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DOf,^ 
NUM. 1 ^ ANOT^y^A 

(NOVA FASE) 

8. Luiz do Maranhao 

Reaparece hoje, sob urn novo as- 
peto. 0 vivaz Aieniense, agora como 
^ortavoz das associaQSes fundidas, 
segundo o que se resolveu numa 
concorrida sessao, feita em 12 do 
setembro deste ano. Esses greraios 
de ^ cultores das belas-letras, na 
maioria compostos de estudantes li- 
ceais e jurfdicos, houverara por bem 
decidi-lo assiin, reconhecendo que 
era melhor unir os esforgos do que 
separa-los. Procederam coin-acerto- 
Souberara ver as coisas, demons- 
trando que desejam concorrer para 
uin trabalho proficuo. 

Uin dos maiores males da epoca 
em curso esta na indisciplina moral 
e cultural, fenomeno vulgar, mas em 
que se desenha o claro preniiiiclo 
de outra epoca, mais equilibrada e 
altruistica, onde cada um encontre 
o campo aberto as suas aptidoes e 
OS dirigentes possam definir os seus 
poderes. Caminhamos para o total 
omancipacionismo do bri.QO e da 
consciencia apos o revoluteio inse- 
guro de seculos opressivos, . 

O Maranhao criou-s9, pelo espl- 
I'ito, um lugar de primazia, entre 
OS compartes do Brazil. Nenhuma 
zona teve, dentro do largo periodo 
que vai de 1820 a 1890. ou seja das 
vesperas da Independencia ao facto 
P_ositivo da Republica, uma pleiada 
tao luzida e homogenea, no farto 
celeiro dos produtos beletristicos e 
scientificos. A sua imprensa avan- 
tajava-se, pela nobreza das ideas e 
pelo escorreito da linguajem, a de 
qualquer outra parte do paiz. 

Mas essa predominancia perdeu- 
se, precisamente do 15 de novembro 
para ca.Influiria a mudan^a das ins- 
tituiQoes, porventura, na vida social 
do estado ? Nao. O golpe vibrou-lho 
a «lei aurea». O declinio economico 
arrastou-o ao declinio mental e poli- 
tico. Dantes, os fazendeiros opulen- 
tos viajavam para as bandas euro- 
peas, educando la os filhos. Estes, 
na volta, fixavam-se aqui Consu- 

mando-se a reclamadi^ssima aboli- 
Qao, alem dos prejuizos materiais, 
que destruiram, pela base, a for tu- 
na dos p irticulares, os olhares con- 
vergiram,—quanto a esfera da re- 
compensa monetaria, para as para- 
jens amazonicas, quanto ao ensino 
superior para as apetecidas faculda- 
des do Recife e de S- Paulo, quanto 
as posigSes do evidencia, para o 
Rio de Janeiro- De modo que a fe- 
dera^ao. consagrando o principio 

' descentralizador, chegou a um co- 
rolario de todo inverso- 

Qual o meio de reerguer o espiri- 
to maranhense ? Proporcionando- 
Ihe condiQoes de labor lucrativo, 
pelo transporte rapido, e desenvol- 
vendo as escolas de carater enciclo- 
pedieo. afim de que delas advenha 
um proveito iniludivel as escolas 
secundarias e primarias. 

Legiao dos Atenienses, onde 
se corporificam elementos dessas 
duos categorias, ou seja dos bancos 
escolares e dos mesteres comerciais, 
promete contribuir para que se 
atinja esse alto objectivo. 

SOC8EDADE... 

Disfarca-te, honiem vil, cm teu rosto afivdla 
A nuscara gentil e vai a sociedade. 
Ninguem te obstaia a entrada, e, a saciedade, 
Tsrds risos gracls, meneios de donzela. 

Nao seras repelido, embora com teus modos 
De vilao, de canalhi e de bandido enfim; 
Mil bra^os ss abrirao e tu teras, assini, 
As honras de excelcncia imacula de apodos... 

Se ja nao tens pa'avra,—6 sim 1 —tanto melhor 1... 
A hipocriiia 6 tudo ! E essa jamais te falta ! 
Tal a Joia sem pre;o ofusca na ribalta, 
Tu brilharis tambem,grandiose em teu fulgor!... 

Nao tens de que corar. O caso mais de vulto 
E que saibas vestir com distin<;ao teu fraque... 
Patifes, como tu, te hao de servir de claque, 
Todos se curvarao a te render um culto. 

Nao conheces ninguem ?—Esta a razao nao.Sej^ 
De flcares a um canto; files virao buscar-te/ 
Se tiveres um ar sobeibo a apresentar-te. 
—E veras como entao a roda te festeja^-' 

Atravis desse luxo, entre esse lindo.encjnto 
Que te deslumbra e pasma e 56 n'::izerias, ere I 
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do estado ? Nao. O golpe vibrou-lho 
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Qual o meio de reerguer o espiri- 
to maranbense ? Proporcionando- 
Ibe condiQoes de labor lucrativo, 
pelo transporte rapido, e desenvol- 
vendo as escolas de ca rater enciclo- 
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O ATENIENSE 

De aparencias o brilho e aquilo que se 
Das almas o negror & tal que causa espanto. 

Ha risos com estudo; In modos fementidos; 
Ha frases de carinho; hi lances de amavios... 
E tu seras na trama um dos melhores nos, 
Porque sabes tirar com geito os reus partidos. 

E's mestre no jogar;—pareces um barao ! 
Liberdades dizer as damas es pento; _ 
—Mascara-te, homem vil, vais conseauir teu hto, 
Chamando sobre ti de todos a aten?3o 

Mente, bandido; infama: essa lingua perversa 
Passa, numa rajida, em tudo o que entenderes .... 
E' preciso meiitit para ogradar mulheres... 
 Veras ^ue a sorte a ti nao te serd adversa 

—E e isto a sociedade 1 Um palco ilurainado, 
Luzidio, solens, e imenso de beleza; 
Mas la no bastidor e a dura singeleza 
De um esqueleto nu, nojento e detormado... 

Vencedor ficara o que mais {6r ahista, 
O que melhor soubfir, distinto, ser gaunte . 
O reino i de Petronio, e a plibe tolerante 
O cobrira da aplauso ao cabo da conquisti 

Tu seras um rubi nessa cor6a augusti, 
Festejada, sublime, onipotente e rara. 
Basta encobrir, bmdido, cssa medonha cura, 
Ser grande com tal gente e coizi que nao custi I 

Rio—abril—1920. 

Hilton Fortun.v. 

IVIfl iiSiSTALAC^Q 

Discurso do sr. Jodo Viior 
Ribeiro: 

Nao e esta a priraeira vez que 
me encontro entre .camaradas, na 
maioria filhos desta terra de tao 
alto renome, concorrendo, com o 
meu pequeno esforQO, para a orga- 
nizaQao de um nucleo predisposto 
a cultura desse vasto campo de 
frutos proveitozos, que e o dominio 
das letras. 

E, porque assim falei, nao e esta 
a primeira vez que se congregam, 
nesta cidade rapazes cheios de en- 
tusiasmo. num vivo desejo de Ihe 
acrescer o movimento mental- 

Tantas e tao malogradas tern sido 
as instituiQoes liter^rias que aqui 

^surgiram, des que eutrei para as 
vi^rozas fileiras do batalhao es- 
tud^tal, que enumera-las seria uma 
dolor^a tarefa.numa ocasiao como 
esta, ein^ue aqui estamos reunidos, 
para assilf^r ao alvorecer de mais 
uma agremiAQSo desse genero. 

Estou mesmo convencido de que 
nenhum outro estado brasileiro 
tem produzido tantas corporaQoes 
literarias como o nosso Marannao, 
patria gloriosa de vultos afamados. 
que Ihe conquistaram o titulo de 
Atenas Brasileira . ^ 

Uma triste verdade paira sobre 
toda a atmosfera promissora que 
sempre envolve essas cruzadas, tao 
frequentemente empreendidas entre 
nos: apenas atravessam o portal 
das suas aspiraQoes sentem o lude 
efeito de um pesado quebranto. 
atrofiando todo o entusiasmo que 
presidiu as primeiras investidas 

A desorganizaQao e um microuio 
que se instila nas associagSes desta 
categoria, desde os primeiros mo- 
mentos da sua vida. E esse o pon- 
to inicial do fracasso de que sem- 
pre se coroaram os esforQOs da mo- 
cidade- 

Ainda nao houve, nesta terra, 
uma associagao literaria que pu- 
desse gosar, por muito tempo, os 
proventos cobiQados e contidos nas 
linhas dos seus programas- O de- 
sanimo, filho da desorgamzacao. o 
uma praga que se alastra assusta- 
doramente, cerceando os alicerces 
de tais instituigSes Isso. porem- 
nao e coiza nova ou que^ nasoesse 
com OS rapazes da geragao hodier- 
na- O nosso grande mestre Anto- 
nio Lobo deixou-nos, no seu livro 
Os novos aUnien^cs, um preciozo sub- 
sidio para a historia literaria do 
Maranhao, e la encontramos pei- 
feitamente estampada a situagao. 
entusiasta quao voliivel, dos nossos 
precursores 

Rebuscando os factos, a partir do 
setimo decenio do seculo passado, 
fala-nos de Heraclito Graga. Mar- 
tins Costa, Celso Magalhaes. os 
quais, junto de Joaquim Serra, Gen- 
til Braga. Cesar Marques, Antonio 
Henriques Lial, Souza Andrade, 
mantinham o Semanano MAiau jsnse, 
auxiliados por Sotero dos lleis, o 
grande filologo maranliense, que 
dava a mao, nos ultimos quarteis 
da vida, a esse pugilo vigoroso- 0 
Semandrio fulgurou de 1867 a G8, e 
desapareceu, levando com ele todo 
o alento da mocidade, amesquinha- 
da pela indiferenga publica. indife- 
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De aparindas o brilho e aquilo que se ve; 
Das almas o negror i tal que causa espanto. 

Ha risos com estudo; In modos fementidos; 
Ha frases de carinho; hi lances de amavios... 
E tu seras na trama um dos melhores nos, 
Porque sabes tirar com geito os teus partidos. 

E's mestre no jogar;—pareces um barao ! 
Liberdides dizer as damas es perito; 
—Mascara-te, homem vil, vais conseauir teu hto, 
Chamando sobre ti de todos a aten?3o 

Mente, bandido; infama: essa lingua perversa 
Passa, numa rajidi, em tudo o que entenderes .... 
E' preciso meiitit pira ogradar mulheres... 
 Veras cjue a sortc a ti nao te sera adversa . 

—E e isto a sociedade 1 Um palco iluminado, 
Luzidio, solena, e imenso de beleza; 
Mas la no bastidor e a dura singeleza 
De um esqueleto nu, nojento e detofmado... 

Vencedor ficara o que mais f6r artlsta, 
O que melhor soubir, distinto, ser gabnte . 
O reino i de Petronio, e a plibe tolerante 
O cobrira da aplauso ao cabo da conquista ! 

Tu seras um rubi nessa cor6a augusti, 
Festejada, sublime, onipotente e rara. 
Basta encobrir, bmdido, cssa medonha cara, 
Ser grande com tal gente e coizi que nao custi I 

Rio—abril—1920. 

Hilton Fortun.k. 

Nfl INSTALAC^Q 

Discurso do sr. Jodo Vltov 
Ribeiro: 

Nao e esta a priraeira vez que 
mo encontro entre camaradas, na 
maioria filhos desta terra de tao 
alto renome. concorrendo, com o 
meu pequeno esforQO, para a orga- 
nizaQao de um nucleo predisposto 
a cultura desse vasto campo de 
frutos proveitozos, que e o dominio 
das letras. 

E, porque assim falei, nao e esta 
a primeira vez que se congregam, 
nesta cidade rapazes cheios de en- 
tusiasmo. num vivo desejo de Ihe 
acrescer o movimento mental- 

Tantas e tao malogradas tem sidq 
.as instituiQoes literfirias que aqui 
^Burgiram, des que entrei para as 

vi^orozas fileiras di batalhao es- 
tud^tai que enumera-las seria uma 
dolor^a tarefa, numa ocasiao como 
esta, em^ue aqui estamos reunidos, 
para assisStji' so alvorecer de mais 
uma agremte<j5o desse genero. 

Estou mesmo convencido de que 
nenhum outro estado brasileiro 
tem produzido tantas corporagoes 
literarias como o nosso MaranhaOi 
pdtria gloriosa da vultos afamados. 
que Ihe conquistaram o titulo de 
Atenas Brasileira , ^ 

Uma triste verdade paira sobre 
toda a atmosfera promissora que 
sempre envolve essas cruzadas, tao 
frequentemente empreendidas entre 
nos: apenas atravessam o portal 
das suas aspiragoes. sentem o rude 
efeito de um pesado quebranto. 
atrofiando todo o entusiasmo que 
presidiu as primeiras investidas 

A desorganizagao e um microbio 
que se instila nas associagoes desta 
categoria, desde os primeiros mo- 
mentos da sua vida. E' esse o pon- 
to inicial do fracasso de que sem- 
pre se coroaram os esforgos da mo- 
cidade. 

Ainda nao houve. nesta terra, 
uma associagao literSria que pu- 
desse gosar, por muito tempo, os 
proventos cobigados e contidos nas 
linhas dos seus programas- O de- 
sanimo, filho da desorgamzagao. o 
uma praga que se alastra assusta- 
doramente. cerceando os alicerces 
de tais instituig5es Isso. porem- 
nao e coiza nova ou que^ nascesse 
com OS rapazes da geragao hodier- 
na. O nosso grande mestre Anto- 
nio Lobo deixou-no3, no seu livro 
Os novos atenienies. um preciozo sub- 
sidio para a historia literaria do 
Maranliao, e la encontrumos pei- 
feitamente estampada a situagao. 
entusiasta quao voliivel, dos nossos 
precursores 

Rebuscando os factos, a partir do 
setimo decenio do seculo passado, 
fala-nos de Heraclito Graga. Mar- 
tins Costa, Celso Magalhaes. os 
quais, junto de Joaquim Serra, Gen- 
til Braga, Cesar Marques, Antonio 
Henriques Lial, Souza Andrade, 
mantinham o Semanario Mciian imse, 
auxiliados por Sotero dos lleis, o 
grande filologo maranhense, que 
dava a mao, nos ultimos quarteis 
da vida, a esse pugilo vigoroso. O 
Semanario fulgurou de 1867 a 68, e 
desapareceu, levando com ele todo 
o alento da mocidade. amesquinha- 
da pela indifei'enga piiblica. indife- 
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renQa que ainda hoje e urn terrivel 
espantalho para todos aqueles que 
ainda se lembram de ser literatos- 

Os jovens de hoje debatem-se na 
ansia de crescer, de subir. Mas a 
crua indiferenga geral nao os deixa 
desenvolver-se—e, quando se nao 
torna agressiva, como no tempo 
em que Aluizio Azevedo se estreou 
com O MnJato, livro que mereceu de 
um jornal da terra—^ Civiliiafdo os 
mais causticantes improperios, pos- 
•ta-se ai como uma barreira intrans- 
ponivel, diante da qual, muitas 
vezes, so resta recuar. 

Em 1889, Reis Carvalho, Eucli- 
des Marinho, Aluizio Porto, I Xa- 
vier de Carvalho, Antonio Lobo, 
sob OS auspicios de Manoel de Be- 
thencourt, a quem Ham os seus en- 
saios literarios, fundavam o Seciilo, 
que desapareceu em 1890; veio de- 
pois a Filomalia, em substituigao ao 
Skiilo, nao sendo mais feliz do que 
o outro. Uma camada mais nova, 
composta de Godofredo Viana, Do- 
mingos Barboza Antonio da Costa 
Gomes, Viriato Correa, Clodomir 
Cardo^so e outros, publfca o Esiu- 
dante, qvie, como aqueles, foi por 
agua abaixo. 

Era sempre o mesmo Nao havia 
quem nao tentasse cooperar para 
a estabilidade e a fama literaria 
do Maranhao. Mas os elementos 
eram falhos e, a falta de um firme 
incentivo, derruiam-se todas as 
boas tentativas da mocidade 

0 Maranhao permaneceu assim 
adormecido. ate que uma nova era 
despertou- Fran Paxeco, ainda jo- 
ven, veio fixar a residencia era S. 
Luiz-e foi tamanho o amor que 
tomou a nossa terra que, em bre- 
ve. empreendeu nova campanha de 
ressurreigao inteletual Foi um ver- 
dadeiro mana, que veio alentar 
quase todos os maranhenses incli- 
nados para as letras 

Por inspiragao direta de Fran 
1 Paxeco, fundou-se, em 1900. a Ofi- 

cina dos Novos, sob o patronato 
de Gongalves Dias, da qual faziam 
parte Godofredo Viana, Clodomir 

j Cardoso, Viriato Correa, Francisco 
Lisboa, filho, Luiz Carvalho, Fran- 
wsco Serra. Astolfo Marques, Joao 
Quadros, Domingos Barboza, Luzo 

Torres, Correa de Araujo, Agosti- 
nho Reis e outros- Os Novos eram 
o seu orgao literario. 

Depois dessa investida de Fran, 
tivemos, a seguir, A atnalidade, a 
Renasccnga, feita por um grupo des- 
ligado da Oficina, em 1901- Nesto 
ano, sui'giu a Revista do !\'orte, que 
viveu ate 1905. Em 1903, a Nova 
Atenas, que pouco viveu. 

Ja em 1908 apareceu a Aeadeiuia 
Maranhense, prospera ncs primeiros 
anos que tambem sofreu os rigo- 
res de um esmorecimento prolon- 
gado, ate ha bem pouco tempo. 

Dai para ca, foram inumeras as 
sociedades literarias que se esta- 
beleceram no Maranhao- Agora, 
ainda por iniciativa de Fran Pa- 
xeco, o refulgente espolho das 
nossas glorias literarias. veem de 
fundir-se algumas associagoes sob 
a bandeira da Legido dos Atenienses. 
Oxala que amanha possamos, ufa- 
nos, fruir os loiros desta outra 
cruzada ! 

Camaradas: Atentai bem ! O Ma- 
ranhao precisa de aumentar as pa- 
ginas da sua historia e nos, com o 
gesto de hoje, assumimos. perante 
ele, um grande compromisso. 

Trabalhemos, pois, com afinco! 
Eis o nosso chefe ! Avante ! 

^5OB nuvens radiantes, plani- 
cies de estrelas de oiro, ao farfalhar 
das suas palmeiras, asendechas dos 
sabias,—ante aeternacalma.a eterna 
luz dos seus ceus silenciosos.a imor- 
tal claridade da seiencia e das le- 
tras, em alta esfera paramo profun- 
do. onde nao iam bramir, errantes, 
raivosas, as paixoes do mundo. — 
vivia o Maranhao. 

A brilhar e a dar guarida. eleva- 
va-se, altaneiro e forte, sobre o al- 
tar da nossa independencia. 

Estrela, irradiava e luzia sob as 
vistas do Cruzeiro, prenhe de glo- 
rias e de beuQaos. Cerebro da.pa- 
tria, a guiar-lhe os passos, /ubro 
fanal a indicar-lhe o caminhgf o ca- 
minho unico. que de abal^da leva 
uma nagao ao cimo da^g'i^na. 

Roble, embora jove^f^, abrigava, 
nos seus I'amos ben^fa^ejos, a sua 
casta de iluminadqg sua som- 

/ 

/ 
// 
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renQa que ainda hoje e urn terrivel 
espantalho para todos aqueles que 
ainda se lembram de ser literatos- 

Os j6vens de hoje debatem-se na 
ansia de crescer, de subir. Mas a 
crua indiferenga geral nao os deixa 
desenvolver-se—e, quando se nao 
torna agressiva, como no tempo 
em que Aluizio Azevedo se estreou 
com O MnJato, livro que mereceu de 
um jornal da terra—Civiliiagdo os 
mais causticantes improperios, pos- 
ta-se ai como uma barreira intrans- 
ponivel, diante da qual. muitas 
vezes, so resta recuar 

Em 1889, Reis Carvalho, Eucli- 
des Marinho, Aluizio Porto, I Xa- 
vier de Carvalho, Antonio Lobo, 
sob OS auspicios de Manoel de Be- 
thencourt, a quem liam os seus en- 
saios literarios, fundavam o Sectilo, 
que desapareceu em 1890; veio de- 
pois a Filomatia, em substituigao ao 
Siculo, nao sendo mais feliz do que 
o outro. Uma camada mais nova, 
composta de Godofredo Viana, Do- 
mingos Barboza Antonio da Costa 
Gomes, Viriato Correa, Clodomir 
CardQ,so e outros, publica o Estu- 
dante, que, como aqueles, foi por 
agua abaixo. 

Era sempre o mesmo Nao havia 
quem nao tentasse cooperar para 
a estabilidade e a fama literaria 
do Maranhao. Mas os elementos 
eram falhos e, a falta de um firme 
incentivo, derruiam-se todas as 
boas tentativas da mocidade 

O Maranhao permaneceu assim 
adormecido, ate que uma nova era 
despertou Fran Paxeco, ainda jo- 
ven, veio fixar a residencia era S. 
Luiz-e foi tamanho o amor que 
tomou a nossa terra que, em bre- 
ve. empreendeu nova campanha de 
ressurreigao inteletual Foi um ver- 
dadeiro mana, que veio alentar 
quase todos os maranhenses incli- 
nados para as letras 

Por inspiragao direta de Fran 
Paxeco, fundou-se, em 1900. a Ofi- 
cina dos Novos, sob o patronato 
de Gongalves Dias, da qual faziam 
parte Godofredo Viana, Clodomir 
Cpdoso, Viriato Correa, Francisco 
Lisboa. filho, Luiz Carvalho, Fran- 
^sco Serra. Astolfo Marques, Joao 
Quadros, Domingos Barboza, Luzo 

Torres, Cori^ea de Araujo, Agosti- 
nho Reis e outros- Os Novos eram 
o seu 6rgao literario. 

Depois dessa investida de Fran, 
tivemos, a seguir, A atnalidade, a 
Rennscenga, feita por um grupo des- 
ligado da Oficina, em 1901. Neste 
ano, sui'giu a Revista do Norte, que 
viveu ate 1905. Em 1903, a Nova 
Atenas, que pouco viveu. 

Ja em 1908 apareceu a Aeadenn'a 
Maranhense, prospera ncs primeiros 
anos que tambem sofreu os rigo- 
res de um esmorecimento proloa- 
gado. ate ha bem pouco tempo- 

Dai para ca, foram inumeras as 
sociedades literarias que se esta- 
beleceram no Maranhao- Agora, 
ainda por iniciativa de Fran Pa- 
xeco, o refulgente espolho das 
nossas glorias literarias. veem de 
fundir-se algumas associagoes sob 
a bandeira da Legido dos Atenieiises. 
Oxala que amanha possamos, ufa- 
nos, fruir os loiros desta outra 
cruzada ! 

Camaradas: Atentai bem ! O Ma- 
ranhao precisa de aumentar as pa- 
ginas da sua historia e n6s, com o 
gesto de hoje, assumimos, perante 
ele, um grande compromisso. 

Trabalhemos, pois, com afinco! 
Eis o nosso chefe ! Avante ! 

