Abrumpo &C. 
Scalpo , Excalpo 
Sculpo, Exculpo 8cc. 
Serpo, Inferpo 

{^Strepo, Conftrepo 
(Coquo, Concoquo 

Ltntjuo 

clepi, ou clepfi, clcptum. 
: repfi, reptum. 
: rupi , ruptum : ou 
: fcalpfi, fcalpntm. 
: fcuípfi, fculptum. 
: firpfi, ferptum . 

: ftrepui, ftrepitum. 
: eoxi, coClum . 
: litjui, fem fupino. 

rumpi, rum- 
(ptum. 

) Os compoftos 
.Delinquo, Relinquo, Derelinquo: deliqui, deliãum. 

Curro 

1 r Xí'íoroz-amentc falando , os pretéritos tuli, ou tetuli, e o fupino 
latum (fincope de tulitum , ou tolitum , ou tolatum ) fam do verbo Tulo , 
ou I olo : os quais jervem ao verbo Tollo, e também ao verbo Fero. 
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‘Curro : cucurri, curfuml 
Os IO Compoftos: Aceurro, Concurro, Decurro, Difeurro l 
Excurro, Occurro, Percurro, Prtcurro, Procurro, Tranfcurro, 

fazem : accurri, ou accucurri, accurfum. 
Os outros: Circumcurro, Incurro, Recurro, Stcurro, 

a (-Aufero 

fazem 
Vero 
Os compoftos 
confcrvam a . . 
prepozifamno I ^'Mir 

p*»*».<: ífz 
| Sufero 
L &C. 

circumcurn, circumcurfum. 
tu li, latum. 

abftuli~\ 
diftuli 
extuli 

: obtuli 
: fujluli 

latum 

R O 
attuli, ou adtuli, allatum. 
gtJP. gcflum. 
quafivi, ou qutfii, q u afiliem. 

aequifivi, aequifitum. 
: fevi, /atum. 

so 

So Afiro faz 
Gero, Aggero 8cc. 
Outro, Exqusero 
Os compoftos: Acquiro, 
Anquiro, Conquiro ÓCC. 
Sero (eu planto) 
Os compoftos: A/fero, Confero &c. 
fignificando agricultura : ajfevi, affitum. (19) 
Sero (eu tefo) : ferui, fertum. 
Os compoftos: Ajfero, Confero &c. 
nam fignificando agricultura: ajferui, affertum. 
Tero, Contero &c. : trivi', trituen. 
O comporto At tero: ai trivi, attritum: ou atterui ,atteritum. 
Verro : verri, verfum. 
Uro, Aduro &c. : ujji, ufium. 

Çsuífero (eu fofro) lÇem Preterit0’ ncm fuP!no- rArceffo : arcejjivi, ou arceffii, ou arcejfi, areeffitum 
Capejfo : capejfivi, ou capeffíi, ou capejfi, eapejjitum. 

j Vaceffo : facejjivi, ou facejfu, ou faceffi, face fitam. 
J Lacejfo : lacejfivi, OU lacejfii, ou laceffi, lacejjitum. 
| Pinjo : pinfui, ou pinfi, pinfitum , ou pinfum , ou piftum 
J Vifo, Invifo &c. : vifi, vi/um. 

• fem fupino. 
| liepjo, Condepfo &c. : dépfui, ou depfi 
K.lnceffo : incejjivi, ouincejf . 
fFleílo, Circumfleílo &c. : fiexe, flexum. 
| Neílo, Annedlo &e. : nexui, ou nexi, nexum. 
1 Pttto, Depedlo : pexui, ou pexi, pexum, ou pe- 

( ilitum. 
j Pleíío, Impledlo : plexui, ou plexi, flexum. 

Meto 

(19' Alguns querem, que ainda nejla fignificafam fe ache, prinn- 
palmente na decadência do Latim, conferui, inferui, por confevi, infe- 
vi :e defertum por defitum . O que, fe afim í,provaria, que antigamen¬ 
te tinham ambos os pretéritos, fignificando agricultura. 
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■ Mete : mejfui, meffum . v 
| Mino, Admitto &C. : mifi, mijfum. 

T n : Peto, Appeto &c. : petivi, ou fetii, petitum 
s Sifio (ativo) : ftiti, flatum. 

Sifto lneutro) : fleti, fiatum. 
Os compoftos 
Conftfto, Dífiflo, Exiflo 5CC. : conftiti, conflitum. 
Mas : Ajftfio 

: Abjiflo 

Verto, Adverto Scc. 
( Sterto, Defterto 

Acuo, Exacuo 
Arguo, Redarguo 
Exuo 
Imbuo 
Induo 
luo, Abluo, Alluo, &c. 
Minuo, Comminuo &c. 
Metuo, Praemctuo 
Sternuo 
Suo, Afluo &c. 

IIq , Tribuo, Attribuo &c. 
u u * Ruo 

fem fupino. 
: afiiti 
: abjtiti 
: verti, verfum. 
: ftertui, ou Jlerti, fem fupino. 

I 
I 

í> ui, utum , 

I 
I 

J 
rui, ruitum, ou rutum, 

Os compoftos: Corruo, Viruo 8ÍC.: cor rui, lorrutum. 
J St atuo : Jiatui, ftatutum . 

Os compoftos: Conftituo ,DeJlituo &c iconjlitui, conftitutum 
Fíuo, Affluo &c. : fiuxi, fluxum. 
St ruo, Adftruo &c. : Jiruxi, ftruitum. 
Spuo, Expuo 8íc. : fpui, fputum. 
Abnuo, Annuo, lnnuo, Reruo (de Nuo) ■) 
Batuo 
Congruo, Ingruo 
Pluo 

VO 

XO 

■Solvo, Abfolvo &c. 
Vivo, Convivo &c. 
Volvo, Advolvo &c. 
Calvo 
Ne xo, is 
Texo, Attcxo &c. 

> ui, fem fupino. 

: pluvi, ou ) 
: folvi, folutum . 
: vixi, viílum. 
: volvi, volutum. 
: calvi, fem fupino. 
: nexui, nexum. 
: texui, textum. 

Conjugafam IV 

Regra Unica. 

OS verbos da 4. Conjugafam fazem o preterito em IVI , e fupino 
em ITUM, e infinito em IRE, ambos com I longo: como 

Audio, audivi, auditum, audire. 
§. Tiram-fe os feguintes, e feos compoftos. 

/lio, Adeo &c. : ivi, itum:com I breve, fupino. 
EO <0 compofto Atnbio faz : ambivt ,ambitum : com I longo. 

iSomente Vento faz : venivi, ou venii, fem fupino. 
Cam- 
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BI O [ Cambia : campfi, fem fupino. 
fAmicio : amicui, ou amixi, amiãum. 

Farcio : farfi, farfum , ou fartum. 
Os compoftos : lnfarcio, F. farcio: infarji, infartum . 
Os outros compoftos: Confercio, Difircio &c.: corferji, eon- 

CIO^ Fulcio, Suffulpio : fulfi, fultum . ^fcrtum . 
| Raucio, Irraucio : raufi, raufum. 
| Saneio : fancivi, fanciium: ou fanxi, fandum. 
j Sarcio , Refarcio : farfi, lartum. 
\_Vintio, Devincio Scc. : vinxi, vincíum. 

ÇSalio, ou Sallio (eu falgo) : falivi, falitum. 
| Salio (eu falto) : Jalui, ou falii, faltam. 

L I O d. Os compoftos: Affdio, Defilio &C : affilui, ou ajjilii, af- 
1 {Jultum. 
I. Sepelio : fepelivi, ftpultum. 

NI O [ Venio, Advenio &c. : veni, ventum. 

p IO 5 SeP“> ■ fepivi, ou fepii, ou fepfi, fiptum. 
2 Os compoftos: Confepio, Circumfepio 8íC : con/epfi, con/eptum . 

fHaurio: bauft, kanflum : ouhaurivi, ou haurii, hauritum. 
| O comporto Exhauno : exhaufi, exhaujlum. 
j Pario é da 3. conjugafam. Mas 

RIO«i Os 3 compoftos: Aperio, Adaperio, Operio &c.: aperui, 
( apertum. 

| Os 1 compoftos: Comperio, Reperio: lompiri, comptrtum. 
f Ferio : feri vi, ou feni, feritum. 

fSentio, Aflentio &c. 
| Stngithio 

TI O ^ Cacutio 
| Gefiio 
flneptio 

: fenft, fenjum. 
: fmgultivi, Jingultum. 
: cacut vi') 
: gefiivi | lem fupino, 
: ineptivi J 

Eftes Meditativos feguintes. 

f Ffurio 
I Parturio 
| Kupturio 

URIO i Ctnaturio 
| Dotmiturio 
| Hmtuno 
L Mídurio &c. 

: efurivi, efuritum. 
: parturhi, parturitum. 
: nupturivi, fem fupino. 

j fem preterito, nem fupino. 
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Comum, e Depoente:. 

Regra U n i c 4. 

OS verbos Comuns, c Depoentes fazem os pretéritos como os ou¬ 
tros Pafivos cm OR, porque antigamente, c de lua natureza e- 

ram Pafivos. Eafim bafta confiderar o feo infinito, ou alguma das outras 
terminafoens, que os diftinguem, para ver,a qual das 4. Conjugafoens 
pertencem: e fabida a Conjugafam, quando narn tenha verbo Ativo 
conrelpondçnte (o que porém fe ach» em muitos Comuns, e Depoen¬ 
tes) fingir o verbo Ativo em O, c formado o feo Pretérito, do tal 
Pretérito formar o Participio cm TUS, ou SUS &c. (pelas regras que 
demos no fim das 4. Conjugafoens Ativas, e Pativas) cujo Participio 
junto ao verbo Sum, fupre os tais Pretéritos &c. como fe pode ver 
acima na Conjugajam dos Comuns, e Depoentes. 

§• Algumas variafoens e irregularidades fe acham nos tais 
Participios do Preterito, que fe aprendem com o uzo, ou com a li- 
fam de algum Dicionário. E como na 1. Conjugafam todos os Partici¬ 
pios do Preterito acabam em ATUS, afim como Amatus, e feguem a 
regra acima dita; por ifo deles nam falarei: mas fomente porei aqui * 
algum exemplo das irregularidades, qqe fe achara nas 3 Conjugafoens 
feguintes. 

Conjugafam II 

A z. Conjugafam faz o Participio em ITUS, com I breve. 
§. Tiram-fe os feguintes. 

Tatear : fajfus fum . 
Os compoílos: Coafitror 8cc. : confejfus /um. 

: Diffiteor : fem preterito, nem fupino . 
M olear : fem preterito, nem fupino. (zo) 
Mifereor : mi/ertui /um: ou miferitus fum. 
Reor : ratus fum. 

Conjugafam III. 

Na 3. Conjugafam varia o preterito. Mas fam irregulares no Par¬ 
ticipio os feguintes. 
Apifcor : aptus fum . Adipifcor 8tc.: adepttts fum. 
Comminifcor : ccmmentus fum. 

Expe- 

(zo) Alguns deftes verbos valem-fe .is vtz.es dos pretéritos de ou¬ 
tros verbos finonmpos, ou da mefma fignificafarn . v.g. Medeor de Medi- 
cor ;cr.\í nredicatus fum. Diffiteor de infkior toma infiçiatus vc. 
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Exptrgífcor 
Fruir, Pcrfruor 
Gradiir, Aggredior &c. 
Labor, Delabor &c. 
Loquor, Alloquor &C. 
Morior, Commorior 
Hancifcor 
Kafcor 
Nitor, Adnitor &C. 
Oblivifcor 
Orior, Aborior &c. 
Pacifeor, Depacifcor 
O compollo Depecifcor 
Patior, Compatior 
O compollo Perpetior 
Proficifcor 
Gjueror, Conqueror 
Sequor , Affequor &C. 
Vleifccr 
Utor, Abutor 

: experreSius fum : ou expergitus fum . 
: fruitus fum: OU fruílus fum . 
: greffus fum. 
: lapjus fum. 
: locutus /um. 
: monuus /um: participio Moriturus. 
: naílus fum. 
: natus [um: participio Kafciturus. 
: tiixus, ou mfus fum. 
: cblitus fum. 
: ortusfum: (11) participio Oriturus. 
: paãus fum. 
: depeãus fum. 
: paffui fum . 
: perpeffus fum. 
; profeélus fum. 
: qurflus fum. 
: Jecutus fum. 
: ultus fum. 
: ujus fum,. 

Calvor 
Divertor, Prtvtrtor, Reverter | 

Liquor }>fem pretcrito, nem íupino. (zz) 
Reminifcor * 
Ringor I 
Vefcor -J 

Conjugafam IV. 

A 4. Conjugafam fa7. o Participio cm ITUS, com I longo. 
§. Tiram-fe os fcguintes. 

Ajfentior : “ffenfus fum . . 
Exp.erior ■ expertas /um. 
Metior, Remetior &ç. : mtnfus fum. 
Oppcrior ■ opperitus, ou oppertus fum . 

Ordior, Exordior : orfus fum . 

N A D- 

(11) Efte verbo Orior, oríris é da 3. Conjugafam: e fomente * 
feo infinito oriri é da 4. porque também ouve Orior, orlris da 4. do qual 
vem. os infinitos dos compoflos. E 0 mefmo digo de Potior. Mas efte no 
indicativo acha-fe nos Poetas nam fo da 3. Conjugafam, mas tam¬ 

bém da 4. ...... 
(zi) Também efles fe valem dos pretentos ou dos feos primitivos, 

ou dos feos finonimos. v.g. Divertor erc.de Divertocrt. toma d, vem. 
prieverti, reverti. Liquor de Liquefio toma hquefaflus. Ringoi ae In- 
dígnor toma indignatus. Reminifcor de Recordor tema recoraaur. \ e-, 

fcor de Edo toma edi c7c. 
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Advertência I. 

Alguns Comuns, e Depoentes fe perderam por deznzo, e ficaram 
fomente os fcos pretéritos &c. Dc cujos pretéritos uzam alguns bons 
autores em lugar dos pretéritos regulares, principalmente nos verbos 
da i, Conjugafam. E daqui vem que na i. em lugar de Communicavi, 
dizem communicatus fum : por Multavi, multatus /um: por Peragravi, 
peragratus [um &c. Na z. por Soiui, folitus fum. Na 3. por Confidi, 
conpfus fum : por Odi, ofus fum &c. como ja dife em vários lugares. O 
que nam entendendo alguns Gramáticos, fingiram, contra a manifefta 
analogia da lingua, que os tais Ativos tinham dobrados pretéritos. 

Advertência II. 

Duas coizas devem aqui advertir os principiantes para fe nam en¬ 
ganarem. 1. Que alguns verbos da mefma terminafam, fegundo as di- 
verfas fignificafoens, que tem, pertencem a diverfas Conjugafoens: e 
alem difoalguns deites em cada Conjugafam temdiverfa quantidade (13) 
das filabas. z. Que alguns verbos ou do mefmo fignificado, ou de dife¬ 
rentes fignificados, tem fempre o mefmo pretérito, ou fupino. 

Sam da 1. efpecie. 

as, rare : embravecer. 
tffsrs,ferre : levar fòra. 
as, dare : fundar. 
is, dere : derramar. 
as, dare : encomendar. 
is, dere maitigar . 
as, lare : voar. 
vis, velle : querer. 

Sam 

(23) v.g. Cõlo, as, colar: Liigo, as, delegar, longos: e CíSlo.is, 
cultivar: Lígo , is, ler, breves. Díco, as , dedicar, breve: e DlCO, is, 
dizer , longo. k afim nos tempo fios crc. 
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Sam da z. tfpecie. 

Treterito. 

Do mefrao íignificado. 

conftiti. 
parar 
parar 

eflar \'xU“- 
inflar 
inflar £ • 

Confio 
Confifio 
Exio 
Ext fio 
Inflo 
Infifto 

De diverfo íignificado. 

azedar-fe 
agufar 
julgar 
crecer 
ler frio ? , . ■ 

frigir S,nxl• 

ssriMf- 
ís., 
abrandar lmalg 

paliar 
temer 

* crevi. 

Aceo 
Acuo 
Cirno 
Crefco 
Frigeo 
Frigo 
Enleio 
Eulgeo 
Luceo 
Lugeo 
Mutuo 
Mulgeo 
Pafco 
Pavio 

&e. 
Quem quizer maiores noticias, 
celot. fi4) 

*pavi, 

SupittO ■ 

De diverf9 íignificado. 

Cirno 
Crtfco 
Mando 
Mamo 
Pando 
Patior 
Pacifcor 
Pango 
Slo 
Sifio 
Succenfeo 
Succtndo 
Tendo 
Tinto 
Vinco 
Vivo 

&CC. 

ver 
crecer 
malligar 
ficar 
manifeílar 
fofrer 
contratar 
pregar 
eflar empe 
deter 
enfadar-fe 
queimar 
ellender 
ter 
vencer 
viver 

critum. 

| manfum. 

^pa/fnm. 

£ pattum. 

^ fiatum, 

| fucctnfum.' 

£ ttntum. 

1ttittum. 

pode entre outros recorrer ao Lan* 

Advkutencia Final. 

Efla matéria dos Pretéritos, que é ainda mais embarafada que a 
dos Centros, pelas muitas irregularidades, que contém; pode em certo 
modo facilitar-fe com duas refkxoens j que refpeitam principalmente 
certas irregularidades, i. Que os pretéritos, e fupinos de alguns Com- 
poftos fe podem dar também aos feos Simplezes, quando cites os nam 
tem:porque é claro, que fe o tem o Conpofto, v.g. Diffldo , também 
o teria o Simplez Fido. z. E pelo contrario, que quando os preteri- 

N z tos , 

(Z4) No fim dos Pretéritos. Advertindo de nam fe embarafar 
tom as regras, que th, e outros Gramáticos dam , para achar o Prezente 
pelo Pretérito, ou Supino cre. porque iam embrulhadifimas, e de nenhum 
uno-, e enfiam muito trabalho, quando o exercido, ou o Dicionário o en- 
fina melhor. 

o 
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tos , ou fupinqs dos Simplezes fe dam a alguns Compoftos, fe podent 
dar também a todos os outros Compoílos do meímo verbo. v. g. em 
Curro, Mordio &c. nam fendo veriiimel, que fomente dois, ou trcz 
Ccmpollos tivefem o pretérito do Simplez, e os mais nam. 

Nem obfta contra ifio o dizer-fe, que nam achamos nos antigos 
Latinos as ditas vozes. i. Porque nem menos fe acham nos Latinos 
todas as dezincncias de cada um dos verbos regulares, e contudo nam 
lhas negam: e lhe dam também alguns pariicipios, aindaque nam fe 
achem nem nos Autores, nem nos Dicionários, z. Porque os meílres 
da lingua, que fam os antigos Gramáticos, e Filalogos; v. g. Catam, 
Varram, Probo, Diomedes, Carifiò, Prifciano &c. que trataram erta 
matéria ex proftjfo, dam pela regra da analogia muitos preteritos, e fu¬ 
pinos, que nam lemos nos autores, que exiftem: ou porque os acha¬ 
ram nos outros coetaneoS; ou porque entenderam que afim fe deviam 
formar, e deduzir. E feria loucura nam atender a eftas autoridades. 
Porque para eferever Latim elegante, devcmçs confultar aos mais ele¬ 
gantes eferitores: mas para eferever Latim certo, e dar juizo de cada 
palavra, é necéfario, alem da analogia, ouvir tàmbem aos Gramáti¬ 
cos antigos, que leram, e confultàram os melhores Latinos. E o mef- 
mo fucede nas linguas vivas, (15) em que os Gramáticos enfinam mui¬ 
tas coizas, e delicadezas Gramaticas, que nam praticam os eferitores 
puros das mefnvas nafoens: porque eftes bufeam fomente o que é mais 
uzuaí, e aprovado; e os Gramáticos examinam muitas coizas por prin¬ 
cípios, e as deduzem deles: que fam duas coizas diferentes. 3. Porque 
os mefmos Gramáticos Latinos modernos nam fo pela regra da analo¬ 
gia enfinam muitas particularidades, que nam fe acham nos antigos La¬ 
tinos, mas aconfelham, que afim fe deve fazer. E bem que nam feja 
licito inventar ffòra de uma preciza neccfidade) palavras novas, achan- 
do-fe nos bons feculos outras igualménte belas; contudo deduzir de al¬ 
guma palavra velha alguma nova dezinencia, c unir, ou dividir outras 
&c. fempre foi permitido aos Latinos, (i6) e muito mais aos Gramá¬ 
ticos. (27)Mas nifto deve-fe proceder com muita inteligência,ejuizo, 

e fo- 

(2$) Até na lingua Ebraica fizeram 0 mefmo alguns modernos. 
Forque vendo que outros (o compunham Gramaticas para entender 0 tex¬ 
to da Sagrada Efcritura (que é tudo 0 que temos de verdadeira lingua 
Ebraica) viram-fe também obrigados a enfinarem as outras dezinenctas 
de muitos verbos 0rc. aindaque nam fe achafem na Efcritura tais dezi- 
nencias. ‘ ' 

(z6) ,, Audendum itaque. Seque enim acctdo Ceifo, qui ab Qra- 
„ tore verba fingi vetat. Kam cum fint eorum alia (ut dtcit Cicero) 
„ nativa , id efl, que fignificata fint primo fenfu; alia reperta, qut ex 
„ his facla funt; ut jam nobis ponere alia , quam, qua illi rudes ho- 
„ mines, primique fecerunt, fas non fit; at dérivàre , fleélere , conjun- 
„ "trr, quod naris pofiea conceffum efl, quando defiit licere ? ,, Quinétil. 
InftitVL. VIII. c. 3. E em todo 0 ca^tuio trata largamente efta matéria. 

(•27) ,, , mal-um , fuptrf itio ignaros invaftt, qui metuant, 
„ ut Amatriccm (cum plauto) fie Expiatricem, Efuritricem , et hujuf- 

„ medi 
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e fomente nas coizas, em que a analogia é evidente, e fundada: e ter 
cíh advertência para nam cenfurar imprudentemente nem aos autores 
antigos, em que fe acham; nem a alguns modernos, que os fabetn 
imitar. Ifto digo para os outros,quedezejam julgar com acerto, e nam 
atribuir erros fonhados aos autores, que lem. Porque quanto a mim, 
nam me apartei das opinioens mais recebidas, fenam cm rarifimo lu¬ 
gar, que me pareceo necefario: mas fempre feguindo a autoridade de 
algum celebre Gramatico ou antigo , ou moderno. Porém quem ainda 
afim nam lhe agradar a minha opiniam, tanto ncile, como nos outros 
tratados, figa pacificamente a fua. 

N 3 C A- 

„ tnodi innumerabilia , fi fit necejfe , dicere ? quando lex nulla eft, que 
„ id vetet: cr nos autlornate, preceptis, exemploqut [uo auãores omnes 
,, ad ferviendum neiejfitati, cr commodis adhortantur. Hon Vir- 
„ gilius illud ferilit: 

Eft etiam fios in prato, cui nomen Amellt 
Fecere agricolx ? 

Cur ergo non recipiantur in fermonem , nec Latina ejfe tredantur, vel 
„ noftris, aut aliorum in feriptis videre nolimus ta, que Latinitas per 
„ doílijfimos viros ipfa fibi, cr noftris commodis parit f Vetus eft Subi- 
„ gatrix, quod nomen iibidinofe mulieri 1’lautus dedit: qui etiam ab 
„ edendi verbo Eftricem duxit. Matrix vero genus virile per naturam 
„ habere non debuit. Auélor muliebre tenus Auétricem facit. (teflibut 
„ Servio, cr Prifciano) Cur non Poflinítor Pollinétriccm , Unélor 
„ Undtricem, Prxvaricator Prsevaricatricem ?.6juod fi a multis 
„ nomen duclr.m non eft, feiamus tamen, fi commodum fit, fieri lice- 
,, re: immo etiam infanire eos, qui repugnant. guando enim a Promif- 
,, fu Promifior ejfe coepit ? cerre Horatianum video ejfe verbum, cr hoe 
,, tu non reprehendit. 6juam ob rim ? Nempe quia etfi nefeiatur quis 
,, excogitaverit prius, gravem tamen hattinus habemus auflorem. Po- 
„ teft ergo alitts minore doíírina, ar exifiimatione feriptor id fecijfe: 
„ cr fi Horatius id fecit, ego a te minus peto, quam petere debeo ,ut ver- 
„ ba novare faltem iis liceat, qui a d Horatii, cr antiquorum feientiam 
„ proxime accedunt. Dic enim mihi, fi que Paulo Manutio , fi que M, 
„ Antonio Mureto , fi que Perionio, ac doíliftmis ltalie, cr F.urope vi- 
„ ris nova facere neceffe fit, ea tu fcilicet non probes, nec Latina ejfe 
,, difputes, quia in Grammaticorum non fint Commentariist ,, Quin- 
deus Marius Corradus, de Copia Latini fermonis, L. ll.pag. J4- 
edil. Veneta 1581. apud Zilettum. 
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CAPITULO ÍV. 

Do Participio. 

O Participio é um Adjetivo, que participa aquela propriedade dtVet- 
bo,de mó/irar juntamente o tempo,em que fe faz.o que ele fignifica. 

O Participio Surezcnte: Amant* Monens: ativo,e às vezes pafivo.(x) 
ou é do )l,reterlt0: uimatus: paiivo , e às vezes ativo, (z) 

< ruturo : Amaturus: ativo. Amandus: pafivo. (3) 

Exemplo. Amam nam fo fignifica a pefoa, que ama, mas que ama 
no tempo prezente Amatus nam fo fignifica a coiza amada, mas ama¬ 
da no tempo pafado. Amaturus nam fo fignifica a pefoa, que áde amar, 
mas que á de amar no tempo futuro. E cita figniflcafam de tempo è o fi¬ 
nal particular por_que 0 Participio fe diftingue dos outros Adjetivos. 

§. Verdade e.que fe acham alguns Participios, que parece que por 
dezuzo perderam a figmficafam de tempo, e ficàram meros Adjetivos: 
v. g. do Prezente Adolefcens, Diligens , Potem, Sapiens tic. do Preté¬ 
rito , Cautus , Circunfptfíus, Con[deratus, Cón/ultus, Doílus, 
Profufus, Promtus, Reilus, Tacitus 8cc. que agora parece nam terem ja 
afigmficafam ngoroza de tempo,e ficarem fomente Adjetivos verbais. 
Mas na realidade enganam-fe os Gramáticos nefte juízo: porque o apli- 

carem- 

(1) Veja-fe Diomedct L. I. de Participio, e Vofiio Anal. L. IV. c. 

vo'fent ido ^pàfivo. h*‘r ™ ^ V tratem aiguns exemplo, 

(l) O Participio do Preterito em US teve antigamente fignifica- 

Jam ativa, e pafiva: mas agora ordinariamente toma- e na pafiva . Con¬ 

tudo ainda em alguns verbos fe acha 0 tal Participio com fignifica Iam ati- 

va , e pafiva , pnnnpalmente nos Comuns, e Depoentes ; como prova Vof- 

Jio de Analog. L. IV.c. ir E também em muitos verbos Neutros fe acha 

omfignificado ativo: v g. Juratus, Rehellatus, Succeflus crr. como dix 

Voffio lbl Cup 13. Mas 0 que ( mais, até nos meros Ativos fe toma ati- 

vfJ- Comm'imcitus ' Conceptus, Deploratus, Diffimulatus, 
Multatus, Peccatus, Prelíus, Puni.us czr. £ nam dix mal 0 Perixonie 

'foi ativa'*' ’ ' C3^' **' n°ta 4‘ 1ue a faa trlm,lra crivem 

(3I F.fie Participio em DUS, na fua primeira origem teve fignifi- 

t rU,ja dtfit ° ^lo A ^gu/lofe comefoua 
IdeíLTuT "n t*n,rldo fu,uro> •» * «»«, V“ ira necefario faxtr-ft. 

cunJancU v-° T ‘n°ma f°r ?rezenlt> ou por fu‘»ro com a dita cir- 
(UHj.a,iaa. Veja-fe 0 Perixomo atado, em a nota 8. 
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carem-fe ordinariamente para fignificar mais claramente a coiza, qne o 
tempo,nam faz quenam fejamrealmente Participios:porque 0 dezuzo 
de uma parte da lignificafam nam muda a natureza da palavra. Alias 
muitos Nomes,e Verbos perderiam a natureza, porque com o tempo, 
e dezuzo ou perderam algum cazo, ou fignificafam, e fe aplicaram a ou¬ 
tra. Onde o que fe pode dizer é, que tais Participios agora fignificam 
mais claramente a coiza, que o tempo. Mas quem quizefe fignificar tam¬ 
bém o tempo da asám , nam fe podia fervir de outros Participios dife¬ 
rentes, mas deftes mefmos. 

Advertência. 

As outras efpecies de Adjetivos, que fe derivam dos Verbos, como 
nam fignificam tempo, nam fam Participios, mas fam nomes verbais, 
de qualquer lignificafam que fejam, ou ativa, ou pafiva. Defta cada fam 
os nomes em BUNDUS.v. g. Vitabundus, que fignifica asám: os cm 
BILIS , v.g. Amabilis ,quc fignificam paixam: aindaque alguns deles, 
como Ivtrnemorabihs , lmpetrabilis, Penetrabilis , Placabilis , Vertera- 
bílis, Vincibihs ,e outros também fe tomem .principalmente pelos Poe¬ 
tas, em fentido ativo.Eeftas duas efpecies propriamente fe devem cha¬ 
mar Adjetivos verbais, ou que fe formam do Verbo. 

parte iii. 

partículas. 

CAPITULO I. 

Da Prepozifam. 

A Prepozifam é uma palavra, que por fe fe nam fignifica nada com- 

pl,lamente; mas quando na ordem natural do dtfcurfe efia antes 

do nome, moftra que deve por-fe em certo cazo, ou acuzattvo, ou abla- 

“V0 Exemplo. Efia prepozifam para, ou em .proferida afim 
fignifica nada completamente. Mas fe eu difer: Eflou em minha caza ~ Sum 

inadibus meis. Vou para a minha qumta^Eo ad vsllam meam aquele 
em, ou in, é final do.ablativo: e aquele para , ou ad, é final do acuza. 

ti?°- W ^ N 4 As 

(1) A razam diflo daremos na Sintaxe, quando falaremos da regên¬ 

cia deftes dois cazos. 
(1) Aindaque a prepozifam Cum , no falar elegante , algumasvc 

zes fe ponha depois do nome, como Mecum, Tecum err. e 

Tenus fempre fe ache depois do nome, como Capulo tenus, Lu 
tenus vc. contudo na ordem natural da Cramatica, e da bo » 
fempre cum, r tenus eflam antes dos cazos, porque fam finais deles, 

e os regem. 
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As Prepozifoens fam dc duas fortes. (3) Algumas fam finais do 

Acuzativo, outras do Ablativo. 

XVI. Sinais th1 Acuzativo. (4) 
Ad : para , até. 
Ante : antes, diante. 
Apud : em. 
Ctrca : junto. 
Circum : ao redor. ' 
Erga : para, com. 
lnter : entre. 
Intra : dentro. 
ob : por cauza, diante. 
Penes : em poder, com. 
Per : por meio. 
Pune : atraz. 
Poft : depois. 
Prater í alem , fòra. 
Irans : alem. 
Ultra : alem. 

IV. 

(3) Nam falo aqui daquelas Pretozfifoens, que nunca fe acham fe- 
paradas, como fam Am, em Ampleétor: Co, ou Con em Cohaerco, 
Conduco: Di, ou Dis, em Dinumero, Diftraho: Re em Repeto: Se, 
em Separo: Me, em Vefanus: porque eftas nam tem dificuldade, e fe to¬ 
mam como parses dos sais verbos ctmpoftos. Mas fomente falo das prepozi- 
foens, quefe acham feparadas ,e fervem para as outras partes dodifeurfo. 

(4) Os Graritaticos ordinariamente chamam prepozifoens, que regem 
acuzativo , às feguintes: Ciam , Clanculum , Circiter, Verfus , Verfum , 
Adverfus, Adverfum, Juxta, Juxtim, Prope, Propius, Proxime, Pri- 
dic, Pofiridie, Procul, Propter, Secundum, Secus, Ufque. Mas os 
modernos Gramáticos provam com exemplos, e razoens, que fam Advér¬ 
bios, em que ejlá oculta por hlipfi a prepozifam Ad, e alguma vez Ob, 
que regem c tal acuzativo: cuja pr.fozifam 'as vezes fe acha clara em 
Ctrcitcr, Prope, Proxime, Verfus, Verfum, Ufcjue Wc. E varias ve¬ 
zes eftas tais, e outras acima fe acham juntas ao ablativo, e também ao 
dativo Vc. final certo de nam regerem acuzativo, nem ablativo. De ou¬ 
tras provam com a regra da analogia, que pela fua deriva/am ,epor efta- 
rem adverbialmente, devem fer Advérbios. Alguma, como Propius, < 
Secundum , e adjetivo : e Pridie , t Pofiridie fam nomes compoftos. Alem 
difo Pr tf dano Livro XlP. em que defterra das Prepozifoens muitas para 
os Advérbios, diz, que Citra, Contra , Extra , Infra, Supra, também 
fam advérbios, e nam prepozifoens O Perizonio aprova efta epimam , e 
eu também , porque acho muitos exemplos, em que fe tomam adverbial¬ 
mente. Contudo fe alguém quizer chamar prepozifoens a eftas 5, nam 
dijputarei com ele. Veja-je Sanílius Minerv. L XIV. c. 1. e 0 Perizonio 
nas notas. 

(5) Acrecentam os Gramáticos Coram , e Palam. Mas alem de que 
• I. je tome por Cicero, e outros adverbialmente, e algum deies lhe de a 

pre- 

XII. Sinais do Ablativo. (5) 
A 
Ab 
Abs 

fem. 
com. 

? por, pelo, pela &c. 
$ de, do, da &c. 

Abfque 
Cum 
De 
E 
Ex 
Pn 
Pro 
Sine 
Tenus 

£ de, do, da &c. 

: antes que, mais que. 
: por, em lugar. 
: fem. 
: até. 
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IV. Sinais do Ablativo: e alguma vez do Acuzativo 
por Elip/i. 

In : em, ou contra. Sub ter : debaixo. 
Sub : debaixo. Super : fobre. 

Advertência. 

Eftas 4 Prepozifoens de fu a natureza regem ablativo. Algumas 
vezes porém fe acham juntas ao acuzativo: de que os Gramáticos infe¬ 
riram , que também regem acuzativo, quando fe ajuntam a verbos, 
que figmficam movimento. Mas eftc é um erro comum, nacido de 
nam refletir em duas coizas. i. Que fendo por lignificafam finais claros 
do ablativo, como todos cónvenl; nam podem fer finais do acuzativo, 
que nas leis da Gramatica Latina tem naturezas diametralmente opof- 
tas.E de mais nam fôrma jullo conceito do que é regência, quem diz, 
que o mefmO final pode reger dois cazos inventados para fins tam dife¬ 
rentes .1. Porque todas as frazes, que fe alegam com acuzativo, fe po¬ 
dem explicar facilmente com um, ou outro fufiantivo junto com auod 
ad, ou outra equivalente prepozifam. (6) E muito mais facilmente fe 
fupre cfta Elipíi, doque outras mais compridas, que admitem a cada 
pafo os modernos Gramáticos. Alias deveremos dizer, que também Ex, 
e Super regem genitivo, porque lemos em Vitruvio (7) Dejcriptio cx 
duodeam caleflmm Jignorum fit figuraia: c nas Pandetas (8) Super pe- 
cunit, tutclaque rei fua: e outras femelhantes Elipfis: o que porém nam 
admitem os melhores Gramáticos. 

O Lancelot, feguindo dos Gramáticos antigos a Agellio, e Prif- 
ciano; e dos modernos a Manucio, Sanches, Vollio 8cc., dife outro er¬ 
ro ainda maior, quando efereveo, que In rege acuzativo ainda com 
verbos de quietafam : e ablativo ainda com verbos de movimento . O 
que certamente nam diria, fe entendefe bem qual é a natureza Grama¬ 

tical 

frepozijam In expreja;e a z. fe tome comumente por adverbio; é tam cla¬ 
ra em ambas a fgnificafam de adverbio, que nenhum ornem de bom crité¬ 
rio as tomara por prepozifoens, mas por advérbios, em que por Elipfs falta 
a prepozifam, que as vezes fe lhe ajunta , regente do ablativo. 

(6) v.g. 1. Euftathius in Homerum: Amor in patriam: h.e. Eu- 
flathius in libro .quoexplicavir Homerum : Amor in re, qux refpicit pa¬ 
triam. z. Sub horam pugnx: h.e. Sub tcmpore.quod compleditur ho- 
ram pugna:. 3. Campi, qui fubter moenia : h. e. Campi, qui fubter cxlo , 
quod tcgit mamia. 4. Super ripas Tiberis effufus.- h. e. Tiberis efiufus 
íuper terra, qu«c tangit ripas. Ou outras femelhantes expltcafoens, que 
Jam naturais. ‘ 

(7) L. !X. c. ult. 

(8) L. Sxpe ita 53- /• de Vcrbor. fignific. tom, ]e Culacio c. 
thofredo, e os melhores Juriflas. ' G'‘ 
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tical do movimento, c quietaíam; e a natureza dos ditos dois cazos: e 
fe refletife, que os textos, que alega para ifo, contém evidentemente 
Elipfis, cujo contexto repugnaà interpetrafam ,que lhe dá. Quem nam 
fe capacitar deílas razoens, diga, que as ditas 4 Prepozifoens, fegundo 
os feos diverfos fignificados, fam diverfas prepozifoens femelhantes, 
cada uma das quais rege feo cazo diverfo: porque efte modo de dizer 
tem muitos exemplos, e fundamento em Gramatica. 

CAPITULO II. 

Do Adverbio. 

O Adverbio é uma palavra, que por ft fo nam ftgnjfica nada comple- 
tatnente; mas junta a outras palavras, declara 0 modo daquilo, 

que elas fignificam. , 
Exemplo. Eíles advérbios bem, ou egregiamente, proferidos afim 

fo, nam fignificam nada completamente. Mas fe eu difer: Augufto go¬ 
vernou bem a Republica Romana : Cevar pelejou egregiamente com os 
Franctz.es, Tudefcos, e Inglezes: aqueles dois advérbios juntos aos ver¬ 
bos, declaram o modo, e qualidade das afoens dos tais verbos: ifto 
é, moftram que foram afoens egregias, e eroicas. 

Os Advérbios aindaque fe ajuntem a nomes, e a outros advérbios, 
contudo como pela maior parte fe ajuntam ao verbo (fem 0 qual nam 
fe pode dar orafam e falar perfeito) por ifo fe chamam Advérbios, 
que vale o mefmo que, palavras juntas aos verbos. 

Alguns Advérbios admitem comparativo, e fupcrlativo, ou fe¬ 
melhantes, v. g. Docle, doílius, doãijjime : ou. da rnefma fignificafam, 
a que chamam linonimos, v.g.Bene, melius, optime. Aindaque o com¬ 
parativo doílius, e melius nam fejam rigorozos Advérbios, mas termi- 
mfoens neutras dos nomes comparativos Doãior, Melior. Outros Ad¬ 
vérbios tem fomente o comparativo: como Satis, fttius: Sero, fierius . 
Outros tem fo o fuperlativo: Pene, penijfime: Nuper, nuperrime. De 
outros fa!ta o pozitivo, e acha-fe fomente o comparativo, c fupcrlati¬ 
vo: Magis, maxime: Ocius, ocijjime : o que o uzo enfinará. 

§. E ido baila ao Gramático, que fomente deve faber a na¬ 
tureza , c uzo do Adverbio. Porque o faber quantas cailas á de Advér¬ 
bios, ou as diverfas fignificafoens deles,é oficio dos Fiiologos&c Con¬ 
tudo para facilitar eíla noticia aos principiantes, indicarei alguns: os 
outros aprendem-fe com a lifam, e uzo. 

De Afirmar : Certe, na, nimirum, nernpe, fane &c. 
De Negar, ou Proibir: Non, ne, haud, minime, nequaquam Scc. 
De Comparar : Magis, aaue, fecus. 
De Ajuntar : Pariter, fimul, tonjunãim &c- 
De Separar : Seorjum, feparatim , privatim &c. 
De Excluir : Solum, modo, demum, dumtaxat 8cc. 
De Moílrar : En, ecce. 
De Chamar : o, heus. 

De 



De Duvidar : 
De Amoedar : 
De Perguntar : 

De Refponder : 
De Lugar : 
De Tempo : 
De Quantidade: 
De Qualidade : 
Dc Semelkanfá: 
De Numero : 
De Ordem : 
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Forte, fortajfe, forfmn 8tc. 
Eia , age, agite, quin , ehotiam &c. 
An, num, cur, quin , ubi, unde, qua , quo, quer- 

[um , quando , qtiamdiu, quoties , quoufque &c. 
Ita , fie , etiam , qutppeni &c. 
Hic , intiis, foris, prope &c. 
Hodie, eras, nuper, dudum , diu &c. 
Vaide, minus, falis, impem, perquam &c. 
Bene, pulcre, eleganter, firiíhm, raptim &C. 

Ut, velnt, ficut, qUafi, teu Scc. 
Strnel, bis, ter, fape, raro &c. 
Antea , pofiea , detnde, dcinceps ÒíC. 

Adverxinciaí 

Mas advirtam os principiantes, que alguns deites nam fam Advér¬ 
bios por natureza; mas poruzo,e porque ie tomam como Advérbios. 
para declarar o modo e qualidade da iignific.-.fam Mas re.dmente fa.n 
nomes, e algum deles c verbo &c. como fe dirá na Sintaxe, (i) 

CAPITULO III. 

T>a Conjunfiam. 

putamente, mas pofia no difeurfo, ferve de unir nam as meras pa- 

fZa;'e'ZSpl°It. °S ’ del‘>f^f—em um fenttde pZ 

Exemplo. Elias Conjunfoens <, e ou, proferidas afim, nam figni- 
ficam nada completamente Mas fe eu difer: , Dom.eiano foram 
cruéis: Pompeo, ou Cezar deftruiram a Republica Romana: as ditas con- 
junloens unem os membros da orafam. E moltra a r. que cu nam di¬ 
go , que fo Nero foi cruel, mas que também o foi Doiniciano. E a s 
que nam quero dizer, que um certamente acabou de arruinar tudo • 
mas quero dizer, que ou Pompeo com a lua política Machiavelica aca- 

guiL o mefmo.* ep ‘M; °U Cczar com PubIica violência confe- 
§. Iílo baila ao Gramatico: nem é necefario examinar todas 

as efpecies dc Conjunfoens, porque qualquer delas tem a mèfma natí- 
reza, e uzo, dc unir os membros, e períodos do difeurfo Contudo 
para facilitar ao principiante a noticia das varias efpecies de Coniun- 
loens, indicarei algumas, deixando as outras ao exerdeio. J 

Co- 

ÍO CaP- -V- §. 1. Advertência . 
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Copulativas : Et, que, queque, ac, atque , ttiatn , ttem, cum, 
tum , nti, neque c7c. 

Disjuntivas : Aut, five , feu , ve, vel, dn , necrte 5tc. 
Concefivas : Etfi , etiamft, tameifi ,luet, quamquam , quamvis &C. 
Adverfativas : At, aft, as ^i , porro, (ei, tamtn, vero, verum &C. 
Concluzivas : Ergo, igitur, iieo, itaque, proindt, quocirca &c. 
Cauzais : Nam, namque, enim, etenim, quia, quoniam, fi- 

quidem &c. 
Condicionais: Si,/»», nifi, modo, dummoio &c. 
Declarativas : Ut, uti, velut, veluti, ficut, Jicuti, ceu , tanquam tic. 

As tais Conjunfoens tem ainda 3 uios. Eltas, enim , autem , que¬ 
que, vero, quiiem, poem-fe depois das palavras, e por ifo fe chamam 
j>ofpoz.itivas. Eftas, que, ne, ve, fempre fe unem ao fim das difoens, 
pronunciando-fe como uma palavra inteira, e fe chamam enchticas. As 
outras poem-fe ou antes, ou depois das palavras, como melhor pedir a 
armonia do difeurfo, e enfinará também a lifam dos bons autores. 

Advertência. 

Algumas deftas palavras nam fam Conjunfoens por natureza;mas Íielo uzo , que às vezes tem , de unirem as fentenfas do difeurfo c ora- 
am . Mas realmente ou fam advérbios, ou nomes compoftos &c. co¬ 

mo fe provará melhor na Sintaxe. (1) 

CAPITULO IV. 

Da Interjeifam . 

AJnterjeifam é uma voz, que fomente [igniUea os vários afetos ia nofa 
alma. E chama-fe lnterjeiíam, porque fe coftuma ordinariamente 

meter entre as outras palavras do difeurfo, para explicar a difpozifam 
de animo, com que cada um fala. 

§. Bafta ao Gramatico faber iílo. Contudo porei aqui por 
exemplo varias Interjeifoens, paraque veja o principiante, que al¬ 
gumas delas fervem para manifellar um fo afeto do animo, c outras 

para mais. 

De Gofto 
_ Rizo 
— Parabém 
— Efcarneo 

De um afeto fomente. 

: Evax, eu, io, evoh*. 
: Ha, ha, he. 
: tugi, Eugept. 
: Hui. 

— Admi- 

(1) Cap. X. §. 11. Advertência 1. 
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— Admirafam 
— Pena 
— Choro 
— Defgofto 
— Dezejo 
— Chamamento 
— Afago 
■— Medo geralmentc 
— Silencio 
— Repugnância 

: Papa. 

: Heu, eheu, ha. 

: Hoi, oh , oh. 

: Hem , ehem, hau . 
: Utinam. 

: Heus, tht. 

: Eia. 

; At, 4f • 
: St, au . 
; Phy , phuy, apage. 

He mais afetos. 

De Gofto, pena, exclamafam, dezejo : O.' 
— Pena, ameafo, imprecafam : Hei. 
— Admirafam, efcarnco, indignafam : Vah. 

— Defgofto de ver, e ouvir alguma coiza : 
Dezejo de que fe cale, ou acabe j Ohe. 

Adyertincia. 

Também muitas deftas nam fam Interjeifoens por natureza (por¬ 
que a Interjeifam fempre é uma voz inarticulada, ifto é de uma fo íila- 
ba, ou fimplez vogal, ou ditongo) mas pelo coftume que temos, de 
valermo-nos delas para moftrar também alguns afetos da alma, que or¬ 
dinariamente temos quando proferimos as ditas palavras : e por ifo fu- 
pomos, que elas os declarem, aindaque real mente os nam declaram: 
porque por fi mefmas fam fomente ou advérbios, ou verbos &c. como 
fc explicará na Sintaxe, (i) 

LIVRO II. 

DA SINTAXE. 
CAPITULO I. 

Definifoens dos termos mais netefarios. 

I. /"'V RASAM t certa uniam de palavras, com que uma coiza fe afir- 
V-/ ma, ou nega de outra. 

Exemplo. Nefta orafam, Pedro ama a virtude, afirmo de Pedro, 
que é amante da virtude. Nefta, Pedro nam é cavalo, nego de Pedro o 
Jer cavalo. ' H* 

(i) Cap. X. §. UI. Advertência. 
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II S1NT AXF., ou CONSTRUIS A M é certa uniam do NoIUi, Ver¬ 

ia, Partículas, ou das partes, que podem entrar na orafam Latina, 
fegundo o uio e eojlume da dita tinçua. 

Ex. Quando digo: Ru amo a virtudes Ego amo virtutim: cila 
uniam de palavras é legundo o uzo do Portuguez, e Latim. Mas fe eu 
difer: A vmudt ama eu — Virtus amat ego: elte modo de falar é con¬ 
trario ao uzq de ambas as linguas. 

A Sintaxe 

III. SINTAXE REGULA < t certa uniam de partes da «ra/dm fe¬ 
gundo as regras comuas da Arte . 

IV. SINTAXE FIGURADA é certa uniam de partes da traíam, 
que parece contraria as regras da Arte, mas t [egundo o que fizeram 
ts melhores autores Latinos, a que chamam autores Claíicos. 

•rafam, ou da rnefma , ou de diverja efpecie, que tem alguma coiza, que 
é comua a todas. 

Ex. Eíla orafam, Pedro é douto, tem duas partes da mefma efpe¬ 
cie, cada uma das quais é nome , é nominativo, c do mefmo genero, e do 
mefmo numero.E cada umadeftas quatro coizas, que é comua a ambas, 
c aquilo em que concordam entre fi. 

Eíla, O meftre enfma * tem duas partes de diverfa efpecie, porque 
uma é nome, e outra verbo. Mas o fer do mefmo numero fingular, e da 
mefma terceira pefoa , é comum a ambas, e nifo concordam. 

VI. REGF.NCIA é a necefaria influencia, que certas partes da ora¬ 
fam tem em certos cazos do Nome: dejorteque, dada aquela parte, com 
certas circun/Iancias, necefariamente fe deve dar aqueie cazo: E pelo 
contrario , dado aquele cazo, por forfa fe deve dar aquela parte, de quem 
isecejariamente depende, e é regido 

Ex. Nam pode aver coiza pofuida fem aver pofuidor. E como o 
genitivo foi inventado para fignificar o pofuidor, e fomente o nome 
fuílantivo pode lignifkar a coiza pofuida (porque o Adjetivo nam pode 
eíhr na orafam fem Suílantivo, nem íignificar alguma coiza perfeita- 
mente fem o Suílantivo) fegue-fe, que quando na orafam vier alguma 
parte, que claratnente fignifique coiza pofuida, deve aver pofuidor, que 
éo Genitivo, ou claro, ou oculto. E pelo contrario, fe na orafam 
vier Genitivo,necefariamente deve aver um Suílantivo, que lignifique 
coiza pofuida, claro, ou oculto. Mas diílo falarei largamente no Capi¬ 
tulo UI. da Regencia. 

A Regencia requer 
o faber, que coiza é‘ 

" Agente, C Asám . 
Paciente , e Paixam. 
Nominativo Semelhante, e Diverfo. 
Acuzativo Semelhante, C Diverfo. 
Cazo Virtual. 
Suflantivo Virtual, 
Ordem Natural. 

VII. 
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VII. AGENTE é o que faz. na orafam: ou de quem principalmente 
fe afirma , ou nega alguma coiza. E também fe chama Supojlo do Verbo. 

Ex. Netlas orafoens, Eu quebro a pedra, En amo a Francifco, cla¬ 
ramente fe ve, que eu fafo, e produzo alguma coiza , a faber, a que¬ 
bradura da pedra , e o amor de Francifco: e por ifo Eu fou O Agente. 

VIII. ASAM é aquilo , que faz. o Agente. 
Ex. A quebradura da peda, e o amor de Francifco, fam aquilo , 

que eu fafo, ou a minha asám. 
IX. PACIENTE é aquilo, em que fe emprega a asám do Agente: 

ou que principalmente fe afirma , ou nega do Agente. E também fe chama 
Apodo do Verbo. 

Ex. A pedra, e Francifco fam o Paciente, porque fam aquilo em 
que fe emprega a quebradura , e o amor, que fam a asám do Agente: 
ou fam aquilo que afirmamos, que faz o Agente. 

X. PAIXAM é o receber a asám do Agente. 
Ex. O receber a quebradura, ifto é, quebrar-fe a pedra, é a paixam 

da pedra. O receber o amor, ifto é.fer amado, é a paixam de Francifco. 
XI. NOMINATIVO SEMELHANTE é aquele, que fe afemelha ao 

Verbo, e nele fe inclui. E também fe chama Agente Semelhante. 
Ex. Chuva inclue-fe no feo verbo femelhante chove c= Pluvia em 

pluit. Pezar no feo verbo femelhante peza-me = Pcenitentia em peenitet. 
XII. NOMIN ATIVO DIVERSO é qualquer outro Nominativo, que 

nam fe afemelha ao Verbo. E também fe chama Agente Diverfo. 
XIII. ACUZATIVO SEMELHANTE é aquele, que fe afemelha ao 

Verbo, e nele fe incluc. E também fe chama Paciente Semelhante. 
Ex. A palavra Vida, Vitam, inclue-fe necefariamente em Vivo. 