^BoB nuvens radiantes, plani- 
cies de estrelas de oiro, ao farfalhar 
das suas palmeiras. fisendechas dos 
sabias,—ante aoternacalma.a eterna 
luz dos seus ceus silenciosos.a imor- 
tal claridade da sciencia e das le- 
tras, em alta esfera paramo profun- 
do. onde nao iam bramir, errantes, 
raivosas, as paixoes do mundo. — 
vivia o Maranhao- 

A brilhar e a dar guarida, eleva- 
va-se, altaneiro e forte, sobre o al- 
tar da nossa independencia- 

Estrela, irradiava e luzia sob as 
vistas do Cruzeiro, prenhe de glo- 
rias e de bengaos- Cerebro da,pa- 
tria, a guiar-lhe os passos, /ubro 
fanal a indicar-lhe o caminhg o ca- 
minho unico, que de abal^da leva 
uma nagao ao cimo da.giona. 

Roble, emboi'a j6ve,ji^ abrigava. 
nos seus ramos ben,fazejos> a sua 
casta de iluminadog" a' sua som- 
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bra. nasceram avezinhas implumes, 
cantaram e alaram-se depois ao sol 
da imortalidade, as regides do alem. 

Ah! Depois porem que deles par- 
tiram.os que ficaram, desanimados, 
emudeceram; somente da vez em 
quando, uin ou outro desfere o seu 
canto .. 

O roble estremeee- Mas ja se nao 
embala aquele concerto antigo, e, 
a definhar, a solugar. geme, alta 
noite, sentidas nenias a luz morti- 
i}a da lua. 

Ja nao e niais a estrela de ou- 
frora. Fogo-fatuo, astro apagado 
no firmamento da patria, mais pa- 
rece inagoada lagrima de sangue 
O Maranhao literario pai'ece mor- 
To, com a emigragao dos seus filhos. 
A mocidade de hoje, desfalecida, 
aponas releinbra o seu fulgor an- 
tigo. 

Amigo do Maranhao- o sr. Fran 
Paxeco tern empregado todos os es- 
forQos em prol do nosso ressurgi- 
mento literario, e aqui nos acha- 
mos, proiitus a receber esto seu 
novo incentive os desta nova Le- 
giao dos Atenienses. 

Pois, meu caro sr., com justiga 
reconhecemos a vossa boa vontade, 
em favor da nossa terra. Ficai cer- 
to portanto, de que havemos de 
acatar as vossas inspiraqoes. Guia- 
dos por vos, empreendemos esta 
jornada fatigante no deserto arido 
de mas vontades mas seguros de 
que liavemos de alcangar o ressur- 
gimento literario do nosso Mara- 
nhao. Nobres cruzados havemos 
de combater at6 a morte. contanto 
que nao percamos o seu brazao de 
A tenas. 

Mocidade, companlieiros da Le- 
giao ! Nao temamos, nem esmore- 
f;amos. perante a refrega Enfren- 
temos com coragem e valor, as di- 
flculdades e. ao ultimo toque de 
-^larim, ao dcbcansar das armas, 
^^'^emos conquistado a vitoria. 

-'-vante ! 
PiTAGORAS DE MoRAIS. 

I wA' qu6 o Onisciente, conferin- 
(lO ao hometTKo privilegio do racio- 
cinio, estabelee.^u de modo irrefra- 
gavel a sua pr^^oridade sobre os 

outros seres; ja que so a este e 
Iicito perquirir, no abismo do co- 
gnosciveljO porqiie da sua existencia; 
ja que e ele o ixnico talhado para 
compreender o papel a desempe- 
nhar no complexo da vida pla- 
netaria, cumpre-lhe aprofundar-se 
cada vez mais e cada vez mais 
divagar por essas regi5es misticas, 
onde se encontra a soIuQao de to- 
dos OS problemas 

Poucos sao ainda aqueles que, ol- 
vidando esses gosos mundanos, 
precursores de paixoes funestas, 
germes do odios incontidos, em- 
briao de maldiQoes futuras, se de- 
dicam ao estudo. 

E', porem, no recesso dos gabi- 
netes. no convivio salutar dos li- 
vros. que se formam os carateres. 
cultivam as inteligencias, ilustram 
OS espiritos. E' tambem desse re- 
cinto amigo, de ambiente saturado 
de vircudes, que saem os sabios, 
cada um dos quais e mais um as- 
tro que desponta no firmamento 
limpido da sciencia, marcando mais 
uma era de Iviz, mais um periodo 
de gloria- 

Em todas as epocas e cm todos 
OS paizes houve genios que levan- 
taram o expoente cultural da hu- 
manidade. Arquimedes fornecendo 
principios a fisica; Newton, desco- 
brindo a atracgao universal; Lavoi- 
sier, derrubando a teoria do flogis- 
tico e substituindo-a pela da oxige- 
naQao; Franclin. inventando o para- 
raios; Galvani. explicando a eletri- 
cidade animal; Wahler, abrindo no- 
vos horizontes a quimica, como a 
sintesG da urea; Pasteur, negando 
a geragao espontanea; Roentgen, 
descobi'indo os raios X; Branly o 
Marconi, inventando o telegrafo 
sem fio, alem de outras revela^oes 
de alta utilidade- 

E a sua serie infinda, que cons- 
titue o verdadeiro tesoiro das na- 
Qoes, porque passarao de geraQao 
em geraQao, como exemplo aos por- 
vindoiros. desdobra-se aos olhos 
dvidos do povo, nunca exausto de 
contempla-las. 

Mas o homem, a quem e inata a 
volupia do ignoto, ja se nao satisfaz 
em restringir ao nosso planeta o 
campo das suas observaQoes; e, A 
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bra. nasceram avezinhas implumes, 
cantarain e alaram-se depois ao sol 
da imortalidade, as regides do alem. 

Ah! Depois porem que deles par- 
tiram.os que ficaram, desanimados, 
emudeceram; someute da vez em 
quando, uin ou outro desfere o seu 
canto .. 

O roble estremece- Mas ja se nao 
embala aquele concerto antigo, e, 
a definhar, a solugar. getne, alta 
noite, sentidas nenias a luz morti- 
<^a da lua. 

Ja nao e inais a estrela de ou- 
trora. Fogo-fatuo, astro apagado 
110 firmamento da patria, mais pa- 
reco niagoada lagrima de sangue 
O Maranhao literario parece mor- 
To, com a einigraQao dos seus filhos. 
A mocidade de hoje, desfalecida, 
apenas releinbra o seu fulgor an- 
tigo- 

Amigo do Maranhao- o sr. Fran 
Paxeco tem empregado todos os es- 
forQos ern prol do nosso ressurgi- 
mento literario. e aqui nos acha- 
inos, prontus a receber esto seu 
novo incentivo os desta nova Le- 
giao dos Atenienses. 

Pois, nieu caro sr-, com justiga 
reconhecemos a vossa boa vontade, 
em favor da nossa terra. Ficai cer- 
to portanto, de que havemos de 
acatar as vossas inspiracoes. Guia- 
dos por vos, empreen demos esta 
jornada fatigante no deserto arido 
de mas vontades mas seguros de 
que liavemos de alcangar o ressur- 
gimento literario do nosso Mara- 
nhao. Nobres cruzados havemos 
de combater ate a morte. contanto 
que nao percamos o seu brazao de 
Atenas- 

Mocidade, companheiros da Le- 
giao ! Nao temamos, nem esmore- 
f;amos. perante a refrega Enfren- 
temos com coragem e valor, as di- 
ficuldades e. ao ultimo toque de 
"larim, ao debcansar das armas, 
^^''emos conquistado a vitoria. 

•'•vante ! 
PiTAGORAS DE MoRAIS. 

*Ja' que o Onisciente, conferin- 
(10 ao hometti. o privilegio do racio- 
cinio, estabelec-.^u de modo irrefra- 
gavel a sua pi\^oridade sobre os 

outros seres; ja que so a este e 
Hcito perquirir, no abismo do co- 
gnosciveljO porqiie da sua existencia; 
ja que e ele o iinico talhado para 
compreender o papel a desempe- 
nhar no complexo da vida pla- 
netaria, cumpre-lhe aprofundar-se 
cada vez mais e cada vez mais 
divagar por essas regi5es misticas. 
onde se encontra a soluQao de to- 
dos OS problemas 

Poucos sao ainda aqueles que, ol- 
vidando esses gosos mundanos, 
precursores de paixoes funestas, 
germes do ddios incontidos, em- 
briao de maldigoes futuras, se de- 
dicam ao estudo. 

E', porem, no recesso dos gabi- 
netes no convlvio salutar dos li- 
vros. que se formam os carateres. 
cultivam as inteligencias, ilustram 
OS espiritos E' tambem desse re- 
cinto amigo, de ambiente saturado 
de vircudes. que saem os sabios, 
cada um dos quais e mais um as- 
tro que desponta no firmamento 
limpido da sciencia, marcando mais 
uma 6ra de luz, mais um periodo 
de gloria. 

Em todas as epocas e em todos 
OS paizes houve genios que levan- 
taram o expoente cultural da hu- 
manidade- Arquimedes fornecendo 
principios a fisica; Newton, desco- 
brindo a atracgao universal; Lavoi- 
sier, derrubando a teoria do flogis- 
tico e substituindo-a pela da oxige- 
naQao; Franclin. inventando o para- 
raios; Galvani. explicando a eletri- 
cidade animal; Wahler. abrindo no- 
vos horizontes a quimica, como a 
sinteso da urea; Pasteur, negando 
a geraQao espontanea; Roentgen, 
descobi'indo os raios X; Branly e 
Marconi, inventando o telegrafo 
sem fio, alem de outras revelagoes 
de alta utilidade. 

E a sua serie infinda, que cons- 
titue o verdadeiro tesoiro das na- 
Qoes, porque passarao de geragao 
em geraQao, como exemplo aos por- 
vindoiros, desdobra-se aos olhos 
dvidos do povo, nunca exausto de 
contempla-las- 

Mas o homem. a quem e inata a 
volupia do ignoto, ja se nao satisfaz 
em restringir ao nosso planeta o 
campo das suas observaQoes; e, A 
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noite, no silencio sepulcral dos ob- 
servatorios, enquanto menestreis 
apaixonados desferem cangoes de 
amor, a luz roferta de um plenilu- 
nio, vamos encoutrar o sSbio pers- 
crutando os outros mundos que se 
perdem na vastidao intermina dos 
ceus. 

Nas meditaQoes. que sao apana- 
gio desses predestinados, paira 
sempre uma aureola de esperanga, 
porque e delas que irradiara, mais 
tarde.como um lumareu sagrado e 
como um lumareu de gloria, o sol 
benefico de novas descobertas. 

Ao sabio, pois que e bem a tran- 
sigao do humane para o divino, 
esta. de verdade, sujeito o univer- 
so. E' a esse vexilario do bem, a 
esse apostolo do dever, que se su- 
bordina o orbe, cujos arcanos ele 
desvendou, cujas leis reguladoras 
conhece e em cujos misterios ja 
penetrou 

A aridez da sciencia, porem. pre- 
cisa de ser amenizada com a lite- 
ratura, rosal eternamente florido, 
campo de continuo prddigo, em 
que encontramos de tudo o que 
Alcides Freitas descobriu na obra 
de Alvares de Azevedo: um punha- 
do de sonhos virgens, uma man- 
cheia de fantazias pSlidas; silen- 
cios doirados, que convidam, ne- 
gruras amarguradas, que falam; 
pudores enrubescidos, que apaixo- 
nam, desvairamentos lascivos, que 
sacodem; harmonias claras de pia- 
no, gemidos embaladores de violao, 
um retinir desencontrado de cora- 
Qoes, apertos furtivos de maos his- 
tericas; segredos eloquentes de olha- 
res demorados; um arregagar li- 
geiro de sorrisos trgmulos; aromas 
leves de cabelos pretos, frufrus 
de rendas sobre carnes roseas; a 
brancura religiosa de agucenas; o 
roxo dolorido de perpetuas roxas, 
volupia de sentimento, enlevo de 
emogoes; esperangas vivas e palpi- 
tantes de aurora, evocagoes saudo- 
sas de poentes purpureos; queixu- 
mes cavos de sinos velhos, a me- 
lancolia estasiante dos Angelus; 
exilamentos vagos de Rodenback, 
delirios geniais de Wagner; tremu- 
lamentos amarelos de cirios, ar- 
dencias apaixonadas de pupilas ne- 

gras; o rogagar preguigoso de cor- 
tinas mogas, ondulamentos tristes 
de crepes mortuaries; alegria e pe- 
zar, saudade e amor; vida e morte... 

A literatura e como um oasis 
vivido e umbroso, pleno de frescu- 
ra e repleto de vida, em que, a 
meio termo da jornada, descansam 
OS caminheiros da sciencia- 

Depois, refeitas as forgas. ei-los 
que partem, rumo de outros ideais, 
fitando outras vitorias. 

Atravessado todo o arenoso de- 
serto da sua vida rutila, descambam 
para alem da Eternidade. E as 
suas pegadas, como um rastilho 
indelevel e como uma trajectoria 
de luz, permanecerao em desafio 
perene as agruras do tempo, repas- 
sadas sempre de valor cheias de 
virtude, desbordantes de gloria. 

E para sempre serao benditos 
aqueles que. trabalhando na litera- 
tura, marcharem, pari-passu com os 
obreiros grandiosos da sciencia, 
que e o farol eterno da humanida- 
de, um luzeiro espargindo rajadas 
de luz, o archote que, dissipando a 
treva da ignorancia, desfaz tambem 
a noite da ignominia e mata o ne- 
fando germe de todos os males. 

Pelos herois da Laguna 

Os iiltimos jornais da capital da repu- 
blica, num entusiasmc palpitante e si- 
gnificative, dao-nos a boa e a^radavel 
nova dum gesto distiiito e justo da mo- 
cidade, que cursa a nossa escola militar 
dali, levantando a sublime idea da erecao 
de u.n monumento em honra aos herois 
da retirada da Laguna—herois que, pelos 
seus teitos, e amor ao Brasil, tao bem 
evidenciados, pelo maito que fizeram e 
sofreram, se tornaram credores da mais 
viva admira^ao de todos nos. 

Esse pensamento da mocidade militar 
da nossa terra, convertido em realidade, 
agora, e um protesto do Brasil unido c 
justiceiro, que acorda, e quer pagar o tri- 
bute de graiidao, resgstando a sua divida 
de honra, ainda em aberto, desde aque- 
les memoraveis tempos de 1867. 

A idd,i riao podia encontrar campo 
mais apropriado para o seu surgimento, 
nem^ podia ser mais feliz, por isso que 
nasceu entre a faidi, a sublime farda, 
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noite, no sileneio sepulcral dos ob- 
servatorios, enquanto menestreis 
apaixonados desferem canQoes de 
amor, a luz referta de um plenilu- 
nio, vamos encontrar o sSbio pers- 
crutando os outros mundos que se 
perdem na vastidao intermina dos 
ceus. 

Nas meditaQoes. que sac apana- 
gio desses predestinados, paira 
sempre uma aureola de esperanga, 
porque e delas que irradiara, mais 
tarde.como um lumareu sagrado e 
como um lumareu de gloria, o sol 
benefico de novas descobertas. 

Ao sabio, pois que e bem a tran- 
sigao do humane para o divino, 
esta. de verdade, sujeito o univer- 
so. E' a esse vexilario do bem, a 
esse apostolo do dever, que se su- 
bordina o orbe, cujos arcanos ele 
desvendou, cujas leis reguladoras 
conhece e em cujos misterios ja 
penetrou 

A aridez da sciencia, porem. pre- 
cisa de ser amenizada com a lite- 
ratura, rosal eternamente florido, 
campo de continuo prddigo, em 
que encontramos de tudo o que 
Alcides Freitas descobriu na obra 
de Alvares de Azevedo: um punha- 
do de sonhos virgens, uma man- 
cheia de fantazias pSlidas; silen- 
cios doirados, que convidam. ne- 
gruras amarguradas, que falam; 
pudores enrubescidos, que apaixo- 
nam, desvairamentos lascivos, que 
sacodem; hai'monias claras de pia- 
no, gemidos embaladores de violao, 
um retinir desencontrado de cora- 
Qoes, apertos furtivos de maos his- 
tericas; segredos eloquentes de olha- 
res demorados; um arregagar li- 
geiro de sorrisos trSmulos; aromas 
leves de cabelos pretos, frufrus 
de rendas sobre carnes roseas; a 
brancura religiosa de aQucenas; o 
roxo dolorido de perpetuas roxas, 
volupia de sentimento, enlevo de 
emoQoes; esperangas vivas e palpi- 
rantes de aurora, evocagoes saudo- 
sas de poentes purpureos; queixu- 
mes cavos de sinos velhos, a me- 
lancolia estasiante dos Angelus; 
exilamentos vagos de Rodenback, 
delirios geniais de Wagner; tremu- 
lamentos amarelos de cirios, ar- 
dencias apaixonadas de pupilas ne- 

gras; o rogagar preguigoso de cor- 
tinas mogas, ondulamentos tristes 
de crepes mortuaries; alegria e pe- 
zar, saudade e amor; vida e morte... 

A literatura e como um oasis 
vivido e umbroso, pleno de frescu- 
ra e repleto de vida, em que, a 
meio termo da jornada, descansam 
OS caminheiros da sciencia 

Depois, refeitas as forgas. ei-los 
que partem, rumo de outros ideais, 
fitando outras vitorias. 

Atravessado todo o arenoso de- 
serto da sua vida rutila, descambam 
para alem da Eternidade. E as 
suas pegadas, como um rastilho 
indelevel e como uma trajectoria 
de luz, permanecerao em desafio 
perene as agruras do tempo, repas- 
sadas sempre de valor, cheias de 
virtude, desbordantes de gloria. 

E para sempre serao benditos 
aqueles que. trabalhando na litera- 
tura, marcharem: pari.passu com os 
obreiros grandiosos da sciencia, 
que e o farol eterno da humanida- 
de, um luzeiro espargindo rajadas 
de luz, o archote que, dissipando a 
treva da ignorSncia, desfaz tambem 
a noite da ignominia e mata o ne- 
fando germe de todos os males. 

Pelos herois da Laguna 

Os ultimos jornais da capital da repu- 
blica, num entusiasme palpitante e si- 
gnificativo, dao-nos a boa e a^radavel 
nova dum gesto distinto e justo da mo. 
cidade, que cursa a nossa escola militar 
dali, levantando a sublime idea da erecao 
de u.n monumento em honra aos herois 
da retirada da Laguna—herois que, pelos 
seus teitos, e amor ao Brasil, tao bem 
evidenciados, pelo maito que fizeram e 
sofreram, se tornaram credores da mais 
viva admira?ao de todos nos. 

Esse pensamento da mocidade militar 
da nossa terra, convertido em realidade, 
agora, e um protesto do Brasil unido c 
justiceiro, que acorda, e quer pagar o tri- 
bute de gratidao, resgatando a sua divida 
de honra, ainda em aberto, desde aque- 
les memoraveis tempos de 1867. 

A iddi riao podia encontrar campo 
mais apropriado para o seu surgimento, 
nem^ podia ser mais feliz, por isso que 
nasceu entre a faid.j, a sublime farda, 
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no ineio vivificante e entusiastico da 
mocidade forte, inteligente, que repre- 
senta a honra ea gl6ria do Brasil futuro, 
—mocidade que e a nossa defesa, moci- 
dade que e o nosso ideal. 

Assim, vitoriosamente, ela—a grande 
idea—transpora os umbrais daquela ofi- 
cina de bravos, e aparecera, com o ca- 
rinho devido, em todos os recantos des- 
te paiz rmenso, deparando, era cada co- 
ra?ao brasileiro, o maior aplauso, o mais 
cordial apoio. 

Estamos certos de que todo aquele 
que conhecer a historia da Lagana, atra- 
ves das paginas biilhantes de Taunay — 
o admiravel historiador; paginas onde 
admiramos a dedica^ao e o patriotisiro 
grsndioso do velho Joao, o guia fiel e 
sincere dessa cruzada; piginas — epo- 
p^as belissimas do quanto valemos—, 
que nos deixam, bem claro, o valor in- 
trinseco dos nossos irmaos, os quais, 
mesmo assolados pela sede, as voltas 
com as terriveis emboscadas dos inimi' 
gos, debatendo-se, ainda, de instanle a 
instante, com o togareu crepitante das 
Campinas, atigado pclos paraguaios, ten- 
do a dizima-los a colera morbus, mes- 
mo assim, repitamos. conseguiram ven- 
eer J. dolorosa marcha de um.is dezenas 
de l^guas, entre Guiaba e Santos, de 
regresso da missao que Ihes incumbira a 
patria. 

Pois bem: acreditamos que nenhum 
brasileiro, digno deste hontoso nome, 
deixe de bendizer a atitude enobrecedo- 
ra desses m6(;os, esfor^ando-se para a 
efectivagao da grande obra; o alevanta- 
mento duma esiatua aos herois da La- 
guna. 

E, terminando, ta?amos nossas as pa- 
lavras. de amor e de incentivo, efcritas 
por Genserico Vasconcelos, talentoso 
jornalista, convidado, pelos estudantes 
militates, a prestar o seu concurso a 
grande causa: — cQual sera o brasileiro 
que sc negue a concorrer com um obolo, 
confiando-o a juventude da Escola Mili- 
tar, para que eles erijam o altar diante 
do qual pretendem jurat & bandeira que 
tremulou altiva dentro dos nossos qua- 
drados, virgem das maos inimigas e que 
nunca foi tao fielmente servida como 
na retirada ? Qual o filho desta terra, tao 
dignihcada por semelhants herois,quenao 
concorrera para que se apaguem do fron- 
tispicio da obra imortal de Taunay as 
duras e verdadeiras trases de Ernesto 

Renan:—A Grecia teria erguido um mo- 
numento, para imortalizar tao brilhante 
feito de arm is; parece que, no Brasil, 
julgaram bastante registalo». 

S. Luiz, 26—IX—920. 

J. Guilherme de Abreu. 

FflZER BEM 

Cda brandamente a tarde. 
Os uhimos raios vespertinos, abra^an- 

do, com carinho, a Teria, doiravam, de 
leve, a ervarada vigozi, qne se perdia na 
longinqua linha do horizante... 

• Aqui e ali, a abobadi celeste mpstra- 
va se salpicada de trav^ssas andorinhas. 
ziguezagueando, em rumo as copas fron- 
dozis das arvores proximas, abrigando-se. 
medrozas da frieza da noite. 

A' direita, de inacabadas retic^ncias 
rubras, manchiva o firmamento um kan- 
do de guards. 

Ao longe, ouvia-se o sussurrar de um 
corregozito, que serpenteava entre despe- 
nhadeiros, formando pequenas cascatas, 
cujo murmurio se ozava com 0 choro 
saudozo dos inhambiis. 

Cigarras e grilos orquestreavam, calo- 
rozos, a cena, entrecortada, de vez em 
quando, pelo mugido piedozo do gado, 
que demandava, paciente, os currais. 

Surgiu a noite, 
O ceu, de azulado que era, tornou-se 

agraimado, crivando-se de estrelas, num 
piscar coniinuo, deslumbrante. 

As irrequietas andorinhas. ja empolei- 
radas, aguard'avam, dormitindo, a passa- 
jem da noite. 

Toda a aldeia caira em sono. Somen- 
te a pequena Maii, a miserrima filhinha 
da cega, batia, receoza, de porta em porta, 
implorando um peda^o de pao, para su- 
avizar a fome, e a da sua velha mae. 

Ninguem ouvia as suas siiplicas ,. O 
coraqao daquele povo era todo uma bar- 
reira impenetravel. 

E a pobrezita, doentia, fraca, andrajo- 
za, taminta, continuava, choramingando, 
a percorrer toda a aldeia e a batcr a pe- 
quena mao de encontro as portas. 

Nada arranjava. De siibito, como que 
orientada por Deus, lembrou-se de que, 
la, na curva estreita do caminho, se er- 
guia o cazebre feliz da mat Maria, a 
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no ineio vivificante e entusiastico da 
mocidade forte, inteligente, que repre- 
senta a honra ea gl6iia do Brasil futuro, 
—mocidade que e a nossa defesa, moci- 
dade que e o nosso ideal. 

Assim, vitoriosamente, ela—a grande 
—transpora os umbrais daquela ofi- 

cina de bravos, e aparecera, com o ca- 
rinho devido, em todos os recantos dei- 
te paiz rmenso, deparando, em cada co- 
ra?ao brasileiro, o maior aplauso, o mais 
cordial apoio. 

Estamos certos de que todo aquele 
que conhecer a historia da Lagana, atra- 
ves das paginas biilhantes de Taunay — 
o admiravel historiador; paginas onde 
admirdmos a dedica^ao e o patriotisir.o 
grandioso do velho Joao, o guia fiel e 
sincero dessa cruzada; pSginas — epo- 
p^as belissimas do quanto valemos—, 
que nos deixam, bem claro, o valor in- 
trinseco dos nossos irmaos, os quais, 
mesmo assolados pela sede, as voltas 
com as terriveis emboscadas dos inimi' 
gos, debatendo-se, ainda, de instante a 
instame, com o fogar^u crepitante das 
campinas, atigado pclos paraguaios, ten- 
do a dizima-los a colera morbus, mes- 
mo assim, repitamos. conseguiram ven- 
eer z. dolorosa marcha de um.is dezenas 
de Idguas, entre Guiaba e Santos, de 
regresso da missao que Ihes incumbira a 
patria. 

Pois bem: acreditamos que nenhum 
brasileiro, digno deste hontoso nome, 
deixe de bendizer a atitude enobrecedo- 
ra desses m6(;os, esfor^ando-se para a 
efectivagao da grande obra; o alevanta- 
mento duma estatua aos herois da La- 
guna. 

E, terminando, fa?amos nossasas pa- 
lavras, de amor e de incentivo, ejcritas 
por Genserico Vasconcelos, talentoso 
jornalista, convidado, pelos estudantes 
militares, a prestar o seu concurso a 
grande causa: — cQual sera o brasileiro 
que sc negue a concorrer com um obolo, 
confiando-o a juventude da Escola Mili- 
tar, para que eles erijam o altar diante 
do qual pretendem jurat 4 bandeira que 
tremulou altiva dentro dos nossos qua- 
drados, virgem das maos inimigas e que 
nunca foi tao fielmente servida como 
na retirada ? Qual o filho desta terra, tao 
digniticada por semelhants herois,quenao 
concorrera para que se apaguem do fron- 
tispicio da obra imortal de Taunay as 
duras e verdadeiias trases de Ernesto 

Renan:—A Grecia teria erguido um mo- 
numento, para imortalizar tao brilhante 
feito de arm is; parece que, no Brasil, 
julgaram bastante regista lo». 

S. Luiz, 26—IX—920. 

J. Guilherme de Abreu. 

FAZER BEM 

Cda brandamente a tarde. 
Os ultimos raios vespertinos, abra^an- 

do, com carinho, a Teria, doiravam, de 
leve, a ervarada vigozi, qne se perdia na 
longinqua linlia do horizante... 

Aqui e ali, a abobada celeste mostra- 
va se salpicada de trav^ssas andorinhas. 
ziguezagueando, em rumo as copas fron- 
dozis das arvores proximas, abrigando-se, 
medrozas da frieza da noite. 

A' direita, de inacabadas retic^ncias 
rubras, manchava o firmamento um !ean- 
do de guards. 

Ao longe, ouvia-se o sussurrar de um 
corregozito, que serpenteava entre despe- 
nhadeiros. formando pequenas cascatas, 
cujo murmurio se cizava com o choro 
saudozo dos inhambiis. 

Cigarras e grilos orquestreavam, calo- 
rozos, a cena, entrecortada, de vez em 
quando, pelo mugido piedozo do gado,. 
que demandava, paciente, os currais, 

Surgiu a noite. 
O ceu, de azulado que era, tornou-se 

agraunado, crivando-se Je estrelas, num 
piscar coniinuo, deslumbrante. 

As irrequietas andorinhas. jd empolei- 
radas, aguardavam, dormitando, a passa- 
jem da noite. 

Toda a aldeia caira em sono. Somen- 
te a pequena Maii, a miserrima filhinha 
da cega, batia, receoza, de porta em porta, 
implorando um peda?o de pao, para su- 
avizar a fome, e a da sua velha mae. 

Ninguem ouvia as suas suplicas .. O 
coragao dsquele povo era todo uma bar- 
reira impenetravel. 

E a pobrezita, doentia, fraca, andrajo- 
za, taminta, continuava, choramingando, 
a percorrer toda a aldeia e a batcr a pe- 
quena mao de encontro as portas. 

Nada arranjava. De siibito, como que 
orientada por Deus, lembrou-se de que, 
la, na curva estreita do caminho, se er- 
guia o cazebre feliz da mde Maria, a 
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boa velhinha, que nao .podia ouvir cho- 
rai OS desprotegidos da sorte. 

E para la se dirigiu, tremula de frio, 
falida de fome, coiri os p6s em sangue 
e o coragao em sofrego pulsar, na terri- 
vel sensa^ao da incerteza. 

Bateu. 
E a porta da mde Maria, nao desmen- 

tindo a sua fama, abriu-se. Abriu-se, e a 
boa velhinha, tomando Mari nas maos, 
acolheu-o maternalmente, com o sorrizo 
nos labios e a alegria no cora^ao... 

A pobre crianca gravou o seu olhar 
amortecido na dclgada e bondoza figura da 
mde Maria. Na sua retina, nao se gravou 
o vuho de uma mulher e sim o do anjo 
protetor dos desgrscados, que extingue a 
fome, sacia a sede, da pouzada aos pere- 
grinos e ado^a as msgoas dos que sotrem 
—a Caridade. 

Jose Fortuna. 

DUflS ALIVIAS 

Sao duas almas: se tima, dulgorante, 
Tern no olhdr atractivos sedutores; 
A antra i a detisa sublime dos atnores, 
—A prince:(a do riso fascinante... 

Se a primeira alma, crente.e julgnrante, 
Procura disstiadir mens dissabores, 
A segunda se expoe a horriveis dores 
Para me ver feli:{ a todo o instanie: 

—A primeira alma ia minha mdequenda — 
— Visao que, pelos cat dos desta vida, 
Me lanfa o seu olhar imaculado.., 

A segunda, en jurarei eternamente, 
Que e da minh'alma a aurora florescente, 
E's tu, Maria, amor idolatrado ! 

Clemente Guedes. 

0 SETE DE SETEMBRO 

A vida do Brasil deeorria paci- 
fica, atraves dos tempos, quando, 
acossado pelos sabres napoleoni- 
cos, que pareciam um luzeiro de 
vitoria, o soberano portuguez D. 
Joao VI transifere para as plagas 
brasileiras a sua corte. 

Deslumbra-o, por certo, a opuleii- 
cia fantSstica da nossa terra. Aqui, 

/ 

/ ^ 

de par com as inumeraveis rique- 
zas naturais, encontra um povo al- 
tivo e digno, que se esforga, com 
uma energia de ferro e um civismo 
admiravel, para o progresso da pa- 
tria. 

O rei comega. entao, a sua obra: 
institue casas bancarias, de educa- 
5ao e outros melhoramentos remo- 
delando tambem, materialmente, a 
velha capital. Depois de uma estada 
proficua no nosso meio, retirava- 
se de novo para Portugal, proferin- 
do as palavras, que nao chamare- 
mos profeticas porque as cremos 
premeditadas: — Pedro, o Brasil. 
brevemente, separar-se-a de Portu- 
gal; se assim acontecer, poe a coroa 
sobre a tu\ cabega. antes que al- 
gum av^ntureiro deite mao dela. 

E assim sucedeu. O patriotismo 
incontido de muitos brazileiros ini- 
cia a sua campanha, hostilizada 
pela corte pbrtugueza, que preten- 
de tornar intermino o seu dominio- 

O Brasil encontrava, na ambigao 
ao trono de D. Pedro, um factor po- 
deroso para a sua Independencia. 
Ja nao era possivel que um pafz 
como o nosso. talvez o mais rico do 
mundo, vivesse sob o dominio de 
outrem. D. Pedro ia de encontro as 
ordens regias. E esta incerteza, esta 
inseguranga do sistema de governo 
trazia convulso o nosso povo e em 
tribulagoes a nossa sociedade- 

A independencia era fatal. Exal- 
tam-se, pouco a pouco os animos, e 
a alma nacional, unanime, pede li- 
berdade O Brasil era um condor 
preso e queria azas, para voar. 

Era o 7 de setembro de 1822 nas 
margens poeticas do Ipiranga De- 
pois de um arrebol, brilhante como 
um poema de luz, no laconismo das 
celebres palavras «Independencia 
ou morte»,D Pedro proclamava o 
Brasil iSento do jugo estrangeiro. 

Foi esse um dos feitos mais he- 
roicos do nosso povo, daqueles qu^ 
bastam para imortalizar um nag^^^" 
porque concretiza, de modo ir *^0 
divel, o fervor pela causa da ' 
dade. Rio 

A liberdade nao e so a 
Qao politica de um estado;f:,®.^?f|^ 
bem um largo horizonte ' 
todas as conquistas. 
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boa velhinha, que nao podia ouvir cho- 
rai OS desprotegidos da sorte. 

E para la se dirigiu, tr^mula de frio, 
fMida de fome, com os p6s em sangue 
e o coragao em sofrego pulsar, na terri- 
vel sensagao da inceneza. 

Bateu. 
E a porta da mde Maria, nao desmen- 

tindo a sua fama, abriu-se. Abriu-se, e a 
boa velhinha, tomando Mari nas maos, 
acolheu-o maternalmente, com o sorrizo 
nos labios e a alegria no coragao... 

A pobre crianca gravou o seu olhar 
amortecido na dclgada e bondoza figura da 
mde Maria. Na sua retina, nao se gravou 
o vulto de uma mulhtr e sim o do anjo 
protetor dos desgracados, que extingue a 
fome, sacia a sede, da pouzada aos pere- 
grinos e ado^a as magoas dos que sotrem 
—a Caridade. 

Josh Fortuma. 

PUAS ALMAS 

Sao duas almas: st tuna, dulgorante, 
Tern no olhdr atractivos sedutores; 
A outra i a deusa sublime dos amores, 
~A prince^a do riso fascinante... 

Se a primeira alma, crente e Julgurante, 
Procura dissnadir mens dissabores, 
A segunda se expde a horriveis dores 
Para me ver feli^i a todo o instante: 

—A primeira alma ea minha mdequenda — 
— Vtsdo que, pelos car dos desta vida, 
Me langa o seu olhar imaculado.., 

A segunda, eu jurarei elernamente. 
Que i da minh'alma a aurora florescente, 
E's til, Maria, amor idolatrado ! 

Clemente Guides. 

0 SETE DE SETEMBRO 

A vida do Brasil decorria paci- 
fica, atraves dos tempos, quando, 
acossado pelos sabres napoledni- 
cos, que pareciam um luzeiro de 
vitoria, o soberano portuguez D. 
Joao VI trant-fere para as plagas 
brasileiras a sua corte. 

Deslumbra-o, por certo, a opuleii- 
cia fantSstica da nossa terra. Aqui, 

I 

7 

de par com as inumeraveis rique- 
zas naturals, encontra um povo al- 
tivo e digno, que se esforga, com 
uma energia de ferro e um civlsmo 
admiravel, para o progresso da pa- 
tria. 

O rei comega. entao, a sua obra: 
institue casas bancarias, de educa- 
5ao e outros melhoramentos remo- 
delando tambem, materialmente, a 
velha capital. Depois de uma estada 
proficua no nosso melo, retirava- 
se de novo para Portugal, proferin- 
do as palavras, que nao chamare- 
mos profeticas porque as cremos 
premeditadas: — Pedro, o Brasil. 
brevemente, separar-se-a de Portu- 
gal; se assim acontecer, poe a coroa 
sobre a tu^ cabega. antes que al- 
gum aventureiro deite mao dela. 

E assim sucedeu. O patriotismo 
incontido de muitos brazileiros ini- 
cia a sua campanha, hostilizada 
pela corte portugueza, que preten- 
de tornar intermino o seu dominio- 

O Brasil encontrava, na ambigao 
ao trono de D. Pedro, um factor pc- 
deroso para a sua Independeneia. 
Ja nao era possivel que um paiz 
como o nosso. talvez o mais rico do 
mundo, vivesse sob o dominio de 
outrem. D. Pedro ia de encontro as 
ordens regias. E esta incerteza, esta 
inseguranga do sistema de governo 
trazia convulso o nosso povo e em 
tribulagoes a nossa sociedade- 

A independeneia era fatal. Exal- 
tam-se, pouco a pouco os animos, e 
a alma nacional, unanime, pede li- 
berdade O Brasil era um condor 
preso e queria azas, para voar. 

Era o 7 de setembro de 1822 nas 
margens poeticas do Ipiranga De- 
pois de um arrebol, brilhante como 
um poema de luz, no laeonismo das 
celebres palavras «Independ6ncia 
ou morte», D Pedro proclamava o 
Brasil iSento do jugo estrangeiro. 

Foi esse um dos feitos mais he- 
roicos do nosso povo, daqueles qu^ 
bastam para imortalizar um nag''^^* 
porque concretiza, de modo ir *^0 
divel, o fervor pela causa da ' 
dade. Rio 

A liberdade nao e so a 
gao politica de um estado' 
bem um largo horizonte 
todas as conquistas. gnta 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



8 0 ATENIENSE 

der que se confere a uma nagao, 
para agir por si mesma. E' tambem 
a satisfaQao do dever cumprido. 
Ademais. como disse Villeniain, 
pelo seu grau de liberdade, niede- 
se a grandeza de um paiz. 

No frontispicio augusto do palati- 
nado da Posnania, irradiando como 
um sol benefico e purificante, le-se 
uma inscrigao salutar, que e um 
exemplo de altruismo e uma ligao de 
patriotismo, beijada constantemen- 
te pelo vento que passa: — Prefiro 
as desordens da liberdade ao sosse- 
ge da escravidao. 

Todos OS aniversai'ios da nossa 
liberdade politiea sao memoraveis, 
e certo Mas nenhum deles e mais 
grandioso do que o deste ano. por 
isso que demos um passo na estra- 
da da tolerancia:—Revogamos a lei 
do banimento da ex-familia impe- 
rial. 

A transiQao da monarquia para 
a repiiblica foi proveitosa- Mas 
nela. como em todos os factos so- 
ciais, ha pontos vulneraveis. Neste 
caso, esta o desterro perpetuo da 
familia Braganga. E agora ei-los 
que veem, pressurosos, avidos, res- 
pirar o aroma das florestas patrias, 
que nunca eucontraram iguais na 
opulencia europea. 

Uma pagina de dor, porem, se 
nota na epopea dessa repatriaQao: 
e que, nessa familia, ja nao existe 
a veneranda figura do ex-impera- 
dor, brazileiro digno, entre os mais 
dignos 

Na efigie desse velho, tem o Bra" 
sil o seu ratrato do passado, por- 
quefoi ele um dos maximos facto- 
res do nosso progresso Devemos- 
Ihe muito do que se fez de grande e 
nobilitantet nos tempos de outro- 
I'a, base de tudo o que e nobre e 
forte, no que ha de vir. 

*■ Foi^uma yitima do seu pr<5prio 
^s^raQao Tinha-o vasto demais e, 
ao V isso. a ingratidao cedo Ihe bateu 
iremtirta -E ele. em quem o desin- 
araaoi.ie era o primordial carateris- 
nunca 'eixou as paragens da patria, 
na retiraao nesta nossa terra o seu 
dignihcada 
concorrera {or a cena emoeionante 
tisptcio da Ofseria descrever um poe- 
auras e verdaibandonando o Brazil. 

abandonaria, em breve, a vida. E 
assim foi- 

A certeza dessa injustiga teve-a 
ele, quando escreveu que «espera- 
va a justiga de Deus, na voz da 
historia®. 

Mas nao devemos entregar s6- 
mente a historia um encargo tao 
sublime. Devemos proclama-lo tam- 
bem verbalmente, patenteando, as- 
sim, o nosso respeito pelo vulto 
singular de D. Pedro II. 

Walter Silva." 

DE RASPAQ 

Aos companheiros de dnlem 
e de hoje 

II 

Inquestionavelmente, S Luiz, a 
glorioza Atenas Braiileira, quase na- 
da tem feito, em letras, nestes ul- 
timos tempos, que Ihe ateste o di- 
reito a tao alevantado epiteto A 
atmosfera carregada, enervante, 
que a asfixia e nos ameaga de 
absorgao, mostra a rudeza do de- 
sanimo revoltante, intoleravel, pro- 
vocando um movimento acerrimo 
de reacgao. 

Nos, que. despretensiozamente, 
reaparecemos hoje na arena jorna- 
listica, nao como em 1912, com um 
jornaleco de feigao critica e humo" 
ristica, dirigido por meia duzia de 
estudantes—e sim com desejos fer- 
vorozos de conquistas de mais su- 
blimado proveito, devemos. desde 
ja, se alguma coiza quizei'mos fa- 
zer, tomar a nosso cargo esse mo- 
vimento de reacgao. 

E devemos toma-lo com a con- 
vicgao decidida dos fdrtes, dispos- 
tos a transpor todas as barreiras, 
sem temer desfalecimentos e sem 
um gesto sequer que denuncie in- 
capacidade. 

Devemos nos, os da Legiao dos 
Atenienses, atentar para a impor- 
tancia da nossa missao, na tarefa 
ardua que nos propuzemos de re- 
viver, no nosso meio, o gosto pelos 
assuntos literarios e fazer que res- 
surja, para as pugnas enobrese- 
doras de antanho, essa mocidade 
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der que se confere a uma nagao, 
para agir por si mesraa. E' tambem 
a satisfaQao do dever cumprido. 
Ademais. corao disse Villemain, 
pelo seu grau de liberdade, niede- 
se a grandeza de um paiz. 

No frontispicio augusto do palati- 
nado da Posnania, irradiando como 
urn sol benefice e purificante, le-se 
uma inscrigao salutar, que e um 
exemplo de altruismo e uma ligao de 
patriotismo, beijada constantemen- 
te pelo vento que passa: — Prefiro 
as desdrdens da liberdade ao sosse- 
ge da escravidao. 

Todos OS aniversarios da nossa 
liberdade politiea sao memoraveis, 
e certo Mas nenhum deles e mais 
grandiose do que o deste ano, por 
isso que demos um passo na estra- 
da da tolerancia:—Revogamos a lei 
do banimento da ex familia impe- 
rial. 

A translQao da monarquia para 
a republica foi proveitosa- Mas 
nela. como em todos os factos so- 
ciais, ha pontos vulneraveis. Neste 
caso, esta o desterro perpetuo da 
familia Braganga. E agora ei-los 
que veem, pressurosos, avidos, res- 
pirar o aroma das florestas patrias, 
que nunca eucontraram iguais na 
opulencia europea- 

Uma pagina de dor, por6m, se 
nota na epopea dessa repatriaQao: 
e que, nessa familia, ja nao existe 
a veneranda figura do ex-impera- 
dor, brazileiro digno, entre os mais 
dignos 

Na efigie desse velho, tem o Bra* 
sil o seu retrato do passado, por- 
que foi ele um dos mfiximos facto- 
res do nosso progresso Devemos- 
Ihe muito do que se fez de grande e 
nobilitante. nos tempos de outro- 
I'a, base de tudo o que e nobre e 
forte, no que ha de vir. 

Foi^uma yftima do seu pr<5prio 
^^iraQao Tinha-o vasto demais e. 
ao V isso. a ingratidao codo Ihe bateu 
tremtirta -E ele. em quem o desin- 
araaoi^e era o primordial carateris- 
nunca 'eixou as paragens da patria, 
na retiraao nesta nossa terra o seu 
dignihcada 
concorrera (or a cena emocioiiante 
tisptcio da 0(5eria descrever um poe- 
duras e verdatbandonando o Brazil, 

abandonaria, em breve, a vida E 
assim foi- 

A certeza dessa injustiga teve-a 
ele, quando escreveu que «espera- 
va a justiga de Deus, na voz da 
hist6ria». 

Mas nao devemos entregar so- 
men te a historia um encargo tao 
sublime. Devemos proclama-lo tam- 
bem verbalmente, patenteando, as- 
sim, o nosso respeito pelo vulto 
singular de D. Pedro II. 

Walter Silva.^ 

DE RASPAO 

Aos companheiros de dnlem 
e de hoje 

II 

Inquestionavelmente, S Luiz. a 
glorioza Atenas Braiileira, quase na- 
da tem feito, em letras, nestes ul- 
timos tempos, que Ihe ateste o di- 
reito a tao alevantado epiteto A 
atmosfera carregada, enervante, 
que a asfixia e nos ameaga de 
absorgao, mostra a rudeza do de- 
sanimo revoltante, intoleravel, pro- 
vocando um movimento acerrimo 
de reacgao. 

Nds, que. despretensiozamente. 
reaparecemos hoje na arena jorna- 
listica, nao como em 1912, com um 
jornaleco de feigao critica e humo- 
ristica, dirigido por meia duzia de 
estudantes—e sim com desejos fer- 
vorozos de conquistas de mais su- 
blimado proveito, devemos, desde 
ja, se alguma coiza quizermos fa- 
zer, tomar a nosso cargo esse mo- 
vimento de reacgao. 

E devemos tomS-lo com a con- 
vicgao decidida dos fdrtes, dispos- 
tos a transpor todas as barreiras, 
sem temer desfalecimentos e sem 
um gesto sequer que denuncie in- 
capacidade. 