Porque tanto vale dizer Vivo, como Vivo vitam: Pugno, como Pu¬ 
gno pugnam: Eo, como Eo iter. E da mefma forte no Portuguez, com 
a devida proporfam. 

XIV. ACUZÀT1VO DIVERSO é qualquer outro Acuzativo, que 
nam fe afemelha ao Verbo. E também fe chama Paciente Diverfo. 

XV. NOMINATiVO VIRTUAL, ou qualquer cazo com o titulo de 
VIRTUAL, e qualquer parte da orafam, ou orafam inteira, que fe 
toma por efles cazos. 

Ex. Efta orafam, o teo viver é mao, fignifica a tua vida é ma: e 
a orafam infinita ieo viver, vale como fe fofe o Nominativo tua vida: 
e por ifo fe chama Nominativo virtual. O mefmo fucede às mais par¬ 
tes, quando fe tomam por outros cazos: que entam nam valem como 
fam em fi, mas como os cazos por que fe tomam, (r) 

XVI. SUSTANTIVO VIRTUAL í qualquer parte da orafam tomada 
como Suflantivo. 

Ex. Nefta orafam, Amo é um verbo, nam fe toma o verbo amo no 
feo fignificado de amar a alguém: mas toma-fe como uma palavra, a 
que chamam verbo: e vale como um fuftantivo, de quem fe afirma 
alguma coiza. XVII. 

(i! Também quando fe diz, Tempo virtual, Lugar virtual, Mo¬ 
vimento virtual, e coizas femelhantes, quer dizer, que uma coiza fe to¬ 
ma como fe fofe tempo, ou lugar, ou movimento crc. 
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XVII. ORDEM NATURAL, ou GRAMATICAL é, quando na 

oraf.it.ife poem primeiro o Agente, depois o Ferio, e depois dtfte o Pacien¬ 
te. E tanto ao Agente, como ao Paciente fe ajuntam as Partículas, e Ca¬ 
nos, que devem ter , conforme o co/lume do Latim . 

Ex. Ncfta orafam, Na verdade Pedro, pai de Francifco, amou a 
Joam até depois da morte defte, vc-fe a ordem Natural. Pedro agente 
eíU antes do verbo amou: e Joam paciente depois. Ao agente ajunta- 
fe primeiro o adverbio na verdade-, e depois o genitivo do agente, 
<|ue é de Francifco. Ao paciente ajunrain-fe as duas partículas até,ç de¬ 
pois, e o acu7.ativo da fegunda prepoziiám, que é morte &c. (z) 
A Sintaxe Figu- ' fZeugma 
rada da-fe quan- j Silepfi 
do na orafan: as (Faltam •> r Elipfi.< Sintefi 
palavras ou.d Sobram >c\mm-íe<Pleonafmo I Enalage 

c Se Tranfpocm ■* , <- Iperbato ^Grecifmo. 
XVIII. ELIPS1 é uma figura , pela qual falta na orafam uma, ou 

muitas palavras, que o leitor deve fuprir, para reduz.tr a dita Sintaxe * 
ordem Natural. 

Fx. Ncfta refpoíla, Donde vindes? de cava: faltam palavras, e 
quer dizer , Eu venho de cava. Ncfta orafam , Paucis te volo , (3) tam¬ 
bém faltam , e quer dizer: Volo alloqui ie cum paucis verbis =3 guero-te 
dizer duas palavras . 

§. Efta figura também fe acha a cada pafo nas linguas vul¬ 
gares: e na Latina é tara frequente, e tara nccefario o conhecimento 
dela , que fera ifo nam fe podem entender os autores: e cora ela fe ex¬ 
plicam milhares de frazes embarafadas. 

XIX. ZEUGMA é uma íorte de elipfi ,em que, dados muitos Suftan- 
> tivos, 0 Adjetivo, ou Verbo parece que concorda fomente com 0 Suflan- 

tivo mais vizinho. 
Ex. Recuperado 0 Rei, e os companheiros=3 Sociis, cr Rege recepto. 

(4) Parece, que recuperado, recepto, fo concorda com Rei, Rege. Mas 
11a verdade faltam palavras, e quer dizer: Recuperado 0 nofo Rei, e re¬ 
cuperados os nofos companheiros = $1iciis rcceptis, cr Rege recepto. 

(i) I. O que digo da orafam de verbo finito, fe entende também 
cem fua proporfam na oraíam infinita, v. g. Creio, que Joara amará a 
Francifco = Credo Joannem amatuiuin eile Francifcum. O agente Joan- 
licm efiá antes do Infinito amaturum: e 0 paciente Francifcum depois. 

2. O mefmo fucede pela figura Elipfi na orafam impcfoal. v.g. En- 
vcrgonho-mc de tis Pudet me tui: que quer dizer: Pudor tui liabcC 
me, ou pudet me: em que fe vt a ordem Natural. 

3. O mefmo fucede peia Figura Iperbato na orafam interrogativa: 
aindaque parefa, que 0 paciente efiá antes do verbo , e 0 agente depois, 
v. g. Efia pergunta, De quem é efte livro? é teo= Cujus efthic liber? 
eft tuus: na ordem natural quer dizer: Hic liber cft liber cujus hemf- 
nis? eft liber tuus. 

(3) Terent. Andr. I. t, 
(4) Virg. Jfa. 1. v. 5 S7- 
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XX. SlLEPSl é uma forte de Elipfi, em que, pelo contrario , da¬ 

dos muitos Suftantivos, o Adjetivo, ou l’erbo pondo-fé no plural, parece, 
que nam concorda com o Suftantivo mais vizinho, mas com o mais nobre. ($) 

Ex i. Quanto tempo avia, que meo pai, e maen eram mortos 
Quampridem pater mths, v mater mortui effent. (6) Parece , que mor¬ 
tos , mortui, fo concorda em genero cora o mafeulino pai, /><jrer,que é 
o mais nobre. Mas faltam palavras, e quer dizer: Quanto tempo avia 
que meo pai, e maen , ambos de dois indivíduos eram mortos — Quampri- 
dem pater mihi, i? mater, ambo homines effent mortui. 

Ex. i. Se tu, e bulia, que é a nofa iuz , eftais bem; eu, e o 
fuavifimo Cícero ejlamos lem — Si tu, w Tulha lux noftra valetis; ego 
cr fuavijfimus Cícero valemus .(7) Parece, que a z. pefoa eftais bem, 

O va- 

($' 1. A primeira pefoa é mais nobre que a fegunda, e terceira . 
E a fegunda í mais nobre que a terceira . Os exemplos acham-fe a miúdo. 

2. Sas coizas animadas 0 Mafeulino é mais nobre que 0 Feminino , 
t Neutro: como fe ve no exemplo, que dtmos de Tcencio. E 0 Feminino í 
mais nobre que 0 Neutro, v. g Uxor, 8c mancipium falvx : como diz 0 
Voffio, fundandorfe no exemplo das coizas inanimadas. E para evitar 
duvidas, cm lugar de Uxor, & manopium falvae, (e pode dizer, Uxor 
falva eft, nec non ejus mancipium : ou quod etiam mancipio accidit. 

Mas ainda nas animadas /« poem por Elipfi 0 Adjetivo no Neu¬ 
tro, ou fejaro muitos Mafcuhnos: v.g Parentes, liberos, fratres vilia 
habere Tacit. Hift. L. Kc. ç. Polypus, & Chamreleon glabra funt. So¬ 
linas Folyhifi. c. 30. Ou fejam Ma/culino, e Feminino: Sic anima, 
atqueanimus, quamvis integra, recens in corpus eunt. lurret. L 111. 
v.qog.Em que /e entende, negotia vilia, negotia glabra,negotia integra. 

3. Nas coizas inanimadas pode-Je feguir a mefma regra Ou prefe¬ 
rindo 0 Mafeulino ao Feminino: Agros, villafque Civilis íntaélos fine- 
bat Tacit. Hift V. c. 23. fine. Ou, preferindo 0 Feminino ao Neutro: 
Quid de vitibus, olivetifque dicam ? quarum uberrimi fruílus crc. Cic. 
Nat. Deor. II. c. fo Leges, & plçbis Icita coaftae. Lucan. I. v. 176. 
No que convém Pnfciano. 

Mas comumcnte nas inanimadas nam fe repara no mais nobre, mas 
for Elipfi poem-fe 0 Adjetivo, plural no neutro. Divitire, decus, gloria 
in oculis fita funt. Satlud. Catii. pag. 18. quirftizer: Sunt negotia fita 
án oculis: e mil outros exemplos no mefmo Saluftio. ibi capta armatorum 
duo millia, quadnngenti. i.ivius r. c. 9. 

4. Sendo uma coiza animada , e outra inanimada , pode-fe,preferir 0 
Mafeulino ao Feminino Jane, fac aeternos pacem , pacifque míniftros. 
Ovid. Faft. 1. v 287. Mas aqui á Ztugma , e quer dizer: Jane, fac X- 
ternam pacem: facque «ternos pacis miniftros. 

Mas também mfles fe poem comumente por Elipfi 0 Adjetivo plural 
no Neutro. Deledtabatur crebro funali, & tibicine, quae privatus fibi 
fumferat. Cic. Seneíl c. 13. Gcns eft, cui natura corpora, animofque,, 
magna magis, quam firma , dederit. Liv V. c. 24 Em que fe entende 
fempre negotia , outro tal fuftantivo Neutro, como acima dife. 

(6) Terent. Eun. I1L 3. 
V7> Cic. Eam. XIV. cp. 5, 
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valetis, fo concorda com a i. pefoa tu, e nam com a 3. Tullia: e que 
a 1. pefoa efiamos bem, valemus, fo concorda com a i. pefoa ego, e 
nam com a 3. Cícero. Mas f.dtam palavras, e quer dizer: St tu, t Tu- 
lia , vos ambas de duas mulheres tjlais bem; eu, e 0 (uavifsmo Cícero, nos 
ambos de dois omens eíiamos bem = Si tu, cr Tullia vos amba mulierts 
valetis; ego, V fuavijfimus Cícero, nos ambo viri valemus. 8) 

XXI. SINTESI c uma forte de Elipli, em que 0 Nome, ou Verbo 
parece que nam oncorda com 0 nome, que eflá claro; mas com 0 feo fi- 
nonimo, que eflá oculto. Efia é de 3 fortes: de Genero, de Numero, 
de Derivado. 

Ex. 1. Genero Onde ejlí ali aquela maldade, 0 qual me arruinou? 
exUbi illic fcelus eft, qui me ptniidit t (9) Parece, que 0 qual nam 

concorda com maidade, mas com mao: e que o qui mafculino nam 
concorda com fcelus neutro, mas com jceleftus mafculino, que Teren- 
cio tinha na mente. Mas fa tam palavras, e quer dizer: Onde eflá ali 
aquele ornem, que parece a mefma maldade, 0 qual me arruinou !— Vbi 
illic eft ille , qui vidctur ipjum fcelus, qui me perdidit ? A mefma fi¬ 
gura á em Portuguez. 1,10) 

Ex 1 Numero. Parte cortam a carne em talhadas, e as metem 
no efpeto ainda tremendo zz Pars in frufta fecant, verubufqut trementia 
figunt. 11) Parece que cortam , fecant, nam concorda com o fingular 
parte , pars , mas com o feo fmonimo plural alguns, aliqui. Mas faltam 
palavras, e quer dizer: Alguns, que eram uma parte dos companheiros, 
cortam a carne em talhadas &c. cz Altqui, qui erant pars fociorum, fe¬ 
cant 8cc ou delta forte: Pars, id eft ahqui eorum fecant &c. A meíma 
figura á no Portuguez. (iz) g*. 3. 

(8) O mefmo fe verifica, quando os Suftantivos eflam em diver- 
fos canos. v. g. Ilia cum Laufo de Numitore fati. Ovid. Faft. IV. v. 
54. h. e. ambo homines lati. Tu ipfe cum Sextio feire velim, quideo- 
giies. cii. Att. Vil. ep. 14. h. e quid tu cogites fimul cum Sextio co- 
gitante. 

E fe confirma com efles textos. Jam hi ambo & fervus, & hera fru- 
ítra funt duo. Plaut. Amph. UI. 3. v. 19. Quem Apelles, atque Zeu- 
sis duo pingent pigmentis ulmeis. Plaut. Epid. V.i v. xo. Huic in con- 
filiuin dantur duo , Paier, 6c Socer. Nepos in Timoth. n. 3 

E a ratam de tudo iflo é bem clara. Pois fe examinar-mos, tor 
que ratam depois de dois Suftantivos fingularts pomos 0 Verbo, ou Adje¬ 
tivo no plural; acharemos que é , porque tu, e Tulia v. g. jam duas pt- 
foas, e que duas pejoas fatem um plural. &ue é 0 mefmo que diter: que 
por Hlipfi oculramoí aquele nome, que fsgnifica as duas pe oas, ou 0 plural. 
£ por confegutncia efte nome é aquele, que concorda com 0 verbo. 

(9) Ter Andr. Ill 5. 
(10) v. g. Gjuandj digo de Pedro, t.fta peite tem deltruido toda a 

eranfa, quero diter, Elte, que parece uma peite, tem deltruido todae^c. 
li 1) Virg. JEn. 1. v. zió. 
(iz) Algumas vetes je ajuntam Genero, e Numere. Pars in cru- 

cem adti, pars beltiis objeíti. Sailujt. Jug..Onde pars, e aíti dtfcordas» 
em genero, e numero Mas a eupfi Jupre-Je de mejmo medo; AJiqui, 
qui erant pars corum, in cruccm aeh íunoerc. 
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Bx. 3. Derivado. A refpetto da eranfa Prcciana, que na verdade 
rne cauza grande pena {porque certamente quiz bem a ele) quizera , que 
tivt/es cuidado &c.=a De hertditate Preaana , que quidem miht magno 
dolori efi ,valde enim illum amavi) hoc vehm cures &c. (13) Parece, 
que a ele, illum, nam concorda çom Preciana , mas com Pneu nome 
de ornem, que debaixo dele fe entende. Mas faltam palavras, e quer 
dizer: De hereditate Preciana, rehíla ob mortem Pneu, que quidem 
tnors mihi magno dolori eft (valde enim illum Pretium amavi) hoc ve- 

lim cures. 
XXII. ENALAGE é uma forte de Elipti,»» que parece, que as 

partes da orafam fe poem umas por outras, e os feos acidentes também 

Ex Partes. O teo faber í um nadas Saro tuum mbil efl. (14) 
por fcitntia tua : que é um Vebopor um Nome. Mas faltam palavras, 
c quer dizer: Hoc tuum negotium, quod vocatur feire, eft nihil, (15) 

A mefma figura á no Portuguez. . 
Ex. Acidentes. 1. Um genero por outro. Ou a tua virtude, ou a 

vizin bania (que eftimo. depois da amizade) faz &c. s= Vel virtus 
sua me, vel vicinitas ( quod ego in proptnqua parte amictu puto) 
faat. (16) Quod em vez de quam. Mas faltam palavras, e quer dizer: 
Vel hoc negotium Vicinitas, quod negotium ego &c. A mefma figura á em 
Pommuez. z. Numero por outro. Ham fo chorafte, mas vifte os nofot 
olho, chorozos= Et flefti, & noftros vidifi flentis ocellos. (17) por meos 
ocellos, vifto fer um fo o que falava. (18) A mefma figura a em Por- 
tueuez• v g quando dizemos meos amores, por meo amor. 3. Cazo por 
Outro. Adfis latina Bacchus dator. (19) em vez de Bacche. Mas fal¬ 
tam palavras, e quer dizer: Adfis tu, qui vocaris Bacchus, dator la- 

^XXlíf* GRECISMO, ou ELEN1SMO é uma efpecie de Elipfi , em 
aue parece, que , deixada a Sintaxe Latina , nos valemos da Grega . 

Ex Si folitudtne deleílare, cum feribas, cr ahquid agas eorum , 
quorum conjuefti, gaudeo. fzi) por qut^confuefti: em que parece^que 

(13) Cif. Fam. XIV. ep. y. 
(14) Perf. Satira I. v. 17- 
(i<) Poem-fe também pela mefma figura: T. um pofenvo por um 

relativo. z. um primitivo por um derivado. 3. um fnnplez por um com¬ 

porto: e pelo contrario. 
(16) Ter. Heaut I. 1. 
111) Ovid. Ep. V. v. 4$. 
(18) Mas efte era 0 idiotifmo Romano, de falar em plural, 

aindaque falàfe um fo. E muitas vezes no mefmo. difeurfo, a mefma 
pefoa fala parte em finguiar, e parte em, plural, como fe ve nas car¬ 

tas de Cicero. 
(iç) Virg. JKn. I. V. 738. , , .. , 
(10) Também nos verbos fe poem pela mefma figura um acidente por 

outro: v. g. uma fignificafam , ou modo, ou tempo por outro4 

(ZI) cif. Fam. V. ep. 14- 
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eflá um genitivo por acuzativo. Acceptum refiro verfibus effenotcns (zz) 
por effe nocentem: em que parece que pomos nominativo por acuzativo. 
Mas amdaque eltas frazes por origem fejam Gregas, contudo redu¬ 
zi11''!6 * Sintaxe Latina, defeubrindo as partes, que eftám oçultas por 
Lliplt. b afim a r. quer dizer: Si folitudine deleãare, cum aras ali- 
auid eorum , quorum caufa ad Jolitudinem eonfugtre confuefii, gaudet. 
L a z. Acceptum refero verfibus efje hoc negotium, quod vócatqr homo 
noccns. L o mefmo fe dirá de outros Grecifrfios, que todos fe fuprem 
com a Elipíi ou mais, ou menos comprida. E mito fe compreende a 
i. figura Elipfi. 

XXIV. PLEONASMO é, quando a uma orafam perfeita fe ajunta 
alguma palavra , ou filaba nam necefaria . 

Ex. Eu mefmo vi com eftes olhos ~ Hifce oculis egomet vidi. fza) 
As palavras mefmo, met, e com eftes olhos, hifce oculis, fam efeuzadas: 
c bailava dizer, eu vixz ego vidi. Mas eftas adifoens dam às vezes gra- 
la, e forfa ao difeurfo. A mefn a figura á em Portugttez. 

XXV. 1PERBATO é, quando na orafam nam je obferva a ordem 
X aturai, e Gramatical; mas os taz.es fe feparam dos Verbos, ou te poem 
antes deles, e cou.es femelhantes. 

,.i Jurare' > °,ue nada di/o afim é, a ti na Dabo jusjurandum ni- 
hil effetfiorum tibi. (24) A ordem é: Jurarei a ti, que nadá difo i afim 
ff hOabo jusjurandum tibi, nihil tfiorum effe. A raefma figura á em 
Portuguez. ■ 

Ifftolio. 

„ As outras Figuras, que alguns Gramáticos acrecçntanj, fam 
» cicuzadas para entender, e compor Latim certo: porque comu» 
„ mente fam ou tranlpozifoens, ou divizoens de vocábulos, que 
„ com o mero uzo fe aprendem. E diz bem Sanches , que pela 
,, maior parte fam chimeras dos Gramáticos: porque fe fam de Gra- 
„ manca, e merecem refiexam, todas fe reduzem às Figuras ja ditas: 
„ c fe fam de Retórica, como na verdade fam muitas, que eles tra- 
,, zem; nam pertencem à Gramatica, nem ao compor Latim certo. 

,, Qualquer outro nome fòra do fignifkado vulgar, que fe achar 
>» ne**a, Gramatica, do contexto fe entenderá. Mas quando feja ne- 
,, cefario explicalo, o Meftre o pode fazer rias ocaziocns necelarias, 
„ fem que demos definifam à parte. 

AXIOMA. 

Toda a orafam deve ter Agente, Verbo, e Paciente y 

claros, ou ocultos; diverfos, ou femelhantes. (25) 

I. Exemplo de Diverfos. Nefia orafam, Pedro ama a Trancifco* 
citam claros, agente, Verbo, e paciente. •> Ne- 

(zz) Ovid Trift II. I. V. IO. (z3) • Ter. Adelph. III. z. 
(14) Ter. Hec. IV. 4 v. 7$. 

(zs) A rascam i clanfima , e fegue-fe imediatamente da Defioi- 
fam I. Porque como toda a orajam ou afirma, ou nega uma toiz.a de ou. 
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Neftas: i. Amo a Franeifco, eftá oculto o agente, e quer dizer, 
Eu amo a Francifco . 1. Pedro amante de Francifco, eftá oculto o verbo, 
e quer dizer, Pedro. que é amante de Francifco. 3. Eu amo, eftá oculto 
o paciente, e quer dizer, Eu amo alguma cotia. 

II. Exemplo de agente, e paciente Semelhantes. i.Neftas orafoens: 
A chuva chove tanto na terra , como no mar : O trovam trovoeja no ar, 

e rebomba nos vaies: o agente é femelhante ao verbo. z. Neftas: As 
nuvens chovem chuveiro de pedras: O ceo trovoeja trovoens efirondozos: 
o paciente é femelhante ao verbo. 3. E neftas orafoens abreviadas ( por¬ 
que também fam afirmafoensl Chove, Trovoeja, Peza-me &c. eitam 
ocultos agente, cpaciente :e podem-fe entender'ou femclhantes,ou di- 
verfos. Porque Chove pode iignificar, a chuva chove-, ou a nuvem, 
Ou ceo, ou ar chove. Trovoeja pode Iignificar, 0 trovam trovoeja; ou * 
nuvem, ou ceo, ou ar trovoeja. Peza-me pode Iignificar, 0 pezar me 
peza; ou a defgrafa, e mal me peza ôcc. E afim nos mais, cm que fe 
godem entender vários fuftantivos. (zó) 

O 3 Efco- 

tra ; deve ter aquilo, de quem fe afirma, ou nega, ao que chamamos 
agente: deve ter aquilo, que do agente je afirma , ou nega , ao que cha¬ 
mamos paciente: deve ter aquilo, com que fe afirma, ou nega, ao que 
chamamos verbo. 

(z6; Os verbos Ativos tem fempre dois pacientes, um femelhante, 
e outro dtverfo. Mas quando exprimem 0 diverfo, nam tem necefidade 
de exprimir 0 femelhante: porque entam 0 femelhante toma-fe como mera 
asám , viflo aver ali 0 termo , em que ela fe emprega . E por ifo tfia ora- 
fam , Pedro ama a Francifco, nam fo exprime 0 paciente femelhante, que 
í produzir o amor; mas declara , que efieamor fe emprega ««Francifco, 
paciente diverfo. 

Os verbos Neutros da mefma forte tem fempre 0 paciente femelhan¬ 
te, e 0 declaram aiguma vez: v. g. Eu vivo a vida. Outras vezes tem 
alem difo 0 paciente diverfo: Petrus ambulat maria: h. e. produçit am- 
bulationem per maria. E aindaque efla explicafam parefa que fignifique, 
que 0 maria /eja regido da prepozifam per; nam 0 é, porque ifio é comum 
a todos os verbos ,que fe podem explicar afim. Outras vezes os Neutros tem 
por paciente diverfo ao pronome: Petrus nutrit fe. Outras tem por paciente 
ao finonimo do paciente femelhante: Neque aures auditum per fe poflunt 
fentire. Lucrei. III. Nam nego, que na fua primeira origem 0 acuzativo 
diverfo foi regido da prepozifam : mas d uzo alterou a fignificafkm Te mui¬ 
tos Neutros, que agora fe tomam como meros Ativos: t fo em poucos pode 
ter lugar a prepozifam . ' - 

Mas quando os verbos Pluit, Ningit crc. tem agente femelhante , tn- 
tam nam podem ter paciente femelhante , mas diverfo . E pelo contrario, 
quando tem agente diverfo, entam devem ter paciente femelnar.te claro, 
ou oculto . A razam difio conhece-fe do fentido : porque aindaque 0 agente, 
e paciente femclhantes fempre fignifiquem 0 mefmo , e 0 verbo fignifique do 
mefmo modo; contudo mudado 0 lugar do agente, e paciente, a orafam 
fignifica coiza diverfa . Quando digo, Piuvia pluit, que pi dizer, Aqu* 
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Efcolio. 

,, Efte Axioma é o fundamento de toda a Sintaxe. E ele fo bem 
„ entendido, e confirmado com alguns exemplos Latinos de frazes 
„ mais embârafadas, bafta para entender bem Latim, e compor cer- 
„ to: porque todas as regras tanto de Sintaxe Regular, como Figu- 
,, rada, nele fe fundam: e com ele, e com as Definifocns acima fc 
„ pode dar razam de tudo. E defte modo fe evita tratar a Sintaxe 
„ Figurada feparadâ da Regular, pois ambas fe reduzem a eíte princi- 
„ pio verdadeiro, e geral. O que é digno de retlexam: porque abre- 
„ via muito a matéria, e juntamente a trata com fundamento. Con- 
„ tudo pata maior clareza da mefma matéria, e facilidade dos prin- 
„ cipiarttes, explicarei, e dilatarei o dito Axioma com as Regras 
„ feguintes. 

CAPITULO II. 

Da Concordância. 

REGRA I. 

O Home Suftantivo concorda, com o outro Sujlantivo, 
a quem pertence, fomente em cazo, fem reparar em 

genero, nem numero. 

Exemplo. Petrus mancipium ss Pedro, que é eferavo. Tallia de¬ 
licia noftra d) ~ Tulia , que é as no/as delicias: concordam cm cazo 
de nominativo . Nam em genero, porque Petrus é mafeulino, e man¬ 
cipium neutro. Nam em numero, porque Tuliia é fingular, e delicia 
neftrt plural. 

Advektbncia. 

Muitas vezes vindo dois Suftantivos, um dos quais pertence para 
o outro, o apofto (z) fe poem em genitivo: e tanto lc pode dizer Urbs 

Roma, 

pluvia, ou aqua decidens guttatim, mittit fe in terram: i/lo (, a agua, 
que dece em gotas do ceo, caie na terra. Mas quando digo, Ctelutn 
pluit pluviam, quero dizer, Cselum mittit guttatim aquam in terram: 
ifio i, o ceo deita agua gota a gota na terra: que fsgnifica de diverfo 
modo . Onde todo o ponto tflá em obfervar, o. que pgmfica em ambas as 
ocaziotns a tal orafam .Entendido bem ifio, fica claro como fie devem ex¬ 
plicar os verbos Comuns, e Depoentes: porque em todos milita a mefma 
razam acima. 

(i) C;t Alt. I. ep. 5. 
(z) Definifam IX. 
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Roma, como Urbs Romt, a Cidade de Roma . (3} Mas entam aindaque 
concordem em numero, nam Te chama concordância, mas regencia do 
tal genitivo por Elipfi, (4) como abaixo diremos. 

PARA A COM POZISAM. 

Perguntareis. E como faberei quando ei de concordar um Suftan- 
tivo com outro em cavo f Refletindo no que diz a Regra: porque todas 
as vex.es que um Suftantivo pertencer ao outro , ifto é , fe afirmar dele cla¬ 
ra, ou ocultamente-, concordará com ele em cavo. 

Ex Quero dizer em Latim , Pedro eferavo é bom. Confidero, que 
ifto quer dizer, Pedro, que é eferavo, é bom: (5) e que o fuftantivo 
eferavo pertence a Pedro, e dele fe afirma ocultamentc.E afim concor¬ 
do-os ein cazo: Petrus mancipium eft bonus. 

REGRA II. 

O Adjetivo concorda com 0 Sujlantivo Agente da ora- 
fam em gene rd), numero} e caz>o. 

O 4 Exem- 

(3) Cicero pro Flacco cap. 30. div: Num honeftior eft civitas Per- 
gamena.quam Sroyrnse? e Pro Archta cap. 3. Antiochias natus eft, lo- 
cq nobili, celebri quondam urbe: e ad Att. V. ep. 18 Quam vellem 
Roma: efles: e abaixo : Caflius in oppido Antiochiae cum omni exer- 
citu ejc. Onde fe ve, que também podia diver ln urbe, ou o.pido Ro- 
m*. Sallujt. Catil. init. div: Urbem Romam, ficut ego accepi, ha- 
bueree^c. e pela mefma ravam de Cicero podia diver Urbem Romse, ou 
Locum Romse, ou. Oppidum Rom* 8cc. 

Mas fe alem do 1. apollo vier outro apofto , principalmtnte adjetivo ; 
nam fe dá apovifam em genitivo, mas regula-fe como fe fofe outra orafarn 
feparaia, em que fe repita 0 me [mo verbo: nem fe- div: Fui Romse, ur- 
bás celebris. Mas div-fe por um de trev modos: ou com uma fo Elipfi no 
primeiro membro-. Fui Romse, in urbe celebri: ou.com Elipfi em ambos: 
Fui Romse, urbe celebri: ou com Elipfi no fegundo: Fui in Roma , urbe 
celebri. A ravam é , porque 0 genitivo urbis celebris do 1. membro, devei 
ftr regido por algum fuftantivo claro , ou oculto , que feja co:va pofuida: 
tujo fuftantivo regente nam vemos aqui. E por ifo lhe declaram a prepo- 
vifam de lugar com o.[to ablativo: ou fubentendem a prepovifam , ponde 
femprt 0 z. apofto em ablativo: come fe foje outra orajam Jeparada , e/rr 
que fe-, repita. 0 mtfmo verbo. 

(4) Afim como quando digo, Urbs Roma , quero diver,Urbs,quae 
habet nomen Roma; afim tombem quando digo, Urbs Romse, qiero 
diver, Urbs, qu» habet nomen Urbis Romse . Onde em rigor nam con¬ 
corda 0 nominativo nomen cem 0genitivo Rom«;w4j rege 0 ia! genitivo.: 
efomente os dois genitivo* concordam em cavo , com* div a Regra. 

(j) Axioma. 
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Exemplo r. Petrus mancipium e/l bonus =; Pedro efcravo l bom. 

Concorda o adjetivo bonui com o agente Petrus 'porque mancipium é 
apolto ; cm ger.ero mafculino, numero fir.gular, e cae.o de nominativo. 

Ex. 2. Petrus, & Francifcus iunt boni = Pedro, e Franeifco fam 
bons. Concorda o adjetivo bom plural com Petrus, e Francijcus, que 
fendo dois fazem um plural, em genero, numero, e cano. 

Advertência I. 

a O Adjetivo nunca concorda com o Suftantivo proprio, mas co» 
o comum, debaixo do qual imediatamente fe contém . E afira quando 
digo* Petrus e/l bonus-, o adjetivo bonus nam concorda com o nome 
proprio Petrus, mas com o ieo nome comum homo, que fe fub«-ntende 
cm bonus: e quer dizer, Petrus e/l homo bonus O que fe prova com 
mil exemplos de autores c!aficos,que conforme é o nome comum, que 
fubentendem aos Sultantivos, afim dam a terminafam generica ao’Ad¬ 
jetivo. (6) 

A D- 

(6) Terent. Prol. Eun. diz.: Eas fe non negat perfonas tranftulifle 
ín hunucnum firam ex Grreca: e contudo Eunuchus é ma/culino Mas 
como do contexto fe ve, que o Poeta tinha na mente o fitftantivo comum 
fabulam , for ifo poem o Adjetivo no feminino. 

Pirg JEn. VII. v 68z. diz: Altum Praencfic: JEn. V!IJ. v. c6i. 
Pramefíe fub ípfa: e contudo Pramelte, que í a cidade de Paleftrina vi¬ 
zinho a Roma , é neutro por terminafam . Mas o Poeta quando /ubenten- 
deo o neutro comum Oppidum , poz o Adjetivo no neutro: quando juben- 
tendeo o feminino comum Urbs, poz o adjetivo Relativo no feminino : (e 
fubentendefe o mafculinocomum Locus, podia dizer, Prxnefte altus. 
E a razam ultima difto é , porque os Latinos tomam no me mo jignificadt 
eftes nomes, Oppidum, Urbs, Locus crc. v. g. Cuero Div. i c iz 
Phaeras vemlTe, quae erat urbs in ThefTaiia tu n admodum nobilis:..’. 
ín eo ígitur oppido ita graviter aegrum fuilTe crc. idem Att. x ep. 7. 
Sed Melitae, aut alio in loco, five in oppidulo fururum puto. E no 
mefmo fentido os tomam Nepote, Saiu/lio, e outros. Onde conforme é o 
fujiantivo, que fuootm, afim concordam 0 Adjetivo. O me mo Virgílio 
JEn V. v. jlt. dtz: Centauro invchitur magna: porque fubentendeo 
magna m vi Centauro: alias Centaurus í mafculino. De tais exemplos 
e/iam cheios os autores claficos. Veja fe 0 Sanches Minerva L. I. cap. 7. 
p. 58. e Scioppio Gram. Philof. de Genere, pag. 54 

F. quando nam fe acha nome comum imediato ou e/pecifico, bufca-fe 
outro comum mais geral ou generico ,v. g. ens, fartum , opus, negotium , 
iubilantia, res occ. como provaremos no Cap. VI. do Genitivo, na No¬ 
ta do Efcolio. 

EJla é a pratica dos Latinos. Mas a razam defla pratica nam a 
fabem dar os Gramáticos, mas dam-na os Logicos bem claramente. Re¬ 
duzirei tudo a duas razoens. 

1. Razam. A efcncta do Suftantivo é, fignificar uma determinada 
lujtancia, ou verdadeira como pedra, ou metafórica come verdura: ifto 
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Advertência *11. 

O Relativo é um Adjetivo, que fempre eftá entre dois catos do 
mefmo Suftantivo: o cato, que eíiá antes, chama-fe antecedente: o que 

eftá 

é, fignificar ur»a coisa como fepArada , e fem dependencia necifaria de 
outra : deforteqtte ouvindo o tal nome , nam feja necefano trazer logo a 
memória outra coiza; fem a qual nam pode fazer fenttdt perfeito. Pelo 
contrario a e/entia do Adjetivo e, fignificar a qualidade de uma deter¬ 
minada coiza , nam como feparada , mas como dependente da dita coiza, 
que logo vem à memona , e [em a qual nam faz fentido perfeito . Ora 
Narbo inclue necefariamente a ideia de cidade, e diftingue efta cidade de 
outras cidades: Petrus necejariamente inclue a ideia de oineni, e diftin- 
gue efte ornem de outros Oméns . Logo os nomes Propries rigorozamente [am 
Adjetivos: e fo fe chamam Stiftaniivos por Elipfi, e por abuzo. E como o 
Adjetivo ndm concorde em genero Crc. com outro Adjetivo, ftm com o feo 
Suftantivo; por ijo o Adjetivo nam concorda com o nàme Proprio, mas 
com o comum Ejpecifico, e algumas vezes com o comum Cenerico, que 
no Proprio necejariamente fe fubeniendeni. 

E por ifo os antigos Latinos iiferam , ArS Grammatica, Ars Lógica, 
Terra Italia, Terra Sicília, Terra África» e femelhantes formulas, 
que moftram claramente, que aqueles apoftos jnm Adjetivos, que fe re¬ 
ferem ao nome ejpecifico ars, ou ao generico terra. E na verdade nam fe 
pode conceber Gramatica, fem fubenteitder uma arte: nem Italia, fem 
fubentender uma regiam , ou província , ou parte da terra: e afim propor¬ 
cionadamente nos outros Iroprios Daqui je feguem duas coizas. 

1. 6jue os Adjetivos /am de trez fortes. i De qualidades ou aciden¬ 
tes , que diftinguem jo o ornem ,od lo d mulher: Mas pater: Femina mater. 
i. De acidentes, que diftinguem ambos os fexos: Vir dominus: Mulier 
dominus. Homo íacerdos: Mulier íacerdos. 3 De acidentes, que diftin¬ 
guem todas as coizas ou propriamente , ou metaforicamente: Homo bo» 
nus, Femina bona, Palatium bonum. 

AZ. Que muitos nomens Comuns ou Apelativostambém rigorozamente 
fam Adjetivos: como Paier, Mater, Dominus, Rex vc. Mas chatnam- 
Je SuftantiVos por Elipfi, e porque com 0 tempo fe formaram outros femi¬ 
ninos : v. g. Domina, Regina esc. E fo os terceiros acima fe chamam 
fem controverfia Adjetivos. E pode fer qut 0 nome Homo antigamente 
fo/e Adjetivo: porque Sulpicio apud Cicer. Fam. IV. ep. 5. falando de 
Tulia diz: Paucis poft annis tamen erat ei moriendum , quoniam homo 
hata fuerat E alguns Apelativos qlsando le referem a diverfos Suftan- 
tivos, fe tomam às vezes como Adjetivos, outras como Sufiantivos. E di¬ 
zemos ens animal, hoc animal: ens vivens, hoc vivens esrc, 

Efta noticia é nectfaria para perceber fundamentalmente muitas con- 
. cordancias, e regencias, que parecem dificultozas. 

II. Razam. Mas concedendo liberalmente aos Gramatites, que nam fo 
os no- 
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eflá depois, chami-fe confeguente E difere dos mais Adjetivos nifto: 
que os outros concordaiti em genero, numero, e cazo com o Suftan- 
tivo, que na ordem Natural é antecedente: e o Relativo concorda 
com o confeguente em genero, numero, c cazo. (7) 

5. O con- 

os nomes Proprios,mas todos os Apelativos fejam Suftantivos; temos ainda 
outra razam forte para dizer, que o Adjetivo nunca concorda com o juf- 
tantivo Proprio, mas com o Comum ou F.fpecifico, ou Generico. Porque o 
nome Proprio /ignifica uma coiza fs :guiar, t indivídua ,e que por fi meíma 
fe diftingue de tudo o mais, que nam é ela ( 3 coizas, que valem 0 mef- 
tno ) Logo nam pode ter Adjetivo, que [0 ferve para difttnguir uma coiza 
do outras: ou para difttnguir os graos de femelhanfa, ou dejemelhanfa, 
por meto do comparativo, ou fuperlativo 

Exemplo . Pedro em quanto Pedro fingular, ou indivíduo, nam pode 
fer mais, ou menos Pedro; mais, ou menos diftinto de outro; mas é aquilo 
que é, e poi fs mefmo fe diflingue de tudo 0 que nam é Pedro. Mas em 
quanto omem (que tem varias qualidades de corpo, o animo' pode fer 
mais, ou menos femelhante a outro. De que vem, que quando digo Pedro 
é bom, nam quero dizer Pedro é bom Pedro: porque efte falar Jupoem , 
que á Pedro bom, e Pedro mao; e que Pedro pode fer mais, ou menos 
bom, em quanto Je toma como diftinto dos outros otnens: mas quero dizer 
Pedro é omem bom : e com aquele adjetivo bom diftmgo efte omem Pedro 
dos outros oi/tens, que nam Jam bons. Aqui diftmgo a bondade abfoluta 
fem a comparar. Mas quando digo Pedro é melhor que Paulo, diftmgo 
o-grao da bondade de Pedro . E quando digo Pedro é peior que Paulo, 
diftmgo o grao da maldade, lambem quando digo Pedro é na bondade 
femelhante a Paulo, moftro a /emelbanfa ejpecifica, e a diferenfa indi¬ 
vidual: ifto t, moftro que as bo idades jam femelhantes, mas nam fam da 
meíma pefoa: onde fempre diftingo a bondade individual de cada um . Sem 
ebfta que muitos omens /< chamem Pedro: porque qualquer nome Pedro 
junto ao fobrenome, ou às arcunftancias daquele tal omem , conftitne um 
Pedro fingular, e indivíduo, e diftinto de tudo 0 mais. O mefmo fucede 
nos Adjetivos, que nam admitem mais, ou menos. Onde quando dig» 
Narbo Marcius 1 Sarbona fundada pelo Conful flui mo Mareio) quero 
dizer Narbo locus Marcius: e com 0 adjetivo Marcius diftingo efte locus 
Narbo de qualquer outro locus, que nam foi fundado por Mareio. 

Do que evidentemente Je Jegue, que 0 Adjetivo nunca concorda com 0 
fuftantivo proprio, mas com 0 fuftanuvo comum da jua efpecie: e quando 
a efpecie fe explica em Latim com diverfos nomes, como efte de cidade, 
concorda com um dos ditos nomes, 0 qual ft conhecerá pelo genero, que 
damos ao Adjetivo. E com ifto je refponde ao Perizonio, que por nam refletir 
nefte ponto, deíendeo a contraria doutrina ad Minerv L. I. cap. 7. nota 
I» Sos nomes apelativos porím nam miliia a mefma razam dos proprios, 
tpor 1(0 pode com eles concordar 0 Adjetivo. 

17 ; Ifto tanto fe verifica no Helativo Qui, quae, quod , como noo 
Adjetivos, Qualis, Quantus, Quot: e também nos Pronomes Is, Ifte, 
tjjfe i?c. quando fe tomam como Relativos. 
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$. O confeguente comumente nam fe exprime, porque do con¬ 

texto fe entende. 1. Mas algumas vexes fc exprime, ou para evitar 
duvida, ou para maior clareza, z. Outras vezes ou fe oculta o ante- 
cedente fomente, ou o confeguente fomente, ou fe ocultam ambos, por¬ 
que do contexto fe entendera muito bera. 3. E varias vezes concorda 
o Relativo, pela figura Sintefi, nam com o confeguente verdadeiro, 
mas com o feo finonimo, que eftá oculto na mente do eferitor. 

Ex. 1. Confeguente claro. Ante fundam Clodii, quo in fundo. (8) 
Xantum bellum, quo bello omnes fremebantut. (9) 

Ex. z. Antecedente oculto. Urbem quam dicunt Romam. (10) 
quer dizer: Ea urbt, quam urbem dicunt Romam . 

O confeguente oculto acha-fe a cada pafo. 
Ambos ocultos. Sunt, quos currículo pulverem Olympicum collegife 

juvat. (11) quer dizer: Sunt homines, quos homines juvat collegijfe cur¬ 
rículo pulverem Olympicum. 

Ex. 3. Sinonimo do confeguente ,EJl in cárcere locus, quod Tullia- 
num appellatur. (iz) Parece que, declinando os Antigos locus, loci, e 
locum , loci, de que ainda temos loca, locorum ; Salullio concordou o 
Relativo quod com o linonimo Neutro, que tinha na mente. Mas ifio 
é uma Sintefi, em que falta o Suftantivo neutro, e quer dizer: Eft m 
cárcere locus, nempe profundum , quod profundam appellatur Tuilianum : 
ou negotium, quod negotium appellatur &c, (13) E cora efeito o Cárcere 
Tuliano, que ainda exifte, cra no mais profundo dos cárceres. 

Efco- 

(81 Cie. Milon.c. 10. (9) C/c. Leg. Man. c. 11. 
(10) virg. Eclog. I. v. IO. (n) Horat. L. I. ode 1. 
(iz) Salluft. Catil. propre finem. 
(13) Quando 0 Relativo fe acha entre dois Suftantivos diverfos 

concordado com 0 confeguente, chamam-lhe os Gramáticos Grccifmo : 
ajim é, mas nam tocam a dificuldade, porque 0 tal Grecifmo é uma iin- 
tefi, que fe reduz, à nofa regra . 

A razam difto ve-fe naqueles textos, em que fe exprime 0 confeguen¬ 
te diverfodo antecedentei claro: e como 0 Relativo de fua natureza deve 
e/lar entre dois cazos do mefmo nome; daqui claramente Je fegue, que o 
verdadeiro antecedente é 0 me[mo nome confeguente, mas oculto por Elipft. 
v.g. Livio L. 111. c.+.diz: Inter alia prodigia etiam carne pluit.quera 
imbretn ingens numefus avium intervolitando rapuilfe fertur: quer di¬ 
zer: pluit imber de carne, quem imbrem crc. Salluft. Jug. pag. 78. 
Philxnorum arae, quem locum Asgyptum verfus crc. h. e. Locus didtus 
Philrenorum ara*, quem locum erc. Senos in Attico c. 4. pag. 417. Rc- 
migravit Romam L. Cotta, & L. Torquato Confulibus, quem diem 
fic univerfa civitas Athenienfium profecuta eíl crc. h e. certo dic,Con¬ 
fulibus crc., quem diem crc. Defia forte fe explicaram facilmente mui¬ 
tas frazes, em que fe canfam os Gramáticos fem proveito: das quais apon¬ 
taremos algumas tiradas principalmente de Cicero, para maior facilidade 
dos principiantes. 

Cicero Leg. 1. c. 7. Animal hoc providum, fagax..quem vo- 
eamus hominem: h. u nempe ii, qucin cúrn vocaraus hominem. E do 

mefmo 
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Efcolio. 

„ Efta regra, da concordância do Adjetivo com o Suftantivo, »am 
tem excefám. E quando fe achar em autores claficos algum Adje- 

„ tivo, que nam concorde com o Suftantivo exprefo em genero, nu- 
„ mero 

mefmo modo as feguintes. In Ltlio c. 14. Conftat bonis inter bonos ne- 
eeffariam benevolentiam efle, qui èft amicitix fons: h t. benevolen- 
tiâm e(Te, nempe amorem, qui amor eft amicitix fons. porque no cap. 
8. tinha dito, que do amor nace a benevolencia c amizade. Som». Scipio». 
c. 3. Globus, quem in hoc templo médium vides , qux terra dicitur: 
h. e. médium vides, nempe ftellam , qux ftella dicitur Terra . como fe 
vt do contexto. Ibidem.Concilia, ccetufque hominum jure fociati, qux 
civitates appellantur: h. e. fociati, nempe focietates, qux focietatcs 
appellantur civitatcs. Verr. Vil. c. 55. Carcer ille, qui eft a Dionyfio 
factus Syracuflis, qux Latumix vocantur: h e. nempe cuftodix, qux 
cuftodix vocantur Latumix. como fe ve ibi cap. 27. Canl. II. c. 12. 
Gladiatores, quam fibi ille maximam manum fore putavit, poteftate ta- 
men noftra continebuntur: h e. gladiatores, nempe gladiatorum hxc 
manus, quam manum vc Mdon. c. 4. Si tempus eft ullum jure homi- 
uis necandi, qua; multa funt: h. e. fi eft ullum tempus ex numero eo- 
rum temporum jure hominis necandi, qux têmpora <yc. Horat. L. I. 
ode 37. Daret ut catenis fatale monftrum , qux generofius perire qux- 
rens: h. e. fatale monftrum, nempe Cleopatram , qux Cleópatra gene- 
rolius vc. 

E do mefmo modo fe devem explicar aquelas parentefis: Si mihi per- 
mifilles, qui meus amor in te eft, confeciflem cum coheredibus. Cie. 
Eam. vil. ep. 2. h. e permififfes, confeciflem pro co amore, qui meus 
amor in te eft 0c. E outras ainda mais embarafadas, em que nam fe ex¬ 
prime 0 coníegttente, mas fe infere do contexto, v. g. Juniores, id maxi- 
me quod Cxfonis fodalium fuerat, auxere iras in piebem. Liv. III. c. 
6 h. e. juniores, idque maxime negotium juniorum , quod negotium 
juniorum erat negotium fodalium Cxfonis, hi omnes auxere crc. Qui 
fex annos antequam ego natus fum, fabulam docuit. Cic. Sen. c. 14. h. 
e. qui ad fex annos ante eam horam , ad quam ego crc. Outros exemplos 
dificultosos à primeira vijla, traz 0 Perisonio ad Sanítii Minervam L. 
II. c. 9. nota 5. 

Com os mcfmos princípios fe devem expor as frases, em que os Adje¬ 
tivos,à maneira dos Relativos, nam concordam com 0 fufiantivo anteceden¬ 
te , mas com 0 confeguente. v g. Non omnis error ftultitia diccnda eft. 
Cicer. h. e. non omnis error eft res diccnda ftultitia. Paupertas onus 
mihi vifum eft 8c miferum, 8c grave. Ter. Phorm. I. 2. h. e. paupertas, 
nempe onus paupertatis mihi vifum eft onus arc. ou também: hoc onus 
paupertas onus mihi vifum efterr. Gens univerfa Veneti appellati. Liv. 
h. e. gens univerfa, nempe populi Veneti appellati. Oppidum Latino- 
ruin Apiolx captum a Tarquinio. Plin. h. e. Oppidum Apiolx , 
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„ meroí e cato; é uma Elipfi, (14) ou Sintefi, (15) que fe reduzem 
„ à nofa regra. Bafta defcubrir o nome, que cftá oculto por figura : 
,, o que nam c dificultozo a quem entende as ditas figuras. 

PARA A COMPOZISAM. 

Perguntareis. I. E como faberei quando ti de concordar 0 Adje¬ 
tivo com 0 Sufiantivo em genero, numero, e cazo ? Refletindo no que 
diz a Regra : porque devo examinar quem é 0 Agente da orafam , e com 
tle concordar 0 Adjetivo . 

I. Se na orafam vier um fo Sufiantivo antes do verbo, efe ferá » 
Agente, x ç Para dizer, Antonio é bom, concordo o Adjetivo bom 
com Antonio defte modo, Antonius eft bonus. 

II. Se vierem muitos Suftantivos antes do verbo, devo examinar qual 
é 0 Agente, para 0 qual pertencem os outres, (16; e com tle concordar 
o Adjetivo . 

Ex. Quero dizerem Latim: Pedro eícravo, e as nofas delicias, í 
douto. Confidero, que os fuftantivos eferavo, e delidas pertencem a 
Pedro,e dele fe afirmam ocultamente: porque vale o mefmoque dizer, 
Pedro , que i eferavo, e que é as nofas delicias, i douto . Onde Pedro é O 
Agente, com quem concordará o Adjetivo doclus aíim: Petrus manci- 
pium , Cf delicie noftrt, efi doâlus. (17) 

III. 

3uod erat oppidum Latinorum, captum egc. Amantium ir® amoris re¬ 
integrado eit. Ter. Andr. h. e.. hoc negotium, nempe amantium 

irae, eft redintegratio vc. Cum duo fulmina noftri imperii Cn. Sc Pub. 
Scipioncs, extiníli occidiflent. Cic. h.t. cum Cn. & Pub. Scipiones, 
qui erant duo fulmina noftri imperii, extiníli vc. E outras jemelhan- 
tts, que ou fam uma Sintefi, ou uma Jperbato : e facilmente fe reduzem 
À regra da Concordância . 

Kem fe admire alguém de ver, que repetimos a mefma palavra com 
acrecimo: Paupertas, nempe onus paupertatis vc. porque ijlo nam é um 
P.eonafmo tnutil, mas uma expltcajam necefaria, para declarar melhor 
a fua mente. Da qual r v valemos a miúdo nas linguas vulgares, de¬ 
pois de alguma palavra, que nos parece efeura, ou ambígua : pois acre- 
tentamos, quero dizer, ou ifto é, ou outra femelhante formula. E iflo 
mtfmo devemos fazer no Latim E a razam de tudo ifto t, porque 0 Adje¬ 
tivo de fua natureza deve concordar com 0 Sufiantivo, de quem figni/ica 
a qualidade: que í 0 mefmo que dizer, com 0 Sufiantivo, que na ordem 
natural e feo antecedente. E como aqui vemos, que concorda fo com t 
conleguente , fica mais que claro , que efe me/mo confeguente 'e ambem 
antecedente, e fc deve repetir duas vezes, para Juprir deje modo a Elipfs , 
e endireitar a Concordância. 

(14) Defin. XVIII. (15) Defin. XXL 
(16) Defin. VIL 
(17) O que digo do Sufiantivo verdadeiro, fe entende também do 

Adjetivo, quando i Sufiantivo virtual, v.g. Fortunate Sencx. Virg.Ecl. 
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III. Se ttdos os Sufiantivos forem Agentes, pode concordar o Adjeti¬ 
vo com o mais vizinho peta figura Zeugma : ou pondo-fe no plural, con- 
eordar com o mais nobre por Silepfi: e nam avenio mais nobre, pondo-fe 
no neutro por Ehpfi. (18) 

Perguntareis. II. E como faberei quando ti de concordar o Rela¬ 
tivo com o lonieptente em genero , numero, e cazo , quando nam [e expri¬ 
me o tal confeguente} Refletindo no verbo, que rege a orafam fegtnnte; 
porque devo por o conjeguente no cazo do tal verbo, ou da Jua prepozifam, 
o com ele concordar o Relativo. 