Devemos nos, os da Legiao dos 
Atenienses, atentar para a impor- 
tancia da nossa missao, na tarefa 
ardua que nos propuzemos de re- 
viver, no nosso meio, o gosto pelos 
assuntos literarios e fazer que res- 
surja, para as pugnas enobrese- 
doras de antanho, essa mocidade 
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sem energia. que, desidioza, esque- ense", e a «Revista Maranhense», 
ce OS seus deveres perante a terra que esta no 5° ano do vida, nada 
dos nossos antepassados, de glorias inais de notavel registain as croni- 
imorredoiras cas e guardam os arquivos- E, a 

Se esteril se evidenciar o nosso bem da verdade. forgoso e dizer 
propozito, e a acQao que intenta- que. para a nossa mocidade. para 
raos se malograr, ficara demons- o Maranhao, aquelas publicaQoes 
trada, indubitavelmente. nao a nos- nao demonstram nenhum desenvol- 
sa incapacidade inteletiva, mas a vimento de vulto, nem honram, 
nossa indolencia criminoza, digna fora. a nossa fama coruscante, 
da proscriQao das gerac5es futu- grangeada pelos nossos maiores e 
ras, verdadeiro contraste dos mo- sustentada ainda pelos que soube- 
<;os de outrora- ram veneer pelo esforgo e pelo pa- 

Urge, a todo o custo, evitar esse triotismo. porque se descobrem, 
inalogro e, para isso. basta que num relance, os mesmos nomes de 
lios, os legionarios, observemos pouquissimos dedicados, que se 
bem, consideremos que nao somos multiplicam, para ampara-las, inte- 
uma sociedade nascente de criango- letual e materialmente 
las irresponsaveis. a qual, de urn Patenteamos, assim, que nao te- 
instante para o outro, se podera mos, em S Luiz, desde a dispersao 
dissolver, nem tampouco pertence- dos aprendizes da Oficina dos No- 
nios a qualquer grupo esparso de vos. quaze todos mestres. hoje. mas 
rapazes, como as muitas que teem infelizmente apozentados, senao 
surgido com programas bombasti- um simulacro de imprensa litera- 
C03 embora periclltantes, desde a ria, publicagoes efemeras, com pro- 
sua instalagao- grama traQado em tjrmos campa- 

Sendo a Legiao. como o e, um nudos e nunca executado por modo 
produto do fuzionismo das princi prfitico. 
pais agremiaQoes que aqui se man- Vivemos de glorias passadas ■ 
tiveram durante alguns anos, quan- Para um possivel ressurgimento, 
do nao com fulgor desuzado, pelo ha ainda alguns abnegados- Mas .. 
menos com relativos proveitos para falta a coezao 
OS que as constituiam, o seu fra- ' Compete, pois a Legiao dos Ate- 
casso importara. mplicitamente, o nienses reunir esses osforgados, fa- 
nosso desmorono completo. eviden- zendo renascer nesta Atenas uma 
ciando uma verdadeira ineompeten- nova pleiada, luzidissima, do moQOS 
cia de acgao do escol da juventude a altura de honrar as nossas tra- 
atual, enervada, burgueza, incapaz didoes 
de outro movimento que nao o de Desejosos de contribuir da ma- 
escabujar no lodagal do obscuran- neira mais eficaz, para que se tor- 
tismo, a que se quer entregar de ne rial o nosso arielo, aqui langa- 
bom grado, a despeito das repeti- mos um apelo sincero, o nosso bra- 
das tentativas de ressurreiQao- do de guerra, chamando fls armas 

O espetaculo e dezolador; a ruina os moQos de inteligencia, de ideais 
bate-nos ameagadoramente a porta, o do trabalho, para formarem nas 
Para confundir os oiimistas, que fileiras da Legiao. afim de que, 
nos possam atribuir um pessimis- empunhando as invenciveis armas 
mo excessivo. apontemos os factos do talento e da boa vontade. abra- 
nicontestaveis. recentes, do domi- mos luta- em fileiras cerradas ao 
nio geral; obscurantismo, a proguiga e a tan- 

—Depois da Oficina dos Novos, tos outros males entibiadores do 
qual o grupo de moQOS que traba- nosso progresso mental, 
lliou para deixar documentado, pela Dissemos algures, quando na Rio 
imprensa e em livros. um produto Branco sopravam ventos bonanQO- 
apreciavel e util ? zos:... «a mocidade se debate num 

A nao ser a Rio Branco, que tremendo regresso moral e inteleti- 
a publicaQao. de 1912 a vo».. E ainda hoje sustentamo^'-te 

1JI8, do «Canh6to», depois «Ateni- nossa asserQao, embora tenh^ onta 

/ 
/ 
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sem energia. que, desidioza, esque- ense*, e a «Revista Maranhense», 
ce OS seus deveres perante a terra que esta no o." ano do vida, nada 
dos nossos antepassados, de glorias inais de notavel registain as crdni- 
imorredoiras cas e guardam os arquivos. E, a 

Se esteril se evidenciar o nosso bem da verdade. forgoso e dizer 
propozito, e a acgao que interita- que. para a nossa mocidade. para 
raos se malograr, ficara demons- o Maranhao, aquelas publicaQoes 
trada, indubitavelmente. nao a nos- nao demonstram nenhum desenvol- 
sa incapacidade inteletiva, mas a vimento de vulto, nem honram, 
nossa indolencia criminoza, digna fora a nossa fama coruscante, 
da proseriQao das geragoes futu- grangeada pelos nossos maiores e 
ras, verdadeiro contraste dos mo- sustentada ainda pelos que soube- 
gos de outrora ram veneer pelo esforgo e pelo pa- 

Urge, a todo o custo, evitar esse triotismo. porque se descobrem, 
nialogro e, para isso. basta que num relance, os mesmos nomes de 
lios, OS legionarios, obsei-vemos pouquissimos dedicados, que se 
bem, consideremos que nao somos multiplicam, para ampara-las, inte- 
uma sociedade nascente de criango- letual e materialmente 
las irresponsaveis, a qual, de urn Patenteamos, assim, que nao te- 
instante para o outro, se podera mos, em S Luiz, desde a dispersao 
dissolver, nem tampouco pertence- dos aprendizes da Oflcina dos No- 
nios a qualquer grupo esparso de vos, quaze todos mestres. hoje. mas 
rapazes, como as muitas que teem infelizmente apozentados, senao 
surgido com programas bombasti- um simulacro de imprensa litera- 
cos embora periclltantes, desde a ria, publicagoes efemeras, com pro- 
sua instalagao- grama tragado em tjrmos campa- 

Sendo a Legiao. como o e, um nudos e nunca executado por modo 
produto do fuzionismo das princi pr^tico. 
pais agremiagoes que aqui se man- Vivemos de glorias passadas . 
tiveram durante alguns anos, quan- Para um possivel ressurgimento, 
do nao com fulgor desuzado, pelo ha ainda alguns abnegados- Mas .. 
menos com relativos proveitos para falta a coezao 
os que as constituiam, o seu fra- * Compete, pois a Legiao dos Ate- 
casso importara. mpHcitamente, o uienses reunir esses esforgados, fa- 
nosso desmorono completo. eviden- zendo ronascer nesta Atenas uma 
ciando uma verdadeira ineompeten- nova pleiada, luzidissima, do moQOS 
cia de acgao do escol da juventude a altura de honrar as nossas tra- 
atual, enervada, burgueza, incapaz digoes 
de outro movimento que nao o de Desejosos de contribuir da ma- 
escabujar no lodagal do obscuran- neira mais eficaz, para que se tor- 
tismo, a que se quer entregar de ne rial o nosso anelo, aqui langa- 
bom grado. a despeito das repeti- mos um apelo sincgro, o nosso bra- 
das tentativas de ressurreigao- do de guerra, chamando fis armas 

O espfetAculo e dezolador; a ruina os mogos de inteligencia, de ideais 
bate-nos ameagadoramente a porta, o do trabalho, para formarem nas 
Para confundir os otimistas, que fileiras da Legiao. afim de que. 
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—Depois da Oficina dos Novos, tos outros males entibiadores do 
qual o grupo de niogos que traba- nosso progresso mental. 
Ihou para deixardocumentado, pela Dissemos algures, quando na Rio 
imprensa e em livros, um produto Branco sopravam ventos bonango- 
apreciavel e util ? zos:... «a mocidade se debate num 

A nao ser a Rio Branco. que tremendo regresso moral e inteleti- 
®"stentou a publicagao, de 1912 a vo».. E ainda hoje sustentamo'^-te 
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contestada pelo sr. Jose Leopoldo, 
contestaQao alias sem provas, por 
que, deverdacle, ninguem as podera 
aprezentar, justamente quando ne- 
nhum atomo de progresso inteletual 
se manifesta no nosso meio, de 
tempos para ca infestado pelo pe na 
bola e... nos ^<poet6tes».-. 

A Legiao dos Atenienses, juntan- 
do OS bons elementos disperses pe- 
las diversas sociedades e procuraii- 
do incentivar os transviauos, pode- 
ra, agora, com factos e nao com re- 
torica, como o fe:^ o sr. Jose Leo- 
poldo, contestar a nossa asserQao, 
ou, melhor, laborar para que, den- 
tro em breve, se verifique, na ve- 
tusta Atems Brasileira, uma corrente 
brilhante de impulse literario, em 
vez do regresso moral e intelitivo de ha 
muito imperante, qual monstro en- 
furecido- 

Certos de que os moQOS nossos 
conterraneos. atendendo o nosso 
apelo, anuirao de modo incondicio- 
nal a cooperar para que alcance- 
mos o fim colimado, resta-nos a es- 
peranga de que os mestres nos ve- 
nham trazer o seu apoio moral e o 
seu poderozo concurso, para forta- 
lecer a nossa vontade e tornar in- 
quebrantavel, vitoriozo o nosso de- 
siderate. 

L!OTHE(§ALpi2>Litt^'S920. 

CLO JOAQUIM Luz. 

ABO DO I'.'i A 1^1 AN H 

REIS PERDIGAO 

Foi com verdadeira satisfagao 
que recebemos a noticia de ter o 
nosso companheiro Jose Maria des 
Reis Perdigae assumido o lugar de 
secretarie do Brasil e Portngal, impor- 
tante semanario da capital do palz. 

Jose Perdigae foi sempi'e urn ih- 
fatigavel camarada, que muito con- 
correu para o progresso da Secie- 
dade Literaria Barao do Rio Bran- 
co, era incorporada a Legiao dos 
Atenienses 

Prezentemente, cursa a Faculda- 
S'le de Direito do Rio de Jiineire e, 
"spocurando desenvelver o seu pul- 
duras-+0i.^i.io, ensaiado nas pfiginas 

do Ateniense. entrou a celaborar 
no Brasil e Portugal, onde acaba de, 
ser galardeado com o acesso ao 
poste de secretario- 

Mandamos-lhe daqui o nosso cor- 
dial abraQO 

NA IN8TALAQA0 

Disciirso do sr. Esron 
Sonsa: 

unico trago lumineso e con- 
tinue da historia de Maranhao, de- 
peis da independencia, tem side a 
sua tradigao literaria. 

Entroncada aos nomes fulguran- 
tes de Odorico Mendes, Joae Lisboa 
e Gongalves Dias, essa arvore cu- 
jas raizes se vae ibeberar na linfa 
generosa da lingua de Oamoes, e 
no fecundo hnmus da natureza ame- 
ricana, essa arvore fleriu e frutifl- 
cou, em geragoes sucessivas, em su- 
cessivas primaveras de mocidade- 

A' primeira geragae, dominada 
per M. Odorico Mendes. seguem-se 
a de Gongalves Dias e Joae Lisboa, 
a deTrajano Galvao e Gentil Braga, 
a que Celso Magalhaes abriu e que 
se enche com a campanha jornali's- 
tica da abeligao, e, per fim, a gera- 
gae da OEicina des Neves. 

Quando esta surgiu. para logo 
se arregimentar em tOrno de Fran 
Paxeco, houve uma especie de des- 
pertar, de alarma geral. Uma fe- 
bre de entusiasmo invadiu es mo- 
gos e, concitados pelo exemplo dos 
«novos», acordaram os corifeus dos 
<>nevissimes». A principio. a Mocida- 
de, sustentada pelo Clube Nina Ro- 
drigues, F^iiix, pelo Clube Odorico 
Mendes, e Boimib, Via Lucis. do Clu- 
be Benedito Leite, o Astro, do Clube 
Sotero des Reis- 

Mas esse movimente passou e 
ficaram apenas es elementos do 
Congresso Maranhense de Letras 
Depois disto, houve um como ensa- 
rilhar de armas Nao se ouvia mais 
falar em sociedades de letras no 
Maranhao, ate que. em 1912. um 
grupo de jovens estudiesos. cem- 
posto per Djalma Fortuna Joae Vi- 
ter Ribeiro. Joaquim Luz, Hilton 
Fortuna, Agenor Santos, Maneel 
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contestada pelo sr. Jose Leopoldo, 
contestaQao alias sem provas, por 
que, deverdade, niiiguem as podera 
aprezentar, justamente quando ne- 
nhum Stomo de progresso inteletiial 
se manifesta no nosso meio, de 
tempos para ca infestado pelo pe na 
bola e... nos ''poet6tes».-. 

A Legiao dos Atenienses, juntan- 
do OS bons elementos disperses pe- 
las diversas sociedades e procuran- 
do incentivar os transviados, pode- 
ra, agora, com factos e nao com re- 
t6rica, como o te?. o sr. Jose Leo- 
poldo, contestar a nossa asserQao, 
ou, melhor, laborar para que, den- 
tro em breve, se verifique, na ve- 
tusta Atenas Brasileira, urn a corrente 
brilhante de impulse literario, em 
vez do ngresso moral e inteUlivo de ha 
muito imperante, qual monstro en- 
furecido- 

Certos de que os moQOS nossos 
conterraneos. atendendo o nosso 
apelo, anuirao de modo incondicio- 
nal a cooperar para que alcance- 
mos o fim colimado, resta-nos a es- 
peranga de que os mestres nos ve- 
nham trazer o seu apoio moral e o 
seu poderozo concurso, para forta- 
lecer a nossa vontade e tornav in- 
quebrantavel, vitoriozo o nosso de- 
siderate. 

LIOTH EC^A 

JOAQUIM Luz. 

REIS PERDIGAO L- , —    

Foi com verdadeira satisfaguo 
que recebemos a noticia de ter o 
nosso companheiro Jose Maria dos 
Reis Perdigae assumido o lugar de 
secretarie do Brasil e Poringal, impor- 
tante semanario da capital do paiz. 

Jose Perdigae foi sempi'e um in- 
fatigavel camarada, que muito con- 
correu para o progresso da Secie- 
dade Literaria Barao do Rio Bran- 
co, era incorporada a Legiao dos 
Atenienses 

Prezentemente, cursa a Faculda- 
S'le de Direito do Rio de Jiineiro e, 
"spocurando desenvolver e seu pul- 
duras-^erario, ensaiado nas pfiginas 

do Ateniense. entrou a colaborar 
no Brasil e Portugal, onde acaba de 
ser galardeade com o ac6sso ao 
posto de secretarie- 

Mandamos-lhe daqui o nosso cor- 
dial abraQO 

NA INSTALACAO 

Disciirso do sr. Esron 
Sonsa: 

o unico traQO lumineso e con- 
tinue da historia de Maranhao, de- 
peis da independencia, tem side a 
sua tradiQao literaria. 

Entroncada aes nomes fulguran- 
tes de Odeiico Mendes, Joao Lisbca 
e Gengalves Dias, essa arvere cu- 
jas raizes se vao ibeberar na linfa 
generosa da lingua de Oamoes. e 
no fecunde bumus da naturOza ame- 
ricana, essa arvore fleriu e frutifi- 
cou, em geraQoes sucessivas, em su- 
cessivas primaveras de mocidade- 

A' primeira geragae, dominada 
por M. Odorico Mendes. seguem-se 
a de Gongalves Dias e Joao Lisboa, 
a deTrajano Gal vao e Gentil Braga, 
a que Celso Magalhaes abriu e que 
se enche com a campanha jornali's- 
tica da abeligao, e, por fim, a gera- 
Qae da Oficina dos Neves. 

Quando esta surgiu, para logo 
se arregimentar em torne de Fran 
Paxeco, houve uma especie de des- 
pertar. de alarma geral- Uma fe- 
bre de entusiasmo invadiu es mo- 
Qos e, concitados pelo exemplo dos 
«nevos», acordaram os corifeus des 
<>nevissimos». Aprincipio. a Modda 
de, sustentada pelo Clube Nina Ro- 
drigues, Fiiiix, pelo Clube Odorico 
Mendes, e Boemid, Via Lncis. do Clu- 
be Benedite Leite, o Astro, do Clube 
Sotere dos Reis. 

Mas esse movimente passou e 
ficaram apenas es elementos do 
Congresse Maranhense de Letras 
Depois diste, houve um como ensa- 
rilhar de armas Nao se ouvia mais 
falar em sociedades de letras no 
Maranhao, ate que. em 1912. um 
grupo de j6vens estudiosos. cem- 
posto per Djalma Fortuna Joao Vi- 
tor Ribeiro Joaquim Luz, Hilton 
Fortuna, Agenor Santos, Maneel 
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F Lisboa. Djalraa Vasconcelos e 
Nestor Madureira, fundou a Socie- 
dade Literaria Barao do Rio Bran- 
co, com um orgao—o Ateniense. 

No ano imediato, um punliado 
demoQos, estudantes da extinta Es- 
cola Normal, entre os quais me pre- 
so de me encontrar, organizou a 
Sociedade Estudantal Benedito Lei- 
te. guiados e auxiliados por um ra- 
paz de talento—Raimundo Lopes, 
que oferecia a critica pouco de- 
pots, o Torrdo Maranheiise, obra que 
Ihe valeu um belo nome 

O Clube Benedito Leite lanpou a 
publicidade, tambem a 4 de janei- 
ro de 1914 o seu jornalzinho «Ex- 
celsiorB, onde comegamos a rabis- 
car as nossas fantasias, e do qual, 
nao sei se por falta de vontade, ou 
carencia de recursos. so se impri- 
miram tres numeros- Com o jornal, 
foi se igualmente o clube. 

Nesse mesmo ano de 1914, em 
julho, quando foi da reforma que 
fundiu num so estabelecimento de 
ensino a Escola Normal e o Liceu 
Maranhense. nos, os alunos na sua 
totalidade, e deles apenas cito Rii- 
ben Almeida, Emiliano e Carlos 
Miieieira, Jose Vinliais e Bianedito 
Ferreira, langamos a idea que 
vingou, de criar uma agrem.iaQao, 
onde pudessemos, com mais liber- 
dade, entregar-nos ds lides das le- 
tras e da sciencia, cultivando o es- 
pirito. 

Com efeito, om 28 de julho. I'ea- 
lizou-se a primeira sessao da Uniao 
Estudantal Silvio Romero, assim 
intitulada, em homenagem a esse 
vulto da literatura nacional, que 
mergulhSra, dias antes, no vdrtice 
da morte A inauguragao. I'evestida 
de solenidade, efectuou-se a 7 de 
setembro. 

Era entao o brago forte dos estu- 
dantes, o farol que o norteava nes- 
sas cruzadas, o inesquecivel mestre 
Antfinio Lobo. que a parca hedi- 
onda nos roubou tao cedo deixan- 
do-nos no cora^ao um vacuo bem 
sensivel e na alma uma lagrima de 
saudade, para Ihe regar a mudez 
do ttimulo. 

Depois da Silvio Romero, nume- 
rosos gremios literarios aparece- 
ram, por quase todos os cantos da 

cidade Mas viveram a curta vida 
das rosas de Malherbe... Entre eles, 
podemos contar o Gremio Rui Bar- 
bosa e as sociedades Machado de 
Assis e Gongalves Dias. 

Ate hoje, restavam a zelar as 
tradiQoes do Maranhao inteletual 
somente a Academia Maranhense. 
a Sociedade Literaria Barao do 
Rio Branco. a Uniflo Silvio Rome- 
ro e a Revisla Maranhense, a segunda 
e a terceira das quais acabam de se 
fundir com o nome de Legiao dos 
Atenienses, que ora se instala. idea 
essa devida a Fran Paxeco o ami- 
go inseparavel e sincero da moci- 
dada que estuda. e a quem o Ma- 
ranhao e credor de grande soma 
de sorviQOs, especialmente no que 
diz respeito as suas tradigoes lite- 
rarias 

E' preciso que trabalhemos, afim 
de poder afirmar, no seio dos mo- 
vimentos novos, a nossa ansia de 
progredir, a nossa profunda convic- 
Qao de que uma literatura, e o bri- 
Iho da cultura de um povo con- 
sistem na aiianga da verdade e da 
palavra, do estilo e do argumento. 
da literatura e da sciencia- 

E' isto que devemos ter em vista- 
Estudemos e estudemos muito. Nao 
nos desviemos do rumo. para a ten- 
dehcia a fazer literatura sem base 
scientifica; fagamos que cada pe- 
riodo contenha uma idea. Procure- 
mos a correcQao do estilo, mas nao 
nos subordinemos as refulgencias 
do verbo- Prefiramos Ihe oresplen- 
dor da idea- E' por isto que nos 
devemos bater; e esta a estrada 
que devemos seguir- E, para o con- 
seguir, deletreemos os bons auto- 
res 

Estudemos e trabalhemos. pois. 
legionarios atenienses. Tomemos o 
exemplo do nosso mestre Fran Pa- 
xeco, que teremos, assim, prestado 
um grande servigo a nossa terra, 
mostrando que o Maranhao pode- 
ra deixar de ser uma Una depoitas, 
para se tornar, no mais amplo sen- 
tido, uma terra de inteletuais- 

Solidamente esteada no nosso 
entusiasmo e confianga, a Legiao 
constituiu-se e aparece agora diante 
da sociedade maranhense, pronta 
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F Lisboa. Djalma Vasconcelos e 
Nestor Madureira, fundou a Socie- 
dade Literaria Barao do Rio Bran- 
co, com um 6vgao—o Ateniense. 

No ano imediato, um punliado 
demoQos, estudantes da extinta Es- 
cola Normal, entre os quais me pre- 
so de me encoutrar, organizou a 
Sociedade Estudantal Benedito Lei- 
te, guiados e auxiliados por um ra- 
paz de talento—Raimundo Lopes, 
que oferecia a critica pouco de- 
pots, o Torrao Maranhense, obra que 
Ihe valeu um belo nome 

O Clube Benedito Leite laiiQOU a 
publicidade, tambem a 4 de Janei- 
ro de 1914 o seu jornalzinho «Ex- 
celsior®, onde comegamos a rabis- 
ear as nossas fantasias, e do qual, 
nao sei se por falta de vontade, ou 
carencia de recursos. so se impri- 
miram tres numeros- Com o jornal, 
foi se igualmente o clube. 

Nesse mesmo ano de 1914, em 
julho, quando foi da reforma que 
fundiu num so estabelecimento de 
ensino a Escola Normal e o Liceu 
Maranhense, nos, os alunos na sua 
totalidade, e deles apenas cito Rii- 
ben Almeida, Emiliano e Carlos 
Mneieira. Jose Vinhais e Benedito 
Ferreira, langamos a idea que 
vingou, de criar uma agrem.iaQao, 
onde pudessemos, com mais liber- 
dade, entregar-nos fis lides das le- 
tras e da sciencia, cultivando o es- 
pfrito. 

Com efeito, om 28 de julho. I'ea- 
lizou-se a primeira sessao da Uniao 
Estudantal Silvio Romero, assim 
intitulada, em homenagem a esse 
vulto da literatura nacional, que 
mei-gulhSra, dias antes, no vdrtice 
da morte A inaugura^ao. revestida 
de solenidade, efectuou-se a 7 de 
setembro. 

Era entao o brago forte dos estu- 
dantes, o farol que o norteava nes- 
sas cruzadas, o inesquecivel mestre 
Ant6nio Lobo, que a parca hedi- 
onda nos roubou tao cedo deixan- 
do-nos no coraQao um vacuo bem 
sensivel e na alma uma Ifigrima de 
saudade, para Ihe regar a mudez 
do tumulo. 

Depois da Silvio Romero, nume- 
rosos gremios literdrios aparece- 
ram, por quase todos os cantos da 

cidade Mas viveram a curta vida 
das rosas de Malherbe--. Entre eles, 
podemos contar o Gremio Rui Bar- 
bosa e as sociedades Machado de 
Assis e Gongalves Dias- 

Ate hoje, restavam a zelar as 
tradiQoes do Maranhao inteletual 
somente a Academia Maranhense, 
a Sociedade Literaria Barao do 
Rio Branco, a Uniao Silvio Rome- 
ro e a Revisla Maranhense, a segunda 
e a terceira das quais acabam de se 
fundir com o nome de Legiao dos 
Atenienses, que ora se instala, idea 
essa devida a Fran Paxeco o ami- 
go inseparavel e sincero da moci- 
dade que estuda e a quem o Ma- 
ranhao e credor de grande soma 
de sorviQOs, especialmente no que 
diz respeito as suas tradigoes lite- 
rarias 

E' preciso que trabalhemos, afim 
de poder afirmar, no seio dos ino- 
vimentos novos, a nossa ansia de 
progredir, a nossa profunda convic- 
Qao de que uma literatura, e o bri- 
Iho da cultura de um povo con- 
sistem na aiianga da verdade e da 
palavra, do estilo e do argumento. 
da literatura e da sciencia- 

E' isto que devemos ter em vista- 
Estudemos e estudemos muito- Nao 
nos desviemos do rumo, para a ten- 
dericia a fazer literatura sem base 
scientifica; fagamos que cada pe- 
riodo contenha uma idea. Procure- 
mos a correcgao do estilo, mas nao 
nos subordinemos as refulgencias 
do verbo- Prefiramos Ihe o resplen- 
dor da idea- E' por isto que nos 
devemos bater; e esta a estrada 
que devemos seguir. E, para o con- 
seguir, deletreemos os bona auto- 
res 

Estudemos e trabalhemos. pois. 
legionfirios atenienses. Tomemos o 
exemplo do nosso mestre Fran Pa- 
xeco, que teremos, assim, prestado 
um grande servigo a nossa terra, 
mostrando que o Maranhao pode- 
ra deixar de ser uma /envi depoitas, 
para se tornar, no mais amplo sen- 
tido, uma terra de inteletuais- 

Solidamente esteada no nosso 
entusiasmo e confianga, a Legiao 
constituiu-se e aparece agora diante 
da sociedade maranhense, pronta 
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12 O ATENIENSE 

a patentear a sua inten^ao de tra- 
zer ao pedestal das nossas tradi- 
goes literarias o seu modesto, mas 
forvente preito- 

A Legiao. desambiciosa, abnega 
do atingir dum salto a plenitude 
da arte, a pei'feiQao do mister das 
letras- Mas, trabalbando com afin- 
co, procurara sustentar, nltida e 
pura.a fartaheraiiQa recebida. Para 
isso, contamos com o apoio do nos- 
so meio social e com o apoio da 
mocidade maranhense, quer indi- 
vidualmente, quer em agremiagao 
Contamos, enfim, com o apoio dos 
iiossos mestres. e, em regra, das 
geraQ5es anterioi'es, que militai'am 
nas letras maranhenses 

E, pois que somos fieis ao prin- 
cipio de continuidade, que e a base 
valiosa dos progressos mentais, 
concluirei por vos pedir, a v(3s, ilus- 
tres mestres, que, sob a iiivocaQao 
(la sagrada memdria de Joao Lisboa 
e de outros antepassados. nos ar- 
mem e consagrem cavaleiros desta 
Nova Cruzada. ora surgida, firme 
na conquista do que ha do mais 
belo e sublime —o velocino de oiro, 
apetecido pelos argoiiAutas do mun- 
do vasto das ideas ! 

OS ATENIADAS 

CANTO PRIMEIRO 

LXXVIII 

Judai'iiiiios assim passando as boras 
Da vida, sem peiisar nas derrocadas 
A que do fado as leis assustadoras 
Js cnatiinis traiem coiidenadas, 
Qitando as Jokes fatais, devastadoms. 
Das poderox_as parcas, esfaintadas, 
Xa graiide faiim nil que a correr andavani, 
Ctifaram urn ser que as gUrias aguardavam. 

LXXIX 

Dipois de curios dias ler sofrido 
De grave enfermidade os vis toniientos, 
Fci initiiedo::^amenle rewovido 
Para 0 outro mundo, 0 Tote (71), eiilre os laiiieiUos 
JXi sua Iriste familia e do crescido 
Circ'lo de amigos, contra os mil invenios 
Da sciencia empenhados pra evitarem 
Esse desasire e a vida Ihi pouparem. 

LXXX 

iDida n('to linha bein se desfolhado 
Jissa" ti isle saudade, els que um bnixedo 
I'eio li-'nancar o iiosso pobre estado 

Do seu modo de vida, seiiiprc quidc; 
E' que da estiva, um grupo exasperadc 
Pelo parco jornal do seu emprego, 
Num protesto de forma arra^oada 
Firmou-se, cahno, em greve declarada. 

LXXXI 

New se fei esperar 0 grande efello 
Desse gesto da estivadora gente; 
Outros ramos tiraram seu proveito 
E, engfossando a coluna delinquente, 
Deram logo um geral e grave aspeito 
Ao movimento, dantes tao pniaente, 
E OS jornaleiros todos reunidos 
Declararam-se em greve enfurecidos. 

LXXXII 

Logo que 0 povo assim se revolloii, 
Do goverito 0 policial conselho 
De serenar os aniinos cuidou; 
Mas foi tamanho 0 impulse do fervelho 
Que a poUcia sucesso ncio logrou, 
E ante esse aspeito tetrico, vermelho, 
Foi preci^o que a tropa se ahrigasse 
E a for(a federal se convocasse. 

LXXXIII 

Mas do povo revolto e desumano 
Por loia a parte 0 grito entno se espande, 
E tal como um discip'lo de Vulcano 
Dos sens raios tiada ha que a fiiria abrande; 
E, se niiofosse um gesto soberano 
Da for(a, quena antiga rua Grande, 
Dois homens despachoti, esse levante 
Chcgaria a tornar-se triunfante. 

LXXXIV 

Jd de novo nos eixos tudo entrain 
Depois dcsse fragor se ter vencido, 
Quando 0 nosso jornal, (72) que se atraxava, 
Veio numa revista convertido, 
Numa edifiw, que em tudo se mostrava 
A homenagem que ao genio desmedido 
Do notavel Coelho, a nossa gente 
Qui\ publicar do modo mais patente. 

LXXXV 

Ausenle muitos anos desta terra, 
Pdtria genial de um povo literdrio, 
Foi Coelho traiido em som de guerra. 
Para evitar que 0 gesto partiddrio 
DapoHllca, que em tudo se aferra, 
0 alijasse do niicleo camardrio {"JS). 
Mas a esirela fatal da profecia 
Jd brilhava no ceu com. prima^ia. 

LXXXVl 

A mocidade, entao, que de atalaia 
Se postara na arena preparada, 
Fa:( com que, na peleja, sobressdia 
A Jama jd nas letras proclarnada 
De que gosa 0 Coe'Jho e entao se tspraia, 
Rendendo ao fun dessa Jero\ cru:(ada 
Um grande culto ao Jilbo desta rage. 
Que outra nenbuma em glorias Ibe trespassa. 

\ 
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a patentear a sua inten^ao de tra- 
zer ao pedestal das nossas tradi- 
<;6es literarias o seu modesto, mas 
fei'vente preito- 

A Legiao. desambiciosa, abnega 
de atingir dum salto a plenitude 
da arte, a perfeiQao do mister das 
letras- Mas, trabalbando com afin- 
eo, procurara sustentar, mtida e 
pura.a fartaheraiiQa recebida. Para 
isso. contamos com o apoio do nos- 
so meio social e com o apoio da 
mocidade maranhense, quer indi- 
vidualmente, quer em agremiagao 
Contamos, enfim, com o apoio dos 
nossos mestres. e, em regra, das 
goraQoes anteriores, que militaram 
nas letras maranhenses 

E, pois que somos fieis ao prin- 
cipio de continuidade, que e a base 
valiosa dos progressos mentais, 
concluirei por vos pedir, a v6s, ilus- 
tres mestres, que, sob a invocaQao 
(la sagrada memoria de Joao Lisboa 
e de outros antepassados nos ar- 
mem e consagrem cavaleiros desta 
Nova Cruzada. ora surgida, firme 
iia conquisto do que ha de mais 
belo e sublime —o velocino de oiro. 
apetecido pelos argoiidutas do mun- 
do vasto das ideas ! 

Do sell modo de vida, setiiprc quido; 
E' que da estiva, iim grupo exasperadc 
Pelo parco jornal do seu etnprego, 
Nwn protesto de forma arra:(pada 
Firmau-se, calmo, em greve declai ada. 

LXXXI 

New se fei esperar o graiide efeiio 
Desse gesto da estivaddra gente; 
Outros ranws tiraram seu proveito 
E, engfossando a coluna deliuquente, 
Deram logo uin geral e grave aspeito 
Ao movimento, dantes tao pnidente, 
E OS jornaleiros todos reunidos 
Declararam-se em greve enfurecidos. 

LXXXII 

Logo que 0 povo assim se revolloii, 
Do govertto o policial conselho 
De serenar os animos cuidou; 
Mas foi taiuanho o impulso do fervelho 
Que a policia sticesso tmo logrou, 
E ante esse aspeito tetrico, vermelho, 
Foi preci^o que a tropa se abrigasse 
E a for(a federal se convocasse. 

LXXXHI 

Mas do povo revolto e desumano 
Por toia a parte o grito ent/'i-o se espande, 
E tal coiiio urn discip'lo de Fulcano 
Dos seus raios ttada ha que a fiiria ahraude; 
E, se naofosse um gesto soberano 
Da for(a, quena antiga riia Grande, 
Dois homeiis despachou, esse levante 
Chcgaria a tornar-se triunfante. 

OS ATENiAPAS 

CANTO PRIMEIRO 

LXXVllI 

Andavamcs assim passando as horas 
Da vida, sem pensar nas derrocadas 
A que do fado as his assustadoras 
As criatunjs traieni condenadas, 
Quando as foices fatais, devastadoras. 
Das podero^as parcas, esfaimadas, 
\'a grande faina tm que a correr andavam, 
Ceifaram um ser que as gldrias aguardavam. 

LXXIX 

Depois de curios dias ter sofrido 
De grave enfermidade os vis tormenlos, 
Foi ii>it>iedo:;^aniente rewovido 
Parao outro mundo, 0 Tote (71), eiilre os lameiitos 
Da sua triste familia e do crescido 
(lirc'lo de amigos, contra os mil inventos 
Da sciencia empenhados pra evitarem 
Esse desastre e a vida Iht pouparem. 

LXXX 

i^H^a nao tiuha bem se desfolhado 
Essit t) iste saudade, eis que um hruxido 
I'eio ^'rrancar o iiosso pobre estado 

LXXXIV 

fa de novo nos eixos ludo entrava 
Depois desse fragor se ter vencido, 
Quando 0 nosso jornal, (72) que se atra^ava, 
Veio numa revista convertido, 
Nunia edifdo, que em tudo se inostrava 
A homenagem que ao genio desmedido 
Do notavel Coelho, a nossa gente 
Qui'^ publicar do modo mais patente. 

LXXXV 

Ausente muitos anos desta terra, 
Pdtria genial de um povo literdrio, 
Foi Coelho tra^ido em som de guerra, 
Para evitar que 0 gesto partiddrio 
Dapolitica, que em tudo se aferra, 
0 alijasse do nucleo camardrio 
Mas a eslrcla fatal da profecia 
fa brilhava no ceu com prima^ia. 

LXXXVl 

A mocidade, entdo, que de atalaia 
Se postara na arena preparada, 
Fa:( com que, na peleja, sobressaia 
A fama ja nas letras proclamada 
De que gosa 0 Coelho e entdo se espraia, 
Kendendo ao fini dessa fero^ crii:^ada 
Um gratule culto ao filho desta raga. 
Que outra nenhuma em glorias Ihe trespassa. 
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LXXXVII 

Mai pas:dmos a quadra proulosa, 
Fomos a vida cahna demandando, 
Pra cuidar na tarefa fnituosa 
Em prol de um name vasto, memorando; 
E nesse ponto a teiida em polvorosa 
]it se movimentova, els senao qimndo 
Um triste facto envolvt o povo inteiro 
Num pesar muiprofunda t verdadeiro. 

LXXXVIII 
% 

OLAVO BILAC 

E" que, da igreja, o gran represeiilanle (76), 
Que coiiseguira ter um amigo em cada 
Filho do Maranhao, enlHo, distante 
Da sede episcopal, nurua Jornada 
De fei(ao pastoral, mui faligante, 
A sat'tde perdeu e a malfadaia 
Morte, que contra a vida manletn guerra, 
Fe-lo tombar exdnime por terra. 

LXXXIX 

Foi tao pungente e de trfste:(a tanta 
O povo encheti, tao rude allanaria 
Com que Lachesis {6f), tudo enfim suplaiita, 
Que logo se desfe:^^ a romaria 
Com que as escolas feslejando a planta 
Queriam feriar aquele dia (76^. 
E em sentimento enorme, anguslioso 
Foi transformado 0 jubilo ditoso. 

XC 

Com verdadeiras mostras de trisleia, 
Que no semblanle em todos se retrata, 
Da baixa esfera ao cume dn nobre^a, 
Foi recebido em Iriste passeata 
O corpo morto e enquanto 0 povo re^a, 
Numa atitude placida e beata, 
O propria sol, que dantes relu:(ia, 
Toriiou-se turvo nesse triste dia. 

XCI 

Foi condu^ido 0 corpo venerando 
A' velha catedral, oiide encerrado 
Foi para sempre, como relembrando 
Um novo sauto all entroniiado; 
Das homenajens multiplas constando 
Ficou tavibem um peito afeifoado, 
Da Rio Branco (77), onde um notdvel tra(0 
Resta do quadro de honra, num espago. 

Camonilo. 

(Discnrso prontmcia- 
do, na sessdo de 4 de ja- 
neiro de 1919, feiia pela 
Sociedade Literaria Bardo 
do Rio Branco, rememora- 
tiva do setimo dia do pas- 
satnento de Olavo Bilac, 
socio honorario da mesma 
agremiAfdo). 

, 7^) O «AtenIcasc», Jo R,o Bronco. 
73) A representa^So federal do Maranhao. 

7S) Uma d«s parcas. 
7') > dc junho, dia 

Barao do Rio Branco 

consagrado a fcsta da irvorc. 

Senhores: 

7*) Dr. Antonio Pircs Fcrrcira, Lciic, filho do estadibta Leneduo Lelte. 
orfjao da Sociedadc Litcriria Barao 

Emude?am todas as liias ! Calem-se 
todos OS poetas, ante o tumulo que en- 
cerra, tal como um cscrinio raro, uma 
joia lucilante, o corpo de Olavo Bilac. 
Morreu o cantor da VlA LAtea ! Nao 
mais pulsa o trigone sensivel, em que 
dedilhou «Ouvir estiehs))» e o «Ca?a- 
dor de esmeraldasw, o principe dos poe- 
tas do Brasil. De luto, pois, toda a lite- 
vatura nacional ! Sucumbiu 0 S)cerd6te 
magno da poezia ! 

Mas nao so a literatura poe luto. Poe-o 
toda a nacao, porque nao morreu s6 um 
grande podta: morreu tambem uni pa- 
triota ! Nao se psnse que foi um desses 
romanticos cavalheiros a Cirano, decan- 
tados autores de faganhas de heroismo 
medieval, desiros no manejo do montan- 
te, de morrioes empenachadas e lan^a 
a^acalada. Ele foi muito maior. Foi um 
ap6stolo, um paladiiio moderno, desses 
que manejam os espadins de oiro do ta- 
Icnto. atacam com a metralha luminoza 
da palavra, carregam impavidos contra o 
inimigo, cm audazes cargas de baione- 
ta—a pena; derruem. esm gim, pulve- 
rizam, com a aurichispante artilharia do 
g^nio. 

Nao vizam a ensanguentar a terra, fe- 
rir cora^aes, matar irmaos; 0 escopo que 
colimam e muito mais nobre e trans- 
cendente. Sao os regenei adores das almas. 
A alma, dizem osfilozofos espiritualistzs, 
e um pedaco de Deus ! So as podem re- 
dimir, enternecer, melhorar, os eleitos, 
que trazem a centelha dos c^us. 

Bilac, la nas terras do sul, nessa le- 
gendaria S. Paulo, nessa vetusta Aca- 
demia de Direito, que ouviu os lamen- 
tos porticos de Alvares de Azevedo e se 
estaziou ante o gongorismo arrebatado, 
soberbo. escandecido, do nonista de ge- 
nio—Castro Alves; vede-o, a proferir 
esse ptimeiro cantico da grande epopea 
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LXXXVII ^ 

Mai pasuimos a quadra procelosa, 
fomos a vida calma demaudando, 
Pra cuidar na tarefa frutuosa 
Em prol de um name vasto, viemorando; 
E nesse ponto a tenda em polvorosa 
Jii se movimtntova, eis senao quando 
Uiii triste facto envolve o povo inteiro 
Ntim pesar mniprofunda e verdadeiro. 
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y 

OLAVO BILAC 

LXXXVIII 

O o 

\ 

£' que, da igreja, o gran repyesenlante (76), 
Que coiiseguira ter um amigo em cada 
Filho do Maranhao, enlao, distante 
Da side episcopal, numa jornada 
De feifao pastoral, inui fatigante, 
A saude perieu e a malfadaia 
Morte, que contra a ^'ida manlevi guerra, 
Fe-Io tomhar exdnime por terra. 

LXXXIX 

Eoi tao pungentt e de triste^a tanta 
O povo encheu, tao rude altanaria 
Com que Lachesis (6/), tudo enfim suplanta, 
Que logo se desfe^ a romaria 
Com qui as escolas festejando a planta 
Queriam feriar aquele dia (76). 
E em sentimento enorme, angustioso 
Foi transformado 0 jubilo ditoso. 

XC 

Com verdadeiras mostras de irisiexfi, 
Que no setnblanle em todos se retrata, 
Da haixa esfera ao cuine d* nobre^a, 
Foi recebido em triste passeata 
O corpo morto e enquanto 0 povo re^a, 
Numa atitude plucida e beata, 
O propria sol, que dantes reln:;ia, 
Tornou-se turvo nesse triste dia. 

XCI 

Foi condu^ido 0 corpo venerando 
A' velha catedral, onde encerrado 
Foi para sempre, como rehmbrando 
Um iwi'o santo ali entroni^ado; 
Das homenajens miiltiplas constando 
Ficon tamhem um peito afeifoado, 
Da Rio Branco (77), onde um notdvel tra(0 
Resta do quadro de honra, num espa(o. 

Camonilo. 

,\ 

O Senhores 

{Disciirso pronimcia- 
do, na sessdo de 4 de ja- 
neiro de 1919, feita pela 
Sociedade Literaria Barao 
do Rio Branco, rememora- 
tivd do setimo dia do pas- 
samento de Olavo Bilac, 
socio honorario da niesma 
agremidfdo). 

,, 7*) Antonio Pir licneiiito hcitc. 
, 72) O fAtcnlcnsc", Jo Rio Branco. 

res l-crreira. Lcitc, filho do estadisu 

or^ao (Ia Sociedade I.itcrdriA BiirdO 
73) A represenUyJo federal do Maranhao, 

'-6cio"1?on'i'r« Silva, bispo do Marinhlo, o honorar.o Ja Soc, Li,. B«5o do Rio BMnco. 
7S) Uma das parcas. 
7') > dc junho, dia consagrado fcsta da iworc. 

Emude?am toias as liias ! Calem-se 
todos OS poetas, ante o tiimulo que en- 
cerra, tal como um cscrinio rare, uma 
joia lucilante, o corpo de Olavo Bilac- 
Morreu o cantor da Via LXtea ! Nao 
mais pulsa o trigone sensivel, cm que 
dedilhou eOuvir esttelas))® e o 
dor de esmeraldas», o principe dos poe- 
tas do Brasil. De luto, pois, toda a lite- 
ratura nacional ! Sucumbiu 0 sicerdote 
magno da poezia ! 

Mas nao so a literatura poe luto. Poe-o 
toda a nacao, porque nao morreu s6 um 
grande po6ca: morreu tambem um pa- 
triota ! Nao se pense que foi um desses 
romanticos cavalheiros a Cirano, decan- 
tados autores de fa^anhas de heroismo 
medieval, destros no manejo do montan- 
te, de morrioes empenachadas e bnja 
a^acalada. Ele foi muito maior. Foi um 
ap6stolo, um paladino moderno, desses 
que manejam os espadins de oiro do ta- 
Icnto. atacam com a metralha luminoza 
da palavra, carregam impavidos contra o 
inimigo, cm audazes cargas de baione- 
ta—a pena; derruem, esm gim, pulve- 
rizam, com a aurichispante artilharia do 
g^nio. 

Nao vizam a ensanguentar a terra, fe- 
rir cora^aes, matar irmaos; o escdpo que 
colimam e muito mais nobre e trans- 
cendente. Sao os regeneradores das almas. 
A a!ma, dizem osfilozofos espiritualistzs, 
e um pedaco de Deus ! So as podem re- 
dimir, enternecer, melhorar, os eleitos, 
que trazem a centelha dos c^us. 

Bilac, la nas terras do sul, nessa le- 
gendaria S. Paulo, nessa vetusta Aca- 
demia de Direito, que ouviu os lamen- 
tos porticos de Alvares de Azevedo e se 
estaziou ante o gongorismo arrebatado, 
soberbo. escandecido, do nonista de g^- 
nio—Castro Alves; veJe o, a proferir 
esse primeiro cantico da grande epopea 
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do renascimento do Brasil, canto vibran- 
te como o clangor de um olifante triuntal. 

Toda a terra brazileira se enclieu dcsse 
grito incizivo de alarma. Ele varou as 
florestas gigantescas, transpoz os clivos 
azulados das grandes serras dormentes, 
e-, do ful ^le nos chegou, a nos do not- 
te, eletrizante, entuzia tico, giandiozo. 
Foi como que uma rajada de civismo 
que passasse, despertando tudo, desentor- 
pecendo tudo, vivificando tuJo. 

E tudo se levantou da letargia dissol- 
vente a que se entregara, transfigurado, 
viril, altivo, como nos recuados tempos 
de antanho. A mocidade ergueu-se, gal- 
vanizada por esse apelo formidavel, que 
Ihe lalou diretamente ao cora(;ao; as ca- 
zernas apinharani-se de defensores da 
patria e a patria sentiu-se forte. O Brasil 
renascia, ao som da sua palavra magica, 
tal como outr6ra, a voz dos deuses, a 
terra se cobria de flores. Eis ai a obra do 
patti6ta ! 

Tratemos agora da do po^ta, que nos 
e mais cara. 

Po6ta — como viveu nesta terra, em 
que OS poetas .norrem a mingui ? 

Teve bem mal passados dias de amar- 
gura, e disso justamente se envaidava. 
Formou na hoste revolucionaria dos boe- 
mios de centelha, que hoje^ sao astros. 
Foi dessa companhia luzida de talentos 
form6zos, a que pertenceram;—Artur e 
Aluizio Azevedo, Coelho Neto, Guima- 
raes Passos, Luiz Murat, Paula Ney e 
muitos mais, luminates da nossa litera- 
tura, Coelho Neto, um dos seus mais 
intimos amigos, conta, com a magia da 
sua fraze euritmica, no livro <Conquis- 
ta®, deliciozo rehtorio de saudade dos 
tempos amargos e vibrateis da mocidade, 
como contieceu Olavo Bilac e como uma 
suave simpatia miitua abrolhou logo 
nis suas almas, sem di'ivida pela atrac- 
cao irrezistivel do talento. 

Anselmo Ribas, que outre nao c senao 
Coelho Neto, descia uma noite pela rua 
do Ouvidor, com o amigo Freitas, quan- 
do encontrou Otavio Bivar, que outre 
nao 6 senao Bilac, atento, contemplando, 
numa vitrina, uns bra^aletes faiscantes. O 
Freitas, que era tambem amigo de Bilac. 
atiiou-lhe uma palmada ao ombro. O 
poeta voltou se, espantado .. 

E, aqui, cedo a palavra ao mestre: 
«—Que tazes ai ? 
—Admiro. E tu, como vais ? 
—Bem. Conhece o Anselmo ? 