Ex. 

1. v. 47,0 adjetivo fenex é aqui fuftantivo virtual, com quem concorda 
fortunate em genero, numero, e cazo. Mas fempre ft fubentende ho- 
mo fenex 

E quando o Sufiantivo é Adjetivo virtual, concorda com 0 outro 
Suflantivo da me'ma fone. Hinc populum Iate regem, belloque fuper- 
bum. Vtrg. JEn 1. v 15. h. e. late regnantem, e concorda com populum. 

(18; Devt-ft advertir, que quando 0 paciente t 0 pronome Seo Vc. 
que ft refere ao agente [ao qual pronome por ifo chamamos Reciproco) 
uzamos do Reciproco Suus, ou Sui, dede modo: Petrus amat fe. Mas 
com tf a diferenfa: que fe acazo a orafam ficar ofeura , e jt puder en¬ 
tender uma pefoa por outra; entam í necejario uzar de um dos ditos 
Recíprocos. Mas quando nam á perigo de equivocafam, pode fe uzar ou 
dos Recíprocos ditos, ou de um deflrs Relativos, Hic, Is, Ille, Ipfe 
vc- E ntfta fupoztfam Je uza também do Reciproco, e Relativo no mef- 
tno fentido. 

1. Exemplo. Pythius pifeatores ad fe convocavit, & ab his peti- 
vit, ut ante fuos hortulos poftera die pifearentur. Cic. Offic. 111. c. 
14. Dije fuos hortulos, porque referindo-fe a Pitio, de quem eram os 
jardins, afim devia dizer, e era claro 0 fentido. E também podia di¬ 
zer, ante ejus hortulos, porque fempre 0 fentido ficava claro. Mas ft 
fofem jardins dos pefcadores, e dtjefe fuos, ficaria efeuro: e para evitar 
a tjcurtdadt devia dizer, hortulos ipforum Vc. Da mefma forte fe eu 
difer, Petrus inftituit heredem Pauluin nepotem, & uxorem fuam; fica 
tfeura a orafam, nem je entende bem, fe a mulher i de Pedro, ou d» 
neto. Contudo feé do neto,pode-fe tolerar: aindaque feria mais claro dizer, 
& ejufdem uxorem ,ou & Pauli uxorem . Mas fe é mulher de Pedro, deve- 
ft d.zer, fecit heredem uxorem fuam , & Paulura nepotem: ou de outre 
femtlhante modo. Nem bafta dizer ejus, porque ainda afim fica tfcwo. 

i. Omnes boni, quantum in ipfis fuit, Caefarem occiderunt. Cic. 
phil. II. c. ii. podia dizer, quantum in fe fuit. E temos aqui Relativo 
em lugar do Reciproco. Hasc propterea de me dixi, ut mihi Tubero, 
cum de fe eadem diccrem , ignofeeret. Cic. pro,Ligar. c. 3. podia dizer, 
de eo dicerem. E temos Reciproco em vez do Relativo. E à vifta deftts 
exemplos podemos dizer: Cepi columbam in nido fuo, ou mdo ejus, ou 
nido ipfius : porque de qualquer dtfles modos falamos claro, e fe ve logo a 
quem fe refere 0 Relativo, ou Reciproco. E às vezes ambos juntos fe re¬ 
ferem ao agente, v. g. In província pacatiílima ita fe geflit, ut ei pacem 
effe expediret. Cic. ibi c. 1. Onde 0 fe, t ei fe referem ambos a Ligarie. 

E nam 
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Ex. Quero dizer com Pompeo <19) Mure* Calenie trouxt-mt a 

iua carta , na qual ejcreves 8cc Confidero, que o verbo cfcrtvts tm 
carta deve ter a prepozifam m com ablativo: ,zo e pofto o confe- 
guente em ablativo, com ele concordo o Relativo afim: littoras abs te 
Marcui Calemus ad me attulit, m quibus litteris fcrtbis. Podia dizer, 
in quibus fcr:bis: mas fempre na mente fica o confeguente litteris, com 
quem concorda o quibus. 

REGRA III. 

O Verbo concorda em numero, e pefoa com 0 Agente 
da orafam. 

Exemplo I. Petrus amai Francifcum = Pedro ama a Trancifc0. 
O Petrus, e amat ellam no numero fingular, e nifo concordam. Pe¬ 
trus, e amat fam terceira pefoa, e nifo concordam. 

Ex. t. Petrus, cr Francijcus lunt viri foniffimi s= Pedro, e Fran- 
tifco Jam omens valorozos O Petrus, e Franci/cus, que ambos juntos 
fazem um p.ural, concordam com 'um plural Petrus, e Francifcus, 
que fam terceiras pcfoas, concordam com junt terceira pefoa. 

Advertência I. 

Trez fam as pefoas, que podem entrar na orafam ou difcurfo. ti 
quem fala : l. com quem fala : j de quem , ou de que (t fala. Quem fala 
chama-fe primeira pejca.- que em Latim fe declara com cites pronomes, 
Eco, ttios. Com quem fala chama-fe fegunda pejoa: que fe declara por 
eftes, 7u, e Vos. De quem, ou de que fe fala chama-fe terceira peioa: 
que fe explica com eftes, :lle, ou llli; ou com qualquer outro nome, 
V. g. Petrus, domus, urbs &C. (zt) 

Advertência II. 

Aindaque o Verbo concorde com o Agente da orafam, nem fem¬ 
pre fe exprime o tal Agente, porque fe entende muito bem do conte*- 

to. 

E nam [0 ifo, mas encontramos textos, tm que 0 Reciproco nam ft 

refere ao agente, mas a outra pejoa, ou coiza , quando nam rezulta e/cu- 
ridade: como prova Lancelot na Advert da Regra XXX vl de Sintaxe. 

E com ifto.Jt refpondt à grande bulha , que fazem os Gramatuos fe¬ 
bre os Recíprocos: a qual, como diz bem 0 hanches, i queftam de nome: 
nem á outra regra fenam evitar a efcuridade, e procurar que 0 di/rurfo 
fique bem claro. (19: Cic. Att. VIU. poft epift iz Magm 3. 

(zo: Porque é ablativo de lugar onde fe eftá , ou onde fe faz algu¬ 
ma coiza: como diremos no Cap IX do Ablativo, Compozifam num IV. 

(ZI Rigorozamente falando, amo, amas, amat crc. nam jam 
trez pefoas, mas terminaSotns do verbo, que fignificam a âjám das di¬ 
tas trez pefoas. Mas como os Gramáticos lhe chamam pefoas, nos fa¬ 

zemos 0 mefmo. 
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to. Antes 6 de faber, que a i. e x. pefoa, aindaque fejam Agentes,ra¬ 
ras vexes fe exprimem, fenam quando diftinguimos ajoens diverfas: ou 
quando queremos dar a entender mais do que dizemos: (ao que chamam 
ou emfafe , ou ironia) ou para maior armoma da orajam. 

Ex. Afoens: Ille timore, ego rifu corrui. (11) Diftinguimos aqui 
o que fez ele, e o que fiz eu. Emfafi: Cantando tu illum. ^13 fana 
ficifti. Ironia: Tu eruditior quam Pifo. (14) Chama-lhe erudito, e quer 
dixer 0 contrario. (15) A armonia nam fe percebe fenam com o gran¬ 
de exercício, e lifam: e por ifo nam damos exemplo. 

Advertência IU, 

Sc 0 verbo é finito, o fupoílo, com quem concorda , é nominati¬ 
vo , ou verdadeiro; v g Calar nobis litterat perbrtves mifit: (z6) ou 
virtual: Scire tuum nihil efí. \,iq) por frientia tua 

Se o verbo é infinito, o fupofto c acuzativo.ou claro: v.g Cupio, 
Patres Confcripti, me ejfe clementem: (x8) ou oculto: Cupio in tantis 
reipublica periculis non dtffoluium vider: 19) h. e me non dijfoluium 
•videri. (30, Mas cfta orafam infinita c virtualmente finita , e fe faz 
finita afim : Cupio, P C., ut ego fim clemens. E çm rigor: Cupio, P.C., 
boc negotium , Ego fum clemens. 

S. Edi- 

(11) Cie. ad Fratr. II. ep. 10. 
(13) virg. Ecl. III v x5. (x4) Cic. in Pifon. c. 16. 
(zj) O mefmo fucede em Portuguez: pois nem fempre fe diz.: Eu te 

digo ifto: Eu te mando elloutro: Tu faze ifto erc Mas muitas vez.es 
fe diz.: Digo-te ifto: Mando-te eftoutro: Faze ifto. 

(xó) Cic. Att. IX. poft ep. 13. (17) Perf. Sat. I. v. 17. 
(x8) Cic. Catil. I. c 1. (zpl íbid. 
(30) Todo 0 verbo infinito tem acuzativo antes de fi claro, ou 

oculto por F.lipfi. A razam dijlo é clara: porque a orafam infinita tam¬ 
bém afirma, ou nega uma coiza de outra. ,.ogo deve ter agente, ou tu¬ 
fo fio, de quem fe afirme, ou negue; e paciente ou apofto, que dele fe afir¬ 
me , ou negue. . Oefinifam I. e Axioma E como 0 fupofto do infinito deve 
fer acuzativo, conforme a analogia da língua Laiina ; fegue-ft que todo o 
verbo infinito deve ter antes de fi acuzativo claro, ou oculto por Èlipfi. 

ifto mefmo fe objerva nos autores ctaficos, que muitas vezes 0 decla¬ 
ram. plaut. Ctircul. li. 1. v. tx. ./Efculapius vifus eft eum ad me non 
adire, neque me magnipendere. Ter. Andr. iv. (>. QUS fe opravit pa- 
rare hic divitias. Cu.Orat. 1 c. 47. Ut nihil mallent fe efle, quam bo¬ 
ros viros. salluft. Catil. init. Oiímes homines, qui fe fe ftudent prx- 
ílare cxreris animantibus. Catull. Epigr 37. Et haec peffima fe puella 
vidit Joco fe lépido vovere Divis. 

F. daqui fe conhece, que nas frazes, aue tem dativo antes, ou depois 
do infinito, fucede por F.Ttpfi 0 mefmo. E afim quando fe diz: Licet efle 
beatos: Licet nobis efle beatos: Licet efle ícatis; querem dizer as pri¬ 
meiras: Licet noois, nos efle,beatos: e a uttima: Licet nobis bettis, 
nos efle beatos. 

£ í 
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§. E dizemos, que o infinito concorda em numero, e pefoa 
eom oacuzativo; porque fem embargo que o infinito nain fignifique 
determinada pefoa, ou numero; contudo pode fervir para todas as pe- 
foas, e numeros. E aqui junto com o me, fignifka a primeira pefoa, 
c numero fingular. E por ifo concorda com o me em numero, e pefoa. 

Efcolio. 

„ Efta regra, da Concordância do Verbo com o Home, nam tem 
,, excesim : porque nenhuma outra parte da ofafam fora do Nome po- 
,, de concordir com o Verbo: vifto nenhuma ter coiza, que feja co- 
„ mua ao Verbo, ein que pofam concordar. (31) E quando le acha- 
,, rem algumas frazes, em que parefa ,que o Verbo ou nam tem Agcn- 
,, te , ou nam concorda com o Agente da orafant; é uma delias fi- 
„ guras, Elipfi , Zeugma, Silepfi , Sintefi, 1321 que fe reduzem fácil- 
„ mente a elta regra, como fe vc nos exemplos das ditas figuras. 

PARA A COM POZISAM. 

Perguntareis . E como faberei, quando ei de concordar 0 Ver¬ 
bo com 0 Some em numero, e pefoa? Refletindo no que diz a Regra: 

I. Se 0 fupo/lo confiar dc um fo nome, efe ferá 0 Agente, com quem 
concorde 0 Verbo. 

Ex Para dizer em Latim, Pedro ama; fem dificuldade concordo 
Nome, e Verbo em terceira pefoa , Petrtis amat. 

II. Se 0 fupofio confiar de muitos fiefiantivos, 0 Verbo concordará 
com aquele, para 0 qual pcrten.cem os outros, que é 0 Agente. 

kx. Para dizer em Latim, Eu quando efiava na quinta de Pedro, 
meo amigo, e ornem onrado, efiava alegre; devo examinar qual deiles 
nomes, eu, quinta , Pedro, amigo, ornem onrado 'qu,e todos juntos pa¬ 
rece que compoem o fupofto do verbo efiava é o Agente. E como 
logo fe vc, que o pronome eu é o Agente, para o qual os outros 011 
direita, ou indireitamente pertencem; com efe concordarei o verbo 
afim : Ego, asm tjfem in hortis Petn, i? amici,v virt bom, Utus eram. 

III. Se todos os jufiantivos forem Agentes, ou pofo comordar 0 Verbo 
com 0 mais vizinho peia figura Zeugma : ou com 0 mais nobre por Silepfi : 
ou quando nam á mais nobre, pondo 0 verbo na terceira pejoa do plural 
por Elipfi. Vejam-fe ellas figuras, e feos exemplos. 

E 0 me/mo fucede naqueles Grecifmos, que tem nominativo depois, 
em que á um 1 Sintefi. v. g. Patiens vocari Çcef ris ultor. Horát. t. ode 
2. h. e patiens te vocari hoc negotium, quod eft homo C^faris ultor. 
Acceptum refero verfibus efie nòcens. Ovid. Crift. ll. eleg. 1. h. e. ac-, 
ceptum refero verfibus efie negotium ejufmodt, homo nocens. E afim 

(32) Definifotns XVIII. XIX. XX. XXI, (31) Defin. V. 



GRAMATICA 176 

CAPITULO III. 

Da Regencia. 

PAra fe entender bem 0 que é Regencia, é necefario faber primeiro 
a natureza dos cazos do Nome: o que direi brevemente 
Os cazos nam foram inventados para fignificarem fomente as coi- 

zas como fam em fi ( para ifo bailava o nominativo, ou uma fo termi- 
nafam) mas para explicar juntamente as diverfas circuníiancias de uma 
coiza a refpeito de outras, ou comparada com outras. 

Exemplo. Uma coiza é dizer, Francifco: outra diferente dizer, de 
Francifco: outra ainda diferente dizer, ao Francifco: e finalmente ou¬ 
tras dizer, ò Francifco, com Francifco &c. Porque quem ouve a pri¬ 
meira, conhece logo, que nada mais lignifica doque Francifco. Mas 
quem ouve a fegunda, logo entende, que fe fala de alguma coiza, 
ou que pofue Francifco , ou que de algum modo lhe pertence ,e fe afir¬ 
ma dele: v. g. Pai de Francifco: Morte de Franci/co: Generozidade de 
Francifco &c. E afim aquele genitivo de Francifco fignifica uma parti¬ 
cular maneira, com que alguma coiza pertence a Francifco: ifto é, fe 
afirma, ou diz dele. O mefmo fucede nos outros cazos do Nome, ca¬ 
da um dos quais lignifica um modo diferente, com que uma coiza per¬ 
tence , ou fe refere a outra: como molharei mais abaixo . 

Para melhor inteligência difto, porei outro exemplo. Suponhamos, 
que um amigo me encontre no meio de Lisboa, e me pergunte, Donde 
vindes?e eu lhe refponda, de Belem. Nam á duvida, que refpondo 
certo, e ele me entenderá: porqut para fignificar em Portuguez o lu¬ 
gar donde partimos, uzamos da partícula de, que nefa ocaziam é final 
do ablativo. Mas fe eu lhe tefpondefe, Venho Belem , ou Venho com Be¬ 
lem, ou Venho para Belem &c. hem faberia falar Portuguez, nem ele 
me cntendeHa. Porque no r.tazO nam refpondia nada: vifto que venho 
refere-fe a mim, que caminho; e Belem nam fe refere a mim, nem a 
outra coiza; mas fomente fignifica o fuburbio de Belem .Noz. dizia 
um defpropòzito: porque Belem nam vinha comigo. No 3. refpondia às 
avefas: porque ele nam me pergunta para onde vou, mas donde venho: 
e O verbo venho mm fignifica ir para la, mas vir de la. E de qualquer 
delias trez. maneiras refpondia mal, porque errando os cazos do Nome, ■ 

errava as rcfpoftas.' • - 
O mefmo fucede na lingua Latina, a qual com os diverfos cazos 

explica o que nos dizemos com as diverfas partículas. E afim quando 
o dito me perguntafe, Unde venis > devia refponder, Venio a fuburbio 
Bethiehemus, ou Venio d Bethlehemo. E fe difefe, Venio Bethlehemus, ou 

Bethleheme ,' ou Venio Bethlehemi, ou Venio Bethlehimum &c, 
diria em Latim o mefmo defpropòzito, que ja condenei no Portuguez. 
A razam difto é, porque trocando os cazos, troco o fentido das ora- 
foens: e ou nam me explico, ou refpondo o contrario do que devia 
refponder. . 

Co- 



LATINA; *77 

Çorolario I. 

Daqui fe infere, que na lingua Latina á certas partes da orafam, 
que necefariamente pedem um certo cazo, e nam outro, para fignificarem 
o que [e quer dizer: alias ou ftgnificam o contrario, ou nam fignificam 
nada. 

Exemplo, Para dizer em Latim, Efia efpada é de Pedro; digo 
bem , Hu gladius efi res Petri. Mas fe eu mudar o genitivo Petri para 
outro cazo.e difer, Hic gladius efi res Petrus, ou e/í res Petro, ou efi res 
Petrum 8cc. ja nam figninco o que quero, e mudo o fentido da ora¬ 
fam . De que fe fegue, que quando na orafam fe fala de coiza pofuida, 
ou quazi po ui da por alguém, elta parte pede necefariamente um geni¬ 
tivo, que feja pofuidor: o qual genitivo é regido da coiza po;uida ex- 
prefa, ou do fuftantivo res, ou de outro fuftantivo femelhante cla¬ 
ro, ou oculto: como melhor explicaremos no Capitulo VI. nas notas 
do Efcolio. 

Corolário II, 

Inftre-fe também , que quando uma parte da orafam fe acha junta a 

um cazo , o qual /« pode tirar, ou mudar para outro cazo, [em mudar o 
fentido de ora am; nam rege o tal cazo. (tirando, quando é genitivo, 
como abaixo diremos 1 De modo que, eftar junto a um cazo, c reger o 
tal cazo, /am duas coizas diferentes, das quais a I. pode eftar fim a z. 

Exemplo Para dizer, Eu chamo-me Pedro-, digo bem, Efi mihi 
nomen Petrus, ou Efi mihi nomen Petro. E como pofo. mudar o Nomi¬ 
nativo para Dativo, fem mudar o fentido da orafam; fica claro, que 
nenhum deles é regido do fuftantivo nomen, mas que efte é um apofto: 
C,fempre o fegundo quer dizer, Efi mihi Petro nomen Petrus. (33) 

REGRA GERAL. 

Na orafam Latina nam á mait doque trez partes, que 
rejam cazo: a faber, Nome Sujiantivo, Verbo Ativo, e 
Vrepo-zifam. Nem mais doque trez cazos, que fejam regi¬ 
dos : a faber, Genitivo, Acuzativo, Ablativo. ^34) 

(33) Verdade é, que fe diz também, Eft mihi nomen Petri, em 
que 0 Petri genitivo é regido do nomen; e contudo pofo mudar 0 tal geni¬ 
tivo para dativo, ou nominativo, lem mudar 0 fentido da orafam. Mas 
i(lo nam obfta * regra geral. Porque defte temos a regra clara do Ge¬ 
nitivo ,de que falaremos no Cap. VI que manda, que o apofto, quando 
c pofuidor, ou quafi pofuidor, fe ponha em Genitivo £ efte Corolário 
fala dos outios cazos, que nam eftam exprefos em nenhuma das regras 
de Regencia, que aqui daremos. 

(34) Efia regra í um verdadeiro Corolário, t confegutncia da 
Definifum VI, da Regencia, e também dp doutrina do prezente capitulo 

Mas 
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A razam é clara. Porque fo eílas trez partes nam podem eftar na 

orafam, fupoftas certas circunftancias, fero terem algum dos ditos ca- 
zos. E fo eftes trez cazos nam podem de modo algum eftar na orafam, 
fem dependerem de alguma das trez partes ditas. 

Efcolio 1. 

>, Defta Regra Geral nam fe dá excefám. E quando as outras 
„ partes da orafam fe acharem juntas a alguns cazos, nam é porqoe 
„ rejam os ditos cazos, mas é uma Elipfi, ,35) ou Sintefi, (36) 
„ como ja difemos. 

Efcolio ll. 

,, Para moftrar porém mais claramente a ur.iverfalidade defta 
>* Regra, em que confille todo o fegredo da Sintaxe Latina de Re- 
„ gencia, e explicar as frizes, que parecem contrarias; tratarei por 
,, fua ordem de todos os Cazos do Nome: porque entendendo hem a 
„ natureza de cada cazo, logo fe ve, quando fe deve uzar de um, 
,, ou de outro. E nifto fe encerra toda a dificuldade da Sintaxe La- 
>» t,na> ou do compor Latim certo: de que os Gramáticos Latinos 
„ faziam tam grandes miflerios, e acumulavam tantas regras, por- 
„ que nam entendiam efte ponto. 

CAPITULO IV, 

Do Nominativo. 

O Nominativo foi inventado para fignificar 0 Agente da orafam. (1) 
E afim nam é regido por alguma parte dela. (») 

RE- 

Mas nos a pomos d maneira de Regra , porque nela fe encerra toda a Re~ 

gencia. Porém tomo a dividimos, e explicamos com as Regras feguintes, 
nam aumenta 0 numero das Regras de Regencia, porque vai incluída ne- 
las: e fomente ferve de uma lembranfa geral previa. 

(35) Definis. XV111, (36) Defin. XXI. 
(1) Defin VII. 

(ll A tazam é clara. Porque nenhuma parte da orafam pede yi- 
mente Nominativo: ao que chamamos reger. Mas é comum de sodas as 

orafocns, ter nominativo ou verdadeiro, ou virtual. E também as ora- 
foens infinitas tem nominativo virtual, porque fam virtualmente finitas; 
viftoqut 0 acuzativo antes do infinito í nominativo virtual, que fe pode 

mudar para nominativo: como dijcmos no Cap. III. Regra 3. Advert. 3. 
' £/«*- 
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Toda a orafam de verbo finito tem Kominativo claro, 
ou oculto. (3) 

Exemplo. Ego amo virtutcm =: Fu amo a virtude. Eftá ego claro. 
Vídeo Petrum =3 Vejo a Pedro. Eftá oculto ego na primeira pefoa do 
verbo vidto. 

Advertência. 

Os verbos, a que chamam Impefoais, também fe incluem nefta re¬ 
gra, e tem Nominativo ou femelhante, ou divcrfo. (4) O qual muitas 
vezes eftá claro, mas comumente oculto. 

Ex. Semelhante. Pluvia pluit: Peenitentia pxnitet: Tadium udet: 
Pudor pudet: MirerU miferett Pigritia piget «cc. E neftes nam fe coftu- 
ma declarar o nominativo, porque todos o fupoera, e entendem. (5) 

P 3 Ex. 

E falando fem rigor, 0 Nominativo é 0 regente do verlo, e de toda 
a orafam: porque pofto na orafam, neceiariamente pede um verbo, que 
explique 0 qui ele faz., e com ele concorde cm numero , e pefoa : 0 qual ver¬ 
bo por confeguencia depende do Nominativo, e nam 0 Nominativo dele. 
Definifam VII. 

3) A razam é clara. Porque toda a orafam de verbo finito ou a- 
firma , ou nega u na coiza de outra. Logo deve aver pefoa, ou coiza, de 
quem fe aírme, ou negue: a qual fe chama fupofto do verbo, ou 
agente da orafam, ou nominativo. ® 

(41 Definis. XI. e XIl e Axioma. 
(5) A razam difio em Pluit, Ningit, Tonat, Fulminat, e ou¬ 

tros femelhantes, confia do Axioma acima, Cap. I. 
A razam nos 5 verbos impefoais, que acabam em Et, i clara: por¬ 

que fam compofios do feo mefmo Nominativo. v g. Pcenitet é compofto do 
Juftantivo puena, e do verbo ativo habet, ou tenet: e por ifo tem 0 acu- 
zativo me Ondo pcenitet me tui, quer dizer, peena tui habet me: ou 
peenitentia tui habet me: como diz Prifciano L. XVIll. foi. m. 113. E 
para nam dividir 0 verbo , fe diz mais brevemente, peenitentia peeni- 
tet me: que vale 0 mefmo. Afim como também dizemos, Intereft in- 
ter me, & te: Ades ad imper-.ndun: Exire ex urbe: Trans Rhe- 
nu n transduccre esre. repetindo a prepozifam ia incluída no verbo, e na 
fua fignijeafam . Ve fe ifio claramente na língua Portugueza : pois quan¬ 
do digo, Peza-me difto, quero d zer, tenho pezar difto: ou 0 pezar difto 
me p;za, ou me aflige jr:. O mefm> com fua proporfam fucede nos outros 
verbos nomeiadis, que acabam em Et. 

F. fe refietir-mos bem, também os 4 acima ditos fam compofios do 
feo nom nativo. v. g Pluit confia de pluvia it, ou cadit. Ningit de nix 
cadit. Tonat de tonitru íonat. Fulminat de fulmen afflat. Fulgurat 
di fulgur micat (Vc. 0* mudando 0 nominativo para ablativo, conforme 0 

Jentido. 
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Ex. Divcrfo. Effigies, qua pluit. (6) Cafar ad altum fulminai Eu- 

phrattm. (7) Porta tonat ah. 8)E também neftes: Me uuidem hac 

condido nunc non poenitet. (9) Non te hac pudent? (10) lpfe fui mife- 

ret. (ii) e mil exemplos a cada pafo. (11) 

PARA A CO M PO ZIS A M. 

Perguntareis. E como faberei, quando devo pór Nominativo ? 
Refletindo no para que ele ferve: que í ftgm ficar 0 Agente da orafam , 
e efe ferá 0 Nominativo, lfto balb , porque o mais aprende-fe co.n o 
uzo Mas para facilitar aos principiantes a compozifam * farei as feguin- 
tes Reflexoens. 

[. Qualquer letra, ou parte da orafam, ou orafam inteira tanto fini¬ 

ta , como infinita , pode fer por figura Sinteft fupofto do verbo , ou Nomi¬ 

nativo. Porque de qualquer deltas fe pode afirmar, ou negar alguma 
coiza. 

Ex. A eft littera vocalis Item efi adverbium. Petrus eft amam, 

eftoratio finita . Scire tuum nihil eft Que querem dizer por Sintefi : Hac 

littera A eft littera vocalis Hoc vocabulum Item eft adverbium &c. 
II. Qualquer verbo finito, ou infinito pode eftar pir figura Sintefi en¬ 

tre dois Nominativos, ou verdadeiros, ou virtuais. 

Ex. Finito. Cato clarus, atque magnus habeiur. (13) a ordem é: 
Cato habetur pro hoc negotio , quod eft, homo clarus &cc. Infinito. Cato 

effe, quam videri bonus malebat. (14) a ordem é: Cato malebat fe effe 

hoc negotium, nempe homo bonus-, quam Cato vo ebat ft videri hoc nego¬ 

tium , nempe homo bonus. Virtual. Certum eft , te fcribere litteras . a or¬ 
dem é: Hoc negotium i nempe te fcribere litteras, eft certum : que vale: 
tua fcriptio litterarum eft certa . (15) 

({>) Plin. L. II. c. g6. (7) Virg. Georg. IV. v. 560. 
(8) Virg. Georg. III v. z6t. (9) Piaut Stich I. 1. v. 50. 

j ^10) Ter. Adelph. IV. 7. v 35. (11) Lucret. III. v. 898. 
(iz) Sam muitos os fuftantivos diverfos, que íe podem fubenten- 

de» a eftes verbos, quando nam te declaram, e entre eles os (eguintes: 
ne. otium, malum, fadtum, fortuna, refpedus, ftatus, cogitatio , e 
ctttros femelhantes, que fe conhecem do contexto, v. g. Quando Tcrent. 
Adelph. IP. 7. diz, Non te hsec pudent? quer dizer, Hxc negotia non 
te pudent? e quando ibi fc. 5. diz, Et me tui pudet, quer dizer do con¬ 
texto, Et refpedtus tui pudet me: ou negotium tut refpedlus pudet mc. 

(13) salluft. Catil pag. 48. 
(14) lbid. pag. 50. 
(15) Confirma-fe com Cícero Leg. 1. c. 16. Cur non fanciunt, ut, 

qux mala, perniciofaque funt, habeantur pro bonis, & falutaribus. 
Podia dizer : habeantur bona, 8í falutaria: mas fempre era uma Sintefi : 
h.e. habeantur pro iis, qux funt bona, & falutaria. £ quanto ao infini¬ 
to, é certifimo, que a analogia Latina pede acuzativo antes, e depois; 
como difemos no Cap. II. Regra 3. Advcrt. 3. 

Aftm- 



LATINA; x8r 
III. Pode-fe dar Nominativo aos Advérbios EN, ECCE. Mas fem- 

prc fe entende u n verbo oculto por Elipfi, ou ejl, ou adtft, ou ve¬ 
rti t &c. para fazeraorafan perfeita. 

Ex En eritnen, tn caufa. (ió) h. e. tn hoc efl crimen, en hac eji 
caufa. Ecce autem nova turba , atque rixa. (17} h. e. ecce autem adefi 
nova turba: ou venit nova turba &c. 

IV. Pode-[e dar Nominativo as Interjeifoens O, HEU Scc. Pela 
mefma razam dos Advérbios. 

Ex. O vir fortis, atque amicus. (18) h. e. 0 adefi vir fortis &C. 
Heu pietas, heu prifea fides! (19) h. e. heu periit illa pietas, periit HU 
pri/ca fides! 

CAPITULO V. 

Do Vocativo. 

O Vocativo foi inventado para fignifkar a pefoa, com quem fe faial 

REGRA UNICA. 

O Vocativo nam é regido por alguma parte da ora- 
fam. Mac pode-fe pór em toda a orafam, em que fe fala 
direitamente com alguém. (1) 

Exem- 

P 4 O 

A fim que parece, que fo 0 verbo Sum finito (e nam infinito) pode 
efiar entre dois Nominativos: porque os outros verbos, que tem dois no¬ 
minativos , Dicor, Habeor, Salutor , Vocor, Norainor, Fio vc. ft 
resolvem no verbo Sum, e com ele fe explicam. v. g. quando Cicero 
Att. 111. ep. 5. diz, Ego vivo miferrimus, quer dizer, Ego, qui fum 
miferrimus, vivo vitam, ou vitam miferrimam. Mas na realidade fem- 
pre 0 verbo Sum fignifica afim: Ego (qui patior ab aliquo me eiTe hoc 
negotiuin, ho'no miferrimus) vivo vitam. Como difemos Parte II. da 
Etimologia Cap 1. nota 4. 

(16) Cic. Dejotar. c. 6. (17) Cie. Verr. VI. c. 66. 
(18) Ter. Phorm. II. 1. (19) Vtrg- dSn. VI. v. 878. 
(1) A razam é clara. Porque nenhuma parte da orafam pede V0- 

cativo, para fignificar 0 que fe quer: ao que chamamos reger. Mas e co¬ 
mum de todas as orafoens, em que fe fala direitamente com alguém , po¬ 
der pór em Vocativo a pefoa, com quem fefala. Onde fendo comum de 
todas as orafoens perfeitas, e direitas, poder ter Vocativo; nam é parti¬ 
cular de nenhuma parte 0 pedilo. Afimque 0 Vocativo fica fora las partes 
necefarias tiara 0 difeur/o e orafam : porque ou fe ponha, ou Je tire , fem- 
pre a orafam fica direita, e faz 0 mefmo fentido. 
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Exemplo. O Melibcee, Deus nobis htc otia fecit (i) =: O Melibee, 

Dcosfoi o que nos deo efle deficanfio. Sofia, adefidum ,3) — O Sofia, eíiá 
presente. Aqui Melibcee, e Sofia fam as pcfoas, com quem fe fala. 

PARA A COMPOZISAM. 

Perguntareis . E como faberei, quando ei de pór Vocativo na 
a afiam ? Refletindo no para que ele ferve: porque todas as vez.es que fie 
falar direitamente com outro, (4) a pefioa, com quem je faia , a que cha¬ 
mam jegunda pefoa , fie pode pór cm Vocativo , fiem medo de errar . lllo haf- 

ta , porque o mais aprende-fe com o 117.0. Mas para maior facilidade dos 

principiantes farei a feguinte Rcfkxam. 

J; Quando depois de Vocativo (ou eftando fo, ou concordado com 

Adjetivo) fie fieguir Participio, on adjetivo, que pertenfiam ao Vocativo; 
cfiies fe podem pór em Vocativo, ou em Nominativo 

Ex. De Vocativo. 1. O princeps porcc virEus ufie tuis. (j' a'ordcm 

é: 0 princeps ufie parce de viribus tuis. Onde como Vocativo princeps 
concorda cm caio o participio ufie l. Invtle mortalis, pea rate puer 
'lbef.de. (6 a ordem é: mortalis invtãe,puer nate de Dea Thetidt. On¬ 

de com o vocativo mortalis concorda em cazo o participio mvicle: com 

o vocativo puer o participio nate. Podia dizer, 0 princeps ufius, 0 puer 
natus. 

Ex. De Nominativo. 1. Nate, me o vires, mea magna potentia fio- 
Ius. <7) a ordem c: nate, qui fiolus es hoc, nempe mes vires, mea magna 
potentia. Tuquoqtic, Cydon, Dardania ftratus dextra mtferande jace- 
res.($)3 Oiàcmc: Cydon mifierande ,tu quoque jaceres fiiratus cum dextra 
Dardania. Em que fe ve, que quando fe poem em Nominativo, é 

Elipfi, que oculta alguma parte, a qual moftra, que o Nominativo 

pertence a outra oralain. 

Eficolio. 

„ Deíla regra do Vocativo nam fe dá excefám. Nem aquele O, 

„ que fe coítuma dar ao Vocativo, é feo regente: ma?é uma interjei- 

,, fam, ou íinal de dor, ou alegria, que fe ajunta também a outras 

„ partes, c a outros cazos. (9) CA- 

(z) Virg. Ecl. I. (31 Ter. Andr. I. r. 
(4) Fala-fe dircitamente com algutm, quando [e faz, un difeurío 

familiar, ou dialogo, ou orafam, ou coisa fitmelhante Fala-fie indireita- 
mente, quando fie efereve uma iítoria, ou fe trata uma queftam dou¬ 
trinal , ou fe efereve de outra mateiia erudita. Mas ainda nefie cazo fe 
0 autor dirige a matéria do livro ao leitor, pode pór 0 tal leitor em vo¬ 
cativo: porque entam fala direitamente com ele. 

(5) Ovid. Trift. 11. v. 118. 16) Horat. Epodon L. Ode ia. 
(7) Virg. Mn. I. v. 668. J 
(8) Virg. Mn. X. v. 324-17. 

>> .... „ O ubi campi 
” •xP*rc"lu‘<luc» & virginihus bacchata Lacrenis 
„ Taygcta! o qui me gelidis in vallibus Hcmi 
” ^íftat!.y,rg, Ctorg. U. v. 486. 



CAPITULO VI. 

Do Genitivo. 

O Genitivo foi inventado para íignificar o pofuidor, ou que fe toma 
como po/uidor de alguma coiza. (i) 

REGRA UNICA. 

Todo o Genitivo é regido por um Sujlantivo claro, ou 
oculto. (2) 

Exemplo. De Claro. ifia varietas fermonum , opinionumque me de- 
leãat 

Aqui e/lá junto O ao adverbio ubi, e aos nominativos campi, t bui 
O utinam tunc! Òvid. Epift 1. v. 5. Aqui efta junto a dois advérbios. 
O faciem pulcram ! Ter Eun. 11. 3 Aqui c/lá junto ao acutátivo. 

(1) O Genitivo ou fe tome em ftgntficade ativo de po/uidor, ou pa- 
fivo de coiza pofuida , ftmpre fe toma como pofuidor: i/lo é, como aque¬ 

le dc quem gramaticalmcnte fe diz, que é a t 1 coiza: como fe ve ne/ias 

ora 'oens: Hic eft equus dómini: Hic cíV dominus equi. Na primeira é 

clara a razam: mas na /egunda ê 0 mefmo . Porque aindaque 0 cavalo 

no fenttdo vulgar /eja coiza pofuida pelo fenhor; contudo no fentido Fi¬ 

lo zo fico, e Gramatical toma-fe aqui como quazi pofuidor do fenhor: ou 

como aquele dc quem na ordem Gramatical fe afirma, que é o tal fe¬ 
nhor. Daqui vem, que pai a dizerem Latim,O amor, que Dcosme tem; 
digo, Amor Dei: em que 0 Dei é verdadeiro po/uidor do amor, e genitivo 

ativo. 'E em vuigar também dizemos, O amor dc Deos. E para dizer, 

O amor, que eu tenho a Deos: po/o também dizer, Amor Dei: na qual 

fe concebe 0 Dei como pofuidor do meo amor, ou como aquele de quem gra¬ 

maticalmente dizemos, que c 0 amor : aindaque fomente feja objeto dele, 

e genitivo paftvo. E também em vulgar dizemos, Amor dc Deos. 
Quem nam perceber bem e/la explicaram, que í bem clara, bafía 

que diga, que 0 Genitivo Jignifita ou 0 pofuidor, ou a coiza pofuida: e 
que do contexto fe conhece, qual de/les deve fer 0 Genitivo: e Jerá aquele 
febre que cair alguma das partículas de, do, da, dos, das. v. g. Ou¬ 
vindo dizer, Eíte é o cavalo do fenhor, e Elte é o fenhor do cavalo; 
tenho um final certo para pór 0 fegundo, fobre que caie a partícula do, em 
genitivo, ou Jeja pofuidor, ou coiza pofuida. 

(l) A razam í clara. Porque 0 Genitivo ftgnifica 0 pofuidor, ott 
quazi pofuidor, 0 qual nam fe dá [em aver coiza pofuida. E/la coiza 
pofuida deve fer Suflantivo. (porque 0 Adjetivo nam pode e/lar [em Suf- 
tanúvo) Onde fempre na orafam á de aver um iu/lantivo de coiza po¬ 
fuida claro, ou oculto, regente de tal genitivo pofuidor, o» quazi po- 
fuidor. 
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Uíhit (3I == Efta variedade de difcurfos, e de opinioens me agrada. Aqui 

varietas 6 fuftintivo claro. . _ 
Ex. De Oculto. Roma nutriri mihi contigit, at que doce ri (4I =s 

Tive a fortuna de fer criado, e enfinado em Roma. h e. in urbe Roma. 
Pecus eft Mehbxi (5) s: O gado é de Melibeo h. e. ejl res Melibxi, 

Advertência. 

O Genitivo, que fe dá aos fuftantivos virtuais, (6t também fe in- 
clue neíta regra: e é regido por um fuftantivo verdadeiro oculto por 

Elipfi. tf) 

Efcolio. 

„ Deita regra do Genitivo nam fe dá excefám. E quando fe achar 
-- Genitivo junto com outras partes da orafam, é uma Elipii, que 
” oculta 0 Suftantivo, que o rege: cuio Sullantivo fe conhece facil- 
„ mente pelo contexto. Mas quando do contexto nam aparece Suftan- 
” tivo ou verdadeiro, ou virtual; recorre-fe aos Suitantivos comuns, 
” Ens, Faãum, Negotium, Res, Subflantia o-c. que fam os que 
„ regem o tal Genitivo, e por Elipfi fe ocultam, para abreviar a 
„ orafam. (8) PARA 

(a) Cic. Rtt. Vf. ep. ij. (4) Horat. II ep. i. 
(5) Virg. Ecl III. (6 Defin. XVI 
(7) Os Suftantivos, que melhor merecem 0 nome de virtuais, fam 

de duas fortes. I. Alguns fam verdadeiros Suftantivos na jua origem, 
aindaque agora pare fam Advérbios :e efles regem 0 genitivo, que lhe dam. 
v.g. Satis verborum: Inftir montis: IUius ergo: e outros íemelhantes 

1. Outros nam fam Suftantivos de ongem: e por ifo nam regem geni¬ 
tivo, mas é regido por um ,uftantivo oculto por Elipfi . Se fam Advérbios, 
entende-fe afim. Longe gentium : h. e. longe a negotio gentium Mini- 
me gentium: h. e. minime in re gentium. Tunc temporis: h. e. tunc in 
re temporis . e afim nos mais. Se fam Adjetivos, falta 0 fuftantivo co¬ 
mum. Amiciífimus veritatis: Affinis Regis: /Eciuilis ejus ofr. quer di¬ 
zer .-homo amiciflimus veritatis crc. E 0 tal fuftantivo homo concorda¬ 
do com 0 adjetivo, com 0 qual faz uon todo , é 0 regente do genitivo E 
com efte principio te explicam mil frazes, t^ue parecem dificultozas aos 
Gramáticos vulgares, e todas fe reduzem a nofa regra geral. 

As outras partes da orafam quando fe tomam como fuftantivo, è uma 
Sintefi, como ja dife, e nam tem nova dificuldade. 

(8) Os antigos Latinos punham, ou fubentendiam efles Suftantivos 
gerais e comuns em vários genitivos: de que ainda ficaram alguns claros 
nos autores dos feculos mais polidos. v. g. Plaut. Amph 11 1. v x. diz , 
Res voluptatum, por voluptates. Phadr. L. IV. fab 7 diz, Res cibi, 
por cibus Veja-fe Taubmano ad eum locum Plautt, onde moftra,que em 
Virgílio fe acha ferririgor,por ferruin:e no< autores claficos rationes rei, 
por ipfa res: e nos Jursfconfulios cauda proprietatis, polleilionis, rei 
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PARA A CO MPOZIS A Ml 

Perguntareis . E como faberei, quando devo pór na orafam 0 Gtr 

nttivof Refletindo no para que ele ferve: que é moftrar 0 pofuidor, 

ou 

eTc. em vez. de proprietas, pofleflio, res. E também Planto diz , Mon- 
ftrum mulieris, por mulier vc. E Ttrencio, Quarto, quid hominis tu 
cs? Hcaut. IV. 8. 7. Quid mulieris uxorem habes? Hec. IV. 4. 11. E 
Pompeo na 1. carta a Cícero ( Att. VIU. ep. 11.) diz, Ego ad Lupum 
mifi, ut militum, quod haberent, ad vos deducerent. Onde claramente 
fe ve, que querem dizer: negotium hominis, negotium mulieris, nego- 
tium militum, em lugar de homo, mulier, milites. 

O mefmo provam aqueles textos, em que fe achao Adjetivo na termi- 
nafam neutra, a qual pede nectfariamtnte um fuftantivo neutro: viílo 
0 adjetivo nam poder eftar fem fuftantivo. E afim , Id generis, necefa- 
riamente quer dizer, id negotium generis, ou id ens generis, E quan¬ 
do 0 Adjetivo eftá na terminafam feminina, 1 nam á fuftantivo claro , 
entende-fe res, fubftnntia vc. E daqui fe conhece claramente, que quan¬ 
do nos autores claficos vem um genitivo fem fudantivo, fe deve fubenten- 
der um defles fsiftantivos gerais, para reduzir a figura à Ordem natural. 

Advertência. 

Dos Suftantivos gerais 0 mais uzado, e frequente í Negotium , que 
fe toma no mefmo íentido de Res, como faz Cicero Fam. II. ep. 14. Ejus 
negotium fic velim fufeipias, ut fi eítec res mea. E que fe entenda a 
m-ado negotium, nam lo fe conhece daS terminafoens neutras, que 0 pe¬ 
dem ; mas os mefmos Latinos 0 declaram frequentemente. Plauto Alerc. 
IV. 3. v. ult. Nimium negotii reperi. e Epidic. 111. 4. v. 61. Quid tibi 
negotii eft meãs domi? e Poenul IV. i. v 103. Id negotium inftitutum 
eft. Cic. Fam. UI. ep. 11. Non horum temporum, non hominum, at- 
que morum negotium eft e IV. ep. 4. Confilium, quo tc ufum feribis 
hoc Achaicum negotium non recuíavifle eVi. ep. 18, De negotio tuo , 
quod fponlòr es pro Pompeio , non definam cum Balbo communicare. 
e XV. ep. 1. Ad tanti bclli opinionem, quod ego negotium vc. e 0 
mefmo Cicero ad Att. V. ep. ta. Magnum negotium eft navigare vc. e 
Leg. II. c. 7. Quid enim negotii eft eadem iifdem verbis dicere? Sal- 
lují. Jug. pag. 109. Qute negotia multo magis, quam preelium male 
pugnatum a fuis, Regem terrebant. Valer. Max. 111. c. 7. Ut de fru- 
mento emendo, atque ad id negotium explicandum Sueton. in Cafare 
c. 80. Quae cauffa conjuratis maturandi fuit deftinata negotia, ne aflcn- 
tiri necefle eflet. E quando Cicero Verr. IV. c. 4. diz, A quo mea lon- 
giflime ratio abhorrebat; expõem Afconio, a quo negotio, accufationis 
icilicet. E quando Terencio Adclph. III. 4. v. 6z. diz, Utinam hoc fit 
modo defunílum vc.expõem Donato, defundlum negotium. E fegmnio 
eftes exemples, e interperrafoens, devemos expor afim as outras termina- 
foens ntiitraf, 011 de Adjetivos, ou de Relativos. E da- 
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eu quazi pofiuidor, que efe ferá o genitivo. Ido bafta, porque o mais 
aprcnde-fe com o uio. Mas para facilitar aos principiantes a compo- 
zifam, farei as feguintes Rcflexoens. 

I. P<y 

F daqui fe conhece, como devemos explicar algumas fraz.es, que 
fem os lais fuftantivos é impofsvel explicar. Quando Ter. Phorm. III. r. 
diz., De ejus confilio fefe velle facere, quod ad hanc rem attinet;quer 
dizer, velle facere omnia iílius negotii, quod cvc. E o mefmo nejtas: 
Ilecyra lli. 4. Quod conilitui me hodie conventurum eum, dic me non 
polfe : h.e. dic me non pode convenire eum fecundum id negotium, 
fecundum quod conilitui me hodie conventurum eum. Heaut ui. t. 
v. £6. Quod fenftfti illos me incipere fallere, id ut maturent facere vc. 
h.e. de negotio, fecundum quod fenfilli illos cr;. Quando Cicero Alt. 
XUl. ep. ( diz, Quod cpiftolam meam ad Brutum pofcis, non haSeo 
ejus exemplum ; quer dizer, Negotium, quod attinet ad.id negotium , 
juxta quo I pofcis epiftolam meam ad Brutum ,ell hujufmodi: Non ha- 
beo vc. E do mefmo medo em Iodas as frazes, que comefam por quod,/* 
entende: De negotio, fecundum quod negotium : ou In negotio, fecun¬ 
dum quod vc. E Livio XXX. c.q 0 confirma , pois declara a prepo ■ ifam: 
Veluti debellato jam, quod ad Syphacem, Cartaginieofefque attine- 
rct. Onde í manifefio, que quer dizer, debellato negotio, quod atti- 
neret vc. 

Daqui também evidentemente fie infere, que muitas vezes devemos 
fubentender ou res negotii, ou negotium negotii. Quando C coro acima 
diz, Quid enim negotii cft? quer dizer, quid negotium negotii eft? 
F. da mefma forte nas feguintes: Tin. II c. it. Aliud negotii nihil habe- 
mus: h. e aliud negotium negotii. Tam xv 1. ep. 4. Sumptui ne parcas 
ulla in rc, quod ad valetudincm tuam opus fit: h. e. ulla in re j us ne¬ 
gotii, quod ad valetudi.nem vc. AdQ_. Fratr. I. ep. r. cap. 1. Quafi 
vero ego id putem , non tc aliquantum negotii fuftinere. Intelligo per- 
magnum cflc negotium , & maxiroi conlihi. h.e aliquantum negotium 
negotii: como fe ve do contexto. F. abaixo: Quid eft enim negotii con- 
tinere eos vc. h. t. quid negotium negotii eft continere vc offic. 111. 
2. Si difcendi labor eft potius.quam voluptas: h. e. fi negotium difcen- 
di negotii labor eft potitiscrc. Da mefma forte quando Terencio Andr.l. 
1. diz, Feci propterea quod lerviebas libcraliter: h.e. propter ca ne- 
gotia negotii iftius, fecundum quod ferviebas liberaliter. E Plaut.Aul. 
IV. 10. v. qi Quid hujus veri lit, fciam : h. e. fciam, quid negotium 
hujus negotii fit negotium veri negotii. E afim em outras muitas, que 
fe encontram E outras vezes repetem outro fuflantivo fiemelhante: como faz 
Flauto Metach. V. 1. v. 61. Qua de re rerum omnium. 

Mas aqui replicam efies Gramáticos comuns : Que Latino efcrcveo 
nunca com tantt rcpetifam do nome Negotium? A ifto rejponde 0 Vofi- 
fio de Conftrudtione c. 53- e 0 Perizonio vc. que nenhum: mas que 0 
Gramatico nam enfina como fe efcreve Latim elegante: mas fomente enfi¬ 
na , quais Jam as cauzas da regencia deftas frazes. Ora as tais cauzat 
fiam efies nomes ocultos por Elipfi: aindaque os Latinos defde 0 principio, X 

. ■>. imi- 
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I. Pode-fe dar Genitivo a todos os Adjetivos, por Elipfi, que ocul¬ 

ta o Suftantivo regente do Genitivo. 9) 

II. 

imitafam dos Gregos, fi valeram defta Elipfi para evitarem rtpetifam de 
nomes, porque fe entendiam entam bem. Mas fe quizefem explicar , qua- 
11 eram as verdadeiras partes, com quem concordavam aqueles Adjeti¬ 
vos, ou de quem eram regidos os tais Genitivos;por forfa as dec.arariam, 
■íambem nos lhe podemos perguntar: Que Portuguez elegante ou fa¬ 
lou, ou efereveo nunca fuprindo todas as Eliplis, que fe acham na lín¬ 
gua Portugueza? Certamente nenhum: mas ifo nam faz., que as tais 
partes ocultas por Elipfi nam rejam as ditasfrax.es. Pois 0 mefmo fucede 
no 1 anm Veja-fe 0 Penzomo ad Sandlii Minervam L I. c. ij. nota 1. 
Pa5- llJ- PeT & k. IV. c. 4. nota 84. que traz vários exemplos, que ca¬ 
recem dijicultozos, e os explica. 1 

(çl 1. Da-fe aos Adjetivos Poz tivos. Sequimur te, fanfte Deo- 
rum . ( Virg. JEn. IV.y 576.) por fanâe ex numero Dcorum. 

z. Aos Comtarativos O maior juvenum. ÍHorat. Arte brote Sn~') 
por ex numero juvenum. r r J -J 

3. Aos Superlativos Quem unum noftr* civitatis praftantiflimum 
audeo dicere. ( Cic. Amic. c. 1.) por ex numero hominum noftra ci- 
vttatis. 

Í°\. Pfr‘U,VíS' rcmo u,lus’ nu,lus Elephanto belluarum nulla 
prudentioi. (Cic. Nat. D. 1. c 3 $.) por ex numero belluarum. 

Jf:^lNtrerVS,:,‘TnnUsS’dao °^oginta Macedonum in- 
terfteerunt. (Curt Vlli. o. 9.) por ex numero Macedonum. 

t U primus, fecundus w. Sapicntum oétavus. 
( Hor. 11. (at. 3.) por ex numero Sapientum. 

t,m! fingu,i ’terni <*■ Nolo ftngulos veftrum 
excitare. (Curt. viu. t. 27.) por ex numero veftrum. 

rua LJZmrrr G,nJ‘ÍV0! f' tnttndt > fufiantivo numero com a 
fua prefozijam &c. k 0 confirmam os Antigos, que 0 declaram. Ex nu¬ 
mero adverfanorum c.rcuer fexcentis interfea/s. Caf. Bell. C. 11. c. 12. 
Ex eo numero nav.um nulla defiderata eft ibid. c. 3 Homo ex numero 
difertorum poftulabat. Csc. Orat. ,. c. 3ó. Eumque ex numero homi- 
num ejic.endum puto Cic.Phil X1U. c. 1. alem de outros muitos. 