—De nome. 
—Este e o Bivar. o homem que ouve 

estrfilas. Vamos tomar alguma coiza. 
— Podemos ir. 
— Ao Deroche ? 
—Nao; aquilo c impossivel; nao se 

pode estar a vontade. Vamos ao Gram- 
binus; e uma bodega honesta e desco- 
nhecida ainda. 

—Na rua Sete ? 
—Sim. Dirigiram-se, pauzadameiue, 

para a cervejaria e, logo que se abanca- 
ram, o Freitas atirou se aos tremolos, 
pedinJo ao po^ta que recitasse alguma 
coiza. Bivar desculpou se; andava atrope- 
lado, nao tinha tempo para escrever urn 
versoi uma vida de cao, perseguido por 
um senhorio inclemente. Podia recitar 
qualquer coiza antiga... 

—Pois sim. O Julgamento de Frinea, 
por exemplo. Conhece, Anselmo ? 

—Nao. 
—Uma coizinha, disse o po6ta, pigar- 

reando. Voltou a cadeira, fmcou o co- 
tovelo na meza, langou um olhar pela 
caza e, com os dedos enfeixados, disse, 
solenemente, num torn prolundo, balan- 
9ando o corpo: 

—Menezarete—a divina e palida Frinea 
Comparece ante a austera e rigida assembl^j 
Do Areopago supremo. A Grecia inteira admira 
Aquela fonnozura originr.1, que inspira 
E dA vida ao genial cinzel de Praxiteles, 
Do Hipirides a voz e a palhfita de Apeles. 

Os olhos imensos do poeta saltavam 
a ftot do rosto e rolavam num estaze 
divino; soerguia-se; como que uma f6r?a 
misterioza o levantava por vezes, e a sua 
voz, cava e lenta, tinha alguma coiza 
de protetica, como se viesse de um adito 
oracular. O Freitas, embevecido, dava 
com a cabe^a, cerrava os olhos e mas- 
tigava tremolos. Anselmo fitava o poeta 
com admira^ao. Ao fundo da caza, dois 
homens, em mangas de camiza, talavani 
alto. O Freitas nao se conteve, voltou-se 
com um psio ! e os homens come^aram a 
sussurrar. So a voz do po^ta rolava, pro- 
tunda e grave, num turbilhao de rimas 
sonorozas. 

--Admiravel! exclamou o Freitas, 
quando o poeta, num gesto largo, repetiu 
as palavras de Hip6rides, arrancando dos 
ombros da hetaira a tiinica que encobria 
o seu maravilhozo corfO:—Pois conde- 
nai-a agora ! 
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do renascimento do Brasil, canto vibran- 
te como o clangor de urn olifante triuntal. 

Toda a terra brazileira se encheu desse 
giito incizivo de alarnna. Ele varou as 
florestas gigantescas, transpoz os clivos 
azulados das grandes serras dormentes, 
e-, do ful ^le nos chegou, a nos do not- 
te, eletrizante, entuzia tico, giandiozo. 
Foi como que uma rajada de civismo 
que passasse, despertando tudo, desentoi- 
pecendo tudo, vivificando tudo. 

E tudo se levantou da letargia dissol- 
vente a que se entregara, transfigurado, 
viril, altivo, como nos recuados tempos 
de antanho. A mocidade ergueu-se, gal- 
vanizada por esse apelo formidavel, que 
llie falou diretamente ao cora^ao; as ca- 
zernas apinharam se de defensores da 
patria e a patria sentiu-se forte. O Brasil 
renascia, ao som da sua palavra magica, 
tal como outr6ra. a voz dos deuses, a 
terra se cobria de flores. Eis ai a obra do 
patriota ! 

Tratemos agora da do po^ta, que nos 
e mais cara. 

Po6ta — como viveu nesta terra, em 
que OS poetas .norrem a mingui ? 

Teve bem mal passados dias de amar- 
gura, e disso justamente se envaidava. 
Formou na hoste revolucionaria dos boe- 
mios de centelha, que hoje^ sao astros. 
Foi dessa companhia luzida de talentos 
forro6zos, a que pertenceram; — Artur e 
Aluizio Azevedo, Coelho Neto, Guima- 
raes Passos, Luiz Murat, Paula Ney e 
muitos mais, luminates da nossa litera- 
tura. Coelho Neto, um dos seus mais 
mtimos amigos, conta, com a magia da 
sua fraze euritmica, no livro cConquis- 
ta», deliciozo rehtorio de saudade dos 
tempos amargos e vibrateis da mocidade, 
como conheceu Olavo Bilac e como uma 
suave simpatia mutua abrolhou logo 
nas suas almas, sem duvida pela atrac- 
cao irrezistivel do talento. 

Anselmo Ribas, que outre nao c senao 
Coelho Neto, descia uma noite pela rua 
do Ouvidor, com o amigo Freitas, quan- 
do encontrou Otavio Bivar, que outre 
nao 6 senao Bilac, atento, contemplando, 
numa vitrina, uns bra^aletes faiscantes. O 
Freitas, que <ira tambem amigo de Bilac, 
atiiou-lhe uma palmada ao ombro. O 
poeta voltou se, espantado .. 

E, aqui, cedo a palavra ao mestre: 

« —Que tazes ai ? 
—Admiro. E tu, como vais ? 
—Bem. Conbece o Anselmo ? 

— De nome. 
—Este e o Bivar, o homem que ouve 

estrfilas. Vamos tomar alguma coiza. 
— Podemos ir. 
— Ao Deroche ? 
—Nao; aquilo c impossivel; nao se 

pode estar a vontade. Vamos ao Gram- 
binus; c uma bodega honesta e desco- 
nhecida ainda. 

—Na rua Sete ? 
—Sim. Dirigiram-se, pauiadameiue, 

para a cervejaria e. logo que se abanca- 
ram, o Freitas atirou se aos tremolos, 
pedinJo ao poeta que recitasse alguma 
coiza. Bivar desculpou se; andava atrope- 
lado, nao tinha tempo para escrever um 
verio, uma vida de cao, perseguido por 
um senhorio inclemente. Podia recitar 
qualquer coiza antiga... 

—Pois sim. O Jtilgamento de Frinea, 
por exemplo. Conhece, Anselmo ? 

—Nao. 
—Uma coizinha, disse o po6ta, pigar- 

reando. Voltou a cadeira, fincou o co- 
tovelo na meza, lan?ou um olhar pela 
caza e, com os dedos enfeixados, disse, 
solenemente, num torn prolundo, balaii- 
^ando 0 corpo: 

—Menezarete—a divina e palida Frinia 
Comparece ante a austera e rigida assemblii 
Do Areopago supremo. A Grecia inteira admira 
Aquela fonnozura originsl, que inspira 
E d4 vida ao genial cinzel de Praxiteles, 
Do Hipirides a voz e a palhcta de Apeles. 

Os olhos imensos do poeta saltavam 
a flor do rosto e rolavam num estaze 
divino; soerguia-se; como que uma I6r?a 
misterioza o levantava por vezes, e a sua 
voz, cava e lenta, tinha alguma coizi 
de protetica, como se viesse de um adito 
oracular. O Freitas, embevecido, dava 
com a cabe?a, cerrava os olhos e mas- 
tigava tremolos. Anselmo fitava o poeta 
com admira^ao. Ao fundo da caza, dois 
homens, em mangas de camiza, falavam 
alto. O Freitas nao se conteve, voltou-se 
com um psio ! e os homens come^aram a 
sussurrar. So a voz do po^ta rolava, pro- 
tunda e grave, num turbilhao de rimas 
sonorozas. 

--Admiravel! exclamou o Freitas, 
quando o poeta, num gesto largo, repetiu 
as palavras de Hip^rides, arrancando dos 
ombros da hetaira a tunica que encobria 
o seu maravilhozo corpo:—Pois conJe- 
nai-a agora ! 
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Nao ficaram, por ceito, mais raaravi- 
Ihados que os dois rapazes os velhos 
austeros do areopago. 

—Soberbo ! exclamou o Freitas, recla- 
mando mais cervejs. Anselmo ficou al- 
guni tempo a olhar o po^ta, sem dizer 
palavra, arroubado». 

Conheceram-se deise modo. 
Vede ! Assim vivcu o soberano da 

rima, o fecundo lavorador de primorcs, 
assim, <ruma vida de cao,—perseguido 
por um senhorio incleraentea. 

Como se fez grande e respeitado, en- 
tao ? Triuntou, como os seus compa- 
nheiros de luta,—impondo o seu talento 
e 0 seu 6stro, esplendidos, a admira^ao 
dos seus patricios. 

<01avo Bihc, diz Joaquim Leitao, no 
livro—«Do civismo e da arte no Brasil>, e 
um trabalhador, cuja atividade prodigioza 
c metodica, dentro da sua vida mundana, 
assombra. Em 97, apezar do seu coli- 
diano trabalho para a «Gazeta de Noti- 
cias», uma cr6nica diaria para o cEsta- 
do de S. Paulo>, as Semanais da «No- 
ticia», a «Bruxa» nunca esperou pela sua 
cronica primoroza. Podia Juliao Machado 
atrazar um ou dois numeros; Bilac, no 
dia convencionado. sentava-se a ban- 
ca e, matassem gente ali na rua, des- 
cesse o Padre Eterno a tomar um 
cok-tail no Pascoal, eie nao se abalava 
da redac^ao, enquanto no seu carrilhao 
nao tivesse soado a ultima hora da ta- 
reia. Sao para ele sagradas as horas de 
trabalho e um cron6metro ingl^z nunca 
Ihe apontaria, no valor de um segundo, 
qualquer faha de pontualidade. Assim 
vivc e doutra coiza nao quer viver. No 
ultimo ano do curso de medicina, nem 
sequer o martirio dessa vida au jour h 
jour de escrit6r, uma vez experimenta- 
do, o'fezvoltar os ollios para esse Fa- 
culdade, de que saiu sem uma saudade, 
com um protundo desd^m peli ci^ncia 
e pelos seus rendimentos. Hoje, um 
soneco seu, um palmo de proza, sao le- 
tras a vista, que qualquer jornal paga 
sem desconto*. 

E assim se consagrou, e assim se fez 
grande, e assim subiu ao doirado galarim 
da gloria. Al?ou-se pelo seu estorgo, 
pelo seu trabalho, pela sua vontade, pelo 
seu talento ! Parnaziano ardente, apaixo- 
nado, OS seus versos sao dos mais bem 
inspirados e plasticos que se hao escri- 
to no Brazil. Da um sensualismo adora- 
vel, porque, genuino da alma do mesti- 

co brazileiro, Bilac foi o pceta mais glo- 
riozo do seu tempo, nesta nossa grande 
patria. 

. A sua obra poetica e vasta. Compreen- 
de;—Sagres, Paiwplias, Via-Latea, Sar- 
ins de fogo. Alma inqniela, Viajens, Ca- 
gador de esnteraldas, e muitas outras. Via- 
LStea—preciozo punhado de perolas de 
Ofir, encerrado num arabescado cotre de 
baracutiara, tauxiado a sandalo, rescen- 
dendo baunilha e manaca ! Via-Latea— 
saudades, beijos, d6res, do(;uras, odios, 
misticismos, melancolias, dezejos, que 
se rezumem num s6, num unico senii- 
mento —Amor. Via-Lalea, esse lindo con- 
junto de sonetos lindos, dos mais foi- 
mozos e perfeitos que se hao composto 
em terras brazileiras, sem duvida, um 
padrao imarcessivel de gloria, que a fu- 
ria inconoclasta dos tempos jamais apaga- 
ra do cora^ao amorozo dos seus patri- 
cios. Nesse poemeto brilhante, tudo c 
belo, tudo esplende, tudo empolga. 

Nao me posso furtar ao prazer agri- 
Ihoante de reproduzir um dcsses trechos 
magistrals: 

A BOCAGE 

Tu, que no pego impuro das orgiss, 
mergulhavas ansiozo e descontente, 
e quando a tona vinhas, de repente 
cheias as maos de peroKiS trazias; 

Tu, que do amor e pelo amor vivias 
e que, como de lirapida nascentei 
dos idbios e dos olhos a torrente 
de versos e de lagrimas vertias... 

Mestre querido, viveras enquanto 
houver quem pulse o raagico instrumento, 
e prize a lingua que prezavas tanto. 

E, enquanto houver, num ponto do universo, 
quem ame e sofra e amor'e scfrimento 
saiba, chorando, traduzir no verso. 

Escolhi este sonfito, entre os seus pa- 
res, dedicado ao grande poeta bo^mio 
das terras luzitanas, porque se me afigura 
dos mais lindos, quer na forma, quer na 
idea; perdoem-me, se de mim discordam 
nesse ponto. 

Bilac, por^m, nao foi so o lirico amo- 
rozo e suave. Teve tambem sobeibos 
surtos 6picos. Reviveu, nos seus versos 
lampejantes, a odiss6a sublimada dos 
• plantadores de cidades» e deu-nos o 
♦ Ca^ador de esmeraldaso, poemSto al- 
tiloquente, que 6 o mais riitilo diaman- 
te da sua aurilavrada coroa de principe. 
O Cafador de esmeraldas,—esss quadro 

f 
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Nao ficaram, por ceito, mais raaravi- 
Ihados que os dois rapazes os velhos 
austeros do ateopago. 

—Soberbo ! exclamou o Freitas, recla- 
mando mais cerveja. Anselmo ficou al- 
guni tempo a olhar o po^ta, sem dizer 
palavra, arroubados. 

Conheceram-se deise modo. 
Vede ! Assifii vivcu o soberano da 

rima, o fecundo lavorador de primorcs, 
assim, luma vida de cao,—perseguido 
por um senhorio incleraente«. 

Como se fez grande e respeitado, en- 
tao ? Triuntou, como os seus compa- 
nheiros de luta,—impondo o seu talento 
e 0 seu 6stro, esplendidos, a admiragao 
dos seus patricios. 

<01avo Bilac, diz Joaquim Leitao, no 
livro—«Do civismo e da arte no Brasil*, e 
um trabalhador, cuja atividade prodigioza 
c metodica, dentro da sua vida mundana, 
assombra. Em 97, apezar do seu coti- 
diano trabalho para a «Gazeta de Noti- 
ciasf, uma cr6nica diaria para o cEsta- 
do de S. Paulo*, as Semanais da «No- 
ticia», a «Bruxa» nunca esperou pela sua 
cronica primoroza. Podia Juliao Machado 
atrazar um ou dois numeros; Bilac, no 
dia convencionado. sentava-se a ban- 
ca e, matassem gente ali na lua, des* 
cesse o Padre Eterno a tomar um 
coJi-tail no Pascoal, ele nao se abalava 
da redacgao, enquanto no seu carrilhao 
nao tivesse soado a ultima hora da ta- 
leia. Sao para ele sagradas as horas de 
trabalho e um cron6metro ingl^z nunca 
Ihe apontaria, no valor de um segundo, 
qualquer faha de pontualidade. Assim 
vivc e doutra coiza nao quer viver. No 
ultimo ano do curso de medicina, nem 
sequer o martirio dessa vida au jow h 
jour de escrit6r, uma vez experimenta- 
do, o 'fez voltar os olhos para esse Fa- 
culdade, de que saiu sem uma saudade, 
com um protundo desd^m peli ci^ncia 
e pelos seus rendimentos. Hoje, um 
soneco seu, um palmo de proza, sao le- 
tras a vista, que qualquer jornal paga 
sem desconto». 

E assim se consagrou, e assim se fez 
grande, e assim subiu ao doirado galarim 
da gloria. Al?ou-se pelo seu estorgo, 
pelo seu trabalho, pela sua vontade, pelo 
seu talento ! Parnaziano ardente, apaixo- 
nado, OS seus versos sao dos mais bem 
inspirados e plasiicos que se hao escri- 
to no Brazil. D; um sensualismo adora- 
vel, porque, genuine da alma do mesti- 

zo brazileiro, Bilac foi o pceta mais glo- 
riozo do seu tempo, nesta nossa grande 
patria. 

A sua obra poetica e vasta. Compreen- 
de;—Sagres, Pandplias, Via-Ldtea, Sar- 
gas de fogo. Alma inquicla, Viajens. Ca- 
gador de estneraldas, e muitas outras. Via- 
L4tea—preciozo punhado de perolas de 
Ofir, encerrado num arabescado cotre de 
baracutiara, tauxiado a sandalo, rescen- 
dendo baunilha e manaca ! Via-Latea— 
saudades, beijos, d6res, do(;uras, odios, 
misticismos, melancolias, dezejos, que 
se rezumem num s6, num unico senii- 
mento —Amor. Via^Lalea, esse lindo con- 
junto de sonetos lindos, dos mais foi- 
mozos e perfeitos que se hao composto 
em terras brazileiras, sem duvida, um 
padrao imarcessivel de gloria, que a fu- 
ria inconoclasta dos tempos j imais apaga- 
ra do cora^ao amorozo dos seus patri- 
cios. Nesse poemeto brilhante, tudo c 
belo, tudo esplende, tudo empolga. 

Nao me posso furtar ao prazer agri- 
Ihoante de reproduzir um dcsses trechos 
magistrals: 

A BOCAGE 

Tu, que no pego impuro das orgiss, 
mergulhavas ansiozo e descontente, 
e quando a tons vinhas, de repente 
cheias as raaos de pdrol.is trazias; 

Tu, que do amor e pelo amor vivias 
e que, como de limpida nascentei 
dos labios e dos olhos a torrente 
de versos e de lagrimas vertias... 

Mestre querido, viveras enquanto 
houver quem pulse o raigico instrumento, 
e prize a lingua que prezavas tanto. 

E, enquanto houver, num ponto do universo, 
quem ame e sofra e amor'e scfrimento 
saiba, chorando, traduzir no verso. 

Escolhi este sonfito, entre os seus pa- 
res, dedicado ao grande poeta bo^mio 
das terras luzitanas, porque se me afigura 
dos mais lindos, quer na forma, quer na 
idea; perdoem-me, se de mim discordam 
nesse ponto. 

Bilac, por6m, nao foi so o lirico amo- 
rozo e suave. Teve tambem sobeibos 
surtos 6picos. Reviveu, nos seus versos 
lampejantes, a odissdi sublimada dos 
• plantadores de cidades» e deu-nos o 
♦ Ca^ador de esmeraldas®, poemt^to al- 
tiloquente, que 6 o mais rutilo diaman- 
te da sua aurilavrada coroa de principe. 
O Cafador de esmeraldas,—esse quadro 
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tormidavel da luta pela conquista da pe- 
dra verde, quem o tracou, revelou-nos o 
pulso firme de um descendente dosses 
obscures bandeirantes, que investiam, 
com a audacia no olhar e a intrepidez no 
coragao, pelos sertoes a dentro. Nele, dc- 
pois de uma pujante, de uma dantesca 
descri?ao da m^ta virgem, coloca-se em 
cena o drama profuiidamente impressio- 
rudor, que finda pela morte do heroico 
Fernao Dias Pais Leme. 

Fernao, prezo da febre traigoeira e la- 
ta), ao voltar da arriscada aventura, tra- 
zendo o premio de-tantas fadigas e pe- 
rigos, num desvao da mata, solitario, 
piostra-se, comatoso, olhando o ceu. 
Essa agonii e esplendidamente tragada. 
Sofocles nao a taria melhor. 

Bilactermina-o com estas estrofes gran- 
diloquas: 

Morre ! gerniinaraa as s'gradss senientes 
Das gotas de suor, djs ligrimas ardentes 1 
Hao de fruiificar as loraes e as vigilias. 
E um dia, pcvoada a terra em que te deitas, 
Quando, aos beijos do sol, sobrarem as -colheitas, 
Quando, aos beijcs do am6r,crescererr. as familias, 

Tu cantatas na vozdossinos, nis charruas, 
No esto di multidao, no tumulluar das ruas, 
No cl.mor do ir.balho e nos hinos da p'z I 
n, subjugindo o olvido, atraves das idides, 
Violador dos sartoss, plantador de cidadcs, 
Dentro do coragao da patria vivcras 1 

Temos si o epico. Mas Bilac ainda 
foi mais. Ele e o autor mimozo, delica- 
do, sentimental, sublime de <Poezias in- 
fantisi, onde ha versos como estes: 

Meu filho termins o dia 
A primeira estrcU brillu, 
Piocura a tua cartilha, 
E reza a Ave Maria. 

O gido volta aos currais... 
O sino cjnta na igrcja... 
Pede a D:us que te proteja 
E que dc vida a tcus piis ! 
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Ave Marij !... Ajoelhado 
Pede a Deus que, generozo, 
Tc f justo e bondozo, 
Fiiho bora e homeni hcnrado.t" 

o 
Que tcus pais conscrvs aqui 
P ra que possjs um dia ill 
Pdg.ir-llies com alegria 
O que sofreram per ti. JiP 
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Reaa e procura teu leito 
Para adormecer contente; 
Dormiris tranquilamentc 
Se disscres satisfeito: 

Hoje pratiquci o bem, 
N3o tive um dia vazio, 
Trabalhei, nao fui vadio 
E nao fiz m^l a ninguem... 

—Nao e isto um evangelho de amor 
e de civismo ?—Nao 6 isto uma tormo- 
za, uma eloquente li^ao para a alma 
humana ? Fio que assim o e. 

Mas, se querem saber quem foi Bi- 
lac, se querem saber quem foi esse poe- 
ta excelso, que a nossa patria teve a 
irreparavel, a suprema infelicidade de 
perder, nao o procurem na eVia-Latea», 
nem nas «Sar$as dc fogo>, cPanopliasa 
ou tCi^ador de esmeraldas®. Busquem-o 
nas ttPoezias infantis» e la o encontra- 
r'eis —sinjdlo, maviozo, patriotico e, acima 
dc'tudo, verdadeiro, Palpita nessas pa- 
ginas, com todo o seu civismo, panteis* 
moi parnazianismo, lirismo, integrado 
nesta poezia, que e um canto de triunfo: 

PATRIA 

Ama com fe e orgulho a terra em que nasceste ! 
Crian;a 1 nao veris paiz nenhum como este ! 
Ollia que ceu I que mar I que rios! e que floresta ! 
A naturezi aqui, perpetuamente em festa, 
E' um seio de mae a trasbordar caiinhos. 
V6 que vida ha no chaol Ve que vid i ha nos ninhos 
Que se balan^am no ar entre os ranios inqui^tos, 
Ve que luz, que caI6r, que multidao de insetos, 
Vc que grande estensao de matas, onde impdra 
Fecunda e iuminozi a eterna primavSra I 
Boa terra I jamais negou a quem trabalha 
O pao que mata a fome e o tdto que agazalha... 
Quem com o seu am6r a fecundi e humedece, 
Ve pago o seu esfdr^o, c feliz e enriquece. 

Crianca I nao veris nenhum paiz :omo este: 
Imita na grandezi a terra em que nasceste. 

Companheiros 1 Morreu o grande cin- 
zelador destas iulvecentes linhas de biro 1 
A sua mem6ria imaculada ficara como 
um simbolo branco, a relumbrar bem 
alto 1 Cultuar essa mcmoria sagrada e o 
dever, que nos cabe, a n6s, mdqos do 
Brasil E como cultua-la ? Seguindo os 
ensinamentes luminozos dos scus versos. 
La, na estancia luminoza dos eleitos, Bi- 
lac rejubilara. 

Restj-nos, pois, para o seu prazer e 
gloria nossa—imitar, na grandeza, a ter- 
ra em que nascemos ! 

Riis PerdigXo. 
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tormidavel da luta pela conquista da pe- 
dra verde, quem o tracou, revelou-nos o 
pulso firme de um descendente dosses 
obscures bandeirantes, que investiam, 
com a audacia no olhar e a intrepidez no 
coragao, pelos sertoes a dentro. Nele, de- 
pois de uma pujante, de uma dantesca 
descri?ao da m^ta virgem, coloca-se em 
cena o drama profundamente impressio- 
nsdor, que finda pela morte do heroico 
Fernao Dias Pais Leme. 

Fernao, p^ezo da febre trai?oeira e la- 
ta), ao voltar da arriscada aventura, tra- 
zendo o premio de tantas ladigas e pe- 
rigos, num desvao da mata, solitario, 
prostra-se, comatoso, olhando o ceu. 
Essa agonii e esplendidamente tragada. 
Sofocles nao a taria melhor. 

Bilactermina-o com estas estrofes gran- 
diloquas: 

Morre ! germinaraa as s'gradas sementes 
Das gotas de suor, d.is ligrinias ardentes 1 
Hao de fruiificar as loraes e as vigilias. 
E um dia, pcvoada a terra em que te deltas, 
Quando, aos beijos do sol, sobrarem as colheitas, 
Q.uando, aos beijcs do am6r,crescererr. as familias, 

Tu cantaias na vozdossinos, nis charru^s. 
No esto da multidao, no tumultuar das ruas, 
No cl raor do ir balho e nos hinos da p'z I 
n, subjugindo o olvido, atraves das idides, 
Violador dos sertoes, pljntador de cidadcs, 
Dentro do coragao da patris viveras 1 

Temos si o epico. Mas Bilac ainda 
foi mais. Ele e o autor tnimozo, delica- 
do, sentimental, sublime de cPoezias in- 
fantisi, onde ha versos como estes ' 

Meu filho termina o dia 
A primeira estrcia brillu, 
Piocura a tua cartilha, 
E reza a Ave Maria. 

O gido volta aos currais... 
O sino CJnta na igrcja... 
Pede a Deus que te proteja 
E que dc vida a tcus piis ! 
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Ave Marii !... Ajoelhado 
Pede a Di'us que, generozo, 
Tc f qt justo e bondozo, 
Tillio bora e homem honrado, 

o 
Que tcus pais conscrv2 aqai vJ 
P ra que possss um dia 
Pdgir-lhes com alegria 
O que sofreram per ti. 
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Reaa e procura teu leito 
Para adormecer contente; 
Dormiris tranquilamente 
Se disscres satisfeito; 

Hoje pratique! o bem, 
N3o tive um dia vazio, 
Trabalhei, nao fui vadio 
E nao fiz ma,l a ninguem... 

—Nao e isto um evangelho de amor 
e de civismo ?—Nao 6 isto uma tormo- 
za, umi eloquente li^ao para a alma 
humana ? Fio que aisim o e. 

Mas, se querem saber quem foi Bi- 
lac, se querem saber quem foi esse poe- 
ta excelso, que a nossa patria teve a 
irreparavel, a suprema intelicidade de 
perder, nao o procurem na cVia-Latea>, 
nem nas «Sar$as de fogo>, <Pan6plias» 
ou tCi^ador de esmeraldas#. Busquem-o 
nas «Poezias infantis» e la o encontra- 
reis —sinjdlo, maviozo, patriotico e, acima 
dc tudo, verdadeiro. Palpita nessas pa- 
ginas, com todo o seu civismo, panteis- 
moi parnazianismo, lirismo, integrado 
nesta poezia, que e um canto de iriunfo; 

PATRIA 

Ama com fe e orgulho a terra em que nasceste f 
Crian^a I nao veris paiz nenhum como este I 
Olha que cdu I que mar I que rios! e que floresta ! 
A naturezi aqui, perpetuamentc em festa, 
E' um seio de mae a trasbordar caiinhos. 
V6 que vida ha no chad Ve que vid i ha nos ninhos 
Que se bal^n^am no ar entre os ranios inquifetos, 
V6 que luz, que caI6r, que muhidao de insetos, 
Vd que grande estensao de matas, onde impdra 
Fecunda e luminoza » eterna primavtra I 
Boa terra ! jamais negou a quem trabalha 
O pao que mata a fome e o td-to que agazalha... 
Quem com o seu am6r a fecunda e humedece, 
Ve pago o seu esfdr^o, c feliz e enriquece. 

Crianca I nao veris nenhum paiz como este; 
Imita na grandeza a terra em que nasceste. 

Companheiros ! Morreu o grande cin- 
zelador destas tulvecentes linhas de 'oiro 1 
A sua mem6ria imaculada ficara como 
um simbolo branco, a relumbrar bem 
alto ! Cultuar essa mcmoria sagrada e o 
dever, que nos cabe, a n6s, m6?os do 
Brasil E como cultuHa ? Seguindo os 
ensinamentes luminozos dos scus versos. 
La, na cstancia luminoza dos eleitos, Bi- 
lac rejubilara. 

Restj-nos, pois, para o seu prazer e 
gl6ria nossa—imitar, na grandeza, a ter- 
ra em que nascemos ! 

Riis PerdigXo. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



1$500 RS. APENAS!..: 

Com o pequenino dispendio da quantia acima, podorois fazer 
a vossa iiiscrigao no conceituado clube de joias «CAIXA FORTE", 
que distribue. por moz. doze (12) premios, alem de 10 izencoos do 
pagamento das conti'ibiu(!oes, durante 12 sorleios consecutivos • 

A «CAIXA FORTE» e a sociedade que maiovos garantias 
offeroce, bastando. para isso, vorificar o sea resulaniento aprovado 
pelo M. D Ministro da Fazenda 

Os ])a!?amentos dos seus premios, que ja acuzam. mensalmen- 
te, um total superior a Rs. 2 (500 8000. sao sempre efecUxados logo 
apos a extracgao dos sortoios e nas proprias residencias dos 
felizardos. 

Nao vacileis, portanto^ lue, sem perda do tempo, assegurav o 
vosso Tuturo. fazendo a Vossa inscrlQao ali na sede, a rua Antonio 
Raiol, aSLv (antiga de S. Joao). Telefonie 372 

OS 

"ORIOli" 

PeL't qualidade de fumo e sua 
confecQuo, sao os preleridos por 
todos aqueles que teem bom 

gosto ! 

Fiiiiiar iPilON", e salicr apreciai' 

tiiiJo ai|iiilo (|iiaiito (■' liflM! 

"Albino Gsmpos 

Teleorama: ONTBLA 
iVJI'fi IT Itri O — J^r-etxil 

Avenida IVIaranhGnse, 30 

r'XxTo DA RUA 28 DR -TULIIO 
TELEFONIO, 126 

Unico est:ibelccimento do genero, nesta ca- 
pital, que dispoe dc 38 qmnos, todos vcntila- 

dos directJtnciite e ilum'nados a 
electricidade 

Restaurante tie 1 ' ordem 

Elegante sala para vizitas 

GA5PARINH0 &BRANeO 
S. LUTZ 

GREDITG MUTUO PREDIAL 
FUNDADA EM IG DE DEZEMBBO DE 1914 

Aitori/.ada a 1 un'ciomar k i.iscai.izada pei.o GOVEUNO FEDEKAl. 
CARJ'A PATl-NTE X. 4 ■ 

Premios distribiiidos e pagos, ate 18 de outubro de 1920, Rs, 377.912$500 

Rs 00 000$000 CAPITAL FIXO. 
CAPITAL MpVEL.. Rs. 2.400:000$000 

Sorteios em 4 c i8 dc cida mez, na sede social, com a pequena contribuicao de um mil iji'.is. 
I'KCAM 0 Ki:c;i i.\.\ii:\ro n'as AGiisciAS h XA si;i>i- i:m s. i li/ uua »a ckiv, x. di; iiikuko 

CAIXA N. 76 
iN'scHi;vAM SI-; si:m di-moka, si: (;auaviir o aosso i c i l'koi 

NADA OEVE EM PREMIOS @ ^Filiais em TERE2INA e na FORTALEZA 

Os viioi'iiiETARios: CHAVES & C- 
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1$500 RS. APENAS!..: 

Com o pequenino dispendio da quaiitia acima, poderois fazer 
a vossa inscriQiio no conceituado clube de joias «CAIXA FOIiTE", 
que distribue. poi' mez, doze (12) preniios, alem de 10 izeiiQoes de 
pagamento das contribuicoes, durante 12 sorteios consecutivos- 

A «OAIXA FORTE» e a soeiedade que maioros garantias 
offerece, bastando. para isso, verificar o seu regulamento aprovado 
pelo M. D Ministro da Fazenda 

Os pagamentos dos seus premies, que ja acuzam. mensalmen- 
te, um total superior a Rs. 2 (JOOSOOO. suo sempre efectuados logo 
apos a extracgao dos sorteios e nas proprias residencias dos 
felizardos. 

Nao vacileis, portanto. Ide, sem perda do tempo, assegurar o 
vosso futuro. fazendo a Vossa inserlQao ali na sede, a rua Antonio 
Raiol, r)J}A (antiga do S. Joao). Telefonie 372. 

OH 

"ORIOIi" 

PeLt qualidade de fumo e sua 
eonfecQao, sao os preferidoa por 
todos aqueles quo teem bom 

gosto ! 

FQiiiar ''ORION", e sakr aiirceiar 

tiiilo aijiiilo ijiiaiito (' BOM! 

Albino Gampos 

Telegrama: ONIBLA 
JVIaranlxao — Hfetxil 

Avenida Maranhense, 30 

C'Xnto da Rua 28 dr Juliio 
TELEFONIO, 126 

Unico cstnbelecimento do gcnero, nest'a ca- 
pital, que dispos de 38 quirtos, todos vcntila- 

dos direcumciite e ilum'nados n 
electrkidade 

Restaurante de 1 " ordem 

Elegante sala para vizitas 

GA5PARINH0&BRANG0 
, S. I.UIZ 

SREDIT6 MUTUO PREDIAL 
FUND ADA EM 16 DE DEZEMBBO DE 1914 

AtT0RI7.ADA A I L:NCI0KAR K riSCAI.IZADA PELO GOVERNO FEDERAI. 
CARJ'A I'A'l'ENTE X. 4 > 

Premios distribuidos e pagos, ale 18 de outubro d'e 1920, Rs. 377.912$500 

CAPITAL FIXO.... Rs 55 OOOSOOO 
CAPITAL MOVEL.. Rs. 2.400:000§000 

Sorteios em 4 e 18 de cida mez, na sede social, com a pequena contribui^-ao de l m mil jkis. 
I'KCAM I) KCGfl.AMlvNTO \'AS AGIvNCIAS l- K.\ Sl'iDK i:M S. l.UI/ — IIUA UA CAW/, S. «i; ll-UHKO 

CAIXA N. 76 
IKSCKKVAM SK Sl-M Dl-MOKA, SI- UUIZKlil-.M (iARAVITK O VOSSO I T II RO I 

NADA DEVE EM PREMIOS (§) Filiais em TERE2INA e na FORTALEZA 

Os PROi'KiETAKios: CHAVES & c. 
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\-.j sciencia dos j^randes actuals, 
Ja consultei linos alopatas, 
Hspiritistas, adivinliadores, 
Mediuns videntes, IiotTKvpatas, 
I: cliarlaiaes interesseiios... 
O Alfredo ja enguliu' uma drogaria, 
Ja tomou injeccoes de toda a sorte, 
H cada dia 
Vejo mais lito nele o olhar da nioite 1 
Qucm sabe se o rapaz se nao cura 
Ao ar livre, nos campos desporiivos, 
Football, que tina diabiura 
De'^sa vida dos «boys», fortes e vivos, 
Que sao o oif^utlio e a gloria da Inglaterra 
1-. A. C. ou LUZO cigarros finos, nomes graiuies enceira 
Uma receita salvadora ! 
H a vcidade c que o Altredo se salvou !. 
Salvou'se, ganliou forcas, ficou lindo, 
Icgr.ndo foot-bail com prazer infindo 
De quern no j/wr/ u.ii novo snngue achou ! . , 
]', hoje ao hdo do illlio idolatrado, 
Funiandp scmpre F. A. C e LUSO" os sens cigiros, amigo. 
O dr. Sildanlia anda encantado, 
\'endo o rapaz f6ra dq perigo... 
E, a quem llie indaga a origem da mudan^a, 
O veiho pai rcsponde; Amigos fteis 1 
Depois de gastar tios de dinheiro, 
A con^ultar o mundo inteiro, \ • 
\'cJe —c ele aponta a alva e robusta crian^a 
Curei 0 meu Tillio, so luin^ndo F. A, C. e LUSO 
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*liUOTH 

•itt»©6cl cura niaravilhosa 

K,i sciencia dos j^randes actuals, 
Ja consultei linos alopatas, 
Hspiritistas, adivinhadores, 
Medians videntes, Iiomcvpatas, 
}•" charlataes interesseiios... 
O AlWdo ja enguliu'uma drogaria, 
]a tomou injec^)es de toda a sorte, 
K cada dia ' , 
Vejo mais lito nele o olhar da morte ! 
Quem sabe se o rapaz se nao cura 
Ao ar livfe, nos campos desportivos, 
Footbsll, que fina diab;ura 
Depsa vida dos «boys», fortes e vivos, 
Que sao 0 otguliio e a glor-ia da Inglaterra • 
I-. A. C. ou LUZO cigarros finos, nomes grandes encerra 
Uma receita salvadora ! . ' 
H a verdade c que o Altredo se saivou 1. 
Salvou-se, ganhou forcas, ficou lindo, ' ' ' 
Icgando (oot-ball com prazer infindo 
De quem no sporl u.ii ncivo sangue achou ! 

hoje ao lado do filho idolatrado, ■ 
Funiando scinpre F. A. C e LUSO" os seus cigaros, a'migo. 
O dr. Sildaniia anda encantado, 
Vendo o rapaz f6ra dq perigo... ' . ■ , 
E, a quem Ihe indaga a origem da mudan^a, 
O velho pai rcspondc; Amigos fteis ! 
Depois de gasiar lios de dinheiro, 
A ccn'iultar o mundo inteiro, \ 
Vcie —e ele aponta a alva e robusta crianija 
Curei 0 meu nibo, so lunundo F. A, C. e LUSO 
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I NUMS.2 E3-®-ANOI 
(NOVA FASE) 

S. Luiz do Maranhao 

UMA FIGURA 

Na sua ultima conferencia, em 1 
deste mez, Fran Paxeco teve eii- 
sejo de relembrar. a propozito da 
restauragao politica de Portugal, 
em 1640. alguns factos da primeva 
historia do povo maranhense ain- 
da obscuros- 

Rememora-se- por exemplo, por- 
que no-lo repeteo sr Capistrano de 
4breu, haver Daniel de la Touche, 
senhor de La Ravardiere, seguido 
para o Recife, preso pelo general 
Alexandre de Moura que o forQou 
a capitular de vez —aos 9 de janei" 
ro de 1616, chegando ali em 5 ou 6 
de marQo {Hist, do Bra:(il, por frei 
Vicente do Salvador, pg 437). Mou- 
ra encontrou-se la com o govorna- 
dor Gaspar. de Sousa- Prestou-lhe 
contas e partiu para a metropole- 
O seu relatorio traz a data de Lis- 
boa, 24 de outubro. Saiu, depois, 
para Setubal, onde fixou o domi- 
ciiio. {lb., pg. 438). 

Quantos anos se demorou La Ra" 
vardiere em Pernambuco ? Leva- 
lo-ia Alexandre de Moura para o 
Tejo ? Ferdinand Denis no arti- 
go redigido para a Biogmfia geral de 
Didot, certificara-nos de que, no co- 
raeQo de 1616, o colonizador francez 
acompanhou Moura ate ao Recife, 
passando apos a Lisboa—e dsqui 
fez-se de vela para a Franga Oor- 
rige o lapso mais tarde e, noeru- 
dito prefacio a Viajmi do padre Ivo 
d'Evreux, afirma que La Ravardiere 
esteve nao menos dum trienio. nos 
carceres da torre de Belem como 
se deduz duma carta que dela di- 
rigiu para Paris, a 25 de junho de 
1619, ao conselheiro de Puysieux, 
primeiro secretario das finangas. 
invocando-lhe o patrocinio 

Conhece-se apenas. do resto da 
sua vida. que comandava a frota 
dos protestantes da Rochela, em 
1621, data em que se aprestava 
para invadir novamente o Brazil de 
acordo com os holandezes. os quais. 

na verdade, assaltaram a Baia, em 
maio de 1624, e que veio a morrer 
depois de 1631, sexagenario. E e 
tudo, segundo parece, na faze pos- 
terior ao desbarato dos francezes 
na velha ilha das Vacas (S Luiz) 

Naquela missiva. nao nos conta 
desde quando o recolheram as mas- 
morras da famoza torre. Pede que 
o soltem referindo-se as dimar- 
chcs de Puysieux. junto do embai- 
xador espanhol, conforme Iho co- 
municou o marquez Senecey 

A razao de o reterem*por tao 
longo espaQO vira das suas exigen- 
cias? Julgamo-lu improvavel. O 
motivo residira. por certo. na mu- 
danga do xadrez politico- Henrique 
IV e Richelieu hostilizavam, as Cla- 
ras, a corte de Madrid, que domi- 
nava ao tempo, o continente por- 
tuguez e as respectivas colonias. 

Ora o joven Luiz XIIL filho jjo 
ex-rei da Navarra e Maria de Medi- 
cis consorciara-se com Ana da Aus- 
tria, filha de Filipe III, da Espa- 
nha, em 1615 Este acontecimento 
intimo. que nao pesava muito nas 
determinaQoes diplomaticas, havia 
de influir nas de ordem menor—e 
o refem de La Ravardiere compre- 
ender-se-ia nesse mimero- Espli- 
ca-se, assim o inutil martirio do 
corajoso espedicionario. 

GONCALVES DIAS 

AO espirito culto do autor ios "Contos da ininM terra" 

On doit la vcrite anx inorts... 
Bossuet 

Noito. Calma e silenciosa. a pra- 
Qa Gongalves Dias dormia a luz ma- 
goada de um luar de prata- 

A viragao, doce muito branda, 
despertava o farfalhar das palmei- 
ras, trazeado nas suas azas os 
ecos longinquos do uma cavatina, 
que solugava dormente la em bai- 
xo. na praia 

Os barcos,grandes gaivotas bran- 
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UMA FIGURA 

Na sua ultima conferencia, em 1 
deste mez, Fran Paxeco teve eii- 
sejo de relembrar, a propozito da 
restaui'a^ao politica de Portugal, 
em 1640. alguns factos da priraeva 
historia do povo maranhense ain- 
da obseuros- 

Rememora-se por exemplo, por- 
que no-lo repeteo sr Capistrano de 
4breu, haver Daniel de la Touche, 
senhor de La Ravardiere, seguido 
para o Recife, preso pelo general 
Alexandre de Moura que o forgou 
a capitular de vez — aos 9 de janei* 
ro de 1616, chegando ali em 5 ou 6 
de margo {Hist, do Brazil, por frei 
Vicente do Salvador, pg 437). Mou- 
ra encontrou-se la com o govorna- 
dor Gaspar. de Sousa- Prestou-lhe 
contas e partiu para a metropole. 
O seu relatorio traz a data de Lis- 
boa, 24 de outubro. Saiu, depois, 
para Setubal, onde fixou o domi- 
cilio. (lb., pg. 438). 

Quantos anos se demorou La Ra' 
vardiere em Pernambuco ? Leva- 
lo-ia Alexandre de Moura para o 
Tejo ? Ferdinand Denis no arti- 
go redigido para a Biografia geral de 
Didot, certificara-nos de que, no co- 
raego de 1616, o colonizador francez 
acompanhou Moura ate ao Recife, 
passando apos a Lisboa—e daqui 
fez-se de vela para a Franga Cor- 
rige o lapso mais tarde e, noeru- 
dito prefacio a Viajmt do padre Ivo 
d'Evreux, afirma que La Ravardiere 
esteve nao menos dum trienio, nos 
carceres da torre de Belem como 
se deduz duma carta que dela di- 
rigiu para Paris a 25 de junho de 
1619, ao conselheiro de Puysieux, 
primeiro secretario das finangas. 
invocando-lhe o patrocinio 

Conhece-se apenas. do resto da 
sua vida. que comandava a frota 
dos protestantes da Rochela, em 
1621, data em que se aprestava 
para invadir novamente o Brazil de 
acordo com os holandezes. os quais. 

=^| NUMS.2 ES-o-ANOI 
(NOVA FASE) 

J S. Luiz dd Maranhao 

na verdade, assaltaram a Baia, em 
maio de 1624, e que veio a morrer 
depois de 1631, sexagenario. E e 
tudo, segundo parece, na faze pos- 
terior ao desbarato dos francezes 
na velha ilha das Vacas (S Luiz) 

Naquela missiva, nao nos conta 
desde quando o recolheram as mas- 
morras da famoza torre. Pede que 
o soltem referindo-se as dhnar- 
ches de Puysieux. junto do embai- 
xador espanliol, conforme Iho co • 
municou o marquez Senecey 

A razao de o reterem por tao 
longo espago vira das suas exigen- 
cias? Julgamo-hx improvavel. O 
motivo residira, por certo. na mu- 
danga do xadrez politico- Henrique 
IV e Richelieu hostilizavam, as Cla- 
ras, a corte de Madrid, que domi- 
nava ao tempo, o continente por- 
tuguez e as respectivas colonias. 

Ora o joven Luiz XIIL filho jjo 
ex-rei da Navarra e Maria de Medi- 
cis consorciara-se com Ana da Aus- 
tria, filha de Filipe III. da Espa- 
nha. em 1615 Este acontecimento 
intimo, que nao pesava muito nas 
determinagoes diplomaticas, havia 
de influir nas de ordem menor—e 
o refem de La Ravardiere compre- 
ender-se-ia nesso mimero- Espli- 
ca-se, assim o iniitil martirio do 
corajoso espedicionario. 

GONCALVES DIAS 

AO ESDirito culto lo autor los "Contos da minla terra" 

Ou doit la virile anx morts... 
Bossuet 

Noito. Calma e silenciosa. a pra- 
ga Gongalves Dias dormia a luz ma- 
goada de um luar de prata 

A viragao, doce muito brandai 
despertava o farfalhar das palmei- 
ras, trazeado nas suas azas os 
ecos longinquos de uma cavatina, 
que solugava dormente la em bai- 
xo na praia 

Os barcos,grandes gaivotas bran* 
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2 O ATENIENSE 

cas, efeitos do luar, balouQavam-se 
trementes aeompanhando o ritmo 
das ondas, que. num sforzaudo di- 
vino. todo poesia e queixumes, se 
vinham quebrar de encontro a 
praia- Brancas, muito brancas, boi- 
avam as nuvens pelos ceus a fora. 
Ali perto. na ermidinha, toda ogi- 
va e encantos, havia uma prece 
muda- 

E o poeta ermo e contemplativo, 
0 olbar perdido na vastidao das 
aguas, parecia recordar-se do seu 
supremo iiistante, no meio do mar, 
—emulo da terra, o qual, todo ego- 
ismo e inveja, sentindo que a sua 
inimiga ia fruir a dita de guardar- 
Ihe 0 corpo, Iho arrebatou entao, 
orgulhoso e forte, oncerrando-o nos 
seus dominios de cristal^ 

E. olhando para o poeta palido, 
muito palido. num silencio religioso 
de estatua. olhos fixos na vastidao 
marinha, repetiria: 

Oceano terrivel, mar iraenso 
De vagjs procelosas que se enrolan; 
Flotid.is rebentando era branca espuraa 

Nam polo e noutto polo, 
Em fim... em fim te vejo; em fim meus olhos 
Na inilomita cetviz tremulos cravo, 
E esse rugido teu, sanhudo e forte, 
Em fim tnedroso escuto 1 

Um iongo e doloroso gemido es- 
capa-se do seio da terra, que toda 
se acahna, em seguida a uma ver- 
gastada rigida do mar; um passaro 
tonto, meio dormindo. caiu aos pes 
da estatua- E, levantando o voo, 
de rumo ao mar, trinou no espaQO- • 
Era um sabia. 