,*'n! ]TV°r. lerba,,’ouV“ vem do Verbo, mas nam fignificam 
’ tT ^\am os Partic,pios. Tempus edax rerum . l Ov,d. 

Metam. xv. v -34.) por edax tn negotio rerum 

aer9' Lucis egens 
aer. vtd. Met. J.fab. 1.) por egens ín caufta lucis. 

xo Aos Pronomes Quid hominis tu es ? ( Ter. Heaut. IV. 8. a;. 7.) 

rno^Z emTT^V" CS? P°re<Ue aílUtle <l“'d i Adjetivo, co- 
Zt o Adin l f-1V-r9í- N,li occupo aliquid mihi cônfi- 
Jlum . e 0 Adjetivo neutro pede um (ujlantivo neutro 

aff r?Ja',e a ,l^lV“' Adjetivo . Mcmor bcneficiorum. (Cie. 
sL C p ã™C0Iamr <.c“ dt Am,c.) Expers confflii. (Cic.p. 
sext.c. 21 ) em que teentende, m re, vel negotio beneficiorum • a re 
amicorum: a re confilu, „ in caufta confiliiVr.' Defortequefimpre 0 
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II. Pode-fe dar Genitivo a todos os Vtrlos. por Elipfi, que oculta 

o Suftantivo regente do Genitivo. (io) 

Advertências 

à cerca de fies Verbos. 

r. Aos verbos de Vender, Comprar, Alugar, Avaliar , Eftimar, 
ojuntam-fe às veies os genitivos , Tanti, Quanti; Magr.i, Parvi; Ma- 
ximi, Minimi; Mui ti, Plurimi; Pluris , Minoris &c. ou também, 
Affts, Nauci, Flocci, Pih, Teruntii, Nihili , Hujus, JEqui , Boni 
&c. Mas os primeiros genitivos concordam com o genitivo oculto pre¬ 
tii, que é regido por outro fuftantivo comum oculto, v.g res &c Eos 
fegundos genitivosfam regidos por um dos íuftantivos comuns: e alem 
diío alguns concordara com outro fuftantivo oculto, como os pri¬ 
meiros. (n) 

Ex. I. Noli [ptíiare quanti homo fit , parvi enim pretii efl, qui 
jam nihilifit. (n)Em que fe ve, que nam fo parvi,mas tambémquan- 
ti concorda com pretii: e quer diier, homo fst res quanti pretii. Vendo 
meum frumentum non pluris , quam ceteri, fortaffe etiam minoris, cum 
maior fit copia. (13) h. e. non pro pretio pluris aris, ftrtajfe etiam pro 
pretio minoris tris. 

Ex. I. Totam denique rembublicam flocci nonfacere. (14) h. e. non 
facere rem flocci, ou pro pretio flocci'. (15)Equidem ifihue aqui, bonique 
facio , (*! h. e fado ifthuc rem aqui, bonique negotil. 

1. Aos verbos, que lignificam algum afeto da alma, como Dor, 
Alegria, Cuidado, Duvida òcc. da-fe Genitivo: mas é regido, por um 

fu- 

Genitivo , que fe dá a qualquer Adjetivo , é regido por um de fies fuflanti- 

vos, numero,negotio, cauda, gratia, ergo, e outros femelhantes ocultos 

por Elipfi. 
(10) Os Latinos algumas vcz.es exprimem nos Verbos 0 fuftantivo 

regente do genitivo, v.g. Ditemos comumente: Co.ndemnare capiti$:Tc- 
netur furti: e femelhantes frates fomente com 0 genitivo. Contudo Cic. 

Off. II. c. 14. dit, Innòcentem judicio capitis arcedere: h e. de judicio 
capitis: como 0 mefmo Cic. Alt. 1. ep 5. explica: Accufare de litterarura 
interinidione. Utpiaxo pandeft. L. XLVii. dit, Tenetur furti aélione: 
« papmiano ibid. Ob pecuniam civitati fubtraélam, atftionc furti, non 
crimine pcculatus, tenetur. 

(11 ; A ratam difto fe verá no Cap. IX. Compozifam. num. UI. 

da Matéria de venda, ou troca. u*' Cic Q. Fratr. I ep. i. n. 4% 

(13) Cic OfF III c. n. (14) Cic. Àtt. IV. ep 15. 
(15 Terencio exprime 0 tal genitivo: Videtur ede quanti vis pre¬ 

tii. Andr. V i v 1 g.quer diter, res quantivis pretii. E Donato ex¬ 

pondo 0 lugar dele Adelph V 9 v. ao. Quanti eft, dit, quanto pretio 
valet: que mo fira, que eft as frates fignificam, pro pretio quanti teriseft. 

(*) Ter. Heaut. IV. 5. 
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fuftantivo ou femelhante ao verbo, ou diverfo (v. g. cauffa, ergof 
ratione, do>ore, cura &c.) claro , ou oculto. 

Ex. Semelhante. Sua quemque fortuna maxime poenitet. (16) h. e.' 
pcenitentia fu* fortuna maxime poenitet quemque: como diz Prifciano. 
Bemque também fe pofa entender diverfo: Negotium fua fortuna. 

Ex. Diverfo. Clima quoque rerum fuarum fatagit. (17) h. e. fata- 
git de cauffa rerum fuarum : ou in negotio rerum fuarum. Animi fe an- 
gebat. (18) h. e. in dolert animi. Latari malorum . (19) h. e. in cauffa 
malorum. Animi pendere. (10 j h. e. a cogitatione animi. E afim nos 
outros, (zi) 

3. Aos verbos Sum, Interefi, Kefert di-fe também Genitivo:mas 
é regido por um fuftantivo oculto por Elipfi. 

Ex. tanta molis erat Romanam condere gentem. (zz) h. e. erat ret 
tanta molis. Interefi Ciceronis me intervenire difcenti. (z3) h. e. interefi 
ad officium Ciceronis &e. 

O mefmo fucede quando lhe dam eftes genitivos, Magni, Par vi; 
Tanti, Sfuanti &c. v. g. Magni interefi, quos quifque audiat quotidie 
dotni. (Z4‘, h. e. interefi ad rem magni momenti, quos quifque &c. II! 11 d 
primum parvi refert. (iq) h. e. illud primum rtfert ad rem parvi mo¬ 
menti &c. 

4. Os genitivos Domi, e Humi também fe dam a alguns verbos: 
mas iam regidos por um fuftantivo oculto por Elipfi. 

Ex. 1. Apud eum ego fie Ephefi fui, tamquatn domi me*, (z6) 
h. e. in ade domi me*. Porque Domus fignifica todo o circuito das ca- 
zas, em que entram cazas, pateos, jardins 8cc. E Mdcs fignifica aquela 
parte delas, que é fabricada, e tem cazas, falas &c. (iq) 

Ex. z. Nec prius abftfiit, quam feptem ingentia vi flor eorpora fun- 
dat humi. (z8i h e. fundai in terram humi. Porque Varram (Z9) divi¬ 
de a Terra em aquam , & humum. De que fe fegue, que humi é uma 
parte da Terra , e por confeguencia regido pelo fuftantivo geral terra, 
oculto por Elipfi. Ou também fe entende, in folo humi. (30) E ifto 
baile por Advertência. 

III. 

(16) 
(18) 
(zo) 

(**) 

Ter. Heaut. II. 1. 
Virg. JEn. XI. v. z8o. 

Cie. Fam VI. ep. 1. (17) 
Ter. ibi Periocha. (19) 
Cie. Att XI. ep. iz. 

. . Alguns de fies tem também ablativo: como diremos abaixo no 
Cap. IX. Compozifam, num. I. que confirmará 0 que aqui dizemos do 
genitivo. 

(zz) Virg. /En. I. v. 37. (Z3) cie. Att. XIV. ep. 16. 
(Z4) Cie. Brut. c. 58 (i<) Cic. Leg. Man. c. 7. 
(z6) Cic Fam. XIII. ep. 69. 
(Z7) 9> Infedlattrr omnes per asdes domi ,, Plaut. in Cafina III. 

5. v. 31. „ Varro locum quatuor angulis conclufum, aedem docct vo« 
cari dehere. „ Servius in II. /Eneid. 

(z8) Virg. Mn. I. v. 196. 
(z9) Veja-fe S. Agofl. de Civit. Dei L. VII. c. 6. 
(30) Sanchtt Minerva L. IV. c. 4. verbo Soluin. 
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III. Pode-fe dar Genitivo ou pngular, ou plural ao Gerúndio em 
Dl. Se6 fingular, concorda o Gerúndio com o tal genitivo em genero, 
numero, e cazo: e ambos fam regidos por um fullantivo oculto por 
Elípfi. Se c plural, é regido o genitivo por um Suftantivo oculto 

Elipíi. (31) 
Ex. De Singular. Recipiendi fui faeultatem liberam dedcrunt 

lovacis. (31) Neqne fui colligendi hofttbus faeultatem relinquunt. 
O Gerúndio concorda com fui fuftanttvo virtual, e ambos fam regidos 
do fullantivo faeultatem Podia dizer, recipiendi te, colligendi fe. 

Ex. De Plural. Novar um qui fpeflandi faciunt copiam fine vi- 
tiis. (34' Nominandi ijlorum tibi erit magis, qttam edundt, copia. (35) 
Efta lintaxe de pór o genitivo por acuzativo, é um Grecifino. Mas re¬ 
duz fe à nofa regra, declarando o fullantivo oculto, que fc conhece do 

con- 

por 

Bel- 

(33) 

(jit para entender bem i/lo, é necefario faber.que os Gerúndios em 
Dl, DUM, DO, fam genitivo, acuzativo, ablativo do Parttcipio pafi- 
vo em DUS , na terminal am neutra. Onde quando 0 em DI tem genitivo, 
concorda com ele como Parttcipio As razoens difto podem-ft ler no Peri- 
zonio ad SanéE.Minerv. L. III. c. 8 nota 2. que 0 prova com muitos tex¬ 
tos, e razoens. Mas parece-me que com poucas palavras fe pode provar com 
toda a evidencia Bafta refletir, que 0 Gerúndio em DUM tem comumen- 
te as prepozifoens ad, inter crc. ciaras: Ad agendum: Inter agendum: 
e afim é acuzativo. O em DO tem as prepozifoens in, de crc. claras: In 
cognofcendo: De intercalando : e afim é ablativo. O em Dl acha- e mui¬ 
tas vezes concordado com 0 genitivo exprefo: Ignofcendi peccati: Legen- 
di libri: e afim é genitivo Bafta aiem difo refletir, que 0 em DUM, e 
DO , ou com prepozifoens, ou fem elas Jazem 0 me'mo /entido: e que fe lhe 
acrccentarcm um fuftanttvo, Ad agendum negotium, In cogiiofcendo 
libro; tameem fazem 0 me/mo Jentido. E 0 em Dl, ou tenha 0 (uftanti- 
•60 exprefo, ou nam , também faz 0 mefmo fentido. g]ue i 0 me/mo que di¬ 
zer, que ou le tomem como Gerúndios, ou como Participios, fazem 0 mef¬ 
mo fentido. De que ciaram ente fe jegue, que fam Participios. E em quan¬ 
to os contrários nam provam, que tendo a mefma forma, e 0 mefmo uzo 
do Parttcipio, nam fam Participios, nam provam nada ao cazo. 

Ntfto tem razarn 0 Perizomo. so nam lhe ache razam em querer, que 
os Participios cm DUS dos verbos Neutros fe devam tomar impefoalmen- 
tt, t diferentemente dos Participios dos Ativos: porque as fuas razoens 
fundam-fe no prejuízo, de que aja verbos Neutros fem agente, nem par 
ciente : 0 que é erro de Logic.1 . E alem difo nam provam 0 que ele quer: 
porque nam dá dtverfa razam entre Participios de Neutros, e de Ativos, 
quanto à analogia . E afim deve-je dizer, que por Elipfe fe uza menos nos 

Neutros, que nos Ativos. 
E no mejmo livro Cap. XV. nota 8. prova 0 Perizonio, que 0 Par- 

tteipio em DUS é do prezente, atndaque algumas vezes tenha também lato 
modo fignifieafam futura 

(32) Ca/ar Bell. G. VIII. c. 6. (33) Ibid. 111. c. 4. 
(34) Ter. Prol. Hcaut. (33) Plaut. Captiv. IV. 2. v. 72. 
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contexto. E quer dizer Tercncio: Quifaciunt copiam fpeãandi alias 
comxdias ex numero novarum comoediarum fine vinis. E Flauto: AI agis 
erit cepia nominandi nontina iftorum ciborum , quam edundi tos. 

IV. Podem-fe dar dois, e irei Genitivos ao mefmo Sufiantivt. Mas 
fomçnte um é regido pelo tal Suftantivo. J^os mais ou i, Elipfi, oufam 
regidos por outros Genitivos precedentes . 

F.x. De Dois jfamne fentis , beliua , qua fit bominum querela fron- 
tis tua. (36) Elipfi: h. e. qua fit querela bominum circa negotium frontis 
tua. Me a ratio di/fimilitudtnem habet cum illius adminifiratione provin¬ 
da. (37) h. e. cum adminifiratione illius iu negotio provinda. 

Ex. De Trez. Hujus civitatis efi longe amplijfima auãoritas omnis 
ora marítima regionum tarum. (38) A ordem é: Auãoritas hujus civi¬ 
tatis (quie efi primaria civitas) omnis ora marítima tarum regionum, efi 
longe amplijfima. Onde auãoritas rege o genitivo hujus civitatis: e o 
fuftantivo oculto civitas primaria rege o fegundo genitivo omnis ora 
marítima-, e efte rege o terceiro genitivo earum regionum. 

CAPITULO VII. 

J}o Dativo. 

O Dativo foi Inventado para fignificar aquilo, que vtrdadejramente 
recebe perda, ou proveito: ou que fe toma como quem 0 recebe ; ao 

que chamam perda , ou proveito virtual. (*) 

36] Cic. in Pifon. c. I. [37] Cie. Fara. II. cp. 13. 
38J Caf. Bell. G. III c. 5. 
'*] F.fie fegundo dativo de perda, ou proveito virtual, pode-fe 

fambem chamar Dativo de atribuiiam: tomando 0 tal Dativo como ter¬ 
mo , a quç fe atribue, e refere algunu coiza. E i/lo pode fervir para fa¬ 
cilitar a inteligência aos meninos. Mas fe 0 medre explicar bem a natu¬ 
reza do Dativo; e mofirar com alguns exemplos menqs triviais, que 0 
Dativo fempre fignifica o termo, q"ue adquire alguma coiza; nam terá 
necefidade de recorrer ao nome de atribuifam; tnas baflará dizer perda, 
ou proveito, como diz a Regra. 

§. Advirta-fe porém, que 0 Dativo toma-fe tanto em (tonificado 
ativo, como pafivo: cujos fignficados às vezes fe acham juntos no mefmo 
exemplo . v. g. Neque has tantularum rernm ocçupationes fibi Britan- 
niae anteponendas judicabat. Cqfar Bell. G. IV. c. rz. Onde fibi é dati¬ 
vo ativo, de quem antepunha, que era Ctzar: Britannia: dativo pafivo 
daquilo, a que /e antepunham as outras ocupafoens de Cezar. Como fe 
di/era : Neque judicabat has tantularum rerum occupationcs fibi (id efi 
quoad fuam utilitatem) anteponendas cfie Britannise. £ fempre figni- 
fica, quem adquire, e recebe alguma coiza: porque fibi fignifica, que Ce¬ 
zar recebia a utilidade de preferirBritannia; fignifica, aquela regiam 
recebia a utilidade de fer preferida. 
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REGRA UNI C A. 

O Dat<vo nam é regido por alguma parte da ora- 

fam: mar necefariamente fe acha claro, ou oculto em to¬ 

da a ora fam, em que fe jignifica per da, ou proveito ver¬ 

dadeiro, ou virtual. (1) 

I. Exemplo de verdadeira perda, ou proveito, claro. 1. JEfchinusfi 
quid peccat, mihi peccat [x] - EUhmo te faz. mal, faz. mal para mim. 
Aqu1 rnihi é a pefoa , que recebe perda. 1 Natu a tu i li pater 11, con- 
filtii ego [3] = Tu es teo pai por natureza, eu por conjelho. Aqui iili é 
a pefoa, que recebe o proveito de fer filho de ambos. 

Oculto 1. Latent ifla omnia , Luculle [4] = O' Lucu\e,eftat coizas 
eflam ocultas, h. e latent hominibus: dativo de perda. 2. Et magis pla- 
terent . quas fecijjtt fabulas [5] = E agradariam mais as fabulas, que 
compuzefe. h. e. plaeerent populo: dativo de proveito 

I'. Exemplo de perda , ou proveito virtual, claro. Mihi fapius nofter 
Salluflius narravit [6] = O nojo amigo Saluftio me contou ijo muitas ve¬ 
zes Foro tropmqua erat [7] ~ E/lava vizinho à prafa . Ego ftultior, qui 
iftt cre iam [8] = Eu /ou mais tolo que ele, em lhe dar credito Aqui Mihi 
toma-fe como recebendo a utilidade de ouvir. Foro como recebendo a 
utilidade de ter aquele vizinho. ifti tem dois lentidos: ou recebendo 
a utilidade de lhe darem credito; ou recebendo o prejuízo de o terem 
por tolo, e mentirozo. 

Oculto. Pi aves omnes aíluarias imperat fieri. [9] h. e. imperar le- 
gatis feri &c = Ordena aos feos Tenentes Generais, que mandem fazer 
naos de tran/porte ,e carga. Aqui legatis pode-fe tomar em dois fentidos: 
ou recebendo a onra de mandar fazer as naos, e é proveito: ou o pezo 
de executar as ordens, e é perda. 

Efcolio. 
1 

„ Deita regra do Dativo nam fe dá excefám. E quando vier al- 
„ gum Dativo na orafam ,confidere-fe bem o íentido.e fe achará,que 
99 c de perda , ou proveito verdadeiro, ou virtual. 

PA- 

[1] A razame clara. Porque nenhuma pane da orajam pede fo¬ 
mente Dativo, para fgnifear 0 que /e quer ; ao que ehamam reger. Mas 
o comum de todas as orafoens perfeitas poder-fe defeubrir nelas quem re¬ 
ceba perda, ou ptoveiro verdadeiro, ou virtual: o que figmftcamos com 
0 Dativo. Logo nam í eêiza particular de nenhuma parte da orafam, 
reger Dativo. J 

Ter Adelph. I. z. 
C/e. Acad. IV. c 39. 
C/e. Divin. 1. c. 18. 
Plaut. Merc. V. x. v. 79, 

lbidem. 
Ter. Prol. Phorm. 
Sallufi. Catil. pag. 33. 
Caf. Bell. G. V. c. «. 
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PARA A COMPOZISAMi 

Perguntareis . E como faberei quando ei de pór Dativo na orafam ? 
Refletindo no p ira que ele ferve: porque todas as vezes que na orafam 

fe falar de pefoa , ou coiza , que receba perda , ou proveito; ou que afim ft 

tome; efa fe porá em Dativo. Cujo datiyo fçrá aqyele nome, fobre que 
coftuma cair alguma deftas partículas, á, às, ao, aos, para lfto balta , 
porque o mais aprende-fe com o uzo. Mas para maior facilidade dos 
principiantes, farei as feguintes Reflexoens. 

I. Pode-fe dar Dativo a todo o Adjetivo, alem do eazo cofiumado. 

Porque todos os Adjetivos podem lignificar perda, ou proveito verda¬ 
deiro , ou virtual: o que fignificamos com o Dativo. 

Verdade é, que alguns Adjetivos, como Utilis, Pemiciofus, Vici- 

nus &c. exprimem mais claramente a perda, ou proveito: mas daqui 
fomente fe legue, que deftes tais uzamos mais a miudo com Dativo. 
Porém pela mefma raiam fe pode dar a todos os Adjetivos um Dativo, 
ou fo ,ou de mais, fem medo de errar. [io] 

II. Pode-fe dar Dativo a todos os Verbos, alem do feo cazo. Porque 
todos eles podem fignificar perda, ou proveito verdadeiro, ou virtual: 
o que fignificamos com o Dativo. 

Verdade é, que os verbos de Dar, Prometer &c.e feos contrários, 
de Negar &c. como também os verbos de Ter &c. e outros femelhan- 
tes exprimem mais claramente a perda, ou proveito. Mas ifto fo pro¬ 
va , que deftes tais uzamos mais a miudo com Dativo Porém pela 
mefma razam a todos os Verbos fe pode dar um Dativo de mais, fem 

medo de errar, [n] 
Q 1 §. Ao 

[to] lfto é tam certo, que ainda aos Adjetivos, que coftumam ter 
outros cazos, fe dá o Dativo da Regra. . 

Ex. i. Salluft. Jug. diz, In dextero latere, quod proximum hoftes 
erat, aciem collocat. Ovtd. Arte l. v. 139. diz, Proximus a domina, 
nnllo prohibente, fedeto . Contudo Cic.pro Domo /ua c. 18. da-lbe da¬ 
tivo de atribuifam: Proximus huic dignitati ordo equefter. e m Bruto 
t. 61. Orator proximus optimis. 

Ex. z. Ctc. Fin. 1. c. 4 diz. Quis alienum putet effe ejus digmtatis? 
e pro Sext. c. 17. A me alienus Mas pro Catina c. 9 da-lhe dativo de 
atribuifam: Quodillicauflae maxime eft alienum . Veja-ft 0 LancelotSin- 

taxe, Regra XU. que traz outros exemplos. 
[11] lfto é tam certo, que muitas vezes os Latinos por pleonaimo 

acrtcentam fuperfluamente os Dativos mihi, tibi, flbi • 
Ex. Tu mihi iftam imbecillitatem yalctud.inis tux fuftenta. Ctc. 

Tam. VII. ep. 1. An non tibi hoc maximum efl ? Ter. Eun. V. 5. Suo 
flbi hunc gladio jugulo. Ter. Adel. V. 8 Onde mihi, tibi, fibi fam efcu- 
zados para 0 (entide da orafam: mas os primeiros Jam de proveito, 0 ul¬ 

timo de perda . , 
O mefmo fe verifica no verbo Jubeo, que diz claramente ordem a 

pefoa a quem ft manda. H* litterae Dolabell* mihi jubent ad pnfimas 



IÇ4 G R A M A *T I C A 

§. Ao Verbo Sum, quando fignifica «/-.corno também aos verbos; 
Do, Duco, Habeo ,Trtbuo, Verte, &c. dam às vezes ambos os Dativos da 
Regra: um da pefoa, que é de perda, ou proveito verdadeiro: e outro 
da coiza, que é de perda, ou proveito virtual: ifto é, foma-fe co¬ 
mo termo, a que fe refere, e atribue alguma coiza, e que recebe efta 
atribuifam. [iz] 

Ex. Idquc etiam reipubliet efl ornamenta, [13] Titi id landi ducis. 
[14] O reipubliet, e tibi fam a pefoa: ornamento, e landi fara o ter¬ 
mo , a que fe atribue, e ordena, p que fe faz. 

Adverte NC14 

à cerca do verbo Sum. 

1. Muitas vezes ps dois Dativos fazem uma fo pefoa, e 0 fegun- 
do é um aporto E afim, Eft mihi nomen Petro, é Elipfi, e quer dizer, 
Eft mihi Petro nomen Petrus, ou nomen Petri. 

1 O Dativo da coiza muitas vezes nam é Dativo, mas Ablativo 
virtual: e os dois exemplos fe podem entender afim: Jdque etiam rei¬ 
publiet efi pro ornamento-, ld tibi pro lande ducis . O que é necefario en¬ 
tender, para diftinguir, quando fam dois Dativos, e quando um for 
mente. E fe difer-mos, que o Dativo da coiza femprc é Ablativo vir¬ 
tual, nam erraremos na opiniam de alguns. [15] 

III. P ode-fe dar Dativo a alguns Advérbios, quando fignificam per¬ 
da , ou proveito. 

Ex. Saturt congruenter vivere. [r6] aqui naturt é dativo de pro¬ 
veito. Seque enim attinet repugnare natun. [17J aqui naturt é dativo 
de perda. 

IV. Pode-fe dar Dativo às lnterjeifoens HEU, HEI, VJE: porque 
fignificam perda. Ex. 

cogitationes reverti. Cic. Att. IX. ep. 13. Militibus fuis juflit.Ctf Bell. 

G. lll. c. 30. E afim quando Cicero diz l.eg. 1. c. 6. Lex jubetea, quae 
facienda funt; quer dizer, jubet hominibus ca urc. Guando pro Deio- 

taro e. 51. diz, Jubes euin bene fperare; quer dizer, jubes illi eum he- 
ne fperare. K defte modo [t entenda nos outros exemplos do feculo Aureo > 
em que eftá Jubeo com acuzativo. 

[izj Pode 0 verbo Sum ainda nefia fignificafam ter um fo Dativo 

elaro. Nomen Mercurii eft mihi. P\aut. proi. Amphitr. 

[13] cie. Off. II. (14] Ter. Adel. I. 2. 
I-1SJ 0 Dativo poem-fe pela figura Sintefi em lugar de outros ca- 

zos: e entam é virtualmente 0 cazo por que fe poem. Algumas vezes í 
Acuzativo virtual. It clamor caelo: [ Virg. Mn. V. v. 451-1 por ad cas- 
lum. Bclloque ânimos accçndit agreftcs: [ibi vil. v 482. ] por ad bei- 
lum. Outras é ablativo virtual. Solititium pecori defendite: [V/rj. 
Ecl Vil. v. 47.] por a pecore. Neque cernitur ulli: [ Virg. Mn. 1. v. 
444. J por ab ullo. Aindaque alguns de fies fe pofam tomar de outro modo. 
^Aas ífia Sintefi fe reduz a nofa regra. 

C16J Cic. Fin. IV. c. 11. [17] cic. Off. I. c. 38. 
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Ex. Heu mi fero mihi. [18J Hei mihi qualis erat. [19] V* titi, cau- 

fidice. [10] O mihi, e tibi fam aqui dativos de perda: e fempre fe en¬ 
tende o verbo: Heu, tnalum eft mifero mihi. Va, mal um e/l tibi, caufi- 
dite &c. porque fem verbo nam á orafam. 

CAPITULO VIII. 

Do Acuzativ» . 

OAcuzativo foi inventado para fignificar duas coizas. 1. O paciente 
da orafam. i. As circunfiancias necefarias do paciente. 

Para entender bem efta fegunda parte, é necefario faber, que feis 
circunltancias acompanham necefariamente a asám externa do agente 
em quanto fe emprega no paciente. [1] 1. O fim, por que Je tfaz algu¬ 
ma coiza . z. O lugar per onde fe pafa . 3. O lugar para onde fe vai. 4. 
A medida do efpacto, que fe pafa. 5. A medida particular, que pertence 
ao paciente. 6. O tempo, que fe emprega na dita afám . [*] 

Sirva de exemplo a asám de Pedro, que leva uma efpingarda para 
fe divertir cafando na fua vinha , a qual vinha eflá uma milha fora da 
cidade. Aqui Pedro é o agente: a fua asám é, levar a efpingarda: o pa¬ 
ciente é a efpingarda levada. Efte é o cazo. Vejamos agora as circunf- 
tancias, que necefariamente acompanham efta asám. 

Pedro leva a efpingarda para fe divertir cafando: efte é o fco fim. 
Vai pelas ruas da cidade, e campo: efte é 0 lugar por onde pafa . Vai à 
vinha: efte é 0 lugar para onde vai. Caminhou uma milha fòra da 
cidade: efta é a medida do efpacio , ou dijlancia até 0 lugar aonde foi. A 
fua efpingarda tem de comprimento 7 palmos, e chega com a bala até 
100 pafos: efta é a medida particular do paciente. Empregou nifto uma 
tarde: efte 6 0 tempo, que pafou em quanto je fez a afám . 

Verdade é,que quando fe fala de uma afám,nem fempre fe expri¬ 
mem todas eftas circunllancias: mas ou fe ocultam todas: v. g. Pedro fa- 

Q 3 io de 

[18] Plaut. Merc. IV. 1. v. 76. [19] Virg. Mn. II. v. 174. 
[zc Mart. V. ep. 34. 
C 1 ÍLue * 0 tnefmo que dizer: acompanham a paixam do pacien¬ 

te. Veja-fe a Definifam IX. e X. 
[ * J Ejlas feis coizas fe podem facilmente reduzir a duas: Lugar 

para onde, e Lugar por onde. Porque 0 fim fempre fe toma por metáfo¬ 
ra como lugar virtual ad quem , e inclue-fe no primeiro. A medida tanto 
do elpacio, que fe pafa, como do paciente, fempre fe toma como lugar 
virtual, que fe pafa medindo : porque nam fe pode medir ,fem pafar algum 
ejpacio. O tempo, que pafa, nam fe pode conceber ler» movimento vir¬ 
tual por algum ejpacio: e afim cjles trez pertencem também ao lugar por 
onde. Mas para maior clareza , e facilidade dos principiantes, as divi¬ 
dimos em 6 clafes. 
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u de cata com ([fincaria: ou fc declara uma fo: Ptiro foi para a vi¬ 
nha-. oufe declaram mais: Pedro foi á vinha caiar 8cc. Mas fe acazo 
explicamos alguma delas* uecefariamente as concebemos como circunf- 
tancias nam de quietafam , mas da asám , e movimento do Verbo: ou 
circunitancias de um paciente* em quem o verbo Ativo obra. Expli¬ 
co-me melhor. Pofo muito bem conceber com a mente Pedro, ruas, 
vinha , efpingarda às cojlas, efpingarda grande, bala 8cc fem conceber 
movimento com eles, ou por eles: mas nam pofo conceber a Pedro 
levando uma efpingarda de 7 palmos, que atira até cem pafos, para ir 
cafar na fua vinha, que eftá uma milha fora da cidade; fem conceber, 
que Pedro fe move para confeguir 0 feo fim de fe divertir cafando: que [e 
move indo pela rua, e campo: que fe move para chegar à vinha: que fe 
move por uma milha fora da cidade: que fe move medindo 0 comprimento 
da efpingarda: que a bala fe move para correr cem pafos: que fe move, e 
pafa 0 tempo , que nifto fe emprega. 

Se a asám do agente é externa, o movimento é verdadeiro, como 
no dito cazo. Se é interna, o movimento é virtual: ifto é, concebe-fe 
como fe fofe movimento verdadeiro, [z] Ifto fupofto, o acutativo foi 
inventado para fignificar tanto o paciente .como as circunftancias nece- 
farias do dito paciente: quero dizer, as fuas circunftancias quando ii- 
gnificam movimento ou verdadeiro, ou virtual, 

REGRA I. 

O Acuzativo quando fignificd 0 Paciente da orafam, 
é regido pelo verbo Ativo ou finito, ou infinito. 

Exem- 

[z] Asám interna í, quando v. g. quero bem a Pedro: porque 
entam 0 meo amor, que é a minha asám , fica em mim, e fo 0 paciente 
Pedro é externo. Ou quando me amo amim, em que 0 paciente é interno 
a mim. Nefies catos verificam-je as mefmas circunftancias com a devida 
prooorfam: e concebe-fe a tal asám á maneira de asám externa, como fe 
fole acompanhada de movimento: ao que chamamos ter movimento vir¬ 
tual. v. g. 1. Concebe-fe que eu amo a Pedro por alguma ratam: que i 0 
fim. z. O meo amor toma-fe como finfando por algum meio para chegar a 
Pedro. 3. Pedro eftá em um lugar fora de mim, ou diftante de mim. 4. 
Pedro pode-fe confiderar como um corpo verdadeiramente comprido. 5. E 
0 tempo, que emprego em amar a Pedro, pafa verdadeiramente. 

Se porem me amo amim, concebo 0 meo amor como faindo da minha 
alma ,e empregando-fe em todo eu. E nefte cato concebo todas as outras 
etrcunftanctas como acima fica dito. E a ido chamamos lugar virtual por 
ondeie pafa: lugar virtual para onde fe vai: movimento virtual por 
eles <src. A ratam difto (e tira da experiencia, e da boa Lógica , a qual 
enjtna, que nam podemos conceber as coitos infenfiveis, fenam á manei¬ 
ra das [enfivets, que conhecemos por meio dos fentidos externos: e por con- 
feguencta para conceber, e explicar a asám de amar, é necefarto conceber 
viriualmente todas as coitas como fe fofem ajoens externas, que vemos 
com os Jenttdos, J 1 

0 
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Exemplo. Sufce/i caujfam populi Romani [3] — Encarreguei-me d* 

defeza dt povo Romano. Aqui caujfam é aciuativo de fu/cepi finito. 
Oporluil me pranarajfc rem [4! Foi neceíario, que cu te contafe o tal 
futefo. Aqui rem é acuiativo de prtnarrajfe infinito, [j] 

Advertência. 

Os verbos chamados lmpefoait, que fignificam algum afeto da al¬ 
ma, como Mifieret, Piget, Poenitet, Pudet, 1'adtt 8cc. também fe in¬ 
cluem nefta regra, e regem o acuzativo , que tem exprefo : como acima 
difemos no Cap. IV. Advertência, num. VII. 

REGRA II. 

O Acuzativo quando Jígnifica ar circunjianciar nece- 
fariar do paciente, é regido por uma Prepozifam ou clara, 
ou oculta por Elipjí. 

Exemplo. Pythius invitavit hominem ad cornam , in hortos, in po- 
fterum diem [6] Pitio convidou 0 ornem para ceiar, para a fu.i quinta , 
para 0 feguinte dia . Aqui o paciente hominem tem 3 circunftancias. A d 
ccenam é o fim para que o convidou. In hortos é o lugar para onde o 

Q 4 con- 

[3] cie. Verr. IV. c. 1. [4] Ter. Eun. V 6. v. 11. 
[Sj Ifto digo do verbo Ativo. Mas fazendo-fe a orafam pela pafi- 

va , ou com verbo Pafivo, obferva-fe 0 tnejmo com a devida proporfam. 
O paciente do verbo Ativo pafa para agente do verbo Pafivo; e 0 agente 
do verbo Ativo para paciente do verbo Pafivo, pondo-fe em ablativo com 
prepozifam clara afim: Petrus amat Joannem: pela pafiva : Joannes ama- 
tur a Petro. E 0 mefmo fe obferva em toda a forte de orajoens pafivas; 
ainda daquelas, a que os Gramáticos chamam Impefoais: que todas tem 
por efie modo 0 fito agente, e paciente, que fe conhecem do contexto Onde , 
Agitur, quer dizer, Res agitur ab aliquo. Statur, h. e. Statio ftatur ab 
aliquo. Sedetur, h. e. feflio fedetur ab aliquo. Vivitur, h e. vita vivi- 
tur ab animali. Pugnatur, h.e. Pugna pugnatur a militibus. Ou fuben- 
tendendo outro agente , e paciente, os quais fe inferiram do contexto . Por¬ 
que fe eu digo na ativa: Ego pugno pugnam : Ego vivo vitam : devo 
também dizer pela pafiva: Pugna pugnatur a me: Vita vivitur a me : * 
afim nas outras. O que admite Prifciano L- XVIII. foi. m. 113. 

E quem negar tfio, bafia obrtgalo a explicar em lingua vulgar, t 
com palavras inteligíveis, que quer dizer, Statur, Sedetur, Vivitur crc. 
que fe verá logo, que declara 0 agente, e paciente. Nem pode deixar ele fer 
afim : porque aqueles verbos fam afirmafoen?, ifio t orajoens abreviadas 
por Elipfi: e nam pede aver afirmafam e orafam /em a. ente , e paciente; 
e tudo 0 que fe diz em contrario, fam delírios dos Gramamos, que nam 
entendem 0 ponto Veja-fe a Definifam I. t Axioma acima ca/. 1. 

(6) Ctc. Off. III. c. 14. 

| 
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convidou, Inpoflerum diem c o tempo, que vai palando até chegar a 
ceia: ou também tempo da ceia tomado como lugar virtual . E temos 
as prepoziloens ad, e in claras Eum mmicijfimi ithenii domum Juam 
Jtatim invitant [7] a Os inimigos de Stenio logo 0 convidaram para fua 
caia. Aqui eíla oculta a prepozifam: in, ou ad domam. [8] 

DVERTENCIA. 

As prepozifocns, que regem os acuzativos, os quais íignificam as 
circunnancias d, paciente, nem fempre fe declaram :e daqui nace.que 
os ignorantes, nam as vendo exprefas, fupoem, que as tais circunftan- 
cias nam fejam regidas por elas. Onde paraque os principiantes facil¬ 
mente entendam os textos, que encontram; e pofain com outros tex¬ 
tos confirmar a univerfalidade delia fegunda Regra; lhe daremos aqui 
os exemplos com as prepozifoens claras. [9] 

I. FIM por que fe faz. [ro] Nummi mihi opus junt ad apparatum 
tnumphi.L11 j Pecuma in adem jacram reficiendam conjliiuta . [iz] Tem 

ad 

[7] Cie. Verr. IV. c. 36. 

, 8J O infinito toma-fe algumas vez.es por figura como nome verbal 
indeclinável, e vale por vanos cazos. Por acuzativo virtual: Amat lude- 

rC’i c *' a!?at iu ■ • l’fir itn,,ivts Amans Iudere, h e. amans ludendi, 
0» lufus. Por dativo:Apuxs regi ,h. e. apius regimini. Por ablat.vo : 
Dignus aman , h e. dignus amore. Mas em todas eftas frazes falta per 
Mntcfi a palavra negotium e quer d,ter: Amat hcc negotium , quod 
cft Iudere: ou amat hoc negotium , ludere: e a(,m no, outros. 

E quando e acuzativo virtual, po-le ter a prepozajam clara , a qual 
feuifre efia oculta por blipfi. onde quando Ter Hecyra l!I. z diz, Fi- 
hus tuus introut vidcre; podia dizer, introiit ad viclere. Como faz Lu- 
trecio . v. 943* Ad fedare fitim fluvii fontefque vocabant. E que te deva 
aqui ler ad , e nam ta , como trazem alguma, boas ed.foem ; mofira-o 0 fen- 
tido , e 0 advertioja Macrobio, como refere Gifanco no feo lucrccio. Vcja-fe 
Perizomo ad Minerv. IV . c 6. nota 5 pag 073 £ ei» outras ocazioens 0 
infinito tem as prepozifoens ou, propter ere claras, ou ocultas: as quais 
porem nunca regem 0 infinito,mas reg,m 0 fu/tamivo negotium wc. oculto. 

,91 Quais prepozifoens rejam Acuzativo, dtle no L. I. P. 3. c. r. 
LI0J -diguns modernos com 0 Perizomo ad Minerv. L. III. c. 14. 

nota 39.d1z.em, que 0 Fim, quando fe toma como termo, que recebe al¬ 
guma utilidade , ou ptrda , fe poem em Dativo v g. Martis fignum quo 
m.h. pacis auétori ? Ce. Fam. Vil cp. z3 ,jU i, quoi, „ cui fini, 
cm bono. Non quaro unde hrec habueris, fed quo tibi tantum opus 

lUCm-A.r‘C n‘rr' ■' 74' *• CU1 bono- Subducit ex acic legionem 
tac.end.s caítr.S Tact. Ann. Jl. c. zr. Algumas vezes pode fer: mas 
conjiderando tudo bem, em femelhante, frazes fe pode fupnrtudocom Fli- 

Martfs Stk' rtd:‘~:lai * regra geral do Aculativo , ou Ablativo. 
? 1 S"í f b qu,° ‘ltuio aP‘um eft mihi auélori pacis?Non qusro 

ZÍ^%C v’?bucris’ kd ‘,n ‘l110 nomine tantum opus fuerit tibinecef- 
fanum Subducit ex acie legionem, ut fe occupet in faciendis caftris. 

Liij C/e. Alt. VI. ep. 9. [izj c/e. Flacc. c. 19. 
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ai, e in claras. Ditat ean da'e rios Phormioni nM*m'. fr 3> octiltá : h. e 
ai nuptam. Ltgatos ai Caiarem mittunt rogatum auxiliam. {14) h. e. 
ai rogatum rei, qu*. ai auxilium pertinet. (15) 

II. LUGAR verdadeiro para onde le vai. Adolefcen tulus miles profe- 

flus (um ai Capuam . (16) ai clara. Cum e Pompejan 0 me Rumam re- 

eepijfem. (17) oculta: ai Remam. (18) 
§. Apuâ fórum modo de Davo audivi. (19) h. e. apud forum cum 

venirem. icaurus, quem ruri apud fe effe áudio, (to) h. e. quem audio 

rediijje de Roma apud fuam domum in ruri. Clodius ante fuum fundum 

Miloxi inftdias collocavit. (11) h.e. ante acctffum ad fu tem fundum. 
LUGAR VIRTUAL para onde. Sed jam ad tnflituta pergamus. (az) 

Trahere altcrum in eamdem calamitatem ■ (z3) ai, t in claras . 
III. LUGAR verdadeiro por onde fe pafa. Dum ipfe terreflri per Hi- 

(paniam, Galliafque itinere Italiam peseret. (14) per clara. §uod inau- 

fpicato pomoerium tranfgrejfus efjet. (zj) oculta: per, ou trans pomot- 

rium. (z6) , 
LUGAR VIRTUAL por onde. Reeede de médio: per aluem tranfi- 

gam. (Z7) Per vários cafus, per tot diftrimina rerum tendimus in La- 

tium. (z8) per clara. , 
§. Extra culpam effe. (zç) h. e. effe duftum . Infra autcm hanc Jo- 

vis jleila fertur. (30) h. e. tranfsens infra hanc: [fuponho agora que 
extra e ir.fra fejam prepozifoens ] como fe difera; pafando fora da 

esfera 

(13) Ter. Phorm. IV. 5. (14) Ctf. Bell. G. I. c. 7. 
(15) A razam defla explicafam daremos abaixo na Compozifam, 

Reflexam XII. nas notas. 
(16) Cic. Senetf. c. 5. (17) Cic. Att. I. ep. zo. 
(18) Tanto nos nomes proprios de cidades, como de províncias, e 

regioens , como nos apelatitfos, fe pode exprimir , ou ocultar a prepozifam 
fim medo de errar, porque de tudo á muitos exemplos nos autores claficoS. 
E os antigos Latinos, quando queriam efcrever com clareza , tempre as 
exprimiam: como de Augufto refere Suetonio in Aug. c. 86. edit. Gravii: 
Necubi leftorem, vel auditorem obturbaret, ac moraretur, neque pra2- 
politiones urbfbus addere, neque conjunítiones fsepius iterare dubita- 
vit: quae detraílse , afterunt aliquid obfcuritatis, etfi gratiam augent. 
Veja-fe Sanches Minerva IV. c. 6. e 0 Lancelot na Advert. da Regra 

XXV. de Sintaxe. 
(19) Ter. Andr. II. I. (ao) Ctc. Orat. I. c. 49. 
(zi) Cic. Milon. c. 10. (zz) Ctc Offic. II. C. I. 
(Z3) Cic. Leg. Manil. c. 7. (14) L‘v- XXI. c. 7. 
(z5) Cic. Div. I. c. 7. 
(z6) O lugar onde fe caminha, quando fe toma como ejlando den¬ 

tro de todo ele, nam é lugar por onde fe pafa, mas vale por lugar onde 
fe cílá . £ por ifo fe poem em ablativo: como diremos no Gap. IX. Com- 

pozifam, num. IV. 
(Z7) Cic. Rofc. Am. c. 38. (z8) virg. Aen. I. v. Z04. 
(z$) Cic. Verr. VII. c. 51. (30) Ctc. Nat. D. II. c. zo. 
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esfera da culpa:pafaia efia eftrela,eftá Iupiter: cm que fefupoem fem- 
pre um movimento virtual. (31) 

IV. MED’DA DO ESP AC 10, ou DISTANCIA verdideira. 
cspiat inter pedes ternos per lonjirudmem femina olioginta unum .(32) inter 
clara Edixtt, ut ab urbe abejfet milia pajfuum ducenta (33) oculta: per , 
ou ad ducenta mitia (34) 

MEDIDA VIRTUAL. Antiochus intra montem Taurum regnarc juffus 
‘ft• (35) h. e. intra /patium, quod excurrit ab extremis regni fui finibus 
ufque ad montem Tawum Inter me,ej? Brundufsum Cafar eft. {.*6) h. c. 
in /pano, quod excurrit inter me, v Brundufsum. 

V. MEDiDa particular do paciente Tigni ad tricenos longi pedes 
injungebantur. (37) Tranjlra ex pedahbus in altitudinem trabibus. (38) 
ad, e in claras Habentes gládios longos quaterna cubita . oculta : ad, ou 
per quaterna cubita . 

$. Neftas falta por Elipfi a prepozifam, e o feo acuzativo. Areas 
latas tedum denum facito Í39) h e. ad neníuram ptdum de num. A ca- 
ftris aberam bidui. (.40) h. e. per menfuram pajfuum , quam conftcimus in 
tempore bidui. (,41) 

VI. 

(31) O lugar virtual, e movimento virtual é uma metafora, que 
compreende infinitas fraz.es , que sem acuzativo com varias prepozifoens, 
mas principalmente com a prepozifam per As quais frazes nam fe po¬ 
dem explicar ,[enam tomando por metafora certas coizas ,como feftfem lu¬ 
gares , pelos quais fe pafa: ou pelo menos como inftrumento, que virtual¬ 
mente fe move para fazer alguma coiza 

Exemplo. Ne pater per me ftetifle credat quominus vc. Ter. An- 
dr. iv. 2. h e. per me veluti médium impediens ejus motum. Digla- 
dientur illi.per me licet. Cic. Tufe. iv.c.it. h. e. per me veluti médium 
tranfire licet ut digladientur . E 0 mefrno fucede nas (eguintes frazes, nas 
quais torèm também Jr pode tomar como inftrumento virtual. Avunculus 
meus per adoptionem pater. Plin. V. ep. 8. h e per adoptionem faétus 
pater. Per fummum dedecus vitam amifit. Cic. Rofc. Am. c. 11 h. e. 
cum fummo dedecore. Non dubitavi a te per litteras petere. Cic Fam. 
11. ep. 6. h, e. cum litteris petere. Hoc.per ipfos Deos, quale eft? Cic. 
Hat. D. I. e. 38 h. e. per Deos médios, feu media eorum audloritate 
te compello, quale eft ? E outras femelhantes, que com eftes princípios 
facilmente fe explicam. 

Também eftas formulas de pedir.- per Deos, per fortunas, per fi- 
dem erc. e eftoutras formulas: per tempus.per xtatera ,per otium, per 
fe crc. todas pertencem à mefma regra: e out-as, que 0 uzo enfinará , 

(31) Colum IV. c. 3. (33! Cic. Sext. c 12. 
(34) A medida do efpacio, quando nam fignifica movimento por 

ele,poem-fe e/»ablativo: como diremos no Cap. IX. Compozifam , num. III. 
(35) Cic. Sext. c. 27. 136) Cic. Att IX. ep. 2. 
(37) Liv. XLIIII. c 5. (38) Caf. B G. III. 
(39) Colum. II c. 11. (4o Cic Att. V ep 17. 
(41) A medida de qualquer zom, quando nam fiçnifica movimento 

por ela , ptem-fe em ablativo: como diremos no Cap. IX. Compozifam, 
num. III. 
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VI. TEUPO, que pafa. Tenuifli provinciam per deeem annos. (41) 

Hoc a/fequi per triennium non fotuit. (43) fui inter toe annos ne appel- 
larit quidem fuintium. (44) ptr, in, e inter claras. Biennium provin- 
ciam obtinuit. 45) Te annam jatn audicntem Cratippum. (46) oculta: 
per biennium: per annum. 147) 

$. Neltas fc contém uma Elipli mais comprida .Paucos ante men- 
fes. (48) Aliquot pofl menies. (49) ante, e po/l claras.- e quer dizer: in 
menCt ante paucos menfes elapfos: In menfe poft aliquot menfes elapfos. Ai 
IX. Kalendis Itonias in Cunanum veni (jo) oculta: h. e. Perveniens ai 
diem IX. ante Kalendas Japfas, veni crc. 

Efcolio. 

,, Delias duas Regras do Acuzativo nam fe dá excefám. E quan- 
„ do na orafam vier algum acuzativo, que parefa nam pertencer a 
„ elas.é uma Elipli, que oculta o verbo Ativo, ou a Prepozifam, que 
„ o rege. As quais partes é necefario declarar, para reduzir a lintaxe 
„ Figurada à ordem Natural. (51) O que facilmente fe conhece do 
„ contexto. 

PARA A COMPOZISA M. 

Perguntareis. E como faberei, quando ei de pôr 0 nome em Acu- 
zativof Refletindo no para que ele ferve: porque todas as vezes, que 
na orafam vier pefoa ,01 coiza, que fsgni/ique 0 Paciente do verbo, ou que 
fignifsque alguma das VI. Circunflancias do Paciente ; tfa fe porá em 
Acuzativo. lílo bafta, porque o mais aprende-fe com o uzo. Mas para 
maior facilidade dos principiantes, farei as feguintes Reflexoens. 

I. Pode-fe dar acuzativo aos Su/lantivos Verbais, principalmen te em 
10. ($2) Mas fempre é regido de uma prepozifam oculta por Elipli. 

Ex. Sjuid tibi ergo meam, me invito, taélio eft. (53) h. c. taãio 
quoad meam. Dornstm reditionis [pe fublata. (54) h. e. reditionis ai 
domutn. 

II. 

(42) Cic. Att. VII. ep. 9. (43) Cie. Verr. V. c. 87. 
(44) C/e. Quint. c. 14. (45) Cic. Verr. V. c. 93. 
(46) Cic. OfF. I. c. 1. 
(47) O tempo, em que fe faz alguma coiza, quando nam fe tema 

como coiza, que vai pa'ando, nem fupoem movimento pelo menos vir¬ 
tual-, mas fe toma como coiza permanente, em que uma pefoa e/lá, ou faz 
alguma coiza; poem-fe em ablativo: como diremos no Gap. IX. Compo- 
zifatn, num. VI. 

(48) Sueton. Jul. Cxf. (49) Cic. Rofc. Am. c. 44. 
(50) Cic. Att. VII. ep. 4. 
(51) Definis. XVll. 
(52) F./les fam os que vem dos verbos, como Taéiio, Reditio, 

Curatio, Receptio &c ou também Reditus, Speéhtus, Taélus cyc. 
ÍS3J Pidut. Aulul. IV. 10. v. 14. [54] Ctf. Bell. G. I. c. 3. 
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II. Pode-fe dar acuzativo a alguns Adjetivos. Mas fempre é regido 

de uma prepozifam oculta por Elipfi. 
Ex. Os, humerofcjue Deo fimilis. (55) h. e. fimilis Deo quoad os, 

humerojque. Piores infcripti nomina Regum . (56) h. e. infcnpti quoad ne- 
mina Regum. Cetera Utus. (57) h. e. quoad cetera. 

III. Podem-fe dar a certos verbos Ativos dois acuzativos, um Ja pe- 
foa, e outro da coiza . (58) Mas fomente o da pefoa é paciente regido do 
verbo :e o da coiza é regido de uma prepozifam oculta por Elipfi, (59) 
e pertence ao fim. 

Ex. 

[55] v,rí■ -®n- I- v- 593- [S6] v_,ri‘ Eel.III. v.jo6. 
[57] Horat. Epift. I. 10. como diz no principii da Epiftola: Ad 

cetera pxne gemelli. 
[58] Efies verbos ou fatrt de acuzar, como Accufo, Incufo, Ob¬ 

jurgo: ou de avizar, como Moneo, Admoneo, Commoneo: ou de enfi- 
nar, como Doceo, tdoceo, Dedoceo, Perdoceo: ou de pedir, como In¬ 
terrogo, Peto, Percunétor, Pofco, Repofco, Poftulo, Rogo, Flagito 
vc. e outros, que 0 uzo enfinará. 

[59] Ve-fe ijlo claramente quando os Latinos mudam a tal tra- 
fam da ativa para a pafiva. v. g. Ego doceo te Grammaticam, muda- 
fe afim, Tu aoccris a me Grammaticam. F. como fo 0 acuzativo da pe¬ 
foa te fe muda para nominativo tu; t o da coiza Grammaticam nam fie 
muda; fica claro , que efie nam é paciente regido do verbo , mas de outra 
parte oculta, que é a prepozifam. Porque fe fora regido do Verbo, deve¬ 
ria mudar-fe, vifioque 0 verbo pafivo nam rege acuzativo. Verdade é, 
que também fie pode dizer; Grammatica docetur a me tibi. Mas entam 
toma-fe 0 verbo Doceo nam no primeiro fentido de inilruir, e erudir; mas 
no fentido de expor, e explicar &c. coiza, que também pode competir à 
Gramatica: t nefa fignificafam a fua ativa deve fer efta ; Ego doceo feu 
explico Grammaticam tibi .Onde fempre é certo, que ambos os acuzativos 
juntos nam fe podem mudar para nominativo, mas um fo: e ferá aquele, 
que t paciente do verbo ativo, conforme 0 fentido, em que fie tomar 0 verbo. 

Daqui vem que efia ora/am: Multa in extis admonemur. Cic. 
Div. 11. c. 66. quer dizer,admonemur quoad multa. Sic fatus, Andro- 
gei galeam induitur. Virg. Mn. 11. v. 391. h. e. induitur quoad galeam. 
E afim nas outras. 

Confirma-fe. Porque muitas vezes poem-fe a coiza em ablativo com 
prepozifam clara. v. g. Uti de ejus injuriis judices docerent. Cic. Verr. 
VI. c. 51. E 0 tnefimo Cicero, que diz,Att. IX. ep. n.lllud me pr«eclare 
admones;</is. também ibiXI. ep. 16. Oro tc,ut Terenriam moneatis de 
teftamento: e podia dizer, moneatis teftamentum. Outras vezes poem- 
fe a coiza em genitivo. Mearum me miferiarum commones. Plaut. Rui. 
111. 4. v. 38. h.e. commones me de re mearum miferiarum -.ablativode 
matéria. De que fie infere, que vindo pefoa, e coiza juntas, a dita coi¬ 
za ou efíeja em ablativo, ou em acuzativo, fempre é regida da prepozi¬ 
fam. E quando eftá em genitivo, í regida de um fufiantivo oculto, ma< 

nunca do verbo. 
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Ex. Ghiid nunc te, afine, litteras doceam ? (69) h. c. doceam te 
quoad , ou circa litteras. 

§. E também pode ter terceiro acuiativo, que fignifíque tempo, 
regido de outra prepozifam oculta. Objurgare pater hse me noíles, & 
dm. (61) a ordem é: Pater ccepit objurgare me propter htc per noíles, cr 
per dies. 

IV. Pode-fe dar acuiativo ou femeihante, ou diverfo a alguns verbos 
Neutros; (62) que ( verdadeiro eaio deles. (63) 

Eie. 

(60) Cie. in Pifon. c. 30. (61) Plaut. Merc. I. I. 
(62.) Quais fejam eftes verbos tnfinará 0 uio: porque nem a todot 

os Neutros 1e rofiuma exprimir 0 acuiativo femeihante. Mas quando quiT 
lefem exprimilo, nam feria erro, à vifia de tantos exemplos clafscos . Ot 
mais uiados fam, V ivo.Gaudeo, Ludo, Servio, Pecco, Eo, Juro,, 
Pugno, Milito vc. e outros, que fe podem ver em Taubmano in Milite 

Plauti, II. 4. 47. 
(63) O Sanches Minerva L. III. c. 2. prova bem, que os verbos 

chamados Neutros fam verdadeiros Ativos, que regem acuiativo ou fe- 
melhante, ou diverfo. O Periíonio ibi nota 2. acumula muita coiia para 
0 confutar, querendo provar, que 0 tal acuiativo e regido da prepoiifam. 
Mas engana-fe, e fempre a doutrina de Sanches tem por fi trti raioens 
fortes, nenhuma das quais Jolve 0 Periíonio. 

1. Porque fendo 0 verbo Neutro ativo lntranfitivo, como eles cote- 
fefam , deve ter paciente femeihante, em que fe empregue a fua afám. Cu¬ 
jo paciente ou fe exprima , ou fe oculte, nam muda a natureia do verbo. 
Da mefma forte que muitos Ativos fe tomam neutralmente, ocultando 
por Eltpji 0 acuiativo ou reciproco, ou diverfo; (em que por ifo deixem 
de fer verdadeiros Ativos, e reger 0 tal acuiativo. 

2. Porque os mefmos Latinos exprimem nos Neutros 0 acuiativo 
femeihante, ou puro v. g. Somniare fomnium; ou com epiteto, Vivere 
vjtam miferrimam. (para diftinguir a tal vida de uma vida alegre, ou 
moderada) Nem fe pode entender aqui prepoiifam regente do tal acuia¬ 
tivo . Logo quando falta 0 acuiativo femeihante , nam é porque 0 verbo t 
nam reja ; mas e uma Elipfi mais uiada , e nam efeura , porque ja todos 
0 entendem , e fupoem . Da mefma forte que nam fe exprimem as primei¬ 
ras, e fegundas pefoas nos Verbos, porque todos as fubentendem. 

3. Porque os Neutros também fe faiem pafivos pefoais, e impe- 
foais: e a todo 0 pafivo deve conrefponder feo ativo, como enfina a Lógi¬ 
ca , e pede a analogia. Nem ob/la 0 nam fe achar de algumas pefoas pafe- 
vas a forma ativa , quando as vemos em outros . Porque 0 Gramatico de¬ 
ve examinar com a boa raiam as propriedades dos vocábulos: e fendo 
evidente, que nam fe pode dar ativo (em pafivo; fegue-fe que fempre 
'/ela analogia fe pode Jormar a voi ativa ainda daquelas pafivas , que 
fam deiuiadas. E qualquer dificuldade , que ocorra , fe deve reiolver 
tom os principies certos. Sem que obfie Fitur, Ficbantur, que fam uma 
contrafam de Facyur, Faciebantur: nem Ellur, que nam vem do verbo 
Sum, mas i paftva de Edo por comer: nem Poteftur, que é contrafam 
de potèíhs datur: e em outras termínafotns, de políibilitas v/c. 

4. Da- 
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Ex. Semelhante. Priufquam iftam pugnam pugnalo. (64) jfuravi 

verijjimum , pulcerrimumque josjurandum . (Oj) Diverfo. Non pugnavit 
dicenda Mujis praelia.^ 66) 6jni pugnantes mortem occubuijfent. (67) 

4. Daqui pois me perfuad», que também 0 Neutro pode reger um 

acuzativo diverfo. E ainda que algum acuzativos diverfos fe pofam ex¬ 

plicar como regidos por uma prepozifam oculta [o que também i comum 

a vários Ativos) cor.tudo como muitos acuzativos fe atribuem direita¬ 

mente aos Neutros, e nam fe podem comodamente explicar com prepozi- 

Jam ; nam aihorazam paraque nam fe diga, que Jam regidos pelos Neu¬ 

tros ■ Muito mais confiando 0 Perizonio pag. n%. 179. que 0 uto alte¬ 

rou a fignificafam de muitos Neutros: nam fo fazendo-os Ativos, como 

Defídero, Peto <?c.; mas também derivando dos mefmos, que na ori- 

■^gem foram Neutros, outros verbos Ativos: ibi pag. 307. Ou digamos, que 

fam juntameme Neutros, e Ativos: como Hiz Perizonio de Quiefco, 
Requiefco, Hicnio, Horreo , Invideo ,< de outros .Contudo fe alguém per- 
tender, que a maior parte dos acuzativos diverfos, que fe dam aos Neu¬ 

tros , feja regida de prepozijam, nam difputarei com ele: baflando-me 0 

que acima deixo provado, para confismar a minha propozifam. E com 

efles princípios Je pode refponder a outras dificuldades femelhantes. 

A eftas ratoens, que fam fundadas na boa Lógica , e conformes à 

analogia Latina, nam /e refponde com as frívolas conjeturas de Perizo- 

nio, principalmente contra 0 argumento tirado da formafam das vozes 

pafsvas: de que ele rezolutamente diz, que fe formaram por erro, e abu- 

zo. Porque fendo efte chamado erro, e abuzo conforme à analogia Lati¬ 

na, e boa Lógica, e confirmado com mil exemplos dos mais doutos Lati¬ 

nos, que uzàram deflas pafsvas pefoais, e impe/oais, como ele mefmo 

confefa pag. JOJ 307. devemos admitilo como racionavel, e bem funda¬ 

do: nam jendo verifimel, que omens femelhantes, e Gramáticos admiti- 

fem tais vozes fem terem fundamento, 0 que agora nam faria nenhum 

principiante. E me admiro que 0 Perizonio diga, que nam faz cazo das 

razoens Ftlozoficas, com que Sanchrs fe defendi: porque nifo moftra nam 

entender, que fem a boa Pilofofia nam ]e pode dar razam da natureza, t 

regencia das partes da orafam : quando todo 0 artificio Gramatico fe funda 

na mais fútil Lógica , e Metafizica. E com efeito porque ele Perizonio nam 

fe fervio aqui defta guia; e porque nam refletio, que a Ehpfi nam muda a 

verdadeira natureza, e regencia das partes da orafam; por ijo admite 

nefta nota, e em outros lugares, verbos ativos, t pafivos, e também 

afoens, fem terem agente, nem paciente: e outras coizas femelhan¬ 

tes , que nam lhe perdoará nenhum principiante Logico: e que fam con¬ 

trarias ao que ele diz, e ob ferva em outros lugares, em que je vale clara¬ 

mente da Filozofia, para explicar algumas dificuldades Gramaticais. O 

que leja dito, nam para cenfurar efte ornem douto, mas paraque nam fe 

enganem os principiantes nefta matéria com a Jua autoridade, vendo que 

eu 0 louvo em muitas ocazioens. 

64 
„6S 
.67 

Plaut Pfeud. I. 5. v. 
Ctc. Fam. V. ep. z, 
Ltv. XXXI. c. 17. 

lio. 
[66] Horat. IV. ode f. 
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V. Podt-fe dar acutativo diverfo a todos os verbos Neutros, quando 

fe fala por metafora . 
Ex. Si Xerxts marta ambulaviffet, terramque navigaffet. v68) Pi- 

neta trepas mera. (69 Sam trez metaforas 
VI. Pode te dar acutativo a aiguns verbos Pafivos, principalmente 

quando os feos Ativos tem dois acututivos. Mas fempre é regidô de uma 
prcpozifam oculta por Elipfi. 

Ex. Scito, me non ejje rogatum fententiam . (*) Pauta docendus 
tris. Í70) lnulti terga cedtbantur. (71) Alexion me opipare muneratus 
eft. (71; h e quoad jententiam : quoad pauta: quoad terga: quoad me. 

VII. Pode-/e dar acutativo ou Jemelhante, ou diverjo a alguns (73) 
verbos Depoentes. 174) 

h.x. Semelhante. Proficifci iter. (75) Diverfo. Egomet convivas 
moror. (76) 

VIII. Pode-fe dar acutativo diverfo a certos verbos Impe(oais, que 
nam fignificam afeto da alma Mas nam é regido deles, bem fim é fu- 
poíto do Infinito claro, ou oculto. (77) 

Ex. 

Hor. I. ep. 1. 
Ovia. Faft. IV. v. 418. 
Cic. Att. VII. ep 2. 

Cic. Fin. II c. 34. [69 
Cic. Att. I. ep [70 

>l] Salluft. Hift. III. hl_ ^ 
731 Quais fejam tftes verbos, enfinará 0 uto: porquf nem a to¬ 

dos os Depoentes Je coftuma exprimir 0 acutativo femelhante, nem dar 
um diverjo. 

_ r74] Rigorozamente falando, 0 tal acutativo é regido de uma Pre- 
potifam , e nam dos verbos Depoentes. A ratam difto é, porque os De¬ 
poentes de fua natureza fam pafivos. Mas como antigamente eftes pafi¬ 
vos fe utavam por Elipfi com acutativo, como ainda vemos em alguns 
rtalmente Pafivos-, (de que falamos acima na 1. Nota do num. 111.) 
t comefou a agradar rnais a forma pafiva , que a ativa; daqui veio, que 
pouco a pouco por ignorância fe tomaram em fignificado ativo , conjervando 0 
acutativo , que tinham por Elipfi. Leia-ít 0 Pcrizonio ad Minerv. Sanítii 
L. III. c. z nota 3 ti. que 0 prova com toda a erudifam. Mas como efia 
doutrina pode embarafar aos principiantes, por ifo jupomos nefia Reflexam , 
que os Depoentes rejam acutativo . O que Je pode tolerar em algum fenti- 
do, peio menos obfervando a fignificafam deles. Mas com 0 tempo Je deve 
emendar efia fupotijam. 

E 0 mejmo je dirá dos verbos Comuns: os quais que antigamente fo- 
fem pafivos, fe ve cla-amente da fignificafam pafiva , que ainda confer- 
vam E com 0 tempo Je foram tomando como fe fofem também ativos, pela 
mejma ratam dos Depoentes. 

[7S] Propert III. eleg. 20. Veja-fe Conrado Ritterfhufio Com- 
ment. ad Oppiani Halieuticon L. 4. n. 163.1 Taubmano in MilitePlau- 
ti. II. 4. 47. que tratem vários exemplos. 

[76J Ter. Heaut. 1. I. v. 120. 
L77J Eftes verbos fam Decet, Dedecet, Licet eyc.es quais va¬ 

rias vezes Je acham com acuzati.vo, e outras com dativo. A ratam defta 
fintaxe conhece-fe da verdadeira natureza deles. Se tomar-mos eftes ver¬ 

bos 
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Ex Omnes homines fumam ope niti decet, nt vitam Jilentio tranf- 

cant, ui pecora. (78} A ordem é: Decet hominibus, omnes homines niti Stc. 
IX. Podem-fe dar aos verbos Intereft , e Refert, os acuzativos Me a , 

Tua, Sua, No/ira, Veftra. (79) Mas fcmprc fam regidos de uma pre- 
pozifam oculta por Elipfi. 

Ex. 

bos rigorozamente, fam compoftos [como Pcenitet] do feo nominativo. 
Decet, h. e. decentia habet. Dedecet, h. e. dedecentia habet crc. E da¬ 
qui vem , que por virtude do verbo ativo , que incluem , podem reger 0 acu¬ 
zativo : v. g. Decet nos. 

Quando porém fe tomam fomente peia fignificafam, entam valem 
per uma orafam inteira, v. g. Decet, h. e. negotium decens eft. Licet, 
h. e. negotium licitum eft esrc, E nefle fentido vemos que os Antigos to¬ 
mam a orafam inteira pelo verbo fimplez. Cic. Roje. Com. c. II. Exem¬ 
plo multorum licitum eft. Pompejus apud Cicer. Att. VIII. ep. 11. Pla- 
citum eft mihi. E eft a orafam inteira de fua natureza refere-fe à pefoa , 
a quem é decente, ou licito: a qual por confeguencia deve fer dativo de 
perda, ou proveito, claro, ou oculto: v.g. Decet nobis. K fe confirma 
com Donato, que diz, que os Antigos lhe davam 0 infinito facerc, e di¬ 
ziam: Nos decet facere: e por Klipfi: Decet nobis, h. e. decet nobis, 
nos facere: que na ordem natural quer dizer: Hoc negotium, nempe 
facere hoc, decens eft nobis. Em cuja ocaziam 0 acuzativo nos é fupofto 
do infinito facere. E com efeito Terencio Adelph. III. 4. v. 61. diz: Ali- 
cuid facere illi decet. v ibi V. 8. v. 25. Decet facere. E Cic. Leg. II. 
Ficri fic decet. 

$. Advirta-se : que aindaque 0 verbo infinito necefariamente tenha 
antes de fi acuzattvo daro, ou oculto; contudo nam rege 0 dito acuzativo. 
A razam é, porque 0 tal acuzativo í fupofto, e agente da orafam infini¬ 
ta, e por confeguencia é um nominativo virtual: e ja difemos £ Cap. IV. 
nas notas] que 0 nominativo, ou fupofto nam i regido, mas e 0 regente 
da orafam inteira. E em tanto fe poem em acuzativo, porque na língua 
latina quando a asám do agente t objeto de outra asám ,que eftá primei¬ 
ro, fe coftuma fazer a orafam de dois modos: ou pór 0 agente em acuzati¬ 
vo, e 0 verbo no infinito; ou pór 0 tal agente em nominativo, e 0 verbo 
no modo finito ajuntando-lhe a partícula quod, llt tfc. Onde tanto 
pofo dizer, Puto, te amare vinum; como Puto, quod tu ames vinum. 
E 0 mefmo futede nas linguas vulgares, que em femelhantes ocazioens ex¬ 
primem 0 dito que: v. g. Julgo, que tu queres bem ao vinho: ou que 
tu goíias de vinho. F. quando nam fe valem da partícula que, mas 
uzam fomente do infinito, entam nam declaram 0 fupofto do infinito, mas 
dizem v. g. Tu podes beber vinho: que é 0 mefmo que dizer: Tu podes 
ifto, que é, beber vinho: au Tu poacs fazer ilto. beber vinho . 

[78] Salluji. Catil. init. 
[79] Os Gramáticos modernos difputam eternamente, fe eftes fe- 

jam acuzativos, ou ablativos. Mas nam á queftam mais inútil. Eles 
nam negam, que fe pode dizer latinamente: Hoc ad raea negotia nihil 
refert: porque Plauto Perfa IV. 3. v. 44. diz: Quid id ad me, aut ad 
meam rçm refert, Perfe quid rertyn gerant? t abaixoj Nunc ad illud 

ve 
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Ex. Vt vidit intereffe tua. (8o) h. e. ut vidit intereffe ai tua 

^negotia. Mia nil refert. (8r) h. e. ai mta negotia nil nfert. 
X. Pode-fe dar acuzativo a todo o verbo compofto de Prepozifam , 

que reja acuzativo, ou repetindo, ou nam repetindo a mefma prepozi- 
fam. ;8i) 

R Ex. 

venies, qnod refert tua: id eft, ad tua. E Donato ai rher. phorm. IV. 
5- v. ir. Quid , mal um , tua id refert: diz , que refert tua <j«rr dizer , 
refert ad tua negotia. E ftmpre ao refert fe fubenwJe fc,como fc ve em 
Plauto Per [a IV. 4. v. 44. Percunétari volo, quçe ad rem referunt: h. e. 
referunt 1e. Também nam negam , que fe pode dizer: Hoc ad mea nego- 
tia nihil intereft: porque Cie. Fam. II. ep. 9- diz: Magm intcrellead 
eam neceffitudinem , quam nobis fors tribuiiíct. e Fam. V. ep. 12.. Ad 
properationem mcam quiddam intereft. E por conjegucncia nam po¬ 

dem negar, que poja fer acuzativo. 
Da me ma forte devem conceder, que fe pode dizer latnamer.te: 

Hoc in re mea nihil refert: porque Cic. Div. //. r.47. diz: Fac in puero 
referre.ex qua affçflione cxli primum fpiritum duxerit.f Phmo /.. Vli. 
c. 6. diz: Inceflus in gravida refert e L. xi c. 51 Multum tamen in 
llis refert & locorum natura E também devem conceder, que fe pode di¬ 
zer : Hpc in rc mea nihil inttreft: porque Hvto XXVIII. c. 9. diz: Id 
modo in decreto interfuit, quod esc. e 0 confirma Pnfaano no lavro 
XVn. foi. m. 193. por efias palavras: Intereft mea esc. fimihter Refert 
mea &c. fubauditur in re, id eft, in utilitate mea, tua, fua crc. 

Afentando pois niflo, fica rezolvida a queflam; e pode per ou acu- 
7.ativo, ou ablativo, conforme lhe /ubentendertm as prepozifoens, que os 
rejam: porque nam á maior razam para fubentender uma , doque outra. 
Do ablativo falaremos abaixo noCap. IX da Compozifam , Advertência 
num X. As razoens de VoJJio , que defende o ablativo fomente , rebate bem 
* Perizonio ad Mincrv. L. III. C. 5. nota 3. Engana-fe porem cm dizer, 

que fejam fomente acuzarivos, „ N _ 
(Sol cie. Fam. 111. ep. ro. (81) Ter Eun. II 3. v. 18. 
(8z) Advirta-fe, que muitos verbos nam fam compoflos de uma 

prepozifam inteira, mas partida: v. g. os que confiam de li, hx , Prx. 
E nele cazo entend.'-fe repetida a ua prepoziram inteira . Onie 1. Egre- 
di urbem , quer dizer, egredi extra urbem: como d\z Cícero pro Gfuinít. 
c. to Extra cancellos egredi 1 Exire muros,h e extra muros;como diz 
Terenr. Hec. IV. I. Ne cxtuli(Te extra cedes pue rum ufquam vehs. 3. 
Praeradiat ftellis figna minora fuis Ovid-Hcroid V. v. tiE.b e.prxradint 
practer figna esc. Os quais acuzativos mofiram,que nam fe deve repetir a 
prepozifam Ex, e Prrc, que regem ablqttvo; mas Extra , e Rrccter, que 
regem acuzativo. E afim nos outros, que tem acuzativo. 

Guando porém fe diz, Egredi urbe; enram deve-fe repetir, e fubex- 
under diverfa prepozi.am: Egredi ex urbc,« ab urbe : ablativo de lugar 
donde fe parte. F. pela maior p»rtefe declara apretozifam regente do abla¬ 
tivo , como fez Cícero pro Sextio c. 13. Ex urbe exire. 

§. Kote fe porém, que muitas vezes fe dá acuzativo a um verbo 
c ompoflo de prepozifam , que rege ablativo: v. g Annuo , Aholeo esc eentam 
ou [e declara a prepozifam regente do acuzativo, ou Je fubentende ftmpre. 
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Et. I. Sjui ad nos intempeflive adeunt, molefti fe.pt funt. (83) 
Bailava dizer, fjui nos adeunt: que vale, g«/ titnt ad nos. Ne quam 
multituiinem hom num ampiius trais Rh num in G aluam tranjduce- 
ret. (84' Baltiva dizer, Rhenum tranfduceret. 

Z. Flumen Axonam exercitam tranfducere maturavit. (85) h. C. 
trans flumen. Exercitam modo Rhenum traníportaret. v86; h e. irar.s 
Rhenum . 

XI. Pode-fe dir acuzativo aos Particioios Ativos, e Paftvos. Mas 
fempre é regido de uma prepozifam oculta por Elipfi (87; 

Ex . Mortemquc timens .... Glande famem peite,is. (88) h. e. ti- 
mtns quod ad mortem: pellens quol ad famem &C. Cohortes ad me 
mifium facias (89' h e. fanas rni/fum effe ad me negotium, quod ai 
cohortes attsnet. Jufiam rem , cr facilem efe oratun a vobis voto . 1,90) 
h. e. volo ejfe oratum a vobis negotium, quod ad jufiam rem , cr fa- 
cilem attinet. /- 

XII. Pode-fe dar acuzativo ao Gerúndio em Dl, e DUM. Mas fem¬ 
pre é regido de uma prepozifam oculta por Elipfi. (91) 

Ex. 

(83) Cic. Fam. IX ep. 16. (84) Caf Bell. G I. c. 18. 
(85) lhi II. c 3. (8*1 ibi IV c. 8. 
(87) Na regenaa dos Participios apartamo-nos de Sanches, Vof- 

fio , Scioppio csrc. t feguimos ao Perizomo, qu; ad Minerv. Sancflii L. I. 
c. 15. nota 1. prova muito itm tila propozifam. E as Juas razoens fam 
conformes à analogia Latina , e a boa Lógica. 

(88) Ovii. Metam. XIV. v. xzo 
(89) Cic Att. VIII poli ep. ix. Pompçii z. 
(90) Plaut Prol. Amphitr. v 33. 
(9*1 ^ razam é clara Porque fendo 0 Gerúndio em Di genitivo 

do Participio pafsvo em Dus [como provamos no Cap. VI. Compozifam, 
Reflexam III. nas notas] fempre é Adjetivo, que por forja deve ter uru 
Juflantivo oculto, com quem concorde. E como nem 0 òufianuvo, nem 
0 Adjetivo rejam acuzativo, muito mais tendo fignificado pafsvo-, fica 
claro,que 0 tal acuzativo é regido de outra parte oculta , a fabtr da Pre- 
pozifarn . 

E fendo 0 Gerúndio em Dum acuzativo do mefmo Participio em 
Dus ,\emprej regido da prepozfam ad ,ou inter urc.v.g Locus ad agen- 
dutn amplifiimus, ad dicendum ornatiffimus. [C/c Leg. Manil. init.] 
h. e. ad aliquod negotium agendum erc. Onde por fer adjetivo, e por ter 
fempre fignificado p.ifivo,nam pode reger acuzativo ,que é cazo do verbo 
ativo, ou circunllancia do dito cazo: corno difemos nas duas Regras aci¬ 
ma. De que vem, que 0 acuzativo é regido da Prepozifam oculta. 

Mas quando 0 Gerúndio em Dum figmfica neceiídade, nam tem 
prepozi.am. v g. Cum alieno more vivendum elt mihi. rer. Andr. 1. 
i. h.e. neceífe mihi eft vivere cum more alieno. Porque entam nam éa- 
cuzativo, mas nominativo do mefmo Participio: e quer dizer por Sinte- 
f, Vivere vivendum mihi eíl erc. ou fem Sintefi, Hoc negotium, quod 
ctl vivere, vivendum mihi elt cum more alieno. E fendo nominativo, 
por ijo nam tem a prepozifam , que rege acuzativo. 
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Ex. Em Dl. Et qut tanta fuit Rumam tibi eau/fa videndi ? [91] 
li. e. ca u/f a videndi negotii, quod ad Remam attinet: ou videndi ne¬ 

go ti i Roma . . 
Ex . Em DUM. /Eternas quoniam pttnas in morte timendum. [93 J 

h. C. negotium , quod ad tternas pxnas attinet, tft timend tm in mor¬ 
te. Pacem Trojano ab Rege petendum. [94] h. C. negotium, quoad pa- 
cem attinet, petendum eft a Rege Trojano. 

XIII. Pode-fe dar acuzativo ao Suoino eu UM. Mas fempre e re¬ 
gido de uma prepozifam oculta por Ebpfi. 

Ex. Seque ego vos ultum injurias hortor. [95] h. e. neque ego 
hortor vos ad ultum rei, qut ad injurias pertinet: qu; vale , ad ul- 
tionem rei. Cur te is perditum? [96} h. e. cur is ad perditum viu, 
qut ad te attinet? que vale, ad perditionem vitt. E afim em outros 
femelhantes, em que falta a prçpozifam por Elipfi. [97] 

R 1 XIV. 

fê] 
Lucret. I. v. 114. 
Salluft. Hill. III. 

91] Virg. Ecl. I. v. 27. 
94] Virg. JEn. XI. v. 130. 
'96] Ter. Andr. I. 1. v. 107. . . 
97 os Supinos em UM fejam Suftantivos da 4. Declinafam, 

Je caio ac.iz.anvo, e regidos da Prepozi/am , como acima explicamos; e 
por confeguencia, que nam pojam reger acuzitivo; je prova com os textos 
Jeguintcs, que tem clara a prepozi/am , que rege acuzativo. Dcd' equi- 
dem ei hodie quinque argenti deferri minas, prxterea unam in obíona- 
tum. Plaut. Truc. IV 2. v. 17. Bafiava dizer, unam obfonatum : h. e. 
ut obfonet. Non omnis terr.peftas apes ad paílum prodire longius pau- 
tur. Varro Re R. L. 111. c. 16. ba/lava dizer, paltum prodire. Ad locu- 
tum mulieres ire ajunt, cum eunt ad aliquam locutum (»•*• ad ali- 
quam ad locutum ) confulendt caulTa. Varro Ling. Lat. V. pag. gç.eCi- 
cero lu;ct4l. 11. c. B.-naquele verfo: Tum rurfus taetros avida íe ad pa- 
ftus refert: mojlra bem , que paftu ê juftanttvo da 4 Declinajam: por¬ 
que re diz no rntfmo feniido , ad paílum , í ad pallus . Atem de outros fe¬ 
melhantes textos, em qut ejlá clara a prepozt/am , que rege acuzativo. 

E que os Supinos em U fejam ablativos do mefmo Sujtantivo t.a 4. 
Declinaiam,, fe prova com os textos, que tem exprefa a prepozijam , a 
qual rege ablativo; ou que tem adjetivo, que concorda com 0 Suptno. A d 
matres mane adigi oportet ladlentes, & cum redierurit e paltu. arre 
R. R. 11. c. 5. Veíper ubi e paftu vitulos ad teíla rcducit . Virg. Georg. iv. 
v. 433. Spiritus nec brevis, nec parum dunljilis, nec in receptu diift- 
cilis. Guinã. XI. c. 3. pag. 87.2. Rtbus atrocibus verba ctiam íplo au- 
ditu alpera magis conveniunt. ibi VIU. c }.pag. 583. E com 0 exemplo 
defles autores fe deve fuprir a Elipft nos outros Supinos, declarando a pre- 
pozifam , e outras partes, que eftam ocultas: e tratando-os como os outros 
íuftantivos. E com i/lo fe explicam faciimente muitas coizas, qut os Gra¬ 
máticos nam entenderam , nem fouberam explicar. Veja-fe 0 Perizomo ad 
Minerv. L. III. c. 9. nota 1. que 0 prova largamente. Aindaque tudo 
aquilo fe podia provar com muito menos razoens, Jem faltar ao que era 
necelano. E também fe pode confultar 0 Scioppio Paradox. II. em que pro¬ 
va , que Je pode dizer no tvejmo Jentido: Veni ad fedarc fmm; ad leda- 
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XIV. Pbde-fe dar atuzativo a alguns Advérbios. Mas fempre é 
regido do Veito Ativo, ou da Prepozil m, ocultos por fclipfi. 

Ex . I ii quatucr atas. (çí) h, e. tn vide quatuor aras. Pridie 
Xalendas: Pridie P'oi:as. (59! h. e. rala cji pridie ante Ka:er.das: 
yridie ame Nonas. Poique fem verte nam a oralam. 

XV. Pode^fe dar aiuzativo a algumas Interjetfotns. Mas fetr.pre é 
regido de um Verbo Ativo oculto por Elipfi 

Ex. Pro , Vium , atque Lcmtnum fdtn. ! (100) h. c pro, com- 
fello Dcum , atque hcmir.um fidtrn! Hem aftutias! (101) h. e hem, 
vide meas ajlunas ! O Jauflum , f felicem iiunc dum! (rei h. e. 0 
haLco fauftum 8rc. A razain e, porque fem verbo nam pode aver 

orafam: e qual feja p verbo, conhece-ie do contexto. 

' CAPITULO IX. 

Vo Allutivo. 

OAblativo foi inventado para (unificar íeis coizas. 1. Cauta, e 
Principio donde nace alguma coiza. z. Irftrumtnto com que Je 

faz. 3. Fia uri a de que cor fia , cu de que Je liata. 4. Lugar onde fe 
faz, ou fe ejlá. 5. Lugar donde fe pane, ou difia. 6. Tempo em que 
jtfaz. [ij 

R E- 

tionem fitis, ou fitim : ad fedatum fitis, ou fitim . Mas que 0 mais uzado 

é por Elipfi: Veni fedare fitim: ou Vcni fedatum fitim. Erra porém 0 

Sciofpio em dizer, que 0 fuftantno verbal rege acuzativo: porque ifio é 

contra a analogia do Latim. £ daqui fe conhece, que 0 fedatus é fujian- 

tivo , que rege por fi genitivo: e por £ hf fi da prepozijam acha-fe junto a 
outros cazos, mas nam os rege. 

(98) Eirg, Ecl. V. v. 6$. (99) Cic. in Epiílolis paílim. 
(too) Ter. Andr. I. 5. (,ioi) ibi 111. 4. 
(loi) lbi\. 4. 
[1] EJlaf [eis coizas fe podem reduzir a trez: que fam Cauza, 

Matéria, Lugar onde fe faz . Porque a Cauza compreende 0 inftrumento, 
e 0 modo, qif‘ ambos fam cauza virtual: e também compreende 0 lugar 
donde fe parte, e 0 tempo em que comefa : porque ejles dois últimos 

femprc Je igmam como principio virtual, donde fe origina, e comefa, e 
deduz alguma coiza .- v. g. 0 caminho, cu 0 curfo do tempo. A Matéria 
também compreende a medida, de que confia 0 efpacio, que fe pafa . O 

Lugar cm que fe fiz também compreende 0 tempo em que le faz -.otpual 

tempo fempre je toma como lugar virtual, em que fe faz alguma coiza. 

F. ijlo le verá claramente nos exemplos, que abaixo daremos de cadaum. 

Mas para maior clareza, e facilidade dos principiantes, as dividiremos 
em 6 clajcs. 
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REGRA UNICA. 

O Ablxtivo fcmpre 4 regulo por umx Prepoztfam q:i 

clara, ou oculta por Elipjí. 

Exemplo. Prope ale/l, cum úieno mor; vivendum tfi mihi : jint 
tsunc meo me vivere interea modo [l] =1 Falta ji pouco paraque eu aja 
de viver à maneira dos outros: perm:ti-me que nejle Pouco tempo eu 
me divirta ao nto mo lo. Ni primeira parte deita orafam eltá clara 
a prepozifam cem, que rege o abhtivo more alieno. Na fegunda eltá 
oculta cum , c podia-fe declarar: Sine nunc me vivere interea cuon 
mco modo. 

Advertenci a. 

O Ablativo, a que chamam abfoluto (que fe pode dar a qual¬ 
quer verbo também ie inclue ncíta regra, e é regido da prepozifam 
oculta por Elipli. Se é de pero.i, é regido comumente da prepozi- 
fain fub: fe é de coiza, das prepoziloens ftb , a , ab, cum, in. 

Ex . Pefoa Ego cautius pofihac hiílariam attingam, te audiente. 
[3] eltá oculta fub: h e. fub te audiente. Neitas porém eíta clara: 
Sub aucíore Themi.ont contendam, [4] Stpt ego cerrexs , fub te cenfo- 
re, libellos. [5] 

Ex Coiza. Sole fub ardenti refonant arbufla cicadis . [6] (ub 
clara. Mis variando as prepozifoens, varia também o figniíicado 
dos Aòlativos. [7] 

R 3 Efco- 

Ter. Andr I. t. v. izj. [3] Cie. Brut. c. 11. 
'4] Com. Celfus Procem. Medic. p m. iç. 
'5 Ovid. Pont. IV. ep 11. [6] viro. F.cl. II. v. 13. 
7] A , ou AB efii ocuha nefias: LcÁis tuis litteris, venimus ira 

Senatum. h.e. a, ou fub leétis tuis litteris. Efii clara nefias; Mceltae ci- 
vitati, ab re inale gcíti, Polthumius reus objeétus, damnatur Liv. iv. 
c. zz. A a re nene gelta Ire 111 exercitun. Liv. XXIII c. a8. 

CUM e/lá oculta em Deo duce; Mulis ftventibus. h.e. cum Deo 
duce err. Eftá ciara nedxs: Ludrare cu n Divis volentibus. Cato R. r, 
c. 14'. Sequerc hac ir.ea nata cum Diis volentibus Plaut. Ptrfa. 

is tfiá oculta nefiat Multo in.le fermone querebatur amiflas oc- 
cafioncs. Cie. Att x. . ep n. Efiá clara nefias: lta falem iltum, quo 
caret veltra natio, in irridendis nobis nolitote coniutnere. Cic. Nat. D. 
11. c. 19. Huic ego in multo lermone epiltolam Ctefaris oftendi. Cie. 
Att. ix ep. 1 i.In quo facto domum revocatus, accufatus capitis abfol- 
vitur. Sepos 101: aujan.n. z. bafava dizer: irridendis nobis: multo fer-< 
mone: quo fado ôcc. 
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Efcolio. 

„ Efta regra do Ablativo nam tem excefam. E todas as vezes 
„ que na orafam fe achar Ablativo fem prepozifatn, é uma Elipli, 
„ que oculta a prepozifam, que o rege. A qual prepozifam defeu- 
„ brira facilmente quem refletir no contexto, e íouber quais prepo- 
„ zifocns regem Ablativo i 8) 

” Pare«r* algumas vezes dura e afpera a Sintaxe, declarando 
,, a prepozifam : porque eftamos mais acoftumados à Elipfi, que a 
„ oculta Mas ifo nam faz, que o Ablativo nam feja regido da tal 
,, prepozifam. O que fe prova com os autores Claíicos, que muitas 
»» ?,ei*s eM'flmcm a prepozifam: como fe ve no exemplo da Regra. 
„ L tilo baíta para entender a verdadeira regencia do Ablativo. 

PARA A COMPOZ1SAM. 

Perguntareis. E como faberei quando ei de por Ablativo 
na orajam ? Refletindo no para que ele ferve: porque todas as vez.es 
que na orajam Je falar de alguma daquelas coizas, paraque ele ferve, 

aja le pora em Ablativo com prepozifam ou exprefa, ou oculta, íegunde 
o cojtume da língua Latina. (9) Ifto bafta, porque o mais aprende-fc 
com o uzo E muito mais facilmente fe pode aprender, viftoqucnas 
melmas línguas vulgares, falando-fe deftas feis coizas, fe exprime a 
prepozitam de, com, por &c a qual prepozifam enfina ao principiante, 
que o nome, fobre que caie, fe deve pór em Ablativo. Mas para 
maior facilidade dos principiantes, porei os exemplos feguintes. 

I. CAVZA, e principio verdadeiro donde nace alguma coiza. 
hx principio enuntur omnia.... Nec ipfum ab alio rena/cenir. (IO) 
Mare, qma nunc a fole (illuminatus) collucet, albefeit, & vibrat 
(11) ex, ab, e a claras. 

CAVZA VIRTUAL donde. Laborat e dolore. (n) Pra meerore 
oqui non potuit (13) eflam e, c pra claras. Conficior enim meerore, 

Teren"a. (14) Incendi ira. (rj) ocultas: h. e. a, ou pra mot- 
rore: ab, ou cum ira. (16) jj 

(8) As prepozifocns, que regem Ablativo , apontamos no Livro I. 
rarte 3. cap. r. 

(9) Ao Gramático, como ja dife, fomente pertence faber a verda¬ 
deira regencia das partes da orafam : c a uniam ., ou conftruifam delas, pa¬ 
ra compor uma orafam certa. Ao Latino é que prrtence faber, quais partes 

!'coliumam declarar, e quais nam , para compor uma orafam 
fin°ante ’ ‘ . omana • O T“ f‘ aprende com a lilam , e obfcrvafam , e con¬ 
tinuo exercício de compor Latim, como varias vezes tenho advertido, e 
nam me canfarct de repetir aos principiantes. 

(10) Cic. Somn. Scip. c. 8. (n) Cie. Acad. IV. c. 33. 

rr- ant 1 5' V- »• (*3) Plane. c. 41. 
i rs C'c- ad Tercnt- cp- 3- (*5> Ter. Hecyra IV. I.v.47. 
tio; A Cauza e Principio donde nace alguma coiza nunca feto- 

ma como prmcipium quod, que entam deveria [er nominativo; mas co¬ 
mo principium a quo: que ifo fignificam as palavras donde nace. 
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|I. INSTRUMENTO verdadeiro com que fe faz. In Cacinam cum 

ferro invadirei. (17) Exercere foium fub vomere. (18) cum , e jub 
claras. Nunc infurgite remis .(19) Suo hunc gladio jugulo . (10) ocul¬ 
tas: in, ou cum remis: cum Juo gladio. 

INSTRUMENTO VIRTUAL, ou MODO. Inttreã cum mets co- 
tiis omnibus vexavt Amanienfes. (11) Cogitare cum animo, (zx) cum 
clara. Res, quas pcrfcquimtr ingenio, gratiores funt. (13)Crimir.ibus 
falfss in invidiam quemquam vocarc. (,14) Verbis cafttgat altquem . (xj) 
oculta: cum ingenio: cum criminibus: cum verbis. 

§. Semper magno cum meiu dicere incipio. (16) Pofftlontum cum 
bona grafia dimittamus. (17) cum clara. Paccm mantimam fumma 
virtute, atque incredibili ceieritate confecit. (18) Bona vema mo au- 
dies. (29) oculta: cum fumma vinuse: cum bona venia. 

III. MATÉRIA de que conila, ou fe faz. Cum conflemus ex ani¬ 
mo, V corport. (30) Ex boc larte cafei qui funt, dijficillimc tranjeunt. 
(31) Locus a frumento copiofus. (31) ex, c a claras. Larte, atque pc- 
cort vivunt. (33) oculta: «x, ou de larte &C. Crtnt ruber, mger ore, 
brevis pede, lumine Ufus. (34) h. e. ruber ex cnne, ou de crsne &C. 

§ MATÉRIA de que confta a medida do Efpacio, quando 
nam fignifica movimento por ele. (35) Sutr* columnas trabet ex tri- 
bus tignis bipedalibus compartis funt cotlocata. (36) ex clara. PiU alta 
tribus pedibus, lata quaternit. (37) oculta: ex , ou cum, ou pra tn- 

bus pedi bus. 
r R 4 MA- 

(tq) Cic. Caecina c. 9. (>8) 
(19) Vtrg. /En V. v. 189. (zo) 
(xi) Cic. Fam. II. ep. 10. (n) 
(13) Cic. Off. II. c. 14. (Z4) 
(25) Cic. ibid. (z«) 
(27) Cic. Fato c. 4. (z8) 
(29) Cic. Nat. D. I. c. *1. (30) 
(31) Varro Re R. II. C. II. (31) 
(33) Caf. Bell. G. IV. c. 1. (34' 

(30 

Virg. Georg. II. v. 356. 
Ter. Adelph. V. 8. fin. 
Cic. Agrar. II. c. 14. 
Cic. OíF I. c. 2j. 
Cic. Cluent. c. 18. 
Cic. Flac. c. ix. 
Cic. Tufe. III. c. 1. 
Cic. Att. V. ep. 18. 
Mart. XII. epigr. 34. Uti;, A V • V. •• - • w ■ 

135, &ue a medida de qualquer efpacio particular ft tome algumas 

vetes fem íigmficar movimento por ele,fe ve claramente nas línguas vul¬ 

gares. Porque quando digo, Efte banco é feito de trez taboas,e tem trez 
palmos de altura, tomo os trez. palmos nam como medida , que ft vai cor¬ 

rendo e medindo; mas como medida, que confitue aquela ahura: t quero 

dizer: Efte banco é compofto de trez taboas:e a fua altura e compolta 
de trez palmos. Onde nefte cazo a medida toma-fe como matéria, de que 

conda aquele efpacio, que conrefponde à altura do banco. E por 1/0 fe 

toem em ablativo: porque fe fgnifeafe movimento, e diíeie-mos, A al¬ 
tura defte banco chega até trez palmos, ou extende le por trez pal¬ 
mos; entam fe poria em acuzativo . ljlo fe poae ver em todo 0 contexto 

do capitulo de Vitrttvio, que imediatamente citaremos. 

(36) Vttruvius L.V.c. 1. pag.8i. (}7) tbidem. 
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MATÉRIA VIRTUAL , ou de que fe trata. ffudicii ratio ex ac- 
cufatione, (Jr defenfione conftat. (38) De lucro vivimus. ^ 39) Ntcjue 
tnim omr.es lifdtrn de reíus de-.cdamur. (40) Refcrite quid de P. Clo- 
dlo fiat. (41) ex, e de claras Abundare oportet pweptis, inflittt- 
ti fane Pbiloftphu (41) oculta: a , ou de pntceptis &c. 

§. EU a Matéria, de que fe trata, podc-fe conliderar de diver- 
fas maneiras: as puncipiais, e para as quais fe reduzem as outras, 
fam ellas abaixo. 

MA l ER IA de comparafam. (43) Me minoris facio prt illo. (44) 
Mdiorem, qtiam pro flatu, fonum reddebant. (45) prt, e pro claras. 
Vtlras argentum efl auro, virtutibus aurum. (46' oculta: prt auro, 
prt viriutilus. (47) Deita nacem as trez feguintes. 

MA- 

Cic. Fam. IX. ep. 17. 
Cic. Au. II. ep. 5. 

(38) Cic. Off. 11 c 14. (39) 
(40) Cic. OtF. I. c. 37. (41) 
(4-.) Cic. Off I. c. 1. 
Í43) tanto fe verifica nos Comparativos , como nos Advérbios 

de compartiam. Citius diéto xquora placat. Virg j£n l. v. 146. h. e. 

citius prx dieto . Como também nos Superlativos, quando fe tomam como 

Comparativos Dodto homme digniffima. Cic Alt. XIl. ep. 38. b a ra¬ 

iam de tudo é, porque a perfeita comparafam nam conft/ie fomente no 

Comparativo, ou Adverbio wc. mas confifte neles juntos com a partícula 

pis: , ou pro, que de fua natureza regem ablativo. E fe ve nas línguas 

vulgares, em que a comparafam fe explica por mais que E em Latim fe 

revolve ou por magis, ou por quam . v. g. Me plus quam pro virili parte 
obligatum puto. Cic. Phil. Xlll. c 4. e podia dizer, plus virili parte. 
/•. daqui vem , que por forja da dita partícula fe acha também 0 ablati¬ 

vo de comparafam junto a alguns Pozitivos. Tu prae nobis beatus. Cic. 

Eam. IV. ep. 4. Nullus eít hoc meticulofus aeque. Piaut. Ampb. I. 1. 
v. 137- b- e pr* hoc. Alius Lyfíppo. Hsrat. II. ep. 1, v. 240. h. e. 
pree Lylippo: cu quam Lylippus. 

§. Advirta-se , que os Superlativos de fua natureza nam compa¬ 
ram, mas fo os Comparativos. E amdaque os Superlativos acrecentem 
alguma coiza fobre os Pozitivos, contudo mm fempre fignificam 0 ultimo 
grao, mas potm-fe às vezes pelos Pozitivos: e tanto fe diz, Gra¬ 
ta; iujhi tuas litterte fuerunt , como, gratiffimas fuerunt. Antes 0 
Comparativo acrecenta às vezes fobre 0 Superlativo . Ego autem hoc 
lum miferior, quam tu, quae es miferrima. Cic. ad Ierent. ep. 3. 
Ferfuade tibi te mihi effe cariffimum, fed multo fore cariorein. Cic. 
Marccllo. E 0 mejmo Superlat.vo fe ajunta a outras partículas: perquam 
optimus, multo jucundiffimus, tara maxime, maxime liberaliffima: 
t femelhantes fra zcs em Cicero c7C. Verdade é , que ao me mo Compa¬ 
rativo i acrecenta alguma vez a partícula magis: v. g. Magis maio¬ 
res. Piaut. Menach. Prol. v. 55. Hic magis elt dulcius. Piaut. Stich, 
V. 4. Magis be tior. Virg. in Cithcc: mas c pleonajmo pouco uzado. 

(44) Piaut Epidic. III.4. v. 85. (4j) Curt.V. c. 15. 
(46) Horat. I. cp. I. v. 51. 

(47) Aos Comparativos fe ajuntam às vezes efles ablativts, tanto, 
qu..i..o, a.:qu.;nto, hoc, co, quo, multo, paulo, nimio, e 0 adverbio 

lon- 
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MATÉRIA de igualdade, ou excefo. Democritus huic in hoc fi- 

milis, uberior in ceteris . (48 clara in hoc, igualdade: in cettrts, 
excefo. Sale vero, cr facetiis Ctfar vicit omnes. 149; oculta : in tale, 
in facetiis, excefo. 

MATERIA de louvor, ou vitupério. »Yre vero in armis pra- 
fiantior, quam in toga. (50 clara in armis, in toga, louvor. Ne- 
quaquam (unt tam genere mfignes, quam viliis nobiles . (51) oculta: 
iam in genere, louvor; quam in vitiis, vitupério: ou tam a gentre &C. 

MATÉRIA de venda, ou troca. Pro eodem numero frumenti 
fexterna oílo mtlia dare ccaclus eft 451' Del pro ftnguhs tritici modtis 
ternos denarios. (53) pro clara. Vendidit hic auro patriam (54. Stat 
mthi non parvo virtus mea. (55) oculta: pro auro: pro non parvo 
pretio. (56) IV. 

longe. E tamíem os atuzativos, multum, tantum, quantum, aliquan- 
tum. E todos fam regidos de alguma prepozifam oiulia por Elipft. 

Exemplo t. Quanto fuperiores fuinus, tanto nos geramus lubmif- 
fitis. Cic. Ojf l. c. z6. h. e. in quanto n.-gotio crc in tanto nego- 
tio crc. efla in oculta: ou a também, a quanto crc. Quantum procedc- 
ret longius a Theflalii, to maiorem rei um omnium inopiam fentiens. 
Liv. XL V c. g. Aqui toma-fe co no mejmo fentido de quantum: e que 
ejle feja adjetivo, molham os textos feguintes , em que tem a prepozija:» 
clara. 

Ex. a. Ejus frater aliquantuin ad rem eft avidior. Ter Eun. I. z 
v. 5 1. h e. in aliquantum: porque a vemos clara em outros v. g. Dextera 
pars in aliquantum altitudinis diruta erat. Liv. XLll. c. 13. h. e in ali¬ 
quantum negotium. Coiuinbaj foluto volatu in multum velociores. 
Hm. x. c. 36. h. e. in multum negotium. Vir in tantum laudandus, 
in quantum intelligi virtus poteft. Vtlleius l. c. 9. h e. in tantum 
negotium crc. Noftros multorum dierum navigatione in aliquantum 
exhauftos, inânime prsefentia Telephi exanimaver.it. Difíys Cretenfis 
de Bello Trojano L. II. pag 18. h e. in aliquantum negotium . E eft a 
fraze fe a ha varias vezes nefte autor excelente. 

§. Tanto nos Comparativos, como nos Superlativos fe muda algu¬ 
mas vezes 0 prse em ante: v. g. Pygmalion fcelere ame alios imma- 
nior omnes. Vig. JEn. 1. v. 3^1. Ét unas ante alios fuit carillimus. 
Nepcs in Attico c. 3. h. e. prae aliis. 

(48I Cic. Acad. IV. c. 37. (49) Cic. OfF I. c. 37. 
Í50) Cic. Sencdl. c g. (jr) Cic. de Pet. Conf. c. 3. 
(51) Cic. Verr. V. c 87. (53) Cic. ibid. 
(54I virg. JEn. VI v. tat. (95) Ovid Faft. IV. v. 185. 

( 56) Quando (e poem 0 dinheiro em ablativo , nam fe toma entam 
como dinheiro e prefo, por que fe vende; mas toma-fe como matei ia , por 
que fe troca outra cotza de valor, v g Dum pro argenteis dcccm aureus 
unus valeret. Liv XXXV UI c. 9 aqui argtmeis toma-fe como matéria 
pela qual fe troca 0 aureus. Ubi ternis denariís xftimatum frumentum. 
Cic. Verr.VlL c. 31 aqui 0 denariis toma-fe por matéria pela qual fe tro¬ 
ca o trigo. Também, Par pro pari referto . Ter. hun. III. t. quer dizer- 
trocar ou dar uma coiza por outra : ou pagar uma com outra Jemelhante. 
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IV. LUGAR verdadeiro onde fe faz, ou fe eftá In temno uxo- 
rem duxie. (57) in clara . Hippocraies, cr Epicides nati Carthagine. 
(58) oculta: in Carthagine. 

§. LU GA R verdadeiro onde fe caminha, em quanto fe toma 
COmo eftando dentro de todo ele. Sjui mifer in campis moerens cr- 
rabat Aleis. (59) §ui nuper fccit fervo currenti in via deteffe populum. 
(fio in clara. Dolabella tota Afia vagatur. (61 i Ac viéiis dornma- 
bitttr Argis. (6z) oculia: in tota Afta: in Argis viílis. 

LUGAR VIRTUAL onde fe eftá, ou fe caminha. Jaeet in 
moerore frater tuas. 63) Thefeus in maximis luclibus fuit (64 In 
anttquiffima 1‘hilofophia verfaris. (65Í Servius tuus in omnibus inge- 
nuis artibus verjatur. (66) Si modo m Vhilofophia aliquid profecímns. 
(67' Judieis efi femper in caujjis vtrum fequi. 68) in clara . 

V. LUGA R verdadeiro donde fe parte, ou difta. Kalendis Maiis 
de Formiano profictfcemur. (69) Edixit ut ab Urbe abefet mil:a paf- 
fuum ducenta. (70# de, c ab claras. Accepi Roma fine epiftola tua 
fafriíulum Ut ter ar um (71) oculta: de, ou a Roma. ltaque v dom0 
abjum , cr foro. (72.' h. e a domo, a foro . 

LUGAR VIRTUAL donde fe parte, ou difta. Paulum He 
fuo jure decedere. (73) 6jui amicitiam e vita tollunt. (741 A negotiis 
publicis fe removerunt, ai otiumque perfugerunt. (73' Cor.fuetudo Ho- 
neftatem ab Utihtate fecernit. (76) de, e, a, e ab claras De fuis 
bonis ita dat, ut ab jure non abeat. (77) ab jure é O lugar do qual 
nem parte, nem difta. 

§. Beatos effe, suibus ea res honori fuerit a eivibus fuis. (78) Vide 
ne hoc totutn, Scavola, fit a me. (79 Cecidere ab Romanis ducenti 
equites. (80) a, e ab ciaras. Mas aqui fe involve uma Elipfi mais 
comprida: Beatos effe, quibus ea res fuerit honori, incipiendo a eivi¬ 
bus fuis. Vide ne hoc totum, Scevola, fit ex mea fententia profeãum. 
Ab Romanis fs ducimus rationem, cecidere ducenti equites. Que em 
vulgar fe diz por outras palavras: da parte dos feos naturais: da 
minha parte: da pane dos Romanos. 

VI. TEMPO em que fe faz Multa de noíle eum profeítum effe 
ad Gafarem. (81) Ego fi femper haberem cui darem, vel ternas epifto- 

las 

(37) Ter. Phorm fc ult v. 13. 
(59) cie. Tufe. 1U. c. 16. 
(m) Cic. Phil. XI. c. z. 
(63) Cic. Att. X ep. 4. 
165) Cic O ff. II. c. z. 
(67) Cic. O ff. III. c. 8. 
(69) Cic. Att. II cp. 13. 
(71) Cic. Att V. ep. 17. 
(73) Cic. Off II C. 18. 
(75) Cic Off I. c. zo. 
(77) Ci«. Verr. III c. 44. 
(70) Cic Orat. I. c. 13. 
(81) Cic. Att. VII. cp. 4. 

(58) Liv. XXIV. c. z. 
(60) Ter. Heaut. prol. v. 31. 
(6z) Virg /En I v. z8y. 
(64) Cic. Off. III. c. zs. 
(66) Cic. Fam IV ep 3. 
(68) Cic Off II. c. (4. 
(70) C»r. Sext. c. iz. 
(7z) Cic. Fam. IV. ep. 6. 
(74) Cic. Amic. c. 73. 
(76) Cic. Off II. c. 3. 
(78) Cic. Milon. c. 35. 
(8u) Liv. XLII. e. 43. 
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las in hora darem. (81) In hoe triduo evolvam id argentam titi . (83) 
de, e in claras. Sed triduo tamen audietis. ; 8 4I lllt vix decem annis 
tinam cepit urtem. (8ji ocult'S : in triduo: in decem annis . Na fe- 
guintc eftá oculta a prepozifam, e feo ablativo: Aiiquot poft men¬ 
fes. 86) h. e. in menfe poft aiiquot menfes elapfos. Que moftra os 
dois tempos: in menfe, tempo em que fe faz: poft aiiquot menfes, 
tempo que pafa. (87) 

TEMPO em que comefa. A primo tempore atatis Juri ftudere 
te tnemini. (88' a clara. Mas aqui nam fe toma como tempo, fim 
coino lugar virtual donde fe parte, ou comefa a contar. (89) 

Advertência. 

A eítes VI. Numeros pertencem todos os Ablativos. E nas mef- 
mas linguas vulgares, como acima fica dito, quando fe fala de alguma 
das coizas, de que tratam eftes numeros, fe declara a prepozifam: a 
qual moftra com toda a evidencia ao principiante, que o nome Lati¬ 
no, fobre que ela caie, fe deve pór em Ablativo. v. g. Quando digo 
I. Efta é a cauta ott principio, do qual nace ifto. 2. O inftrumento, 
ou modo, com que fe fat. 3 A matéria de que confta, ou de que ft 
trata. A matéria , com que fe compara. A matéria , em que excede. 

A ma- 

(82.) Cic. Fam. XV. cp. 16. (83) Plaut. Pfeud. I. 3. v. 8z. 
(84) Cic. Catil II. c. 7. (85) Nepos Epamin. n. 5. 
(86) Cic. Rofc. Am. c. 44. 
(87) Que 0 tempo, em que fe faz alguma coizs , fe tome ordina¬ 

riamente nam tomo tempo que corre, mas como coita permanente, v. g. 
como lugar virtual, em que fe fat a tal coita; ft conhece evidentemente 
nas linguas vulgares. Sejam exemplo eftas frates: Eftudei todo um dia. 
Em todo um dia matei um pafaro. Na primeira ve-fe claramente, que 
eu quero dizer: Que eftudei por todo o tempo de tantas oras, que pa- 
sàram , e fe chama dia. Na fegunda quero d:ter fomente : Que cm uma 
parte daquele dia matei um pafaro: pois í claro, que nam empregaria 
mais que um momento em matalo. Onde toma-fe 0 tempo nam como tem¬ 
po, que vai pafando, mas como coita permanente, em que ftt aquilo. Da 
mefma forte que fe eu difer, Matei na minha quinta um pafaro em um 
dia; tomo 0 dia no mefmo ftntido de quinta , e quero dizer: Eftando em 
a minha quinta, c eftando em uma parte do dia, matei um pafaro. E 
por i/e o tempo, em que fe hi,fe poem cm ablativo, porque [tonifica quie- 
tafam : e 0 tempo que pafa, fe poem em acutativo, porque Jignifica mo¬ 
vimento. 

(88) Cic. Leg. I. c. 4. 
(89) Afim como 0 tempo, em que comefa uma coita, nam fe toma 

como tempo, mas como lugar virtual donde fe parte, a que chamam a quo ; 
nfim também 0 tempo, em que acaba , nam fe toma como tempo , mas como 
lugar virtual para onde fe vai, a que chamam ad quem. Onde quando 
Cic. de Seneíí. c.ó.dit, Si ad centefimum annum vixiflet, quer dizer: 
Si vixiflet per muitos annos ufque ad centefimum annum. 
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A matéria, de que fe louva, ou vitupera. A matéria por que fe ven¬ 
de, ou troca . 4. O lugar, onde fe eftá, ou onde fe caminha. 5. O lu¬ 
gar donde fe parte, ou donde fe dijia. A medida, de que confia 6. 
O temoo, em que fe faz., ou donde comefa. 

Mas quando os principiantes nam fouberem logo reduzir o abla- 
tivo a um deíles numeros; deve o Medre ajudalos, e tirar-lhe as du¬ 
vidas 1. Moftrando-lhe com outros exemplos, que no mefmo Abla- 
tivo podem ocultar-fe por Elipfi prepczifoens diverfas, fem mudar o 
fentido da orafam. [90] z. Moltrando-lhe, que com a mefma prepozi- 
fam, fem mudar fentido, pode algumas vezes o mefmo exemplo per¬ 
tencer a diverfos Numeros dos VI. acima. [91] 3 Moftrando-lhe, que 
muitos dos ditos exemplos, v. g. lnftrumtnto, Lugar onde fe eftá, ou 
donde fe di/la &C fe podem tomar em fentido verdadeiro, 011 vir¬ 
tual. [91] 4. Moftrando-lhe, que eftas regras do Ablativo fe devem 
obfervar, quando nam fe opoem a alguma das outras regras defta Gra- 
matica. [03] Contudo para maior facilidade dos Principiantes, e me¬ 
nor trabalho dos Meftres, farei as feguintes Reflexoens. 

I. O Ahlativo, que je dá a todos os verbos Ativos, que figniftcam 
ou feparar.D» pedir,ou receber ,ou gozar Scc. pertencem ás regras acima. 

Ex. 1. Divellere aliquem ab aliquo. Liberarc a peruuiis. Segregare 
a veritate. z. Petere a Rege. Poftulare a fervo . 3. Difcere ab aliquo Mu- 
tieari ab amico. Sam ablativos de lugar virtual donde fe parte, com 
prcpozifam clara. Cavere maio. Cibo prohiberi, & teclo: com ela ocul¬ 
ta: h. e. .1 maio, a cibo. 4. Gaudere mato. Poliere opibus. Sternere lapi- 
dibus. h. e. de maio, ab opibus, matéria: cum lapidsbns, inftrumcnto . 

II. O Ahlativo, que fe dá aos verbos Pafivos com prepozijam cla¬ 
ra, ou oculta, pertence às regras acima 

Ex. Laudatur ab his, culpatur ab illis. [94] ahlativo de cauza. 
Stpe enim videmus fraclos pudore, qui ratione nulla viucerentur. [95] 

h. e. 

[90] Como fe ve acima nos numeros I. III. VI. 
1J Na matéria, de que fe louva, 0 ablativo toga nam fo é de 

louvor, mas também de excelo . tçi] Difío fe ve 0 exemplo em quazi todos os numeros ditos. 
93] Quando digo: Pedro é cauza difto. Foi inftrumcnto daqui¬ 

lo. hfte nam é modo de viver. A matéria nam é capaz. A compara- 
fam é imprópria.Nam é matéria, que exceda: nem que le louve: nem 
que fe troque Efte é o lugar onde eftou: a medida que tem. O tempo 
etii 1’ereno 8cc. neftas orafoens os ditos nomes nam Je poem em ablati¬ 
vo , mas em nominativo, porque aqui fam agentes da orafam: e afim 0 
manda a regra do Nominativo. 

E quando digo: Pedro deo cauza a ifto. Enlinou o inftrumento, c 
modo. Trouxe a matéria. Alegou uma boa comparafam Dife um lou¬ 
vor, ou excefo. Moftrou o lugar onde eftava. Indicou o tempo do fu- 
celo wc. neftas nam fe poem em ablativo, mas em acuzativo, porque 
aqui fignificam 0 paciente do verbo ativo, 0 qual fempre é acuzacivo: co¬ 
mo mandam as regras do Acuzativo. 

[91] Hirat. 1. fat. z. [95] Cif. Tufe. II. c. zi. 
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h. e. a , ou pr/t fudore, cauza : cum ratione nulla , inftrumento [96] 
III. O Ablativo, que fe Já a ledos os verbos de fignificado Pafivo, 

eu (íjam Abfolutos, ou Neutros, com prepozifam clara , ou oculta ; per¬ 
tence às regras acima. [97] 

Ex. Abfoluto. Hihil enim valemius ejfe, a quo intereat. [98] Eli- 
pfi: e quer dizer do contexto: Nihil valemius ejfe ratione fempiterna , 
nempe animo mundi, a quo animo mundus defiruatur , v fie intereat: 
ablativo de cauza. 

Neutro. Teftis in eum rogatus an ab reo fuftibus vapulaffet. [99] ab 
reo, cauza: cum fuflibus, inftrumento. Ab hofte venire . [100J hofle, 
cauza. 

IV. O Ablativo, que fe dá aos verbos Comuns, pertence às regras 
acima , como 0 dos Pafivos. 

Ex. Honore dignari. matéria: h. e de honore. Aggredi donis. inf¬ 
trumento: h. e. cum donis. Bella matribus deteftata. cauza: h e. a ma- 
tribus. 

V. O Ablativo, que fe dá aos verbos Depoentes, pertence às regras 
acima. 

Ex. l.ttari de communi falute. [101] Gloriari de beata vita. [101] 
Ou também : Vefci carne. Pungi aliquo munere. Prui voluptatibus. Vti 
amicis. Ablativos de matéria : h. e. Vefci de carne &C. 

VI. O Ablativo, que fe dá ao Participio em TUS, pertence às regras 
acima. 

Ex. Punílus laboribus, honoribus, ftipendio: h. e. de laboribus &c. 
matéria. 

VII. 

[96] SJue os verbos Pafivos nam rejam 0 ablativo, que lhe dam, 
mas feja regido da prepot.ifam clara, ou oculta; prova eruditamente San- 
ches Minerva L. III. c 4. 

[■97] Efiei verbos, a que os Gramáticos chamam Neutros Pafivos, 
fam Vapulo, Veneo, Saiveo, e outros, que debaixo de forma ativa tem 
fignificado pajivo. Contudo realmente nenhum deles é pafivo , mas fam 
vi bos ativos compofios, ou fraz.es abreviadas, que podem tomar-fe em fig- 
nificado pafivo. v. g. Vapulo e compoflo de vapulatura do: Veneo de 
venum co: Saiveo de faiutem habeo: ou it outra equivalente compod- 
fam Os quais ainda nas terminafoens, que alguma coiza fe mudaram, 
con/ervam fempre a conftruifam da 1. pe,oa. Daqui vem , que tanto vale 
dizer, Salvebis a Cicerone r.ollro, como, falutem habebis esre. Venire 
ab holle, como, ire ab hofte ad venum. Vapulare a prreceptore, como, 
miflus a prxceptore dare fe ad vapulatum. E do mefmo modo em outros 
femelhantes verbos, em que peja analogia fe podem exprimir diver/os fuf- 
tantivos verbais: bemque alguns deles nam eftejam ja em uzo fora da 
compozifam. Contudo je refletir-mos bem ,confirmaremos fempre mais,quc 
fam frazes abrev a as. E daqui fe fegue claramente, que todos os verbos 
Adjetivos acabados em O fam ativos, ou fimplczes, ou compofios. 

98] 
100 
IOZ 

Cie. Acad. I. c. 7. 
Quinfl. XII. c 1. 
Cic. Ein. III, c 8. 

99 J Quinei. IX. c. z. 
101J Cic. p. Marc. c. ult. 
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VII. o Ablativo do Participio em DUS, a que chamam Gerúndio em 
DO, pertence ks regras acima . 

Ex. In cognofctndo lute ipfe aderis . [loj] In fuoponendo ova obfer- 
vant, ut fint numero imparia . [104] Quta de intercalando non obtinue- 
rant. [105] Se daturum venenum, quod nec in dando, nec datum, ullo 
Jigno deprehendi pojfet. [106] Sim ablativos de modo, ou dc matéria , ou 
de tempo, em que fe faz.: e clararaente moftram , que o Gerúndio em 
Do fempre é ablativo regido de prepozifam clara, ou oculta por 
Eiipli. [107] 

VIII. O Ablativo do Suftantivo em VS, da quarta Dcclinafam , a 
que chamam fupino em U, pertence ks regras acima. 

Ex. lncredibile memo-atu efi. [108] h. e. in memoratu, ou de me- 
moratu: ablativo de modo, ou matéria. Obfonatu redeo. [109] h. c. 
ab objonatu : de lugar. Primus cubitu furgat, poftremus cubstum eat. [110] 
h. e. ex cubitu furgat: de lugar. 

IX. O Ablativo, que fe dá a vários Adjetivos, ptrtence ks regras 
acima. 

Ex. Scriptione dignam, [in] h. e. de feriptione: matéria, ou lou¬ 
vor. Omnium favore adjutus. [111] h. c. cum favore: inftrumento, 
ou modo 

X Os Ablativos Mea, Tua, Sua, Noftra, Veftra, que fe dam aos 
verbos Intereft, e iefert, pertencem ks regras acima. [113] 

Ex. Mea nihil referi. [114] Veftra enim hoc maxime intereft. [115] 
h. e. in re mea , in re veftra: ablativos de matéria. 

XI. O Ablativo , que fe dá a eftes juftantivos Opus , e Ufus, perten¬ 
ce ks regras acima. 

Ex 1 Pergratum mihi fereris, (i eum , fi qua in re opus ei fuerit, 
juveris. [ 116] podia diier, fi qua re opus fuerit: ablativo de matéria . 
De que íe íegue, que quando falta a ptepozifam, é Elipli. v.g. Jtud 

Teren- 

[105] Cic. Fam. VIII. ep. 6. 
Ter. Eun. V. i. v. 54. 
Varro Re R. L III. C. 9. 
Liv. XLI1 c. 14. 
Cic. Fam. V. et> n. diz.: Vehcmenter ânimos hominum 

feripto retinere polfit: e abaixo: In legendo tamen erunt ju¬ 
cunda . hm que je moftra, que efte ablativo, a que chamam Gerúndio 
em Do, fempre tem oculto por Elipfi um fuftantivo , com quem concorda, 
e fempre ambo> fam regidos da prepoúfam. 

„io3 

i°t 

106 

j° 7. 
in legendo 

Plaut. Cafin III. q.v.66. 
Cic. Fam. IX. ep. 17. 

108] Salluft. Catil. pag- 6. 
110] Cato Re R. c. j. 
111 Liv- XLV c 38. 

'113] Que eftes pofam alguma vez. fer ablativos, provamos acima 
no Cap. VIII. Compozifam, Rcflexam IX.nas notas. E 0 confirma Prif- 
ciano, que no Liv. xvil diz: Mea.Tua fkc. additum verbis Intereft, 
& Refert: h.e in re mea, tua &c. 

[114] Ter. Eun II. 3. [113J Cie. Sulla c. 18. 
[116J Cic. Fam. XIII. ep. 13. 
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Tertntiam opus eft nobis gratia tua. [i 17] h. e. dt gratia tua. [118} 

E*. 2. Nunc viribus ufus, nunc manibus rapidis. [119] h.e. ufus dt 
viribus : que vaie, opus tft dt viribus. Non ufus fatio eft mihi. [120] h. e. 
non mihi tjl opus dt fatio. 

CAPITULO X. 

Da Sintaxe das Partículas lndttlinavtis. 

A Juntamos nefte capitulo as trez partículas indeclináveis, adverbio, 
Conjunjam, interjeifam , porque convém todis trez nillo, que 

nem pertencem i Coicordanaa, nem à ‘iegencia das partes da orafain. 
Nam à concord.ncia, porque namtem coiza alguma comua com o No¬ 
me, ou Verbo, ou Prepcz.itam, em que concordem. [1] Nam à regên¬ 
cia, porque nem podem reger, nem fer regidas, [zj Eft a propozi.am 
fegue-fe naturalmenie da Definifam VI. e é evidente pelas razoens fe- 
guintes. 

1. Os Advérbios nam podem reger parte alguma da orafam, nem 
cazo algum do nome Porque a Regencia pede um 1 tal conexam e vin¬ 
culo de partes ,que a regente necelariamente influa na regida, e nam 
pofa cftar fem ela; e da mefma forte a regida nam pofa eftar fem a re¬ 
gente . [3] Como fe ve nas Prepozifoens, as quais nam podem eftar fera 
terem o leo cazo claro, ou oculto por Elipfi: e os feos cazos [que fam 
Acuzativo com certas circunftancias, e Aolativo j nam podem eftar na 
orafam fem Prepozifam clara, ou oculta: o que ja fica provado cm di- 
verfos capítulos. Mas nada difto fe acha nos Advérbios: porque nam 
pedem necefariamente uma parte da orafam , e nam outra; nem um ca¬ 
io , e nam outro: mas ajuntam-fe indiferentemente a Nomes, Verbos, 

e Ad- 

[117] Cic. Att XII. ep. 37. 
[118J Opus fempre é 0 fuftantivo Opus, operis: t nam fsgnifica 

ntcefidade abfoluia, mas necefidade de utilidade, como fe ve nefte sexto: 
Legem Curiatam Confuli ferri opus efle, neceffe non efle. Cic. Fam. l. 
tf. 9. fine. Prova-Je com Plauto Merc. V. 1. que diz., Non opus eft: t 
imediatamente repete no mefmo fentido: Operae non eft. E com efeito 
todas as fraz.es, em queft acha opus,/« podem explicar por opus, operis , 
ou opera, operre. v.g Dux nobis opus eft. Cic. Fam. II. ep. 6. Multae 
impenfae opus fuerunt.ii/á x.ep 8-h e opera eft: opera fuerunt. Quid 
opus eft affirmare í Cic. Att. Vil. ep. 8. h t. nego opus efle aífirmare. E 
quando fe acha, opus eft confulto, quer dizer, opera eft in confulto: t 
afim em outros lugares femeihantes. 

119J Virg. /En. VIII. v. 441. 
120] Ter. Hcc. III. I. V. 47. 
il Defin. V. 
jj Defin. VI. 

[2] Defin. VI. 
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e Advérbios: e a divcrfos caios do mefmo Nome. Logo nam tem as 
circunilancias necerarias para a Regencia. 

i. As Conjxnfotns nam podem reger nem partes da orafam , nem ca¬ 
vos do Nome, pela mefma raiam dos Advérbios, porque fe ajuntam 
fem diltinfam a Nomes, Verbos, e Advérbios: e também a vários ca¬ 
los. Nem também fe pode dizer, que regem um modo do Verbo mais 
que outro; porque muitas veies ajuntam-fe ao Indicativo, e Conjun¬ 
tivo E aindaque o Conjuntivo nam pola cftar fem alguma Conjunfam 
precedente clara, óu oculta, que mollre a dependencia, que ele tem 
da orafam Indicativa [no que confille a efencia do Conjuntivo] v. g. 
fem a Conjunfam Ur; contudo baila que a Conjunfam Ut poía eftar fem 
Conjuntivo, [com Indicativo] paraque fe diga, que o nam rege. Logo 
nam tem as circunilancias necefarias para a Regencia E fomente fe 
pode dizer, que em tal, ou qual fentido le ajunta a Conjunfam mais 
ao Conjuntivo, que a outro modo. F. afim nas outras, 

3. Ás huerjeroens nam podem reger, pela mefma raiam dos Ad¬ 
vérbios, vifloque fe podem ajuntar a toda a forte de orafoens. Logo 
nam tem as circunilancias efenciais da Regencia. Alem diloja prova¬ 
mos em vários lugares, que quando a Interjeilam fe acha junta a alguns , 
caios, falta o verbo por Elipfi, fem o qual nam pode aver orafam . E* 
dcfle verbo fe conhece,que quando ela ellá junta ao Nominativo, clle 
C fupolto, ou agente do verbo : quando ao Acuiativo, clle é apollo ,ou 
paciente do verbo: quando ao Dativo, clle é de perda, ou proveito: 
quando ao Vocativo, clle é a pefoa, com quem fe fala . E tirando o 
Acuiativo, que é caio do verbo Ativo 8tc nenhum dos outros ca¬ 
vos pode fer regido. De que fe fegue, que nunca a Interjeilam pode 
reger caio. 

Aliinque tudo 0 que fe pode diier do Adverbio ,e Conjunfam, pa¬ 
ra eferever certo, c, moftrar quando fe coíluma ajuntar ao Indicativo, 
ou Conjuntivo dos verbos, ou a outras partes da orafam. E da inter- 
jei/am o que fe pode dizer é, advertir quando tem lugar na orafam . O 
que pertence mais à elegância, da lingua, c compozifam, que à inteli¬ 
gência dela. Mas tudo ifto é comum à lingua Portugueia, c Latina: 
e quem fabe uzar delias partículas em Portuguez, fem nova dificuldade 
o fará em Latim Deforteque pouco diverfitica nillo o Latim do Por- 
tugtiei. E por ífo direi brevemente o que baila, pira entender o uio, 
c ferventia principal delias partículas. rrincip.ilmente do Adverbio , e 
Conjunfam apontarei quando fe ajunta a um, ou a outro modo. c. ifto 
é o que importa maisliber: fendoque mudando-fe os modot, muda-fe 
muitas vezes o fentido da orafam. Porque o faber quando o Adverbio 
fe colluma ajnntár ao Comparativo, ou Superlativo, ou a outra Partí¬ 
cula &c. nain pertence tanto io fentido, quanto i clegancia: de que 
ja varias vezes difemos, que fica reiervada para 0 uzo. 

§• I. 
Adverbio. 

L A Ntequam, Prittfquarn, Poftquam , Cum, Jamdudum , Jam- 
peidem, Jam olim, Quemadmodum , Stmul, Simuiae, Sin.ul- 

atque, Utcumque, e alguns Advérbios mais ajuntam-fe ao Indicativo 
ou Conjuntivo. E*. 
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Ex. Antiquam pro Murina dicere inftituo, pro mt pauca ditam (4) 
=3 Antes que comece a falar por Murena, direi alguma coiza a meo 
favor, priufquam inópias, conjulto-, v ubi confuiueris, mature fado 
opus tft [j] Primeiro que comeces, é necefario confultar: depois de 
confultar, executar com prontidam. E afim nos outros citados. 

II. Donec por quamdiu (em quanto) tem Indicativo. Donec tris fe- 
lix, muitos numerabis amicos [6] = Em quanto fores afortunado, terás 
muitos amigos. 

III. Dun com verbo de prezcnte, tem Indicativo. Dum appara- 
tur virgo. [7] Dum quando fignifica tm tanto que, tem Cònjuntivo. 
Dum profim tibi. [8] 

IV. r/í quando fignifica femelhanfa, e vale por como-, ou quando 
fignifica o fim por que fe faz, e vale por que, paraque; ou quando fig¬ 
nifica contrariedade, e vale por aindaque-, tem Indicativo, ou Con¬ 
juntivo: e fempre fe fubentende ita , ou fic 8cc. 

Ex. 1. Viden ut tuis didis parto? [9] = Ves como obedefo às tpas 
ordens ? h. e. Vide'ne fic ut tuis verbis parei ? 1. Hera orare jujpt ut ad 
fe vénia; [10] as A fenhora manda-te pedir, que vas vela. h e. Hera 
ita te orare iuffit, ut ad fe vénias: ou ad boc, ut ad fe vénias. 3. Ut de- 
ftnt vires, tamen efl laudanda voluntas [n]i3 Aindaque faltem as 
forfas, contudo louva-fe a boa vontade, h. e. Etiamfi defmt vires: ou 
pone ita ut defmt vires. §. Jam faxo hic aderit. [iz] Jam faxo fcits. 
[13] h. e. Faxo ita ut hic aderit. Faxo ita ut Icies. OU deite modo: 
'Jam hic, ut faxo, aderit. Jam ,ut faxo, fcits. O que fe colherá do con¬ 
texto, e fempre moftra que vale afim como. 

Ut quando fignifica tempo, e vale por poflquam (iíto é, afim que, 
tantoque, depoifque) tem Indicativo. 

Ex. Ut ab urbe difceffi , nullum adbue intermifi diem [14] — De¬ 
pois que parti de Roma, nam perdi algum dia 8cc. Mas rigorozamente 
falando, fempre o Ut fignifica femelhanfa, como fe ve nos exemplos 
acima: e efte de tempo pode-fe explicar afim: Ita ut ab urbe difceffi, 
fic nullum &c. h. e. quoinodo difceffi, iodem modo nullum intermifi 
diem. [rj] 

V. He quando fignifica certamente, tem Indicativo, ou Conjuntivo. 
Ex. Ne ego fum homo inftlix ! [ró] = Certamente fou ornem def- 

grafado / Ne ego te magnifice, Chreme, tradare pojfim [17J = Certa¬ 
mente , o Cremes, eu poderia tratar-te magnificamente. 

S Ne 

EH Sallufi. Catil. pag. 2. 
Ter. Eun. III. Ç. 
Platet. Perfa. V. i.v. 31, 

rt] OviJ. Ponto Ill.eleg. 4. 
13] Ter. Andr. IV. 3. v. it. 

4] Cic. Muraena cap r. 
6J Ovid. Trilt. I. eleg. 8. 
8] Ter. Andr. IV. 1. 
10] Ter. Andr. IV. 1. 
12] Ter. Phorm. v. ult. 
14] Cic. Att. VII. ep. ij. 
15 Temos exemplo em Lucrecio 111. v. 911. 

„ Tu quidem, ut cs leto fopitus, fic eris sevi, 
„ Quod fupereit, cundtis privatus doloribus aegris. 
E Cicero Vtrr. 111. Ut hasc audivit, fic exarfit &c. 

[16] Ter. Adelph. IV. z. [17] X«r. Heaut. III. 1.V.4S, 
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Ne quando pergunta, tem Indicativo, ou Conjuntivo. Quid puer 

Afcanius ? fuperatne, v vefcitur aura? [18] Putarejne umquam accidc- 
re pojfe, ut mihi verba deeffent ? [ 19] 

Ne quando duvida, tem Conjuntivo. Honeftumne faliu fit, an 
turpe, dubitant. [20] 

Ne quando proíbe, ou defperfuade, tem Imperativo, ou Conjunti¬ 
vo. Ne nega. [21] ifiuc ne dixeris. [11] E feria erro dc lingua dizer 
proibindo: Non nega: Non dixeris: aindaquc o ne valha aqui por non. 

§. E quando tem Conjuntivo , fempre fc lubcntende Ut: o qual 
algumas vezes ellá exprefo: Optra daftr, ut judicia ne fiant. [13] ou¬ 
tras vezes oculto: Vereor ne longior futrim. [14] h. e. ut ne longior fue- 
rim. Porque fempre ao Verter fe fubentende Ut, ou fi^nifique recetar 
querendo, ou recetar num querendo, [zj] 

VI. 

Cic. Fam. II. ep. ri. 
Ter. Andr. II. 3. v. 10. 

.23] C/c. ad Fratr. III. ep. 2. 

18] Virg. M.n. III. v. 339. 
20' Cic. O ff. I. c. 3. 
2z Plaut. Aul. IV. 10. v. 14. 
14^ Cic. Nat. D. I. c. 20. 
25 1. aftas partículas Ut, e Ne depois dos verbos Vereor, Ti- 

meo , Metuo, Caveo, e de alguns nomes [eos Jinonimos, quando jignifi- 
cam dezejar recetando, tem contrarias fignificafoens. Primeiramente Ve¬ 
reor ut: Vereor ne non [que valem 0 mejmo, porque no fegundo as duas 
negafoens afirmam] ftgnificam: Quizera que fucedefe, mas receio, que 
nam fuceda. v.g. Vereor ur placari poílit. ler. Pborm. V. 7. v. 72. 

Quizera que fe aplaca/e, mas receio que nam fe aplaque. Vereor ne 
excrcitum firmum habere non peflit. C/c. Are. vil. ep. 12.=: Quizera 
que Pompeo tivefe um exercito forte, mas receio que nam . ( E aqui fe ad¬ 
virta , que os textos, em que fe acha Vereor ut non ,por Vereor ut, fam 
errados por culpa dos copiftas, porque fam contra a analogia do Latim: 
como prova bem Lancelot Obferv. fobre as Partículas no fim. e 0 Perizo- 
nio ad Minerv. L. IV. c. 5. nota 29.) 

Pelo contrario, Vereor ne, e Vereor ut ne [que valem 0 mefmo, 
pjrque fempre ao ne/e fubentende ut] fignificam: Quizera que nam fu¬ 
cedefe, mas receio que fim . v.g. Vereor ne fubarroganter facias, fi di¬ 
xeris tuam . Cic. Acad. 11. c. 36. ~ Quizera que nam fofes condenado de 
arrogante, fe lhe chamafes tua ; mas receio que fejas. 

II. Daqui fica claro, que as frazes, que tem non antes, devem fig- 
mficar 0 contrario do que acima difemos. Non vereor ut: Non vereor 
ne non [ que valem 0 mefmo , porque duas negafoens ne, non afirmam J 
Jigntficam : Quizera que fucedefe, e nam receio que nam fuccda: que é 
0 mefmo que dizer:e tenho por certo, que fucederá. v.g. Ne verendum 
quidcm eft .ut tenere fe poffit, ut moderari. cic.Phil. V. c. 18. =tNam 
fe pode recetar que nam ferá moderado-, antes fe deve ter por certo, que 
fim fera. Non enim vereor ne nonferibendo te expleam. C/c. Fam. II. 
ep. 1. = Nam receio que nam te fatisfafa eferevendo-, antes tenho por 
certo, que te fatisfarei. 

pela mefma razam, Non vereor ne:Non vereor ut ne [que fam 0 
mejmo] fignificam: Nam quizera que fucedefe; mas nam temo que fu¬ 

ccda: 
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VI. Non quando proibi, ou defperfuade, ajunta-fe ao futuro do In¬ 

dicativo . _ 
Ex. Non negabis e= nam negarás. Non dica = nam dirás. E leria 

erro de lingua dizer proibindo : Non nega: Non dic. 
VII. Pennde tem Indicativo, ou Conjuntivo. Hac ipía omnia pe- 

rinde funt ut aguntur. [26] Vtreor ut hoc, quod dicam, perindt inteUigi 
auduu poffit, arque ego lenno. [17] 

Ptrinde junto a outras partículas, frequentemente tem Conjunti¬ 
vo por cauza delas. Perinde tftimans, ac Ji ufus ejjet. [18] Pennde ac 
deleitaram in Ualia forer. [19] 

VIII Quafi, e Ceu tem Indicativo, ou Conjuntivo. Quafi ego 
fervio. [30i) Quafi nane non norirnus nos inter nos. [31J Ceu noxii folent. 
[3ij Ceuparumftt. [33] . . 

Mas Ceu vero por quafi vero tem Conjuntivo. Ceu vero ne- 
feiam. [34] 

IX. Quin quando manda, ou perfuade, tem Indicativo, ou Con¬ 
juntivo . Quid fias, quin accipis? [35] Que eftás efperando, porque nam 

recebes ? 
Quin quando (ignifica immo (mas antes) ou o traz oculto, pede 

Imperativo. Quin tu hoc audi [36] ss Mas antes ouve me o que te digo: 
h. e. quin immo tu hoc audi. E feria erro de lingua dizer perfuadindo: 
Quin tu hoc audtas. 

X. Tamquam por ficut, tem Indicativo. Tamquam Philofophorum 
habent difeiplin<e ex ipfis vocalula. [37] Tamquam, e Tamquam fi por 
quafi, tem Conjuntivo. Tamquam nefeiamus. [38] Omnes, tamquam 
fi tu effes , ita fuerunt. [39] 

XI. Utinam , c Si, quando fignificam dezejo, querem Conjuntivo. 
Ex. Utinam ita fit! [40] =: Praza a Deos, que afim feja! Si nunc 

fie nobis ille aureus arbore ramus ofiendat nemore in tanto! r=s [41] O fe 
eu pudefe ver agora nefte grande bofque aquele ramo de oiro! 

ceda: antes tenho por certo, que nam fucederá.v.g. Non vereor ne quid 
tímide, ne quid ílulte facias. Cic. Fam II. ep. 7. = Nam receio, antes 
tenho por certo , que nam faras nada nem com temor, nem temerarumen- 
te. Non vereor ne alíentatiuncula quadam aucupari tuam gratiam vi- 
dear, Cic. Fam. V. ep. 12. h. e. ut ne alíentatiuncula. Nam receio, 
antes tenho por certo , que nam me acuzarám, de querer com lizonja con- 

feguir a vo/a benevolencia . _ . 
Em concluzam : quando fe receia uma coiza , que fe dezeja, dizem 

Vereor ut: quando fe receta uma coiza , que nam Je quer , dizem Vereor 
ne: e afim nas outras formulas com a devida proporfam. 

2.6 

18 

> 
,3l 
.34 

■3o 
.38 
L40 

Cic. Orat. III. 
C*f. Bell. C. III. c. 1. 
Plaut. Aul. IV. 1. V. 6. 
Suet. Vitell. C. 17. 
plin. Hift, prsef. pag. xi. 
Ter. Andr. II. 2. v. 9. 
Plin. Hift. II. c. 63. 
Ter. Andr. V. 4. v. 28. 

cic. Marc. c. 4. 
Liv. XXVIII. 20. 
Ter. Adelph II. 4. 
Plin. Hift. XXXI c. X. 
Ter Heaut. IV. 7. 
Ter. Eun. II. 2. 
Cic. ad Frat. III.' ep. 2. 
Virg. Mn. VI. v. 187. 
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XII. Os Advérbios de perguntar, corao Vbi, Unde &c. quando di- 

reitamcnte perguntamos, tem Indicativo. Quando fe faz menfam de 
alguma pergunta, tem Conjuntivo. 

Ex. i. Vbi ilíttc Jcelus ejt, qui me perdidit ? (411 t= Onde eftá aque¬ 
la maldade, que me arruinou? Alyjis, puer hic unde tjl} (43) = Mifts, 
donde veio eiie menino? 

1 ligo inftare , tu mthi refpondirtt, quis efftt, ubi ejfet, unde effet ? 
(44) = Eu comecei a ipítar que me refpondele, quem fole, onde eftive- 
íe, donde viele? 

Advektencia. 

Para entender hem a natureza, e conftruifam do Adverbio, é ne- 
cefario faber, que á duas fortes de Advérbios. Alguns fam Advérbios 
de fua natureza: v.g. fam, Male, Feftrve Sec. Outros nam fam Ad¬ 
vérbios de fua natureza, mas ou fam nomes Suílanuvos indeclináveis: 
ou npmcs Adjetivos, em que falta por Elipfi o fuíhntivo: ou Verbos, 
em que fajta por Elipli o 1'co cazo: ou compoílos de dois nomes; de 
Nomp, e Prepozifam; de duas Prepozifoens Scc. -Os Gramáticos ordi¬ 
nários, que pela maior parte nam entendèram iilo.nem conhecèram a 
necelidade que avia de diílinguir ella fegunda efpecie de Advérbios, 
para endireitar a regência das partes da orafam; chamam-lhe abfolu- 
tamente Advérbios. Mas a verdade é, que nam fam Advérbios fenam 
por Elipli, e pelo coítume que temos de nos fervir delas alim. E fe o 
Gramatico num fouber diílinguilos, nain poderá formar juílo conceito 
das tais orafoens: nem evitar varias dificuldades, que ocorrem à cerca 
da fua natureza , g regencia. E por ifo darei brevemente alguns exem¬ 
plos, para facilitar a inteligência de outros, que podem ocorrer. 

1. Age, Agite, Agedum, fam Imperativos do verbo Ago. E Ama- 
lo é futuro de Amo. 

1. Alias c o pronome Alias, que quando fe refere ao tempo , quer 
dizer, alias horas: quando ao lugar, alias partes: quando a outras coi- 
zas , alias res. (45) 

3. Antequam , e Priufqua», fam compoílos da prepozifam ante, ou 
do comparativo pnus, edo relativo^»»: v.g. §ut fex annos antiquam 
ego natus [um fabulam doiuit. (46' a ordem c: Qui ad Jex annos ante 
iam horam, ad quam ego natus Jum &c. 

4. Alterais, Forte, Fortuito, Repente, Sponte, Vna &C. fam ablati- 
V OS de Alternas, Fcrs , Fortuitas, Repens, Spons, Unus. 

5. Multam, Plus, Plurimum; Meltus, Pejus; Primam, Primo,; 
Secundam, Secundo; Pojlremo; Nimto, Himium; Proptus, e outros 

» fc- 

(4Z) Ter. Ande III. j. (43) ibi IP. 5. 
(44) Cif. Verr. IV. c. 77. 
(45) Piaut hpidic. IP. 1. v. 38. diz: Ille eam rem fobrie ac- 

curavit, qt alias res eft impenfe irjiprobus. e podia dizer: ut alias eft 
impenfe impiobus: h. e. alioqui cíl &c. ’ ‘ 

(46) c/c. Sepeít. c. 14. Peja-je 0 Penzonio ad Minerv, L. II. 
c. 5. nota $. 
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femelhantes, que fe parecem com alguns cazos de nomes, fam ver¬ 
dadeiros catos .acuzativo, ou ablativoi dos adjetivos, Mu1 tas, Pias, 
Plurimus; Melior , Pejor; Primus, Secundus ; Pofirem ts; Nimists; Pro- 
pior &c. que concordam com um fuftanrivo oculto por Elipli: v.g. 
locus, ou negotium & c Onde Secundam Dcum , quer dizer, ad fecun- 
ium locam pojl Deum & c. 

6. Mugis, Nièii, Nimis, Sj/ , Sutis, fam Nomes indeclináveis. 
7. Pridie, Poftridie Kalendus : quer dizer : Die pris (que vale 

priorisj /oiti unte Kalendus. Die pofleri foiis pofl Kultndas. Da mefma 
forte que os Latinos dizem : Die croftmi 8cc. 

8. O , nam é Adverbio, mas Interjeifam. 
9. Usinam é compofto de Us, ou Uti, e da partícula nam: a qual fe 

ajunta também a outras particulas, e nomes 8cc. e nam muda o fenti- 
do, nem a conftruifam de Us. 

10. Eo ,&juo ,§U*a ,Sfuod, fam cazos dos pronomes ls, SJui. 
E outros muitos, que o uzo, e Ufana dos bons autores enlinará. (47) 

§. II. 

Conjunfam 

DIfemos (48I que a Conjunfam de fua natureza nam ajunta nem 
cazos, nem outras partes da orafam ,mas fomente as orafoens en¬ 

tre fi. Sendo a razam clarifima difto acharem-fe nos melhores autores 
claficosConjunfoens entre cazosdivcrfos.e entre diverfas conftruifoens 
de verbos, e diverfas orafoens. (49) E o mefmo fe enrende das Disjun- 
foens, que para os Gramáticos fam Conjunfoens: porque ajuntam os 
períodos, e membros da orafam para fazer um fentido perfeito. (50) 
Agora fomente apontaremos o uzo de algumas mais uzuais,e frequentes. 

I. Cum, Etfi, James fi, Esiamfi, Ni, Ni/í, Si, Sin, Siqmdem, 
Quamquam , Quamvis , Quamtumvis, Qui></, Quia, Quoniam , Quando, 

S 3 Qjean- 

(47) Veja-fe Sanílius Minerva L. III. c. 14- & ibi Perizonius . 
E lambem 0 Lancelos Obfervafoens fobre as Particulas cap. 1 .e os mej- 
mos autores quando srasum da Elipfl. 

(48) Livro I. Parse 3. cap. 3. 
(49) Ubi videt neque per vim , neque infidiis opprimi pofle ho- 

minem. Sallufi Jug.pag. fiz. Criminandi Servii fibi occafionem datatn 
ratus eft, 8c ipfe juvenis ardentis animi, 8c domi uxore fullia inquie- 
tum animum ftimulante. Liv. I. c. 18. Veja-fe Saníl. Minerv. L. I. 
c. 18. 8c L. III. c. 14. 8c ibi Perizonius, que trazem muitos exemplos : 
e 0 Lancelos no lugar citado cap. 3. 

(50) Aindaque depois de An, Nifi , Quam, e outras Copulati- 
vas, e Disjuntivas, quando dcpent&i do melmo verbo, fe figam cazos 
femelhantes aos precedentes; fempre a Conjunfam une nam cazos, mas 
fenten as, e Ike falta 0 verbo por Elipfi. v. g. Refert etiam, qui au- 
diant, Senatus, an Populus, an Judiccs. Cic. Orat. 111. c. 55. Maio 
Panormi, quam Syracullis elfe. h. e. ede in urbe Panormi, quam efle 
in Syracullis. E afim nos outros exemplos, que fe podem alegar. 
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Quandoquidem, Quippe, Quippe qui, e algumas mais, ajuntam-fe ao In¬ 
dicativo , ou Conjuntivo. 

fcx. Etfs vereor [$l] Etfi id iofum nonnullis vileatur fecus . [çz] 
Tametfs minus fum curiofus. [53] Memini, tamerfi nnllus moneas. l>4J 
Quamquam egregios Conluies habemus. [55] SJjamquam ita fe rem ha- 
bere arbitrarentur [56] E afim nas outras. 

II. Licct, e Quin em lugar de uc non, ajuntam-fe ao Conjunti¬ 
vo. [57] 

i Ex. Placeat fibi quifque, licebit. [58] h. e. licebit ut quifque fibi 
placeac. l/t nullo modo introire poffem, quin vidcent me. [59J 

As outras Conjunfoens acomodam-fe ao falar natural e uzual, e 
umas vezes tem um modo, e outras outro: o que fe aprende facilmente 
com o exercício. 

Advertência I. 

Da mefma forte que os Advérbios, também as Conjunfoens fatn 
de duas efpecies. Umas fam tais por natureza e origem: v. g Si, Etfi 
Ni[i &c. Outras nam fam tais de fua origem, mas ou fam Nomes, ou 
fam Verbos, ou fam compoftas de Npme, e Verbo; de Nome,e Pre- 
pozifam 8ec. em que muitas vezes falta por Elipfi alguma parte. E co¬ 
mo os Gramáticos ordinariamente nam repararam nem nas partes de 
que fe compoem, nem na Elipfi, mas fomente no uzo que tem ; por 
ifo lhe c.iamim Conjunfoens. Aindaque na verdade nam fej.tm tais 
fenam pela ferventia, que também tem no Latim, de ajuntar diverfos 
membros. E também ido é neceftrio advertir aos principiantes, pa¬ 
ra faberein reduzir a dita fintaxe à ordem natural. Baftará porém dar 
neíte lugar al.?um exemplo: e quem quizer ver as provas, ou dezejar 
mais largas noticias, recorra aos Gramáticos magiftrais. [60] 

I. Eo, Quo, Illo, Alio, feguinlo a Perizonio, fam Dativos antigos 
dos pronomes iemelhantes: os quais dativos tinham antigamente um I 
dc mais: eot, quoi, illoi, alioi: como fe ve em Plauto, e outros. Mas 
na verdade lam Acuzativos antigos, e algumas vezes Ablativos, o que 
fe co,he do contexto. Quando Saluftio diz [61] Pauci, diebus, quo 
ire intenderam. perventum efi; quer dizer: Paneis diebus perventum e/i 
ad locum , ad quo ire intenderam. E quando Tcrencio diz [6z] Non 

Cie. Milon init. [çz] cie. Fam VI. ep. 4. 
Cic. Att. II. ep. 4. [541 Ter. Eun. II. 1. v. 10. 
Cic. Fam. XII. ep. 4. [56] Cie Orat II c. r. 

y.j Os antlgos Jurifconfultos, que fe aebam nas Pmdetas, tam- 
bem /.eram a Licet Indicativo , como prova Vofio de Conftr. C. 67. mas 

fem raiam, porque a analogia da lingua oede Conjuntivo. 
'58) Ovtd. Metam. II v. 58 [çol Ter Eun. V. z. 

nnt' °l-v' S- S.a*chet Minerva L. III. c. 14.ro Periíonio nas 
notas. Scioptno , l ojfio , Lancelot cre. 

(61) Bell. Jug. prope fin. pag. iez. 
(oz) Eun. I. z. v. 16. 
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p,l, quo quemquam plus amem, aut pias diluam, et feci; quer dizer: 
Pal, non in t> negotio feci, in quo negotio quemquam plus amem &c. 

x. Adee é compofta de -1 d, e do acuzativo, ou .ablativo to. 
3! ideo é compofta de id, e do ablativo to: ou de Id, e do verbo to , 

conforme pedirá o contexto. 
4. Ergo é ablativo de •n" ergtn, palavra Greca, que vale por tal 

cama: como fe difera : w re habeute fe itu. 
5. Hat é acuzativo antigo, ou mafculiuo Iiunc, ou neutro Hoc, co¬ 

mo fe ve do contexto. . 
6. Licet é a terceira pefoa do verbo Ltceo, ou Lacto. 
7 &uod, de qualquer maneira que fe tome, feinpre é relativo: e 

fe refere a negotium, ou a outro fuftantivo neutro .oculto por Eiipli. [63] 
8. Propttrea quod, é compofta de propter, ea , quod: e quer dizer: 

propter ea negotia ejus negotii, quod negotium &C. 
9- Gfuapropter, de propter qua negocia . Onde qua e acuzativo antt- 

go , como fl qua , ne qua . . 
10. Sheocirca, de arca, e quod: comoacima dilemos. 
11 &uam fempre é acuzativo do relativo Qut. [64] Onde quando 

fe diz, Homo quam doíliflimus; a ordem c: Doãiffimus ad eam rat:o- 
nem, fecundam quam rattonem quifque potefl ejfe dotlus. E neila : libe 
Deos certe feio , quo vir melior multo es, quam ego [um , obtemperai uros 
magis: [65] a ordem é: Ego certe [cio, Deos obtemperaturos magis ttbt 
in eo negotio, in quo negotio tu multo melior vir es, pre ea rattone , jfecun¬ 
dam quam racionem ego [um bonus. E por cftc modo fe explicaram fe- 

melhantes frazes. . . ., ^ „ 
II &uamquam é o mefmo relativo repetido. Onde, $uamquam 

animas meminife'horret, [66] quer dizer, Ad quamcumqu: tandem ra- 

tionem ammus horret meminijfe id. 
13. Prequam, Pnterquam , Poflquam, Tamquam , te.n a ni-iina 

conltruifam de quam mas com a devida proporfam . 
E afim neftas: Minoris omnia faao, prequam qutbus modis me tu- 

dificatus efl: [67] a ordem é: Facio omnia rem mincns momenti-pre ea 
re iuxta quam rem [unt tnodi, quibus modis me ludificatus eft . E quan¬ 
do Tercncio diz [68] Verbum Ji mihi unum preterquam , quod te rogo , 
facis: a ordem é: Preter eam rem , juxta quam efl id negotium , quod te 
rooo. E quando Saluftio diz[69] Manus poflquam infecto negotio, quo in¬ 
tendera!, Cirtam redil: a ordem é: Infecto negotio eo loco , tn quo tnten- 

S 4 

(67) Veia-fe 0 que difemos no Cap. II. da Concordância, falando 
do Relativo nas notas :e no Cap. VI. do Genitivo ,nas notas do Efcolio. 

(64) Do acuzativo Quam [e forma quamtus: como do acuzativo 
Grego Dorico Tam [e faz tamtus: que tem a mefma conflrutjam dos 
feos primitivos. Vefa-fe 0 Perizonio acima citado, nota 7. 

(65) Tfr. Adelph. IV. y. v. 70. 
(66) Virg. JEn. II. v. tz. 
^67) Plaut. Moftel. V. z. v. zy. 
(68) Andr. IV. y. v. 13. 
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derat, Cirtam redit. E quando Plauto diz (70) Tenebrt ibl trant tam- 
quam nox: a ordem é: Tenebrt ibi trant ad tam rationem, ad quam eft 
nox. E feparado : Tam crebri ad terram accidebanc, quam pira : (71' e 
podia dizer: Crebri ad terram accidebant tamquam pira . 

14. Quamlibet é compofta do mefino quam, e do verbo libet. v.g. 
6}jcamlibee efio unica rcs. (71) a ordem é : Res unica e/lo ad eam ratio¬ 
nem , fecundam quam libet ita ejfe. 

15. Quamvis, de quam, e do verbo vis. Quamvis murum ariesper- 
cufferit. (73) a ordem é: Licet aries percujferit murum ad eam rationem , 
fecundum quam vis percatere eum. (74) De que vem, que em quamvis 
com o Conjuntivo, fubentende-fe licet: com o Indicativo, etji. v. g. 
Felicem Niobem , quamvis totfunera vidit. (75) h. e. Etfi Niobe viditiot 
funera , ad eam rationem , ad quam vis eam vidijfe; tamen dico ejfe feli¬ 
cem Niobem. E a mefma conftruifam com fua proporfam tem as duas 
feguintes. 

16. Quantumvis, de quantum, e do verbo vis. 
17. Quovis, de quo acuzativo, ou ablativo, e do verbo vis. 
18. Quamobrem é compofta de ob , quam , rem. 
19. Quare é compofta de qua, de, re: ou qua , in, re: faltando por 

Eiipfi a prepozifam de, ou in. 

Advertência II. 

Alguns Advérbios fazem as vetes de Conjitnfoens: porque tem 
uma tal lignificafam , que moftra a dependencia, que uma orafam tem 
de outra: como Ut, Ne, Quin, Ergo &c. De que vem, que muitos Gra¬ 
máticos nam fabem ditlinguir, fe iam Advérbios,ou Conjunfoens. Mas 
efta inútil conlroverfia fe rezolve facilmente, diftinguindo a natureza, 
e o uzo. Sain fempre Advérbios, porque fempre declaram o modo da 
fignificafam daquilo , a que fe ajuntam . (que é a natureza do Adverbio) 
Mas tem efta circunftancia de mais, que podem algumas vezes lignifi- 
car a rekfam , 6 dependencia das orafoens. (que é a natureza da Con- 
junfam) Da mefma forte que Quam ob rem fam dois nomes, e uma 
prepozifam; e contudo algumas vezes fervem de unir as orafoens entr* 
li , e fazem as vezes de Conjunfam. E afim quando muito os fobredi- 
tos podem-fe chamar advérbios Conjuntivos: ou Advérbios por natu¬ 
reza , e Conjunfoens por uzo; 

§. III. 

(70) Cafin. V. z. v. 8. 
(71) Plnut. Panul. II. v. 38. 
(71J Lstcret. II. v. 541. 
(73) C.ic. Otf. I. c. 11. 

^4' £ por ijo fe acham juntas Quamvis cem Etfi, e Licet, 
ajim: Ltfi quamvis non fueris fuafor, Sc impulfor profetftionis mese, 
approbator ccrte fuifti. Cic. Att. XVI. ep. 7. At duo Gracchi fuerunt. 
Et prmteFeos, quamvis enumeres muitos licet, cum deni crearentur, 
non muitos jn oinni memória reperies perniciofos Tribunos. Cic. Leg, 
111. C. 10. 

(75) Ovicl. Ponto I. z. 
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$. III. 

lnterjeifam 

A lnterjeifam nam tem particular fintaxe ou conftruifam na lingua 
Latina. Mas poem-fe na orafam, quando queremos exprimir al¬ 

gum afeto da alma, v. g. de alegria , ou de dor: (para os quais fe redu¬ 
zem todos os outros) e poem-fe nas mefmas circunftancias, em que 1'e po¬ 
ria, fe eferevefe-mos em Portuguez. Toda a diferenfa, que á entre o 
Latim, e Portuguez, eftá niilo: que no Latim á mais finais para ex¬ 
plicar os afetos da alma, doque em Portuguez. Mas efta noticia nam 
pertence ao Gramatico, que fo deve bufear como fe unem , e regem as ns da orafam: pertence ao Filologo , que examina , quantas caftas 

tais tem os Latinos para exprimir os diverfos afetos. O que fe 
aprende com a leitura dos autores Claficos, dos Dicionários, dos Crí¬ 
ticos, e com o exercício continuo de compor. 

Advertência. 

Os Gramáticos porém também chamam lnterjeifoens a algumas 
palavras, que o nam fam por natureza , e fo fe podem chamar interjei- 
foens pelo uzo, que fazemos delas, ocultando por Elipii alguma pala¬ 
vra, que moftraría, que o nam eram. O que também fe deve advertir 
aos principiantes. Seja exemplo 

i. Apage c Imperativo do verbo antigo Grego Apago, e rege a- 
cuzativo: Apage te &c. 

z. Apagefis é compoflo de Apage, e do verbo fis. E algum outro 
femelhante. 

LIVRO III. 

DA PROSODIA. 
P R O E M I O. 

AProfodia enfina a pronunciar asfilabas com o feo acento julto, tan¬ 
to na Proza, como no Verfo . 
Para fe entender iílo deve-fe faber, que os Latinos tem 13 letras.' 

A, B, C, D,E, F,G, H, I, K, L, M, N,0, P,Q,R,S,T,V , 
X, Y, Z. Deftas chamam-fc vogais feis, A, E , I, O , V , Y, porque por 
fi fo fazem fom. As outras chamam-fe confiantes, porque necefitam de 
uma vogal para terem fom. (1) As 

(1) Quando 0 I, e U, maiuículos ou Latinos fam vogais, ejerevem- 
fe da dita forma. Quando iam confoantes,» ferem a vogal feguinte, ef- 
crevem-fi afim , J , V. Afim^ue podem-fe acreeentar ejlas ultimas figu¬ 
ras no Alfabeto Latino, e feram 25 letras. 
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As cohfoantes fam dc trez fortes. Mudas, que fe pronunciam com 
um fom mais efcuro :B,C,D,F,G,K,P,Q,T. Semivogais, que 
fc pronunciam com um fom mais claro: L, M , N, R, S. Dobradas, 
que valem por duas, como X, que vale por GS, ou CS; e Z, que 
vale por DS, ou SS; conforme o lugar, em que eftam. 

Das Semivogais chamam-fe Liquidas quatro: L,R,M,N. Por¬ 
que as duas primeiras correm, e perdem a lua forfa depois das Mudas 
nas difoens Latinas, e Gregas: e as ultimas também perdem a fua forfa 
em algumas difoens Gregas. Das Vogais o U depois de Q, e algumas 
veies depois de G, também fe faz liquido, e perde a fua forfa : como 
em Aqtia, Anguis, que tem fo duas vogais claras e exprefas. 

A letra H ordinariamente nam fe reputa por confoante, mas por 
final dc afpirafam. 

Ifto fupofto, a piaba confia de uma, ou mais letras juntas, quefe 
pronunciam de um fo refpiro : como a-ma-bunt, em que fe acham trez 
lilabas, que fe pronunciam com trez refpiros. 

Chama-fe breve a filaba, quando fe emprega tiela um fo refpiro, 
e tempo brevifimo: cujo final é elle («) fobre a vogal. Chama-fe longa , 
quando fe emprega nela o dobrado tempo: cujo final é elle [-]. Cha- 
ma-fe comua, quando no verfo umas vezes é breve, e outras longa: cujo 
final é efte [v]. E a elle tempo, em que fe pronuncia, chama-fe quan¬ 
tidade da filaba . Mas agora, que fe perdeo a antiga pronuncia do La¬ 
tim , nam fe diftinguem as filabas pelos tempos, mis pelo acento. As 
longas levantam-fe na pronuncia: as breves nam. E iílo fe explica às 
vezes com certos finais bera fabidos. [z] 

Das Vogais fe formam os nitongos, que quer dizer, duas vogais, 
que fe unem quazi em um fom. Ordinariamente contam-fe8, que fam 
os mais uzados: AE, AI, AU , EI, EU , OE, Ol, UI. afim como 
JEtas, Maia , Aurum , Hei, Kurus, Poena , Troia , Harpuia . 

Os Gregos tem o feo epfilon, e omicron [•, o] que fam E, e O , bre¬ 
ves: e o feo eta , e omega [», »] que fam E,eO ,longos. [3] Mas en¬ 
tre os Latinos todas as vogais podem fer breves,ou longas, legundoas 
ocazioens. 

A quan- 

(1) O acento agudo efereve-fe afim ['] e ferve para levantar a le¬ 

tra na pronuncia. O grave afim ['] e ferve para abaixala.O circumflexo 
afim ['] e ferve para levantala , e abaixala juntamente, 

Mas ejia noticia dos acentos ferve fomente para os principiantes 

entenderem os livros, em quefe achamos acentos: viftoque nenhum 0- 

mem de bom gofio fe vale nefta era dos acentos em Latim. Porém a noti¬ 

cia dos finais dos tempos ferve para fe valer dos melhores Dicionários, 

que notam apm a quantidade das filabas breves, longas , comuas. 

[3] Daqui nace, que muitas palavras Gregas recebidas pelos La¬ 

tinos , tem E , e O , ou breves, ou longos; fegundo que no Grego fe eferevem 

com vogais breves, ou longas, v. g. Hèlèna tem as primeiras breves, por¬ 

que no Grego tem epfilon , E'x«» Ciirinthus primeira breve, porque 

tem omicron, . Pelo contrario, Põgafus primeira longa, porque 

um eta, Axiõma fegunda longa, porque tem omega, 
Em 
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A quantidade das illabas conhece-fe ou pelas regras dos antigos 

Gramáticos, ou pela autoridade dos Poetas Ciáticos. (4) Das quais da¬ 
remos aqui una breve noticia, que dividiremos em quatro partes, r. 
Retras herais. i. Regris das primeiras fslabas. 3. Regras das filabas d» 
meio 4. Regras das ultimas fslabas. 

CAPITULO I. 

Regras Gerais. 

REGRA I. 

QUando duas filabas fe reftringem em uma (pela figura Crafe, ou 
Sinerefe) efta fe faz longa. Como Clgo de Coago: st preterito 

• de iit: Mi de Mihi. E também os vocativos Cai, Pompei &c. 
que antigamente fe efcreviam Caii, Pompeit &c. 

REGRA II. 

O Ditongo fempre é longo: como JEneas, Aurum: porque é um» 
confeguencia da antecedente regra . 

Tirando a Prepozifam Pra nos compofios, vindo antes de vo¬ 
gal, que é breve: como Praéuftus, Praeire. [1] 

Em outras palavras acham-fe as ditas vogais comuas, porque os 
Gregos, feguindo a um dos feos cinco Dialetos, ou modos de eferever, ef- 
creviam-nas com epíilon, ou omicronfeguindo a outro, efcreviam com 
eta , ou omega : ou faziam outras mudanfas: cuja liberdade imitaram os 
Latinos. E efta diverfidade das tais vogais faz uma regra geral para to¬ 
das as vozes Greco- Latinas. Como também a do Ditongo, que em ambos 
os idiomas fempre é longo . As outras letras A , 1, T, no Grego jam indi¬ 
ferentes, e uma vezes longas, e outras breves: 0 que 0 uzo moftrará. 

Contudo os Latinos ejerevendo muitas difoens fem 0 ditongo, que 
tinham no Grego, fizeram breves muitas filabas, que no Grego eram lon¬ 
gas : e dando-lhe 0 acento Latino , fizeram longas algumas filabas, que 
em Grego eram breves. O que fe aprenderá com a lifam. E nifto fe ve, 
que fem alguma noticia do Grego nam fe pode faber bem a quantidade 
de inumeráveis palavras Latinas. Pelo menos ferá necefario, que os 
meninos faibam 0 Alfabeto Grego, para diftinguirem as letras, e pode¬ 
rem bufear no Calepino, e outros bons Dicionários, que trazem 0 Gre¬ 
go, a quantitade de muitas vozes Greco-Latinas: quero dizer , Gregas 
de origem, mas alatintzadas. 

(4) Autores Claficos Prozadores, e Poetas, fam aqueles, que 
fioreceram na idade Aurea, e Argentea da lingua Latina -, e também 
alguns da Enea: os quais fe confideram como textos da lingua Latina. 

(1) Eftacio feia longa em Prxiret. Theb. VI. v. 5*0. confsderan- 
do-a como ditongo. 
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REGRA III. 

A vogal antes de vogal, na tnefina difam Latina, é breve: como 
Deus, Ftlius. [i] E aindaque medeie o H, coino em Nikil, porque 
nara fe reputa confoante. [3] 

ícc. í' *-» ••••! é ãt"trLw: 
j Dièi ? e todo o E ultimo nosgcniti- 5 M is Fidii , Réi , 
■ Speciei S vos, e dativos da 5. Declinas l S/>e;,fam breves. [4] 
• Unius a e femelhantes genitivos : Ç Alterius na proza e 

1 Nullius 5 mas fo na proza.4 breve. E todos elles 
j Ebeu: o primeiro E. | no verfo sã comuns. 
J Aulãi > e femelhantes genitivos da s So Alias fcrapre é Lrerrãi S 1 Declinafam,quandofedef- J longo, 

faz o ditongo por Dierefe. L 

C’°, 
| Ohe 

Diana. 

Sam 
longos 

Sam 
comús 

REGRA IV. 

A vogal antes de duas confoantes da mefma, ou de diverfas di- 
foens; ou antes de uma dobrada, é longa: como Cdrmen, At pitu, 
Axis. [5] 

E ain- 

(l) Eflacio feia longa em Dêeft. Theb. XI. v n<5. 

(3Í A vogal antes de vogal em algumas difoens Gregas é breve, em 
outras longa, em outras comua: 0 que [e aprenderá com 0 exercício . 

Os Gregos porém , que ob/ervam 0 acento,e nama quantidade das fi- 

labas; fe 0 acento ejlá na antepenúltima, como Alexandria, Galátea exc. 
pronunciam a vogal antes de vogal breve: fe 0 acento ejlá na penúltima , 
como Alegoria, Apologia o"c pronunciam a vogal antes de vogal longa : 
ou elas fejam breves, ou longas. E 0 mtfmo fazem muitos doutos, particu¬ 
larmente os Italianos: os quais, nam fo pronunciam longas ejlas ultimas, 
mas à fu a imita,"am a muitas das primeiras. Mas como algumas dejias, 

que tem acento na penúltima, fe pronunciem também em ltalia como bre¬ 
ves, v.g. Ecclesía, Eudoxía, Teresía crc. por ifo nam fe pode dar regra 
geral, mas deixar alguma coiza ao uzo do pais.: para evitar reparos dos 
pedantes, que lempre ctnCuram 0 que nam ouviram, nem entendem . 

[4] Lucrecio feia longa em Fidêi, Rêi, conftderando-as como diton- 
gos, viflo antigamente efcrever-fe, Fideii, Reii csrc. 

[5] Erradamente dizem alguns, que 0 J entre duas vogais é con¬ 
foante dobrada , e faz a primeira vogal longa , v. g. em Major: porque a 
tal filaba é longa por fer ditongo, que antigamente fe pronunciava Mai-or 
dTc.e em outras é uma cra',e, que abforve 0 outro I, que falta: v g. Pei- 
ius. o que tvidentementeprova Lancelot no Tratado das Letras, cap. 6. 
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E aindaque ambas as confoantes eftejain no principio da difam fe- 

guinte; a vogal de fua -atureza breve, algumas vezes no verfo é co¬ 
mua: afim como, Ferie citi ferrum , date telà, feandite muros: \6) em 
quo nine longo. 

§. Mas fe a vogal de fua natureza breve, vier antes da primeira 
muda, e fegunda liquida (nain porém de liquida,e muda) que perten- 
fam à filaba feguinte da mefma difam, na proza ferá breve, e no verfo 
comua: como nefte verfo: Et primo fimilis volflcri, mox vera volúcris. 
[7] Porque fc for de natureza, e origem longa , como M atris-, ou a mu¬ 
da, e liquida pertencerem a diverfas lilabas.como Ob-ruo-, ficará como 
era primeiro. 

CAPITULO II. 

Primeiras Sílabas. 

REGRA I. 

AS vozes Derivadas ordinariamente confervam a natureza daquelas 
donde fe derivam De que vem , que Legebam, Ligam tem a pri¬ 

meira breve , porque Lego, donde fe formam , e derivam, a tem breve: 
Lêgiffem , Legero longa, porque na fua raiz Ligi é longa. 

§. Contudo acham-fc mmtifimas longas, que vem de origens 
breves: como Võx de Võco: Mõbilis de Mova &c E muitifimas breves 
de origens longas: como Pronúlus de Nitbo: Cognitus de Nõtus &c. E 
algumas deílas comuas: v g de Nãbo longo vem Connubium, e Connu- 
bialis, comuns. E também do íupino Siatum comum , vem btãtus fuf- 
tantivo, e adjetivo, statio, Prtflitus 8cc. breves: e do mefmo St atum 
vem Stàiurus, e o fupino Prtftatum &c. longos. Mas efpecialmente 
fe os Derivados ou tiram, ou acrecentam alguma coiza ao feo Primiti¬ 
vo ; entam nam feguem a quantidade do Primitivo. Porem tudo ilto 
enfinará melhor 0 uzo, e lilam dos Poetas. 

REGRA II. 

Os Pretéritos de duas filabas tem a primeira longa: como Fé»;', F/- 
zii. E 0 mefmo fe entende no plural. 

I 
6 bré- 

fab. 3. [6] Virg. jín. IX. v. 37. [7J ovid. Metam. XIII. 
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é breve Abfclii p , 5 Abjcindo, comporto de Scindtl 
é longo Abfcidi S ( Abfcido, compollo de Cedo. 

REGRA III. 

t. Os Pretéritos de mais filabas, ou polifilabos, que dobram a pri¬ 
meira filaba, tem a 1. e 1. breve: como Didici de Dijco: Cetim de 
Cano. 

»?S;dde%c,í: 
1. Os Pretéritos polifilabos, que nam dobram a primeira, feguein 

comumente a quantidade do prezente: tirando poucos, que o uzo en- 
finará. 

REGRA IV. 

Os Supinos de duas filabas tem a 1. longa: como Vifum de Videe: 
Mõtum de Movto. 

f-Ciium } (-Cieo, ei, da 1. Conjugafam. [1] 
| Ddtum | | Do 
| Hum | Eo 
í Litum > l hno 

Sam breves ^ lòquitum ? de ■PgKc» 
í Ratum * t Keor 
I Rutum j I Ruo 
I Sdtum I j Sero 

Silum -d V_6/jío 
é comum Statum de Sto. 

REGRA V. 

Os Supinos de mais filabas,que acabam em UTUM.ou ITUM, 
tem a penúltima longa: como Solutum de Solvo: Auditum de Audio. 

§. Tirani-fe os em ITUM , que vem de Pretéritos cm UI, com 
U vogal, que fam breves: como Monitum de Monui. A que fe devem 
ajuntar eltes dois: Agnitum, Cognitum, e feos compoílos. 

a» 

REGRA VI. 

A primeira parte dos Compoílos Latinos, quando é prepozifam, 
conferva a mefma quantidade,que tinha fòra deles. O que fe entende, 
quando nam feja vogal antes de vogal, nem vogal antes de duas con- 
íoantes, porque delias ja falamos. (1) 

Daqui 

[1] Citum de Cio, is, da 4. Conjugafam, é longo. 
[z] Primeira parte do Compofto chama-fe aquela , que fe pode fe- 

farar da (egunda difam inteira: como Ab-utor, De-decus. Mas 0 U em 
Utor,« oDe em dccus ficam com a quantidade, que tinham nos fimplez.es. 
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Daqui vem, que Ab , Ad,Ante, Circum, ln ,0b , Per, Se, Sub 

Super , porque fam breves fòra, o fam também nos compoilos: Abeo, 
Adoro , Antepono , Circumeo, Ineo, Obambulo, Perto, Subeo, Super ad- 
d> . Pelo contrario, A , De, Di, E, St, porque fam longas fòra, (3) 
também nos compoftos o fam: Amitto , Diduco , Diripio, Erumpo , Se¬ 
paro. Somente Dirimo, e Difenus, tem o Di breve. 

1. Pro nas vozes Gregas ordinariamente é breve: como Propontis, 
Propheta. (4) Nas Latinas longa: como Prõduco, Prõfero. 

fPrícella çrc. 

Profano e/c. 
Profor, aris 

Prõftáio 

é breve profeftus 

nellas 4 Profiieor e/í. 
Latinas | prifugio crc. 

j profundas 

| Prõnepos e/c. 
; Prípero 

Protcrvus 

Procuro 

j Procumbo 

j Profetius, us. 

I Profundo 

| Proiogus 

comua nefta«< Propago, as. 

| Prcpeilo 

j Propino 

! Propulfo 

| Projerpir.a 

L e/c. 
j Propago, propaginis: por gerafam: mas por termo de 
L [ vinha, é longa. 

x. Re na compozifam é breve: como Repungo, Rílinquo, 

C Rêjicio. [5] 
é longa em < Rifert 

i impefoal[6] 

Ç Recido 

j Reduco 

1 Refere 

é comua neftas ^ 

t Removeo 

! Repello 

LReperio 

REGRA VII. 

A primeira parte dos Compoftos Latinos [ quando nam é prepozi- 
fam ] acabada era A, ou O , é longa: como Quãre, Quãcumque: Aliõ- 

qui, Quandõque. 

Bar- 

(3) Bfia pnfozifam A, a que chamam privativa, na compozifam 

de vozes Gregas, e breve: v. g. Adytum e/c. como direi abaixo. 

(4) Lucilio feia longa em Propolla: e Terencio comua em Proio¬ 
gus e/c. 

(ç) Porque entam faz ditongo com 0 primeiro I. 

(6) Porque neje cazo fegnificando utilidade, nam i prepozifam Re, 
tnas Res fert, abreviado. 
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O o 
çB.triocuculius 
| Duõdecim 

b-es<; s%r 

I Quando ju dem 
{.Quique: conjunfam. 

Sam comuas 

' Sacrofanflus 
) Controverfor 
\ Controverjus 
, Controverfta 

REGRA VIII. 

A primeira parte dos Compoftos Latinos (quando nam ó prepozi- 
fam) acabada em E, I, U, é breye; como Nèfas, Madífacio, Huju- 
fcímidi: tquidem , Causidicus: Diícenti, Quadrúpedes. 

E 
çKecubi 

Nèdum 

Sam 
longas 

Nêmo 
Nêquam 
Kè quando 
Nêquaquam 
ttiquidquam 
NSquis, túêqua, ÍJê- 

quod 
Nêquitsa, Hlquiter 
Vecors, Vicordia 
Vêgrandis 
Vijovit 
Vcnéficus, Veneftcium 
Vlpallidus 
Vifanus, Vêfania 

. Videlicet 
L &c. (7) 

Sam 
longas 

rW. Quadriga. (8) 
Ibidem 
Idem : mafculino. (9) 
llicet 
Meliphillon 
Ntmirum 
Scilicet 
Sicubi 
Si quando 
Siquis , Siqua , Siquoâ 
Tibtcen 
Trina cria 
Ubique 
Vipera 
Meridies , e outros 
Poftridie> compoftos 
Eiduum •> de Dies. 
Quidam > e femelhantes,' 

.Quivis S cujo I fe mu¬ 
da nos ca/.QS : como 
cujufdam SiC. 

Li- 

(7) lucrecio fez. longos efies: Confervêfacio, Expergêfacio, Ra- 
rêfacio, Rarêfio, Vacêfio. 

(8) Alguns deftes fam longos, porque padecem Crafe. v. g. Bigae 
por Bijugaa crc. llicet, Scilicet, Videlicet, por ire licet, feire licet, vi- 
dere licet. Tibicen por Tibiicen cre. Outros por padecerem Sincope: Pri- 
die por Pris die crc. Poftridie por Pofteri die crc. 

(9) Mas Idem neutro ,e também os compoftos Identidem, Indidem, 
Itidem, Totidem ,y<jra breves. 
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Sam 
coiuuas 

Cli que fado , Litjue- 

I fio 
> Madefacio , Mn de fio 
<Patefacio, Patefio 
Ç Putrefacto , Putrefio 
j Tepefacio, Tepefio 
L &Ç. 

Sam 
comuas 

C Matricida 
| Patricida, ou Parricida 

Quotidie , Quotidianas 
d Regifugium 
C Tantidem 
I Vbicumque , Ubivis 

L &C. 

Adver t e n c i a . 

Nas vozes Gregas a primeira parte dos Compoftos acabada em vo¬ 
gal, A , E, I, O ,U , Y, 6 breve : como Atímus, Anápeftus, Archéty- 
pus, Archtlochus, Archipoeta , Carpophorus, Trojugena , Polfderiis. Ti¬ 
lando quando o E for «n.eoO for omega , ou for ditongo; que çntain 
cie fua natureza fam longas. 

REGRA IX. 

A quantidade àifegunda parte do Comporto Latino conhece-feor¬ 
dinariamente pelo Simplez, e a doSimplez pelo Comporto. Eafim Per- 
légo tem a z, brçve, porque em Lego é breve: Perligi longa, porque em 
Lígi á longa. E ifto fc entende aindaque fe mude a vogal: como de Le- 
go vem Eligo, Seiigo, breves: de Cado vem Excido, Oçcido, longos: 
de Cado vem Ocejdo, Concfdo, breves. 

§. Contudo acham-fe alguns breves, que vem de Simplezes lon¬ 
gos: como Caufidicut, Veridicus, breves, de Dico longo. E alguns lon¬ 
gos, que vem de Simplezes breves: como Imblcillus, Humanas, lon¬ 
gos, de B d cuias,, e Home breves. E outros, que facilmente fe apren¬ 
deram com o exercício, e lifatn. 

Advertência. 

O.s Compoftos Gregos feguem a mefma regra dos Compoftos Lati¬ 
nos: e neles a primeira parte c breve, fe nos Simplezes tem epfilon, e 
omicron: é longa, le tem eta, c omega, ou algum ditongo &c. E ellã" 
obfervafam , da diverfidade deitas vogais, c geral para todos os incre¬ 
mentos dos Nomes &c. porque muitos aindaque tenham eta, c omega 
no nominativo, como porém tem epfilon, e omicron noscazos oblíquos, 
por ifotem o incremento breve &c. como abaixo diremos. 

CAPITULO III. 

Silabas do Meio. 

INcremento ou aumento dos Nomes é quando o genitivo, e mais ça- 
zos do Nome excedem em alguma ftlaba ao nominativo finguíar, 

T como 
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como a Sermo excede fermonis: ou plural, como a Sermones excede fer- 
monibus. E incremento dos Verbos é, quando as terminafoens do Ver¬ 
bo excedem em alguma filaba a z. pefoa do prezente ativo do Indi¬ 
cativo; como a Legis excede legebam : ou do pafivo, como a Legeris 
excede legebaris. O que fupoilo , a filaba , que excede, fe chama incre¬ 
mento : e tantos fam os incrementos, quantas as filabas, que crecem: - 
excetuando a ultima, que nunca fe chama incremento, v.g. Em Ser- 
monibus vemos dois incrementos: O, é primeiro incremento do Angu¬ 
lar: e I, primeiro incremento do plural. E a quantidade, que tem no 
genitivo, conferva ordinariamente nos mais cazos de ambos os nume¬ 
ros. O mefino com fua proporfam fucede nos Verbos. 

Se porém o verbo for Comum, ou Depoente, e nam tiver ativo 
em O (como muitos tem)forma-fe o feo ativo em O, como enfinàmos 
nas Conjugafoens, para regular o incremento pela fegunda pefoa. v. g. 
De Comitor fe faz Comito, comitas-. e daqui fe conhece o incremento, 
tomitaris, comitabatur, comitabimini 8cc. 

$. Nomes. 

REGRA I. 

O Incremento do fingular emE,I,U,da fegundaDeclinafam,é bre¬ 
ve: como Puer, pueri: Vir, viri: Satur, fatãri. (l) * 

‘sam lnnoos 5 ‘h,r' lbíri: Povos de Azia» e de Efpanha. 
° C Celtiber, Celtibiri.- povo de Efpanha. 

REGRA II. 

O incremento fingular em A, da terceira Declinafam, é longo: 
como Animai, animãhs: Calcar, calcãris: Titan, Titãnis. 

rAmiícar\iris\ e oulros ntafeulinos em AL, e AR. 

Anas, ãtis 
Bacchar, ãris 
Cappar, ãris 
Hepar, ãtis 
Hifpal, ãlis 
fubar, ãris 
Mas , ãris 
Neílar, ãris 

Par 

Sam , 
breves*’. 

[i] Advirta-fe, que a i. Declinafam dos Nomes nam tem incre¬ 
mento no fingular: e quando fe divide o ditongo antigo de AI, em duas 
filabas, é uma figura Dicrefe ; mas nam fe reputa acrecimo para incre¬ 
mento, A 4. e ç. Declinafam, ainda que tenham incremento fingular, é 
vogal antes de vogal, de que ja demos regra. E afim fo fica 0 incremen¬ 
to fingular da z. e 3. Declinafam : e 0 incremento plural de todas as y 
Decitnafoens.- de que trataremos por fua ordem. 
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Par, ãris: t compoftos, Com par, Difpar &C. 
Vas, ãdis 

PaUa*idis \ e 0Utr0S GreS°S cm A - c AS. 
Trabs, abn: e outros Gregos, com confoante antes de S. 

.Amhr'a7“acis £ 6 0Utr0S GreSos femelhantes cm AX. (i) 
é comum: bypbax, ac'n. 

REGRA III. 

em E, da terceira Dedinafam, é breve: 
mulieris: Hiems, hiemis. 
Ren, inis > e femelhantes em EN, E- 
Siren,énis S N1S, principalmente Greg. 
Cratir,irii > e femelhantes Gregos em 
Japes, eiis S ER, eES,Tirando,que * 

Daniel, ilis > e femelhantes Ebraicos, 
Michatl, ilis i que no Grego tem eia. 

O incremento Iingular 
Como Grex, grégis: Mulier, 

C Aiec > , ■ 

| Alexí"" 
Celtiber, íris 
lber, íris 
Fex , íeis 

I Heres, idis 

£L,Í'*“W 

Myrmtx, ècis 
Plebs , ébis 
Quies, ilis 

. K‘X, *g‘S 
| Seps, epis 
\ Ver, íris 
y^Vervex , íeis 

REGRA IV. 

O incremento Iingular eml.ou Y, da terceira Dedinafam,é bre¬ 
ve: como Ordo , ordinis: Chalybt, chaiybis. 

r~ Apfis; idis 
Crenis, idis 
Dis, ilis 
Gls, iris 
Gryphs, yphis 
Lis, ilis 

Radix, icis a e femelhantes em IX, ou 
Bombyx,ycis\ YX. Mas, deftes tiram-fe 

os feguintes, que fam breves í 
fCaiix, icis p 
| Calyx, Jcis S 

I Chxnix, icis 
T » Kifis 

[i] v. g. Atax, 5cis, Atrax, Climax, Cola*, Corax com o com- 
pofto Nydicorax, Dropax, Fax, Panax, Phylax com os comteflos Ar- 
tfophylax, Cartophylax; Smilax, Storax, Styrax crc. que fam pouco 
uzados. 

[3] Mas Aquilex, aquilígis é breve: e também Lelex, Leltgis, 
povo da Azia Menor, e da Gretia. 
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Sam 
longos' 

Nefis, idis 
Quiris, itis 
Samnis, itis 

SEI- 
Delphin, inis } 
Phorcyr, ynis S 

e feraelhantes 
Gregos, em I- 

. NIS,ou YNIS. 

R A M A T I C A 

Cilix, íeis 
Coxendix, itis 
Eryx, ycis 
Filix , itis 
F.ornix , icis • 
Hiftrix, itis 
Larix , icis 
Natrix, ,icis 
Nix, ivis 
Onyx ychis 
Pix, icis . 
Salix , icis 
Sardonyx, ychis 
Varix, icis 
Vix, vicis 

. Strix , tgis a e outros em 
i-Jsffyx, ygis 5 GIS. Tirando 2 

»longos!27*’.tf" 0 i Majlix ,igis. 
r Febryx-f 

Sam JSandix>cis 
comuns1) Saniy»> 

C David, dis. 

REGRA V. 

O incremento fingnlar cm O, da terceira Declinafam, é longo: 
como Stmo, fertnonis: Decor, deciris: Heros, htrois. 

r Arbor > „ . 
| Arbos S 0r>> * 

Bos, 3vis 

l compoftos de Po,is. 

Decus, oris: e compofto Indcccr &c. 
Lepus, oris (mas Lepor, oris, a grafa, é longo ) 
Mimor, oris: e compofto Immanor ikc. 
Corpus, íris ?e outros Latinos neutros com genit.ORIS.(4) 
Marmor,oris S Tirando Os, oris (a boca) longo. 

NcftoV, °íris £ c fcmelhantes Gregos proprios emOR, ORIS, 

Ailobrox , Õgis 
Cappadox, ocis 
Prícox, ocis 

Lace- 

Sam 
breves 

(4) Tambe os compofíos de Corpus, como Bicorpor vc. /dm brtyts. 
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LaceJtmon, onis ? e femclhantes Gregos em ON, que nos ca- 
PaUmon, onis S 20S oblíquos tem omicron . (5) Mas os que a 

a tem omega, fam longos { %£, °õZ Scc. 

^intipus°Sdis £ e outros Gregos compoflos de Pus, podos. 

Scrobs, bbis > e outros Gregos com confoante antes de S. 
JEthiops, õpis S Mas os que tem omega * 

* fam longos 5 Cyclo?s’ 

r-Ador, oris 
„ | JEgaon, onis 
Sam. J Briton, onis 
comus | ori0n f onis 

{_Sidon, onis. 

Hydrops, õpis 

REGRA VI. 

O incremento íingular em U, da terceira Declinafam, é breve: 
como Conful, Confdlis: Murmur, murmiris. 

f Palas, adis^ e femelhantes com genitivo em UDIS, URIS; 
| Tellus, UTIS. Tirando elles 3 c Picas, iídis 
I Pinas, ãtis> 3 breves < Ligas, uris 

i>am ^ Frux, agis <■ Intercus, utis. 
longos | Fur ^ flrjs. e compoftos Iri/ur &c. 

| Lux , ãcis 

{_Pollux , ãcis, 
é comum: Saul, ulis. 

REGRA VII. 

1. O incremento do plural em A, E, O , é longo: como Muf,t, ma- 
fãrum : Dies, dicrum : Pueri, puerorum . 

z. O incremento do plural em I, U, é breve: como Montes, mon- 
tjbus: Portas, portúbus. 

élongaa i.de| VJ'rium £ de Vis. Mas cm Viribus a 2. é breve, 

é longo •! £ de Bos: porque 6 contrafám de Bovibus &c. 

T 3 §. Ver- 

(j) Alguma vez. os Latinos tiram-lhe 0 N para melhor pronun¬ 
cia, e dizem Palaemo, nis vc. Mas neftes nomes propries, principal¬ 
mente de Nafoens, como Lacedxmo, Macedo crc. nam à regra certa 

de quantidade; deve-ft feguir 0 azo. 



144 GRAMATICA 
§. Verbos. 

REGRA I. 
O Incremento dos Verbos em A, E, O, é longo: como Amãrtm de 

Amas: Monirtm de Mones: Facilite de Facis. (6) 

f 
Sam 
breves' 

A 
Damus : e feos compoftos Circumdãmus, Pejfumdãmus 8cc. 

Mas fomente o da em todos os tempos, e pefoas.17) 

E 
Amaberis 
Amabírt 

Amaviram 

Amaverim 

Amavtro 

Legíris 

- Legèrem 

E femelhantes 
terminafoés em 

r \‘tre £ da x>e *• Conjugal!. 
iram , 
inm £ de todas as Cõjugas. 

_iro > 
?c todo o E antes de R .nosprezentes, eimperfci- 
Stos da 3. Conjugafam. f Legiris > Futuro do 

Mas fim longos eftes | Legire S Indicativo. 
pafivos.| Legerins > Impcrf. 

Legerère S do Conj. 

REGRA II. 
O incremento em I, e U, é breve: como Legimut de l.tgis: Pof- 

fUmus de Potes. 

ÇAudimus ? e todo o primeiro incremento cm I, da 4. Con- 
Atfdire Sjugafam. 

Sam 
longos 

Simus l e cnmnoftos 5 8cc. (N«litete. 
| Velimus S e P s í Kolimus &cc. E também Noiiio, 

< Fimus ) 
Fiiis ( ,R. 
Fite 

Fttote ) 
l_ Peei vi: e todos os pretéritos em IVI, que fam da 4. Conj ug. (9) 

Sam 

(6) O incremento E da 3. peíoa plural do preterito perfeito proxi- 
mo do Indicativo, era antigamente comum , principalmente na 3. Con¬ 
jugafam. F. ainda nos bons Poetas fe acham breves, Stetirunt, Potué- 
runt (3c. Também os Poetas pela figura Sincope contraem uma ftlaba 
nas terminafoensRzm, Rim , Ro:n g. Complêrim, Explêrim , por Com- 
pleverim, Explevcrim crc. e neft caz.o fica longo 0 E, pela regra 1. def. 

(7) Sam fe confundam eftes compo/los de Do, das , com os compof* 
de Undo , undas, que fe parecem , nos quais últimos 0 da í longo: v.g. 

Abundãbam, Redundãbam, Exundãbam, Inundábam: e afim nos ou¬ 
tros tempos. 

(8) As outras desinências de Fio feguem diverfa regra. 
(9) Mas a 1. pejoa do plural em qualquer Conjugafam é ftmpre 

brtvc: Amavímus, Monuimus, Legtmus, Audivlraus. 
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Sagi Ç Amaverimus ? etodos os em RIMUS, RITIS, do Conjun- 
aomuns l Amaveritis S tivo. Mas fo no verfo: e na proza cada qual 

pronuncie como fe coituraa. 

U 
é longo: AmatSrus: e femelhantes participios em RUS. 

Advertência. 

Eftes incrementos dos Verbos aprendem-fe melhor com a pronun- 
cia»viva, que com regras E fe os Meftres quando enfinam as Conjuga- 
foens, enfinàrem a pronunciar bem, quazi fam efeuzadas eftas regras, 
tirando em algumas primeiras ftlabas, e outras coizas de pouco mo¬ 
mento. (10) 

CAPITULO IV. 

Vitimas Sílabas. (1) 

A- 
REGRA I. 

AS partes acabadas em A tem a ultima longa: como Amã, 
Ultrã. T 4 Os 

[to] Difemos ns Cap. das Conjugafoens Advertência Final, que 
alguns verbos em 10 foram antigamente da 3. e 4. Conjugafam: de que 
ainda fe acham algumas terminafoens da 4. Dejla cafta fam Cupio , Ja- 
cio , Pario , Sallio , crc. e os Depoentes Morior, Orior , Potior erc. E tam¬ 
bém difemos, no Cap. dos Pretéritos Advertência II. que outros verbos 
foram da 1. e 3, -Conjugafam: '.v. g. Lavo, as, e Lavo , is: Sono, as, e 
Sono, is eyc. Outros foram da 1. Conjugafam, como Caveo, es , Fer- 
veo.Fulgeo, Frendeo, Refplendeo c?c. e também da 3. como Cavo ,is, 
Fervo, Fulgo, Frendo, Refplendo crc. O que eruditamente demoftra Vof- 
fio de Analogia L. 3. 

Agora acrecento, que defla dobrada Conjugafam fe fegue, acha¬ 
rem-fe as me finas pe[oas com diverfa quantidade. v. g. Dos primeiros 
Cupíre, Parjsre, Sallêre, breves da 3. e Cuptre, Parírc , Sallíre , longos 
da 4. Dos fegundos Morltur, Orltur, Potltur, breves da 3. e Morltur , 
Oritur, Potitur, longos da 4. Dos terceiros Lavarem, Lavãre: Sonã- 
rem, Sonãre , longos da 1: e Lavèrem, Lavíre: Sonírem , Sonère, bre¬ 
ves da 3. Dos últimos acha-fe 0 mefmo incremento E, no imperfeito do 
Conjuntivo, e Infinito, umas vei.es breve, e outras longo. E afsm em ou¬ 
tros verbos. O que é nectfario faber, para nam confundir os verbos, nem 
as quantidades. 

(1) As regras das ultimas lilabas fam efeuzadas para a pronun¬ 
cia do Latim: e fo fervem para compor verfos. Alas nos as pomos aqui, 
para dar um tratado inteiro da Quantidade. 
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fOs cazosacabados em A: v.g. Musa. fAblativosl 

Sarn | _ Tirando, que fam longos,os< Vocativos dos nomes 

breves < £'* • | Gregos em AS: v.g. 
I Da | JEneã, Pallã, de 

C, FEneas, Palias.(i) 

Sam_ 
COffiÚ-3 

{guia 
('Contra 
| Fruflra 
1 Poftea 
) Commoda' 
I Memora ( 

I Pula ( 

| Tempera . 

(.Triginta : 

•Imperativos da i. Conjugafam.’ 

e femelhantes Numerais em GINTA. 

E- 

Sam 
longas 

'i 
I 

ft E G R A II. 

As partes acabadas em E fam breves: como llempe, Serve. 
( Re ?e outros cazos da 5. Decli- _ 

Diê S nafam. E compoítos.5slu^re ••••.• • • • 
r 2 Hodie , pridii &C. 

Monê ? e outros Imperativos da i. { Cave 
Docé S Conjug. Mas fam comuns ± Mane 

; Reponde . , « 
•D* pe outros mo- j Salve f™ 

Aíè >nofilabos. f Que , Né, Te, j Tale I 
> Ti > Mas fam brevesjencliticas. yvide ôcc J 
\ Fermê *)Ce,Te,Pee, 
I (filâbicas. (5) 
J Santtè ?e fetnelhantes Advérbios, r n c Sení 
| Puré S que vem de Adjetivos da\ureves i Maie. 

\ Anchifi z' Decliriafara. Mas fam< , inferne 
j Ctti l (Comuas PSupeme 
1 >e outros cazos Gregos, <e Fere. 

quefe eferevem com et a. j 
Tem pé 

\_MeTe Y. 

(*) Mas os voeativos em A , dos outros nomes Gregos em ES, fam 
breves : como Anchifa de Anchifes: Orelta de Oreftes: porque entam fam 
alalinizados, vifloque no Grego nam terminam em A . 

(3) Como antigamente alguns nomes da 3. Declinafam fe declina¬ 
vam também pela ç. v. g. Fames, famis, e Fames, famei; por ifo algum 
ablativo da g.fe acha comum: v. g. Fame, Tabe. Porque na 3'. é breve 
por efia regra: na 5. é longo pela fua excefám. 

(4) Porque antigamente muitos defies ram da z. e 3. Conjugafam, 
como acima difemos n. 10. E por ifo na 1. fam longos, e na 3. breves. 

(g) Como em Hifce , fute, Suapte. A raiam difto í, porque tan¬ 
to as encllticas, como lilabicas fempre fe unem ao fim das diíoens . E afim 
reputam-fe parte das palavras, e nam monofilabas feparadas. 
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I- Y- 
REGRA III. 

As partes acabadas em I fam longas: como Legi, Arbori. 
As partes acabadas em Y fam breves: como JEpy, Moly, c ou¬ 

tras Gregas. 
„ , c Adoni>e femelhantes vocativos Gregos, da 3. Decli- 
Sam breves j par- £nafam dos Latinos. 

r Miki \ 

Titi > 
Si ti ■> 

. Cui: de duas filabas. 

j 
Sam comuas < c corapoílo Mibi. 

J Vbi : e compoftos Necuti, Secubi &c. 
j Uti : e compoftos Sicuti, Veltiti. 

l/plridf^emcl^antes dativos Gregos. (6) 

o. 
REGRA ÍV. 

Sam 
longas 

As partes acabadas em O fam comuas: como Sermo, Xolo 
ç-m ■> 

| stb > e outras monofilabas. 
Prb -> 

• Domint ? e outros dativos, e ablativos. 
Servo S 
Ergo : por caufa . 
Mérito > e femelhantes chamados Adver- ÇAdeo 
Primo S bios, que realmente fam ablativos. | lecirco 

Mas deftes j Id/o 
fam comuns4 Intro 

Sam 
breves 

| Alcflõ >c outros cavos Gregos, 
j Cliõ S que tem omega ou fo , 
l_ ou com N. 
(-Cito 
| lmmo 

4 a*’"™// £ e outros compoftos de Modo. 

| Seio: e compofto NefciS. 
í_Cedo : por Dic. 

Modo 
Omnino 

| Porro 
j Pojlremo 
! Profcílo 
j Sero 
| Súbito 
K.Vero. 

U. 
— 

(6) Efes Dativos fam longos, quando fe tomam como Latinos: fam 
breves, tomados como Gregos. Mas os que tema ultima contraída do Gre¬ 
go, v. g. Demofthcní de MetamorphosI</« 
pre fam longos , pela primeira regra dejie livro. 
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# u. 
REGRA V. 

As partes acabadas em U fam longas: como Cornú , PanthU. 
c Endú j ,in 

Sam brevesdindU > Vozes antigas, por< 
<■ Nenú > í 

B- D- T- 
REGRA VI. 

As partes acabadas em B, D, T, fam breves : como Ab , 
Quid, Audit. (7) 

r Orib \ 

Sam lonEa«)^‘,<:'5^ >e outros nomes Ebraicos, que no Gre- 
0 S cherãb í go tem ou eia, ou omega, ou ditongo. 

(.Jofaphãt &c.) 
c comua : David. 

C- 
REGRA VII. 

As partes acabadas em C fam longas: como Sic, lllãc. ÍDonec 

Abmelech ? e outras Ebraicas, que no Grego tem 
Lamec S epfilon, ou omicron . 

rHic : Nominativo, 1,8) 
Sam comuas d^Hoc : Acuzativo. 

í Fac : Imperativo de Facio. 
„ L. 

(7! F.m Enio , Plauto ,Terencio vc. fe acham comuas muitas par¬ 
tes acabadas em T, porque antigamente afim 0 eram . E alguns Poetas po]- 
teriores fazem longos muitos verbo em T, que de fua natureza fato bre¬ 
ves: ou por Craje, v. g Oblt por Obiit: Sublt por Subiit vc. ou por Ce- 
fura, fem contrair os dois II. E a ga nas vezes fem Ce/ura. 

(8) Hic adverbio i longo, forque é una contrajám de Heic, com» 
antigamente fe efcrtvia. 

\ .".V*'"’® 
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L- 
REGRA VIII. 

As partes acabadas cm L fam breves: como Annibil., Precãl. 
(-ml 

| Sãl 

Sam longas < Sil 
{ Michail >e outras Ebraicas, que tem acento na ultima, 
y^Vaniel Se no Grego tem vogal longa. 

é comua : Nihil. 

M- 
REGRA IX. 

As partes acabadas cm M fam breves: como Circum, Milium. 

§. Os bons Poetas ordinariamente abforvem o M na vogal fe- 
guinte. Contudo às vezes fazem breve a terminafamM antes de vogal, 
ainda na compozifam, v.g. Circumago.E também longa por cefura. 

o-m lnn ^jrílZhim i c °Mras Ebreas com acento na ultima, e Sam longas^Chtrubm ^ qu£ nQ Greg0 Mm vogil tongl. 
i Jirujalim 

N- 
REGRA X. 

As partes acabadas em N fam longas. 
"~En 

Afim como. 

SUtitt 
Tilãn 
Sirin 
Delfhin 
JEncãn 

e femelhantes Gregos Mafcul. e Femininos, 
*da 3. Declinafam Latina. 

__ e outros acuzativos da i. r AS 
Ancbifin >Declinafam dos Gregos emdES 

, Calliopin a tE 
| Gtrgicõn ? e femelhantes genitivos Gregos plu- 
^EpigrammatonÇ rais.que tem omtga . 

çAn e compoftos, Eorfãn, Forfitãn ôcc. 
Tamen: e compoftos, Attamen, Vtruntamen. 
In 

Sam 

Dein 
Exin 
Proin 

I 
I 

^Beindt 
. Exinde 
J Proindt 

££• r“antes * p°r< iSinc 
Noftin \ | Nofime 
Egon D oam , c£»» _< V. Egont 

breves \ Lumin, lurnims ? femcihantes cm EN, INIS. 
J Pteltn, /»«»»» > 

lliín 
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lliín ?e femelhantes Gregos em ON, com omicron, da 
Surbitin S z. Declinafam Latina. 
Maiãn a e femelhantes acuzativos Gre- 
Thttin > gos , cujo nominativo tem a r Maia. 
Barbiion > ultima breve, v. g. eítes.iThetís 
Arcbasin : e femelhantes dativos Gregos plu- c Barbitos 

rais em IN. 
6 comua : Hymcn. 

R. 
REGRA XI. 

As partes acabadas em R fam breves: como Ct/ár, Rebúr, 
Crantor. 

fFãr 
| Lãr 
! Nãr -x 

j l‘ãr 
j Iblr 

c S‘r ,Sam J Kr 
longas j mr 

| Cúr 
j F&r 
! Air k outros Gregos em ER, ERIS, com incremen- 
j Cratêr s to qu breve, como o t.: ou longo, como o 2. 
V_Os Gregos em R, que fe efcrevem com vogal longa . 

I Tirando os em OR, que fam breves, aindaque 
| tenham omega. 

Sara C\B\(PV 0Utr0S comP°ftos d= Por¬ 
co- ^ Ccltiber 

muas | Cor 

L Vir 

A S- 
REGRA XII. 

As partes acabadas em AS fam longas: como JEtãs, JEneãs. 
ç Anãs, anãtis: adem. 

Sam £%*,:*" AS' ADIS; 
| Arcadas > e femelhantes acuzativos plurais Gregos, 
(. Lamfadãs S da 3. Declinafam Latina. 

E S. 

% 
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E S- 
REGRA XIII. 

As partes acabadas em ES fam longas: como Nubês, Anchists.’ 
~Divís, itis ? e femelhantes em ES da 
Milés, itis S 3. Declinafara, que tem fAbiis, etis 

incremento breve. Tirando | Arils tque fam longas • Ceres 
antes Gregos ; Pariís 

Hippomanes S do genero neutro . / | Pês: e compoftos 
Sam L Sonipis 8cc. (9) 
breves ** Troes ? e femelhantes nominativos , e vocativos plu- 

Arcadês S rais dá 3. Declinafam. Mas os acuzativos def- 
tes, Trois &c. fam longos, porque fam meros 
Latinos. 

Es: z. pefoa de Sum: c feos compoftos^ &c. ^ 

_Pents. 

IS- Y S- 
REGRA XIV. 

As partes acabadas em IS, ou YS, fam breves: como Apts, 
Chilys. 

CArmis 1 e femelhantes cazps do plural em IS : incluindo 
' Servis S aqui Ornais &c. por Omnes &c. 

Glis, tris ) 
Quiris, itis C e femelhantes Latinos, e Gregos em IS, 
Saiam is, inis f que tem incremento longo. 
Simois, entis ) 
Audis > e femelhantes fegundas pefoas da 4. Conjugafam: 
Nefcis S acrecentando também Fis. 

Sam Sis.. r Adsjs > 
longas "> Vis: nome, e verbo > e compoftos ^ Quamvis > &c. 

Yelis.) Ç Nolis > 
Cumprimis' 
Inprimis 
Foris 

Aforis 

Deforis 

Grátis 

lngratis 
\_OmnimodísJ 

Chamados Advérbios, mas que rcalmcnte fam 
ablativos plurais. 

Sam 

(9) Aufonio , e Probo, e 0 mefmo Ciccro fazem breves a muitos com¬ 

poftos de Pes, v. g. Bipís, Tripís, Alipís, Sonipís, Pedis ,e também a 

Alitês:e Oyidio «Tigres: e outros Poetas pofteriores abreviaram a vários 

em F.S. Onde aqueles eram comuns:os últimos fe abreviaram à Grega. 
(10) Mas Es, z. pefoa de Edo por comer, t longa, por fer uma 

contrafám de edis. 
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Sara t Sanguis 

co- 2 /imaveris ? e femelhantes em RIS, do Preterito, e Futuro 
inuas í Dixeris S do Conjuntivo. 

O S- 
REGRA XV. 

As partes acabadas em OS fam longas: como Os, tris [a boca] 
Jitnos, Athõs 

f Compos 
ltnpís 

1 Os, of„ (o ofo) e comporto Exos. 
Sam ! Ardis ) e femelhantes Gregos com omieron. r Androgtis 
breves j Chãos S Mas os que tem omega, fam longosc 

__ ÍHer3s 

L Voejeis' l e lo^os os genitivos Gregos em OS. 

U S. 
REGRA XVI. 

Sam 
longas 

As partes acabadas em US fam breves: como Tempits, Polypus 
■ Tellas, uris p e femelhantes, que tem incremento em U. 
Sãs, fui* > Tirando lntercus breve. 
Opus, opuniis > 
Mames ? e femelhantes cazos em US da 5. Declin. Tirando 
Stnjãs S o nominativo, e vocativo. fingular, que fam bre¬ 

ves. (n) 
Jefãs ^ e outros, que no Grego tem o ditongo otj , if- 
Melampãs > to é, ous. 
Trifãs a 
Dido, dús 5 e outros genitivos em US, dos nomes Gregos 
Manto, tãs S em omega n: porque no Grego tem o ditongo 

acima dito. 
Panthãs: por Panthoos: e outros Gregos aiim contraídos, 

&c. 
é comua: Palus, udis. 

R E G R A XVII. 

A ultima íilaba de qualquer verfo é comua .* e fe pode tomar por 
breve, ou longa, como quizer o Poeta. 

A D- 

(11) Os cazos em BUS, v. g. Senfitus, fam breves pela regra. 
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Advektencia Finai.' 

Eftas fam as Regras gerais de Profodia , que comumente fe obfer- 
vam . E quando por elas nam fe puder faber a quantidade de alguma fi- 
laba principalmente dis do meio; fe conhecerá pela autoridade de qual¬ 
quer Poeta clafico, que a tenha uzado . Acham-fe porém algumas ex- 
cefoens mai$,que nam referimos,por nam aumentar o volume.E afim 
como difemos afima no Cap. I. que a vogal entes de vogal nas difoens 
Gregas varia muito: e no Cap. II. que fe acham muitas derivadas, que 
nam retem a quantidade das fuas raiz.es: e muitas ccmpoflas, que nam 
ftguem a quantidade das ftmplez.es: o que fe aprende com o uzo; Afim 
também dizemos agora, que algumas terminafoens, que pelas regras 
deite ultimo Capitulo deviam fer breves, fe acham longas nos mais ce¬ 
lebres Poetas, ou pela figura Cefura, ou por liberdade Poética, (iz) 
A conduzam é, que quem fe aplica à Poezia Latina aprende com a 
lifam dos melhores Poetas (,e nas ocazioens mais duvidozas confultando 
também aos Críticos) muitas coizas necefarias, muitas excefoens das 
regras comuas, c muitas liberdades Poéticas, que dificultozamente fe 
reduzem a regras: e aprendem-nas melhor afim, doque pelas regras, 
que feriam muitas, e enfadonhas. 

Fim da Gramatica. 

A P P E N D I X. 
CAPITULO I. 

Exercício de Gramatica. 

ACabada a Gramatica, (i) fegue-fe o exercitar os meninos nela, 
explicando, e traduzindo os Autores Latinos. Mas a primeira 

explicafam deve fer Gramatical, para trazer à memória, e fixar nela as 
regras 

(iz) A liberdade Poética, e a necefidade do metro, digo de aco- 
modar-fe à diverfidade de metros, compreende muitas figuras, algumas 
das quais fam contrarias às regras atequi dadas: e modrxm claramen- 
te, que fam poucas as regras comuas, que os melhores Poetas nam alte- 
rafem com a fua Uberdade: e por confeguencia , que as regras da Quan¬ 
tidade fam mais certas na proz.a, que no verfo. Leia-fe o VojJio, Lance~ 
lotv-c.quando tratam das Figuras dos Vcrfos, e da Liberdade Poética. 

(i) Faio principalmente da Sintaxe : porque no mefmo tempo, 
em que fe tnfina a Profodia , podem fem embarafo algum comefar a ex¬ 
plicafam Gramatical dos autores Claficos. Mas (erá melhor acabarem 
primeiro a Profodia : para terem regra certa da pronuncia, a qual fe irá 
(empre confirmando com a explicafam dos Autores, 
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fegras de Gramatica, principalmente de Sintaxe. Para efte efeito de- 
vera-fe bufcar Autores fáceis, e de argumento familiar. E fem fair dc 
Ciccro, nele fc acha tudo o que fe pode dezejar em toda a forte de efti- 
los. Mas é necefario efcolher ao principio as partes mais fáceis: v.g. al¬ 
gumas Cartas à fua mulher Terer.cia, a feo liberto Tiro, algumas de 
recomendafam entre as Familiares, e fempre as mais breves &c. e com 
o tempo ajuntar alguma das Cartas a Pomponio Atico.mas efeolhidas. 

Querendo fair de Cícero, os mas fáceis, e claros íam ,Cornelio Ne- 
pote, e Cucar. Devem-fe porém feparar os pafos mais feletos, e nam 
traduzir todos eftes livros feguidos. Segundo o proveito, que fizerem 
os eftudantes, fe pode pafar a Tito Livio, rezervando Saluftio para o 
fim. E dos Proziftas baftam eftes. 

Dos Poetas fempre tiveram grande aceitasám, pela facilidade, e pu¬ 
reza, Terencio , e Fedro. Aquele é fem comparafam mais puro: mas am¬ 
bos íam excelentes pela facilidade; e porque tratam argumentos fami¬ 
liares , que os meuinos entendem. Onde parece-me, que fe deve come- 
far por Terencio, defviando os pafos menos modeftos: e dele pafar a 
Cícero. Rezervando para o fim Virgílio, Orado, Ovídio .Mas agora baf- 
tará propor um pafo de Terencio, e Cícero, e Fedro para exemplo. 
Os quais explicarei fegundo as regras acima dadas: cujas nam repito 
aqui, por brevidade; mas os Meftres as farám repetir aos dicipulos . 

A primeira Comedia de Terencio, intitulada Andria ,comefa afim. 

Simo, Sofia. 

Simo. „ Vos ifthac intro auferte. Abite. Sofia, qdefJtem: panei: te volo. 
Sofia. „ Diílum puta. Nempe ut curentur refle het. 
Simo. ,, lmmo,aliud. 
Sofia. ,, Qjtid efi, quod tibi mea ar's efficere hoc pojfit amplius ? 
Simo. ,, Kihil ifthac opus efl arte, ai bane rim, quam paro: fed tis, 

„ quas femper in se intellexi fitas, Fide, v Tactturnitate &c. 

Expozifam Gramatical, ou ordeiq Natural. 

Explicado primeiro o argumento da dita fena, fem o qual nã fe po¬ 
de formar conceito; de vc-fe reduzir o tal pafo à ordê natural, defte modo. 
Simo. Vos, fervi, auferte ifthac negotia in domiim intro. Vos, fervi, abite 

viam a me. Tu, Sofia, adefdum prajens mihi. Ego volo hoc n<- 
gotium, me alloqui quod ad te cum paucis verbis. 

Sofia. Tu, Simo, puta hancrem, jam tuum negotium ejfe âiflum a te 
mihi: nempe ut hac negotia , qua negotia ego video, rede curen¬ 
tur a me. 

Simo. Immo aliud negotium eflens, quod negotium, ego volo hoc nego¬ 
tium , me dteere tibi. 

Sofia. Gfuid negotium eft ens, quod negotium, ars mea pojfit hoc nego¬ 
tium , fe efficere tibi amplius pra ea ratione\,fecundum quam ra- 
tionem efl hoc negotium , quod negotium ego dixi tibi! 

Simo. Nihil eft opus de iftac arte ad hanc rem, quam rem ego paro: fed 
negotium eft opus de iis virtutibus, quas virtutes, ego femper 
intellexi hoc negotium, effe fitas in te: nempe opus eft ens de 
Fide, & do Tacílurnilatt 6cc./ Cice; 
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Ciceronis ad Famil. L. XIV. Epift. VIII. 
M. T. C. Terentia S. P. D. 

,, Si vales, btne eft-, ego valeo. Valitudinem tuam velim cures Ai- 
,, ligenti/fime. Nam mihi v (criptam, V nuntiatum eft, te in febrim 
,, Mito incidijfe. Sfttod celeriter me fecifti de Ctfaris litterit certiorem, 
„ fecifti mihi gratum . Item pofthac , ft quid opus erit, fi quid accjderit 
„ nevi, fácies ut (ciam. Cura ut valeas. Vale. D. IV. Noa. fun. 

Ordem Natural. 
Marcas Tullius Cicero dicit plttrimam falutem Terentia, 

Terentia, p tu vales valitudinem , hoc negotium eft fartum btne. 
Eg» valeo valitudinem. Ego velim hoc negotium , ut tu cures dihgfntijjime 
valitudinem tuam. Nam cr hoc negotium eft feriptum mihi, cr hoc nego¬ 
tium eft nuntiatum mihi, te intidiffe cafum fubito in febrim. In negotio, 
circa quod negotium tu fecifti celeriter me certiorem de litterit Ctfaris, tu 
fecifti negotium gratum mihi. Item poft in hac re, p quid negotium erit 
opus dignam , quod opus ego feiam; p quid negotium novinegotii acciderit 
accejfum; tu fácies hoc negotium, ut ego feiam ifta negotia. Tu cura hoc 
negotium , ut valeas valitudinem .Tu vale valetudinem. Hac epiftcla data 
eft a me huic tabellario in die quarto ante Nonas Jtinii elapfas. 

Phaedri L. I. Fabula XVI. 
Cervus , cr Ovis. 

,, Eraudator nomtn cum locat, fponfu improbo , 

,, Non rem expedire, jed mala videre expetit. 
§. ,, Ovem rogabat Cervus modium tritici, 

,, Lupo fponfore: at illa prametuens doli: 
„ Rapere, atque abire femper adftevit Lúpus, 
„ Tu de conjpertu fugere veloei impetui 
„ Ubi vos requiram, cum dies advenerit t 

Ordem Natural. 

fraudator, cum ipfe locat nomen creditori cum fponfu improbo, non 
vult hoc negotium ,fe expedire rem ; fed expetit hanc rem ,fe videre mala . 

Cervus rogabat ovem, ut ea commodaret pbi modium tritici, fub lu¬ 
po fponfore. At illa (ovis) prametuens quod ad rem doli, refpondit talem 
refponponem utrique. Hic lupus femper ajfueyit ajfuetudinem, fe rapere 
rem , atque fe abire viam a loco ubi ipfe rapuit eam . Tu , cerve , foles hoc 
negotium, te fugere fugam de confpertu noftro cum veloei impetu .Cum au- 
tem dies tritici folvendi advenerit adventum nobis, ubi ego requiram vos, 
ut vos reftituatit triticum mihi ? 

O rçiçfmo fe fará em outros pafos, e fempre dos mais fáceis. Ad¬ 
vertindo, que ao principioé melhor,que os meninos eferevam emeaza 
cila ordem natural, da qual darám ra?am na efcola. Por eíle modo can- 
iam-fe menos: ecomeferevela, e dar conta dela, aprendem-na melhor. 

V Quan- 
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Quando eftiverem mais exercitados, deve o Meftre obrigalosa explicar 
a lifam na efcola, ou depois de a eftudar, ou de repente. 

Da explicafam Gramatical fe deve pafar à tradufam dos Autores 
Latinos na lingua materna. No que o Medre terá cuidado de lhe enfinar 
as verdadeiras leis da Tradufam: que fe podem reduzir a eftaunica:g«e 
ttarn /e deve traduzir ad verbum, mas ad fenfum. lfto é, voltar o fenttdo 
tm outra lingua , com a me [ma forfa , e grafa , que tinha no original. Ifto 
fim parece dificulrozo ao principio, mas com o exercício vai-fe facili¬ 
tando: e fe pode executar bem em todos os eftilos, ainda Oratorios, 
que parecem os mais embarafados. (z) Mas c precizo feguir o método 
ja dito: quero dizer, traduzindo primeiro por eferito , para refletirem 
melhor, e fe exercitarem junta mente na fua lingua materna: e depois 
traduzindo vocalmente , e de repente na efcola. 

CAPITULO II. 

Exercido de Latinidade. 

ACabado o primeiro ano de Gramatica, fegue-fe exercitar os meni¬ 
nos na boa Latinidade. Nam fe pode negar, que cfta matéria é 

dificultoza, e requer muitos anos para fe faber bem. Mas também nam 
fe pode negar,que,dando aos meninos bons princípios, podem dentro 
de um ano adquirir tanta luz, que bafte para os guiar feguramente por 
todo o tempo de fua vida fem novo meftre. 

Se eu quizefe fomente fazer memória dos livros, que defde a me¬ 
tade do feculo XVI. a efta parte fe compuzeram para facilitar efte enfi- 
no, comporia um volume, que poderia dezanimar qualquer dos mais 
curiozos, e diligentes, para nam fe meterem em femelhantes eftudos. 
Pode fer, que em outra ocaziam publique alguma coiza, que elerevi 
nefta matéria; e depois de uma feria reflexam, me pareceo o mais acer¬ 
tado , e breve. Por ora direi fomente o que julgo necefario para efte fe- 
gundo ano de Latinidade. 

O eftudo da lingua Latina ou tem por fim confeguir fomente a Ele¬ 
gância, (i) ou também a Filologia, (z) Efta z. parte fupoem a t. fabida 

efpe- 

(z) Cicero de Óptimo Genere Oratorum, enfina qs leis da tra¬ 
dufam ainda nas matérias Oratórias . 

(i) Aindaque falando rigorozamente , efta palavra Elegancia 
fomente figniftque uma das virtudes da boa Latinidade; contudo no fen- 
tido vulgar toma-fe pela boa Latinidade em toda a fua extenfam. 

(z) Entendo por Filologia Latina aquela faculdade, que enfina 
a origem, e mudanfas, ou iftoria das palavras, e frazes Latinas. Efta 
compreende a iftoria da Lingua: as antiguidades dela: o conhecimento 
de outras línguas, que fam necefarias para a inteligência do Latim: a 
profunda noticia de autores Latinos: e ftnalmcnte a Arte Critica, que 
enfina a emendar os pafos corrutos dos autores Latinos. 
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efpeculativamente: e pede muitas noticias, que nam fam para princi¬ 
piantes, mas para aqueles, que fe empregam unicamente nefte eítudo. 
E por ilo delta nam falarei, mas fo da prijneira. 

A b.legancia adquire-fe lendo os melhores Autores com reflexam, 
e procurando de imitalos compondo. Para ifto fam necefarios alguns 
meios, que ajudem o elludante. Primeiro um bom Dicionário, para 
examinar nam fo o fignificado das palavras, mas também o vario uzo, 
ou varia lintaxe delas. Dos grandes o melhor é o Roberto Eftevam The- 
faurus Lingua Latina: da edifam de Birrio em Balilea 1740. tomos 4 
em foi. Efta edifam é muito correta,e aumentada, e traz as notas iné¬ 
ditas de feo filho Enrique Eftevam • Em falta defte, o Fabri Thefaurus 
Eruditionis Scholajhca: mas da edifam de Joam Matias Gefnero em Lipfia 
172.6. e em 1735.tomos z de folha: que é muito emendada, e aumen¬ 
tada. Para o uzo comum bafta o Calepin» de Facciolati, das ultimas edi- 
foens de Padua: nam obítante terem ainda muitos erros, e defeitos, 
que ele promete de emendar. Pode tambémfervir para os principiante* 
Francezes o Daret, Dicionário Latino-Francez: para os Italianos o 
Paffmi, Dicionário Latino-Italiano: para os Efpanhois o Nebrixa, Di¬ 
cionário Latino-Efpanhol: porque eftés autores fam mais breves,-c tra¬ 
zem também o Vulgar-Latino. Ou outros Dicionários fcmelhar.tes, 
mas fempre os mais modernos. Os Portuguezes porém remedeiem-fe 
ao ptincipio com Barbota, ou Pereira: e depois com o ditoFacciolati. 

Alem difo é necefario ter algum autor breve, que explique a dife- 
renfa de muitas palavras Latinas, que parecem fmonimas: como o Pop- 
ma de Differentiis verborum &c. coin as notas de Mufculo, ou de Hc- 
ckelio. h outro, que explique o uzo das partículas indeclináveis: v.g. 
o Turfellini de Particulis Latina orationis: mas fomente da edifam, e 
emenda de Facciolati: porque as de Thomafio, ou de Schwartio tem 
mil coizas inúteis, e nam fam para principiantes.Outro, que moftreos 
idiotifmos, e frazes, que nam fam Latinas: v. g. alguns autores , que 
fe contém no Livro: De Plegantiori Latinitate comparanda feriptoret fe- 
leíli: Optra, v fiudio Rifhardi Kenlelii: AmfteUdami apud Wetjieniot 
1713. in 4. que tirando um, ou dois, a quem em algum fentido pode¬ 
mos chamar Frazcoltgifias, os outros fazem belas obfervafoens fobre a 
lingua. (3) E eftes bailam para fe confultarem nas ocazioens necefarias. 
Aindaque o melhor e principal, que dizem eftes autores, ja elteja to¬ 
cado no tal Calepino , e pola baftar em algumas ocazioens. Mas evite- 
fe toda a forte de Fraieologias delias ordinárias, e frequentes, que con¬ 
fundem aos principiantes, e eftragam o bom gofto, ou impedem con- 

V z íeguilo 

(3) Nefla colefám fe acham 7 autores, que Jam , Schori Phrafes 
lingua Latina: Hadriani Cardinalis de Sermone Latino: Scioppii Ob- 
fervationes ling. Lat. Cifanii Obfervationes, & Diflertationes <rc. Va- 

xafforis Obfervationes de vi, & ufu quorundam Vcrb. Latinor. erc. 

Stewtchii de Particulis: Turfellini de Particulis &c. e tem no fim um be¬ 

lo índex de todas as votes da colefám. Certamente acham-fe aqui belifi- 

tnas tbfervafotns para a Latinidade elegante. 



158 GRAMATICA 

fcguilo. E quando muito fe lhe pode permitir o Alexãdrc Scoto Ap- 
paratus Latins, locutionis, pofi Nizolii principia cx Cicerone colieclus. fa- 
rijiis 1617. (4I 

Supoílo ifto, deve o Mellre, quando le, e explica os Autores, 
primeiro que tudo dar aos principiantes uma breve noticia das Idades 
da lingua Latina, que fam Aurea, Argentea, Enea &C. e dos Auto¬ 
res , que pertencem a cadauma, para faber o merecimento deles. Para 
ifto bafta o que diz Facciolati no principio do Calepino. Depois deve 
explicar-lhe quais fam as virtudes da boa Latinidade, para as imitar. 
Eftas fam Pureza, Elegancia, Clareza, Suavidade, Numero, Copia, 
Ornato. (5) 

A Pureza enfina a evitar varias coizas. 1. Os folecifmos, ou erros 
de Sintaxe, z. Os barbarifmcs, ou erros de Etimologia, Profodia,Or¬ 
tografia . 3. Os arcaifmos, ou aquelas palavras, e frazes dos antigos Gre¬ 
gos, e Latinos, que ia nam eftavam cm uzo entre os mais elegantes 
eferitores do feculo de Augulto. 4. Os neoterijmos, ou aquelas novas 
frazes, ou novos fignificados das antigas palavras, que fe comesàram a 
introduzir depois da morte de Augufto, e nos princípios do feculo Ar- 
genteo: e peior ainda no feculo Eneo. 5. Os idiotifmos (a que também 
chamam peregrinidade) ou aquelas palavras, e frazes modernas, que 
fam próprias das linguas eftrangeiras, principalmente delias viventes; 
mas nam próprias da Latina. (6) A Ele- 

(4) Cem 0 tempo podem ( os que quizerem profundar efte efludo) 
ajuntar a efies 0 Nizolio Thefaurus Ciceronianus, v. g. da edifam def. 
Cellario, Franefort 1613. ou outra femelhante emendada. E também 
Horatius Tufcanella Epitheta, antitheta, & adjunfta, five adverbia 
Ciceroniana: ou foam Pedro Nunes, ou facob Cellario, de eodem ar¬ 
gumento . Efieyam Flifco Synonyma Ciceroniana: Crifiovã Uladeracco 
Polyonyma Ciceroniana: Huberto Su/anneo Connubium adverbiorum 
Ciceronianorum. E alem difo 0 Adriano Junio Adagia Latina: ou Tur- 
nebo, e Mureto, ou Adriano Bariando Adagia crc. ou femelhantes auto¬ 
res, que tratem das ditas matérias, os quais fervem para fe aperfeifoar 
no eftiio Ciceroniano. Mas nam [e deve parar nos tais Livros, nem le¬ 
io* feguidos; porém fim valer-fe deles para entender melhor a Cicero, e 
podelo ler com gofio, e imittlo com facilidade. Emfim lelos com juizo, e 
quando for ntcefario. 

(5) 1» oratione prseibitur primum, ut pure, er Latine loqua- 
„ mur: deindt ut plane cr dilucide: tum ut ornate: poft ad rerum 
„ dignitatem apte, ç/ quafi decore loquamur. ,, Ciccro de Orat. I.C. 31. 

Pure é a pureza. Latine a elegancia. Plane & dilucide a clareza. 
Ornate compreende 0 numero, copia , e ornato. Apte & decore compreen¬ 
de 0 decoro (quer dizer, os efiilos, que fam proprios da Retórica). E no 
prezeme tempo, em que efta lingua é morta, pode também compreender 0 
penfar Romano, de que falaremos abaixo. 

Ifi) Em alguns dos melhores Latinos do feculo Aureo ainda fe 
acham certos Grecifmos, que fe podem imitar fem erro, em obzequio da 
iingua Grega , que ira maen da Latina. Mas nifto deve-fe proceder com 
juízo: e ío naquelas frazes, que fam mais recebidas. Mas nam admitilos 
fem refiexam e dicernimento, como fizeram dot antigos Salit/ltç ç/c. e dos 
rno.lernot fu fio Lipfio, e fios jequazes. 
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A Ekgancia, que vale o mefmo que Eligencia, enfina a efcolher 

entre as palavras puramente Latinas, aquelas, que nam fa n obcenas, 
netn plebeias; mas oneftas, próprias, cortezans, e dignas de um ornem 
douto, • civil. Enfina a falar com efiilo igual, evitando de ajuntar fem 
'uizo nem reflexam as palavras antigas com as mais modernas: as pa¬ 
lavras, e fraz.es dos Poetas com as dos Proziflas: os autores de diverfas 
idades: e também as palavras, e formulas de matérias, e faculdades tò- 
talmente diverfas, aindaque fejain puras, e do mefmo feculo. Porque 
uma tal miftura produz aquele eflilo dezigual.aque os Gregos chamam 
mitir/x«t, e os Latinos fiilus fluãuans w dijfolutus: e que nam é de 
nenhum feculo culto. 

A Clareza enfina a evitar as palavras dezuzadas, aindaque feiam 
puras, e elegantes: os períodos ou muito curtos,ou muito compridos: 
as fentenfas interrutas e concizas:as repetidas parentezis,principalmen¬ 
te fe fam longas: as tranfpozifoens de vocábulos fòra do lugar, c ordem, 
com que o fazem os melhores Latinos: as metaforas, e tropos repeti¬ 
dos e efeuzados: e finalmcntc tudo aquilo, que impede a facil inteli¬ 
gência do difeurfo, e que cheira a enigma. Elle defeito ordinariamen¬ 
te é proprio dos que f.ibem pouco: que nam podendo explicar-fe bem, 
efeondem-fe no eltilo ofeuro, para confervarem a boa opiniam. 

A Suavidade ^a que também chamam juntura) enfina a unir as 
orafoens, e feos membros, com as partículas indeclináveis: mas de mo¬ 
do tal, que fe pronunciem com toda a facilidade, e fuavidade, fem a 
concorrência de vogais, ou confoantes, que nam fe unem bem, e di- 
foam. Afimque enfina a difpor as palavras deforte, que nem fempre fe 
ajuntem as que fain femelhantes, nem iguais; mas variadas. E alem 
difo enfina aquelas tranzifoens, ou pafigensde um argumento para outro , 
fegundo o ellilo da lingua: e certas formulas ou de comefar ,ou de in¬ 
terromper, ou de acabar o difeurfo, que fazem a orazam facil, e 
delicada. 

O Numera c quazi uma confeguencia da fuavidade: (7) c confifte 
na varia colocafam de palavras, deiorteque fem afetar verfo (oque po¬ 
rém algumas vezes nam fe pode evitar, (8) c nem por ifo deixa de ler 
natural) tenham uma continualam, e cadencia arinonioza. (9) Ella 
armonia aclu-fe também com fua proporfam em todas as linguas filhas 
da Latina, e mais que todas na Italiana. Mas a Latina tem uma pero- 

V 3 gati- 

(7) ,, Omnino duo funt, qut condiant orationem , verborum, na- 
„ merorumque jucunditas. ,, Ciccro Orat. c. 55. 

(_8) Cícero nam obfíante dar muitas regras fobn ifto nos [eos livros 
de Oratore, e Orator crc. contudo termina alguns períodos com 0 fim de 
algttm verfo ou Eroico, ou Elegíaco: 0 que alguns doutos modernos pro¬ 
varam com vários exemplos. 

(9) „ Cum atires extremam femper exfpeãent, in eoque acquic- 
„ feant, id vacare numero non oporttt: fed aduane exitum tamtn a prin- 
„ cipio ferri debet verborum itla comprehenfto, cr sota a capite ita futre , 
„ ut ad extremam veoiens ipja confifiat. ,, Gic. ibid. c. 59. 
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gativa particular: porque nam obftante que variem tanto os quatro 
eftilos, Epifiolar, Doutrinal, ifiorico, e Oratorio, que cada um pede feo 
numero determinado; contudo em tantx variedade de eftilos conferva 
fempre o Latim um certo numero, queé feo proprio. Cezar, Nepote, 
Livio, Saluftio fam quatro Iftoricos do feculo Aureo, todos excelen¬ 
tes, e todos diverfos no eftilo, e armonia: mas tolos tein um certo 
numero geral, que é proprio da lingua Latina. O mefmo digo de Cí¬ 
cero, em cujas obras fc acham os mefmos quatro eftilos em diverfos 
lugares. O mefmo fe vc nas cartas de vários autores, que lemos entre 
as de Cicero. Sabemos da Iftoria, que Afinio Polio, Cezar, Pompeo, 
Catam, Antonio, Planco, Sulpicio, e outros, todos coetâneos, tinha 
cadauin feo eftilo particular, e diferente. Contudo fe examinar-mos as 
cartas deftes, que fe acham entre as de Cicero, nam fo fam feme» 
lhantifimas a Cicero nas formulas, mas tambem no numero: deforte 
que nam parecem compoftas por penas tam diferentes, (io) 

A Copia confifte em ter abundancia de palavras para poder expri¬ 
mir a mefma coiza ou com diverfos vocábulos linonimos,ou com frazes 
e circUmloquios equivalentes-: para evitar defte modo a nauzea, que 
cauza ao Leitor ver fempre repetir a mefma palavra, e no mefmo fen- 
tido: que é argumento certo da pobreza do eferitor, que nam tendo 
cabedal para fuminiftrar diverfas expreioens, vem a cair ho eftilo, que 
chamam feco.Efta copia confegue-fe com a continua lifam dos melho¬ 
res autores, que trataram as mefmas faculdades. Mas nefte particular 
quer-fe muito juizo, para nam tropefar no defeito de vários pedantes, 
que para oftentar erudifam, uzam de palavras antiquifimas, e de tais 
frazes, e rodeios, e metaforas, que fe ve logo a afetafam pueril. Nas 
matérias doutrinais é tolerável, e às vezes necefaria a repetilam de pa¬ 
lavras , por cauza da clareza. E em muitas ocazioens a repetilam da 
mefma palavra &c. dá grafa, faz a delicadeza de lingua, e moftra o 
bom gofto do eferitor. 

O Ornato confifte em faber-fe valer dos Tropos, e Figuras da di- 
fam; e tambem daqueles Diminutivos, e outras delicadezas de lingua : 
mas valer-fe com aquela parfimonia, que é necefaria para ornar a lo- 
eufam com grafa, e delicadeza; fem afetafam , ou pompa efeuzada. 

De todas eftas perogativas porém, a Suavidade, e Numero fam o 
conflitutivo particular da boa Latinidade. Acham-fe muitos modernos 
doutos, que tem a pureza, elegancia, e clareza; mas como lhe falta a 
fuavidade, e numero, eferevem mal Latim. Mas efta doutrina nam fe 
entende bem fenam com o longo exercício, e acoftumando os ouvidos 
à armonia dos autores Áureos. E por ifo deve o Meftre ao principio 
fuprir efta falta dos eftudantes, mandando-lhe obfcrvar alguns períodos 
mais armoniozos, para os imitarem. 

Mas alem de todas eftascircunftancias,ainda refta uma, fem a qual 
nam fe efereve bem Latim, que é o penfar Romano. Pode um oracm 

ter 

(io) Alguma diferenfa fe acha nat cartas de M. Bruto, que eflam 
no fim das de Cicero a Atico: e tambem em alguma de Celio no VIII. 
Livro das Familiares . Mas nam t coiza fenfivel fenam para um ornem 
bom exercitado, e inteligente. 
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ter todas as perogativas acima ditas, e contudo nam penfar Latinamen¬ 
te: ifto é, ter penfamentos baixos, forfados, pueris, adulatórios, e to¬ 
talmente diferentes da antiga íimplicidade, mageftade, e urbanidade 
Romana. Ifto prova-fe evidentemente, comparando os Antigos com 
os Modernos. 

Nas cartas dos autores, que acima referi entre as de Cicero, acha- 
fe claramente ella lingularidade. Efcrevcm de diverfos argumentos ,mas 
fempre com certa maneira de penfar nada pueril ,mas delicada, urbana , 
grandiosa , que encanta a quem os le. Nas mefmas dedicatórias,e pre- 
fafoens doutrinais fe obferva ifto. A prefafam deCornelio Nepote a Ati¬ 
ço, de Tito Livio, de Hircio a Balbo no VIII. Livro de Cezar, de 
Cicero a feo irmam Quinto, a feo filho Marco, a Pomponio Atico, a 
M. Bruto, a C.Trebacio 8cc. nam contem fo palavras, mas dizem coi- 
zas, e dizem-nas por um modo tam natural, e delicado, mas no mefmo 
tempo tam fezudo, e grandiozo, que logo moftra ferem parto de um 
ornem nam lo douto, mas urbano: e que fabe, que coiza é delicadeza 
de penfaniento, e exprefam. Nam falo nos penfamentos verdadeiros, 
pois ja fe fabe, que efe é o carater da verdadeira eloquência, que reina 
nos Amigos, c talta em muitos Modernos: falo no modo de os expri¬ 
mir fem afetafam alguma e pedantifmo; mas com toda a naturalidade, 
e mageftade, e um certo ar urbano, e cortezam: o que fe entende me¬ 
lhor , do que fe chega a explicar. 

Pelo contrario, fe examinar-mos vários Modernos, ainda bem ver- 
fados na lingua Latina, acharemos, que, fe evitaram o idiotifmo dat 
palavras, efraz.es, nam chegaram a evitar o idiotifmo de explicar ,epen- 
far. Introduzem nas fuas Prefafoens comprimentos , c penfamentos à 
moderna: e até um modo de os tratar, e de fe explicar, totalmente di- 
verfo dos autores Áureos. Muitas vezes dizem o mefmo que os Anti¬ 
gos ; mas dizem-no por um modo tam diferente, e com tanto rodeio 
de palavras, com tanta afetafam , e adulafam; que fe ve logo a diverfi- 
dade de penfar. Nam quero por devidos refpeitos nomeiar alguns bem 
celebres; e também porque ifo me obrigaria a provar o que difefe com 
razoens, que nam devem entrar aqui. Mas nam pofo deixar de alegar 
um ja morto, e bem conhecido nas Efcolas, e Seminários, que é Mon- 

fieur Rollin. 
Efte autor, que pafou a fua vida enfinando Latim, e tratou cfta 

matéria ex profefio no feo Livro da Maneira de enfmar, e ejludar as 
Belas Letras; parece que devia faber efpeculativamente os requizitos: 
e tendo compofto por tantos anos Latim, parece também , que os de¬ 
via faber reduzir à pratica. Contudo a Prefafam Latina, que poz ao 
principio do dito Tratado, prova bem, que ele nam pofuia a boa La- 
tinidade, ou por falta de retlexam, ou de exercício &c. O feo penfar 
é baixo, pueril, dezigual, cheio de idiotifmos Francczes; e fobre tudo 
falta no numero Oratorio, que ele certamente nam entende. Nam me 
admiro, que um omem , aindaque dèfe os melhores preceitos fobre to¬ 
das as virtudes da boa Latinidade, contudo eferevefe mal Latim. Por¬ 
que afim como ja adverti na Introdufam , (i i) que pode um omem fer 
^ J V 4 bom 
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bom Gramático, e mao Latino; pela mefma raiam pode ter boa critica 
do Latim, e faltar-lhe o exercício de compor imitando os melhores La¬ 
tinos ; que é o que aperfeifoa os omens. Como vemos no Voflio, Sciop- 
pio , Perizonio, e outros bons Gramáticos, e Críticos, que, como ad¬ 
verte o mefmo Walchio Tudefco, cfcrevem mal Latim, e nam fe po¬ 
dem propor por modelos dc boa Latinidade; como fe propocm o 
Sturmio, Camerario , Cafelio, Rtvio , Schoro , Francifco Fabricio , e ou¬ 
tros Tudefcos. O que me admira é, ver que o Rollin, que fala tanto 
cm Ciccro, e fe vale dos Tratados de Oratore ad 6^ Fratrem , e Orator 
ad liruium (onde fe trata bem cita matéria, principalmente do numero 
Qratonc) nam refletife nifo , e nam cntendefe a matéria ao menoscfpc- 
culativari-.cnw;. E muito mais me admiro, porque no XIII. Tomo da 
fua Ijioria, cm que tala de Ciccro, e do Livro III. de Oratore ad 6K 
Fratrem, inlinuou, que Ciccro comunicara á lingua Latina a armonia 
e numero,que achara na O rega. Cuja noticia o devia obrigar a explicar 
no fco Método de Belas Letras efta matéria tam importante; o que nam 
lai, pois tratando ele no dito Livro de outras perogativas da Latinida¬ 
de; nam toca efia do Numero, que c tam efencial. li me admiro tam¬ 
bém, que tendo ele compofto tantos Latins para as efcolas, e com toda 
a comodidade para refletir nifo; e nam fe tendo empregado nas Ciên¬ 
cias, nem cm outros Autores, que lhe pudefem eftragar o bom gofto; 
contudo nam chegafe ao ponto de eferever com perfeifam Latim. 

Algumas pefoas julgam, que efte penfar Romano, dc que ategora 
falei .pertence mais à Retórica, doque à Latinidade.Mas enganam-fe. 
Nem eu aqui falo daquele penfar, que proporciona os trez ellilos de 
dizer, jimplez, fublime, medíocre, a diverfas matérias; o que é proprio 
da Retórica . Falo fomente daquele modo natural c facil, mas no mefmo 
tempo grandiozo,de penfar, que fe acha em todos os eltilos:e confifte 
no faber explicar qualquer coiza com um certo ar dc liberdade ,e gran¬ 
deza , e juntamente de delicadeza, e urbanidade, que é proprio dos 
eferitores do feculo Aureo, principalmente no feculo de Augufto ; e que 
fe entende melhor doque fe explica. Mas fo o entendem os que iam 
bem verfados na lifam dos Autores Áureos; os quais quando pegam na 
pena para comporem, entam é que conhecem a dificuldade, que á 
de imitar aquela nobre iimplicidade, e delicadeza, que admiramos 
nos Antigos. 

Em conduzam, para perceber bem que efte penfar, de que falo, é 
diferente dos trez eftilos Rctoricos; baila refletir, que fe podem obfer- 
var os preceitos da Retórica naqueles trez ellilos, e contudo nam falar 
Latinamente. v.g. Se tomar-mos um afumto ou difeurfo de cada um 
dos trez ellilos Rctoricos, compofto em lingua vulgar com toda a per¬ 
feifam, e o traduzir-mos em Latim com palavras puras, e elegantes; 
pode a tradu.ain nam fer Latina, fe acazo nam obfervar aquelas for- 
muias, e particular maneira de tecer o difeurfo, que é própria do La¬ 
tim. E ainda obfervando ifo, pode a loeufam nam fer Romana, fe os 
jienfamentos forem em li baixos, ou parecerem baixos, ou afetados na 
tradufam Larina; e nam forem apropriados ao afumto, fegundo o mo¬ 
do com que os Romanos coftumavam tratar femelhantes matérias. Ifto 
fomente fe aprende bem lendo,e obfervando primeiro na fonte os me¬ 
lhores Latinos; e depois lendo os mefmos,ou femelhantes afumtos tra¬ 

tados 
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tados pelos Modernos; e obfervando a diferenfa entre uns e outros.' 
Contudo nam deixarei de pór aqui um, ou outro exemplo, para dar 
aos principiantes alguma ideia do que digo: deixando aos Meílres a in¬ 
cumbência de fazer as outras reflexoens necefarias. 

Seja o i. exemplo de Terencio, (n) quando Pamfilo conta à cria¬ 
da Mifis o difcurfo, que fua ama Crifis lhe fez eftando para morrer, 
quando lhe recomendou a menina Gliccrio. 

,, O Myfis, Myfis, etiam nune mibb 
„ Scripta ilta diíla funt in animo Chryfidis 
„ De Glycerio. Jam ferme moriens me votat. 
ii Accejji: vos femot* , nos foli: incipit: 
,i Aíi Pamphile, hujus formam, atcjue etatem vides'. 
„ Nee ciam te tft, quarn illi utraque res inutiles 
„ Et ad pudicitiam, zr tutandam ad rem fient. 
„ Quod ego per hanc te dexteram cro , w genium tuum; 
» Per tuam fidem, perque hujus folitudinem 
„ Te obteftor, ne abs te hanc fegreges, neu deferas; 
„ Si te in germani fratris dilexi loco, 
,, Sive hte te fel um femper feeit maximi, 
„ Seu tibi morigtra fuit in rebus omnibus. 
„ Te i/li virurn do, amicum, tutorem, patrem. 
„ Bona nofira hac tibi committo, v tua mando fidei. 
„ Hanc me :n manum dat: mors continuo ipfam occupal , 
„ Accepi: acceptam fervabo. ,, 

A naturalidade, e juntamente a brevidade deita narrafam, a pro¬ 
priedade dos termos, e formulas particulares de fe explicar, e aquela 
delicadeza afetuoza, c no mefmo tempo grandioza de todo o difcur¬ 
fo. conftituem aquele penfar Romano, de que acima falo. Se faltafe 
qualquer delias coizas, nam teria a mefma grafa. E fe alguém cuidan¬ 
do de exprimir melhor o carater de Pamfilo brioso, e amante, carre- 
•afe a narrafam de exprefoens mais afetuosas, e encarecidas, e de ou¬ 
tros ornamentos, e termos &c. penfaria à moderna, mas nam à Ro¬ 
mana antiga. De modo que, fem embargo que a mefma narrafam fe 
pofa fazer por diverfas palavras, e com extenfam maior, ou menor; 
contudo fe nam imitar cite método, e modo de dizer, nam ferá tanto 
Latina. Efte exemplo é de um argumento no eitilo firoplez.. 

Seja o exemplo de Cícero, (13) quando defereve a viva lifam, 
que fez Dionizio Tirano dc Sizilia a Damodes, um dos feps adulado¬ 
res, fobre a felicidade dos Reinantes. 

,. Nam cum quidam ex ejus ajfenratoribus Damoclet commemora- 
„ ret in fermone copias ejus, opes, majejlatem dominatus, rerum abu/i- 
„ dantiam, magnificentiam admm regiarum; negaretque umqnam bca- 

(iz) Andria I. feena 5. 
(r3) Tufctri. L, V. c. ik 
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tiorem qutmquam fuijfe: Vifne igitur, inquit, Damoclt, quoniam htc 

„ te vila deleitai, ipfe eandem degu/tare, ey fortunam experiri meatne 
,, Cum fe ille cupere dixijfet, collocari jujftt hominem in áureo leito, fira- 
,, to pulcerrimo, textili ftragulo, magnificis operibus pião-, abacofque 
„ complures ornavit argento , auroque celato: lum ad menfam eximia for- 
„ ma pueroí deleãos jujjit (onfiftere, eoíque ad nutum iliius intuentes 
„ diligenter miniflrare. Aderant unguenta, corone: incendebantur odo- 
,, res: menfe conquifitijftmis epulis exftruebantur. Fortunatus (ibi Da- 
„ mocles videbatur. In hoc medio apparatu fulgentem gladium , e lacu- 
,, nari feia equina aptum, demiiti jujfít , ut impenderet iliius beati cer- 
„ vicibus. Itaque nec pulcros illos miniftros adfpiciebat, nec plenum ar- 
,, tis argentum : nec manum porrigebat in menfam: jam ipfa defluebant 
,, corone : denique exoravit tyrannum, ut abire liceret, quod jam beatus 
„ ntllet ejje. Satifne videlur declarajfe Diony/ius, nihil ejfe ei beatum, 
„ cui femper aliquid lerroris impendeat ? 

Nefte exemplo, que é ja de eílilo ou genero medíocre, nam admi¬ 
ram muitos comumente fenam a galantaria da narrafam : mas ele ferve 
também para moítrar, que coiza é um penfar, e efcrever Romano. 
Quando nam confideremos fenam a parfimonia, e prudência das ex- 
prefoens, e dos epítetos , com que defcreve tantas coizas, tam diver- 
fas, tam galantes, e tam copiozas; e a propriedade dos termos, e for¬ 
mulas de dizer; e iílo em um eftilo, que admite toda a forte de orna¬ 
mentos ; acharemos uma prova eficaz do que é penfar Romano. Quem 
nam entender a matéria, e quizer defcrever o mefmo fucefo, acumu¬ 
lará mil coizas fuperfluas, e arraftadas; e nam dirá tanto, nem tam 
Latinamente. 

A efte exemplo do genero medíocre pertencem aqueles pafos de 
Saluftio, em que pinta o carater do famozo Catilina, e da celebre Sem- 
pronia. 

,, lucius Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi & animi, <r 
„ corporis ; fed ingenio maio pravoque. Huic ab adolefcentia bella inte- 
„ ftina , cedes, rapine, difcordia civilis, grata fuere: ibique juventu- 
„ tem fuam exercuit. Corpus patiens inedte , algoris, vigília, fupra quam 
,, cuiquam credibile eft. Animus audax , [ubdolus, vtirius, cujuslibet rei 
„ fimulator, ac dijftmulator: aliem appetens, fui profu/us: ardens in cu- 
„ piditatibus: fatis eloquentie, fapientie paru/n. Fajlus animus immode- 
,, rata , incredibilia , nimis alta jemper cupiebat. ,, 

,, In his erae Sempronia, que multa fepe virilis audacie facínora 
„ commiferat. Hec mulier genere , atque forma , preterea viro, atque li- 
„ bens fatis fortunata fuit l.itteris Grecis , (? Latinis dotla : pfallere, 
„ ey faltare elegantius, quam necejfe eft proba : multa alia , que inftru- 
„ menta luxurie funt: fed ei cariora Jemper omnia, quam decus , atque 
„ pudicitia fuit: pecunie , an fama mmus parceret, haud facile difcerne- 
,, res. Sed ea fepe ante hac fidem prodiderat, creditum abjuraverat, cadit 
„ confcia fuerat, luxuria , atque inópia praceps abierat. Verum ingemum 
,, ejus haud abjurdum: pojfe verfus facere, jocum moverei fermone utt 
„ vel modefto , vel molli, vel procaci: prorfus multe facetie, multufqu» 
„ lepos inerat. ,, 

tiles pafos provam maravilhozamentc o que quero dizer. Porque 
nam obílante fer.Saluftio tam diferente de Cícero no eftilo, pelas elipfis e 

modo 
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modo concizo de dizer,que nam i coiza mais defemelhante; contudo 
nefte penfar Romano convém ambos: e nifo moflram, que a língua La¬ 
tina fe pode acomodar a todos os eftilos, confervando fempre a lua ma- 
geftade. Saluftio nam cede aqui a Cicero na propriedade das exprc- 
foens, na moderafam dos epítetos, na nobreza do penfar, e finalmente 
na brevidade da narrafam: e confegue o mefmo louvor, mas era gencro 
diferente. 

Seja 0 3. exemplo do mefmo Cicero, [14] mas no genero magni¬ 
fico , e fublime: v. g. quando exalta a vitoria, que Cezar alcanfou das 
fuas próprias paixoens, perdoando a Marcelo. 

„ Domuifti gentes immanitate barbaras, multitudine innumerabiles, 
„ locis infinitas, omni copiaram generc abundantes: fed tamen ea vici- 
,, fii, aut cr naturam , cr conditionem , ut vinci poffent, habebant: nul- 
„ la eft enim tanta vis , qut non ferro , ac viribus debilitari, frangiqut 
„ poffit• Animum vincert, iracundiam cohibere, viãoriam temperare, 
„ adverfarium nobilitate, ingenio , virtute prtfiantem , non modo ex- 
„ tollere jacentem , fed etiam amplificare eius prifiinam dignitatem ; hac 
„ cjui facit, non ego ettm cum fummis viris comparo, fed fimiUimum Deo 
„ pudico• ,f 

Superfluamente me canfaria aqui em moftrar a prudência de Cice¬ 
ro, no explicar com tanta brevidade,propriedade,grafa, e nobreza,um 
argumento tam fecundo, e juntamente tam melindrozo; porque a coiza 
fala de fi. Baila refletir nillo , que fe achará , que nam fo ele, mas o 
mefmo fazem todos os autores do feculo de Augufto, principalmente 
nos argumentos laudatorios.enas deferifoens: que fam os lugares onde 
coniumente fe dizem mais defpropozitos. E por agora baile efta re- 
flexam. 

Tornando às virtudes da Latinidade acima ditas, digo, que um 
bom Mellre, que quer aproveitar aos feos eftudantes, deve, quando 
traduz os tais Autores, fazer-lhe obfervar tudo ido nas ocazioens pró¬ 
prias. Defte modo fe acoítumarám os dicipulos a obfervar por fi, e a 
namorar-fc dos Autores, para os lerem com gofto. O ponto é, que o 
Mellre lhe faiba infpirar efta nobre paixam. Mas eftes autores fejam fo¬ 
mente os Áureos. Porque é grande erro empregar-fe em Autores do 
feculo Argenteo, achando-fe tudo, e muito melhor nos do feculo Áu¬ 
reo. E deve ter muito mao godo, ou eflar muito preocupado pelo 
feo autor (como fucede a vários Modernos, que interpetram , e publi¬ 
cam autores claficos do feculo Argenteo, e Eneo) quem nam conhe¬ 
cer a diferenfa , que fe dá nede particular, entre os autores Argenteos, 
e Áureos. E nam falo fomente dos menos celebres, mas dos melho¬ 
res: v.g. a diferenfa, que fe acha entre Quintiliano, e Cicero, no 
modo de eferever. 

A ultima coiza, em que um Medre judiciozo deve empregar os 
Dicipulos, é a compozifam. Para ido efeolha o Medre argumentos bre¬ 
ves, mas no feo genero completos: paraque os meninos pofam ver 

todas 

(14) pro Marccllo c. 3. 
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todas as partes do difcurfo, e conexam delas: e pofam comefar.e con¬ 
cluir qualquer breve orafam com juizo. Sempre reputei por efeito de 
muito mao godo, e pefnno juizo, dar certos argumentos mutilados, 
v.g.um pedafo de idoria imperfeito; ou uma amplificafam longuifima, 
que é necefario dividir em diverfas lifocns; ou outro argumento tron- 
cado, e que nam tem conexam com ootra parte do difcurfo; e obrigar 
os meninos a traduzilo em Latim. A ido chama-fe arruinar o bom 
gofto, e nam enfinalo. Se vife-mos um omem, o qual querendo enfi- 
nar ao dicipulo debuxar uma figura umana;em vez de lhe modrar on¬ 
de edá a cabefa, brafos, corpo, pernas &c. tomàfe fomente uma me¬ 
tade de mufeulo do meio do corpo, ou do brafo, ou da perna ,e obri- 
gàfe o dicipulo a copiar aquilo, ou coizas femelhantes; diria-mos, 
que nam fabia enlinar. Pois o mefmo erro comete, quem dá eftes 
argumentos feparados, e compoftos por alguns Medres, que efcrevein 
o que lhe vem à cabefa, fem digirirem, nem difporem bem a matéria, 
e talvez fem a entenderem, como muitas vezes tenho obfervado. 

E afim deve o Medre dar-lhe o argumento para comporem uma 
carta breve, ou comprimento, ou aloeufam: e fe quizer, pode tam¬ 
bém dar-lhe uma idoria pequena, ou vida de alguma pefoa iludre, mas 
que nam pafe de uma pagina em quarto. E quando tiverem mais exer¬ 
cício , dar-lhe uma fentenfa moral por7>w.j, paraque a dilatem: ou 
dar-lhe o afumto para uma oraíam breve. Ao principio o Medre com- 
poem-na na fua lingua vulgar: ou prezenta-lhe algum livro imprefo, 
em que edeja a idoria, que devem traduzir em Latim. Depois da-lhe 
o afumto, c deixa-lhe a liberdade da compozifam Latina. 

Se os Medres fizerem com cuidado, c diligencia o que aqui lhe 
aconfelho, tenham por certo, que lhe enfinarám mais Latim elegante 
nede fegundo ano,doque fc aprende comumente em io.anos pelo mé¬ 
todo ordinário. E neda fupozifam, quando no terceiro ano lhe enfina- 
rem a Retórica, e Poética,fe continuarem o mefmo exercicio, podem 
os rapazes adquirir grandes, c utililimas noticias, para aperfeifoarem 
ede edudo com o tempo. 

Mas o principal ponto edá, em compor fempre em vários argu¬ 
mentos: (15) c debaixo dos olhos de um Medre, que faiba enlinar, c 
emendar. Que é o que, por defgrafa dos principiantes, muitas vezes 
nam fucede. A advertência é de Cicero, que afirn conclue: Captit au- 
tem eft, quod, ut vere dicam, minime facnnus (efl enim rnagni laboris , 
quem plerique fugimut') quam plu'tmtim feribere. Stiius optimus ,fjr pr4- 
Jlantifpmus efl dicendi eff-dor, jc magifier. (16) Mas o mefmo Cicero 
adverte, que le componha fundado em bons princípios, que fam os 

• que 

(15) „ Omnefque fenteniix, verbaque ornnia, qu& funt cujuf- 
,, que çeneris maxime illuftria, fub acumen Jlili fubemt, V fuccedant 
„ neccjfe e/l: tum ipfa collocatio, conformatioquc verborum pcrficitur 
,, in jcribendo, non Poético, fed quodam Orcitorio numero, c? mo- 
„ do. ,, Cicero de Orat. L. I. c. 33. 

{16) ibidem. 
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que acima difemos: pois de outra forte, quanto mais fe efcreve, raais 
fc confirma nos erros: Perverfe dicere homines, perverfe dicendo, fácil- 
lime con/iquuniur . (17) 

Concluo com advertir, que eftas reflexoens vam dirigidas unica¬ 
mente a moftrar as virtudes elenciais à língua Latina em qualquer ge- 
nero de compozifam. Porque fe falamos do Latim, que compete a di- 
verfos argumentos, ou Epiftolar, ou Iflorico, ou Oratorio, ou Didafi- 
calico; entam requer-fe uma particular lifam dos autores, que foram 
excelentes nas tais matérias. Efpecialmente 0 cftilo Oratorio pede uma 
particular armoma, e outros requizitos. E fobre tudo o Didafcalico 
(que parecendo aos ignorantes o mais facil, é fera comparafam o mais 
dificultozo) requere uma profunda noticia da lingua, nam fo para fe 
fervir dos termos científicos antigos; mas também para faber de alguns 
nomes Latinos deduzir outros, inventar vocábulos novos, circunfcrever 
com judicioza perifraze outras vozes, e finalmente variar a loeufam 
com delicadeza e grafa:o que pedeum grande juizo.para evitar aque¬ 
la, a que chamam KcucÇr.M*, ou imitafam afetada de uma exquizita 
Latinidade. Defeito tanto mais dificultozo de fe evitar, quanto que fc 
acha patrocinado por alguns grandes Latinos,como Bembo, Sebaftiam 
Caftilhone, Longolio, Paleario, Lazaro Bonamici, Nizolio, e outros: 
mas que pela maior parte eram meros Fi!ologos,e ou nam tiveram 
todo o conhecimento da matéria, ou nam quizeram proceder com 
aquela ponderafam e juizo, que a tal matéria requeria. Mas ifto feja 
dito de pafagem, fomente para lembrar aos Meftres aquelas coizas, 
que devem infinuar aos dicipulos em tempo oportuno: porque para 
os principiantes fica advertido o que bafta, fe eles o iouberem, e 
quizerem executar. 

Fim de Apendix. 

(17) ibidem. 
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