Os olhos do poeta iluminaram-se 
e OS nossos. tremulos, fecharam-se. 
Enquanto a nossa imaginagao se 
alava as regioes da fantasia, vimo- 
lo pequenino e ml, ao sol de oiro, 
entre os vergeis. sorrindo a nossa 
terra natal: 

Quanto es bela, 6 CaxiasI—do deserto, 
tntre montanhas, derramada era vale 

De flores perenais, 
E's qual tenue vapor que a brisa espalhi 
imanha meiga, soprando A llor de manso lago. 
Tu 6s a fi6r que despontaste livre 
1 or entre os troncos de robustos cedros, 

rorte—em gl6ba iuculta; 
Es qual ga2el3, que o deserto educn, 
No ardor da sesta debrujada exangue 

A' mirgera da corrente. 

Sim, Caxias ! Foi a paz conforta- 
tiva dos teus campos, as margens 
cantantes dos teus riachos, aos bei- 
jos virginais do teu sol noivante. 
que a alma do teu poeta, do teu 
filho da tua gloria, desabrochou 
para a luz da vida 

E se hoje nao nos mostras o seu 
corpo, para irmos, reverentes, pres- 
tar-lhe o nosso culto de gratidao e 
de amor, e porque foste mae pou- 
CO ciosa. Avido de saber, confiaste-o. 
as aguas traidoras do mar, que o 
arrebatou. invejoso, ao teu coraQao 
materno 

Ah ! era la no teu seio no cimo 
do nosso Sinai, templo sagrado, 
santuario divino, em cuja nave 
ainda reboam os eoos davitoria, o 
clarim da liberdade, que supunhas 
erguer o seu tumulo. bom alto e 
nobre a indicar as geraQoes que 
passam o caminho da honra e da 
cultura 

Monte que— 

E' do pjvo 0 Sinai, que o ncbrg sangue 
Independtute e forte, em tide acesa, 

Na arena derraraou; 
E 0 filho aindi la vai cheio de orgulho, 
Do p:.i beijando o sangue em largos tra?os 

Que a pedra conservou. 

Caxias, porem, nao teve esta dit a 
Eledorme ali. para sempre envolto 
no seio das aguas de regresso da 
sua intermina viajem, ja quando 
avistava, ao longe. as natais pal- 
meiras—onde canta o sabia- 

Ao passo que hoje, como bem o 
lamentou. no seu perscrutar de vi- 
dente e iluminado chegou o dia em 
que te ruborizas da tua simplicida- 
de antiga-e. enquanto te toucas. 
com laxo e porapa. ajoelham-se-te 
aos pes a coroa da poesia e o cinto 
da inocencia- 

Mas dia inda vira, em que te pejes 
Dos que ora trajas, siraplices ornitos 

E araavel desalinho: 
Di porapa e luxo amiga, hao de cair-te 
Aos pis ent.io—da poesia a coroa 

E da inocencia o cinto. 

Um longo e dolorido suspiro, que 
parecia vir da estatua. certamente 
efeito da mare, tirou-nos das nos- 
sas cogitaQoes para a realidade--- 

A'quela hora, ante a lua palida 
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2 O ATENIENSE 

cas, efeitos do luar, balougavam-se 
trementes acompanhando o ritmo 
das ondas, que. num sforzaudo di- 
vino, todo poesia e queixumes, se 
vinham quebrar de encontro a 
praia- Brancas, muito brancas. boi- 
avam as nuvens pslos ceus a fora. 
Ali perto na ermidinha, toda ogi- 
va e encantos, havia uma prece 
muda- 

E o poeta ermo e contemplativo, 
0 olbar perdido na vastidao das 
aguas, parecia recordar-se do seu 
supremo instante, no meio do mar, 
—emulo da terra, o qual, todo ego- 
ismo e inveja, sentindo que a sua 
inimiga ia fruir a dita de guardar- 
Ihe o corpo, Iho arrebatou entao, 
orgulhoso e forte, encerrando-o nos 
seus dominios de cristal^ 

E olhando para o poeta palido, 
muito pSlido num silencio religioso 
de estatua, olhos fixos na vastidao 
marinha, repetiria: 

Oceano tertivel, rnar iraenso 
De vagjs procelosas que se enrolam 
Florid.is rebentando em branca espuraa 

Num polo e noutto polo, 
Em fim... em fim te vejo; em fim meus olhos 
Na irniomita cetviz tremulos cravo, 
E esse rugido teu, sanhudo e forte, 
Em fim medroso escuto 1 

Urn longo e doloroso gemido es- 
eapa-se do seio da terra, que toda 
se acalma, em seguida a uma ver- 
gastada rigida do mar; um passaro 
tonto, meio dormindo. caiu aos pes 
da estdtua- E, levantando o voo, 
de rumo ao mar, trinou no espaQO- • 
Era um sabia. 

Os olhos do poeta iluminaram-se 
e OS nossos. tremulos, fecharam se- 
Enquanto a nossa iraaginagao se 
alava ds regioes da fantasia, vimo- 
lo pequenino e nil, ao sol de oiro, 
entre os vergeis, sorrindo a nossa 
terra natal: 

Quanto 6s bela, 6 CaxiasI—no deserto, 
tntre montanhas, derramada era vale 

De flores perenais, 
Es qual tenue vap6r que a brisa espalha 

manha meiga, soprando 
A iior de manso lago. 
Tu 6s a fl6r que despontaste livre 
1 or entre os troncos de robustos cedros, 

rorte—em gl6ba inculta; 
E s qual gazela, que o deserto educa, 
No ardor dj s^sta debrujada ex^ngue 

A' margem da corrente. 

Sim, Caxias ! Foi a paz conforta- 
tiva dos teus campos, as margens 
cantantes dos teus riachos, aos bei- 
jos virginais do teu sol noivante. 
que a alma do teu poeta, do teu 
£ilho da tua gloria, desabroehou 
para a luz da vida 

E se hoje nao nos mostras o seu 
corpo, para irmos, reverentes, pres- 
tar-lhe o nosso culto de gratidao e 
de amor, e porque foste mae pou- 
CO ciosa. Avido de saber, confiaste-o 
as aguas traidoras do mar, que o 
ai-rebatou invejoso, ao teu coragao 
materno 

Ah ! era la no teu seio no cimo 
do nosso Sinai, templo sagrado, 
santuario divino, em cuja nave 
ainda reboam os eoos davitoria, o 
clarim da liberdade, que supunhas 
erguer o seu tumulo bem alto e 
nobre a indicar as geracjoes que 
passam o caminho da honra e da 
cultura 

Monte que— 

E' do pjvo 0 Sinai, que o ncbrg sangue 
Independi-ute e forte, ern lide acesa, 

Na arena derramou; 
E 0 filho aindi la vai cheio de orgulho, 
Do pai beijando o sangue em largos tra^os 

Que a pedra conservou. 

Caxias, porem, nao teve esta dit a 
Eledorme ali. para sempre envolto 
no seio das aguas de regresso da 
sua intermina viajem, ja quando 
avistava, ao longe. as natais pal- 
meiras—onde canta o sabia- 

Ao passo que hoje, como bem o 
lamentou. no seu perscrutar de vi- 
dente e iluminado chegou o dia em 
que te ruborizas da tua simplicida- 
de antiga-e, enquanto te toucas. 
com luxo e pompa. ajoelham-se-te 
aos pes a coroa da poesia e o cinto 
da inocencia- 

Mas dia inda vira, em que te pejes 
Dos que ora trajas, simplices orrutos 

E amavel desalinho: 
Dj pompa e luxo amiga, hao de cair-te 
Aos pis entao—di poesia a coroa 

E da inocencia o cinto. 

Um longo e dolorido suspiro, que 
parecia vir da estatua. certamente 
efeito da mare, tirou-nos das nos- 
sas cogitaQoes para a I'ealidade - • • 

A'quela hora, ante a lua palida 
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O ATENIENSE 3 

a vaguear sonambula, a brisa em 
murmurios e o oceano em soluQOS, 
como SB fosse a alma do poeta, fan- 
tasma branco. espirito de afogado 
a errar constante a procura do cor- 
CO... Impressionamo-nos 

Em Goncalves Dias. nao se po- 
dia deixar de reconhecer um espi- 
rito superior, a quem negaram. por 
nao ser branco a mao de uma 
das filhas da terra, uma patrioia. 
Matrimonia-se com uma franceza. 
Antes, porem. deparando aquela 
que o repelira, entoa: 

Enfim te vejo 1—enfim posso, 
Curvado s teus- pSs, dizer-tc 
Que nao cessei de querer-te, 
Pezar de quanto sofri. 
Muito penei! Cruas ansias, 
Houveram-me acabrunhado 
A nao lembrar-me de ti I 

Ao sair da provincia, na sua 
poesia—^dens (aos meus amigos do 
Maranhao), como na sua Cmifao do 
exilio e outras, preve a sua tragica 
morte, no raeio das ondas. 

Inda uma vez, Adeus ! Cunos instantes 
De inefavel prazer—horas bem cuitas 
De veuiura e de paz frui convosco: 
Oasis que encontrei no meu deserto, 
Tepido vale entre fragosas serras 
Virente, derratnado, foi a quadra 
Da niinhi vida, que passei convosco. 
Aqui de quanto amel, do que hei sofrido, 
De tudo quanto alrnejo, espero, ou temo 
Deslumbrado vivi !—Ohl quem me dera 
Q,ue entre v6s outros me alvejisse a fronte, 
E que eu morresse entre vos 1 Mas forgi oculta, 
Irresistivel, me persegue e impele. 

E justamente vai sucumbir en- 
tre as aguas, que tanto temia, 
avistando alem- na fimbria do hori- 
zonte, as palmeiras do Maranhao: 

Nao permits Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para 14; 
Sem que desfrute os primores 
Que nao encontro por ca; 
Sem qu'inda aviste as pilmeiras, 
Onde canta o sabia 

Fora de qualquer duvida,—Gon- 
Qalves Dias foi um vidente, um 
privilegiado, em toda a estensao 
da palavra. 

E, ao dizer isto, compassiva e 
meiga. a aurora vinha abrindo as 
portas do oriente Despedindo-nos 
logo do poeta, beijamos os pes da 

estatua. —primeiro preito de home- 
nagem que na data do seu aniver* 
sario, se Ihe rendia. 

S. Luiz, 3-XI-920 

PitAgoras G. de Morais. 

A Gonpalves Dias 

Melhor que a pedra rija e o bronze elerno. 
Do que tudo melhor: 

Ha de os sec'los veneer grande e superno, 
0 feu canto de amor ! 

Nao pode o lenipo a gloria aniquilar-te 
Neni ten nome olvidar ! 

A terra em que nasceste ha de adorar-le, 
Ouvindc 0 ten cantar ! 

Da rafa de guerrciros descendente, 
■ Tao forte e tdo viril, 

Tu vives, grande mestre, inteiramente, 
No sangue do Bra^^il ! 

Rio-novemhro-1^20. 

Hilton Fortuna. 

RUl BARBOSA 

Um dos maiores vultos da nossa 
historia assistiu, neste mez, ao 
trauscorrer de mais um ano da 
vida luminoza. 

Oerebro da patria.genio da nos- 
sa raQa, recebeu a glorificagao do 
povo, por entre hossanas e canti- 
cos frementes- O espirito popular, 
na sua justiga reconhece em Rui 
Barbosa o anjo tutelar da nagiio, 
o guia dos seus passos, a cuja voz, 
mais de uma vez, tem avangado. 
certo da vitoria ao torvelinho do 
combate. 

Companheiro de Rio-Branco./'n- 
mus inter pares, pela irradiagao do 
seu genio ilumina a patria, fazen- 
do-a conliecida e acatada ate aos 
confins da terra- Personificagao do 
paiz, durante o regime republi- 
cano, e a sua vida e a sua gloria. 

Ai da patria, se um dia, ante a 
fria foice da inexoravel morte cair 
inanimado este sabio, fronte lau- 
reada de cabelos brancos,—embora 

IBFIBIL 
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a vaguear sonambula, a brisa em 
murmurios e o oceano em solugos, 
como se fosse a alma do poeta, fan- 
tasma branco. espirito de afogado 
a errar constante a procura do cor- 
co-.. Impressionamo-nos 

Em Gon(jalves Dias. nao se po- 
dia deixar de reconhecer um espi- 
rito superior, a quem negaram por 
nao ser branco a mao de uma 
das filhas da terra, uma patrioia. 
Matrimonia-se com uma franceza. 
Antes, porem. deparando aquela 
que o repelira, entoa: 

Enfim te vejo !—enfim possOj 
Curvado s teus pes, dizer-tc 
Que nao cessei de querer-te, 
Pezar de quanto sofri. 
Muito penei! Ctuas ansias, 
Houvetam-me acabrunhado 
A nao lembrar-me de ti I 

Ao sair da provincia, na sua 
]^oes\a—Adeits (aos meus amigos do 
Maranhao), como na sua Cangao do 
exilio e outras, preve a sua tragica 
morte, no meio das ondas- 

Inda uma vez, Adeus ! Curtos instantes 
De inefavel prazer—horas bem cuttas 
De veniura e de p.iz frui convosco: 
Odsis que encontrei no meu deserto, 
Tipido vale entre fragosas serras 
Virente, derraraado, foi a quadra 
Da niinha vida, que passei convosco. 
Aqui de quanto amei, do que hei sofrido, 
De tudo quanto almejo, espero, ou temo 
Deslumbrado vivi !—OhI qucni me dera 
Q,ue entre v6s outros me alvejisse a fronte, 
E que eu morresse entre vos ! Mas forcj oculti, 
Irresistivel, me persegue e impele. 

E justamente vai sucumbir en- 
tre as aguas, que tanto temia, 
avistando alem. na fimbria do hori- 
zonte, as palmeiras do Maranhao: 

Nao permits Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para 14; 
Sem que desfrute os primores 
Que nao encontro por ca; 
Sem qu'inda aviste as ps-lmeiras, 
Onde canta o sabia 

Fora de qualquer duvida,—Gon- 
calves Dias foi um vidente, um 
privilegiado, em toda a estensao 
da palavra. 

E, ao dizer isto, compassiva e 
meiga. a aurora vinha abrindo as 
portas do oriente Despedindo-nos 
logo do poeta, beijamos os pes da 

estatua — primeiro preito de home- 
nagem que na data do seu aniver- 
sario, se Ihe rendia- 

S. Luiz, 3-XI-920 

PitAcoras G. de Morais. 

A Gongalves Dias 

Melhor que a pedra rija e o bronze elerno. 
Do que tudo melhor: 

Ha de os sec Jos veneer grande e supenw, 
O ten canto de amor ! 

ISdo pode 0 tempo a gloria aniquUar-te 
Neni teu nome olvidar ! 

A terra em que nasceste ha de adorar-te, 
Ouvindc 0 teu cantar ! 

Da rafa de guerreiros descendente, 
' Tdo forte e tdo viril, 

Tu vives, grande mestre, inteiramente, 
No sangne do Brazil ! 

Rio-novemhro-1920. 

Hilton Fortuna. 

RUi BARBOSA 

Um dos maiores vultos da nossa 
historia assistiu, neste mez, ao 
trauscorrer de mais um ano da 
vida luminriza. 

Cerebro da patria.genio da nos- 
sa raga, recebeu a glorifica^ao do 
povo, por entre liossanas e canti- 
cos frementes- O espirito popular, 
na sua justiga reconhece em Rui > 
Barbosa o anjo tutelar da nagao, 
o guia dos seus passos, a cuja voz, 
mais de uma vez, tem avangado. 
certo da vitdria ao torvelinho do 
combate. 

Companheiro de Rio-Branco,^n- 
mus inter pares, pela irradiagao do 
seu genio ilumina a patria, fazen- 
do-a conhecida e acatada ate aos 
confins da terra- Personifica(jao do 
paiz, durante o regime republi- 
cano, e a sua vida e a sua gloria. 

Ai da patria, se um dia, ante a 
fria foice da inexoravel morte cair 
inanimado este sabio, fronte lau- 
reada de cabelos brancos,—embora 
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mudo, nao continuar a orientar- 
nos ! 

Moises do povo, encaminha-nos 
aos altos principios da paz e da, 
justiQa, atraves do perpassar da 
jiossa historia. historia, que deve 
as rutilancias do seu intelecto al- 
guns dos mais belos padroei^- 

Seria necessario nao ser brasilei- 
ro e seiKlo-o. nao ser patriqta. para 
se nao estremecer a nobre figura de 
Rui Barbosa. a quem devemos to- 
da a veneraQao. 

Como legionarios, pois, do Ma- 
ranhao Atenas. vimos. por nieio 
destas suinidas linhas. num ato de 
confraternizaQao. trazer ao santo 
heroi dos nossos coraQoes, o nosso 
pequenino grao de incenso. hurail- 
de tributo de muita gratidao e 
muito amor. 

LAVINIA 

Na imensa arena, de forma circular, 
perante urn tormidavel nvimero de espe- 
ctadores, que iam assistir ao horrendo 
suplicio—grande quantidade de homens, 
mulheres e criangas esperavam, confor- 
mados, o momento supremo. 

As mulheres, desgrenhadas, as vestes 
em tarrapos, choravam dolorozamente 
pclos filhos, tao barbaramente arrancados 
ao seu carinho materno pelos terriyeis 
esbirros. As virgens, niias, encobriam 
pudicamente os seios castes, que os te- 
rozes algozes espuzeram, nus, aos olha- 
res lubricos da multidao, despojsndo-as 
dos vestidos das palloe, que Ihes cobriam 
as espaduas eburn^as. Os homens, al- 
guns mais rezignados, aguardavam estoi- 
camente a morte cruel que Ihes desti- 
nara Augusto, e olhavam serenamente 
para o alto, confianJo-lhe a ele, ao deus 
mi«ericordioso, a alma pura e santa. 

Eranr. os cristaos, que os policias aca- 
bavam de arrancar das vomitarias e con- 
tra OS quais se revohara o povo em mas- 
sa.—pois eram eles os unicos culpados 
de todas as desgragas de Roma, ofenden- 
do OS deuzes, que, por castigo, se indis- 
punhatr. contra a cidade, derramando 
sobre ela as mais terriveis calamidades. 

Um boiborinho de ansiedade percor- 
ria as galerias, onde, esperando apozento 
tspiciil, engihnado em purpura oiien- 
eal, Nero, soberbo da sua tunica rial, 

bordada a oiro, rodeado de cortezaos e 
cortezas lubricas, sorria, satisfeito, a olhar 
desdenhozamente a dor humana, que 
palpitava ali, aos seus p^s, naqueles mil 
cristaos, o mais cruel, o mais lancinante, 
o mais monstruozo de todos os fins. 

Beluarios, rigidos nos seus postos, sus- 
piravam, silenciozamente, pela ordem 
para soltar as teras, que se moviam, im- 
pacientes, nas jaulas subalternas, zurzindo 
os flancos com as caudas, os olhos ter- 
riveis, acesos numa gula de sangue... 

A um dado sinal, abriram-se as jau- 
las e cinco formidaveis lioes da Norman- 
dia, OS olhos iaiscantes, as grandes fau- 
ces vincadas num rictus feroz, arremassa- 
ram se furiozos ao enccntro da torv 
massa de homens, mulheres a criangas, 
OS quais, de rostos desfigurados, num Pj, 
vor indizivel. se prensaram uns nos ou _ 
tros, como procurando fugir aos olhare 
e aos ataques dos tremendos animais. 

Nero, soberbo, indiferente, sorria... c 
Os lioes, cada vez mais bebedos do 

sangue quente dos cristaos, davam maior 
ardor a sanha dos assaltos; com uma 
forte patada, abatiam a pteza, e poscas 
sangrentas de carne viva se iam sumin- 
do nas suas formidaveis bocas, enquan- 
to as unhis agu?adas iam rasgando avi- 
damente o ventre, os bragos, as pernas 
das viiimas, 

Um cheiro acre de sangue inundava 
o ambiente. 

Cadaveres esfacelados jaziam aqui, ali, 
espalhados por toda a arena, uns desmem- 
brados, outros decapitados, alguns ainda 
a estremecer numa nesga de vida... 

Nero, sempre indiferente e frio, ante 
aquele repugnante espectaculo, soiria 
sempre... 

A horrivel carnificina abrandou um 
momento Os lioes, fartos da carne, be- 
bedos de sangue, jaziam inertes, os olhos 
fixos na assistencia, a lamber os foci' 
nhos ensatiguentados. 

—As panteras! Os tigres !... berrava 
a tuiba enorme, enquanto" a quantidade 
ainda giande de cristaos esperava, com 
estoicismo, o reinicio da carnificina, do 
suplicio, da morte... 

Os beluarios, crueis na prontidao dos 
seus movimentos e na execu?ao das 6_r- 
dens, reabriram as jaulas—e logo meia 
duzia de tigres e panteras se arrojararn 
vertiginosamente sobre a massa restante 
dos cristaos. 

E a hedionda carnificina recome^ou, 
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mudo, nao continuar a orientar- 
nos ! 

Moises do povo, encaminha-nos 
aos altos principios da paz e da, 
justiga, atraves do perpassar da 
iiossa historia historia, que deve 
as rutilancias do seu intelecto al- 
guns dos mais belos padroes- 

Seria necessario iiao ser brasilei- 
ro e seiKlo-o, nao ser patriota para 
se nao estremecer a nobre figura de 
Rui Barbosa. a quem devemos to- 
da a veneraQao- 

Como legionarios, pois, do Ma- 
ranhao Atenas. vimos. por meio 
destas sumidas linhas. num ato de 
confraternizaQao. trazer ao santo 
heroi dos nossos coragoes, o nosso 
pequenino grao de incenso humil- 
de tributo de muita gratidao e 
muito amor. 1 11 ' ■ -I 

LAVINIA 

Na imensa arena, de forma circular, 
perante urn tormidavel nvimero de espe- 
ctadores, que iam assisiir ao horrendo 
suplicio—grande quantidade de homens, 
mulheres e crian^as esperavam, confor- 
mados, o memento supremo. 

As mulheres, desgrenhadas, as vestes 
em tarrapos, choravam dolorozamente 
pdos filhos, tao barbaramente arrancados 
ao seu carlnho materno pelos terriveis 
esbirros. As virgens, nius, encobriam 
pudicamente os seios castes, que os te- 
rozes algozes espuzeram, nus, aos ollia- 
res liibricos da multidao, despojsndo-as 
dos vestidos das palloe, que Ihes cobriam 
as espaduas eburnsfas. Os homens, al- 
guas mais rezignados, aguardavam estoi- 
camente a morte cruel que Ihes desti- 
nara Augusto, e olhavam serenamente 
para o alto, confiando-lhe a ele, ao deus 
mi^-ericordioso, a alma pura e santa. 

Erarr. os cristaos, que os policias aca- 
bivam de arrancar das vomitarias e con- 
tra OS quais se revohara o povo em mas- 
sa.—pois eram eles os unicos culpados 
de todas as desgra^as de Roma, ofenden- 
do OS deuzes, que, por castigo, se indis- 
punhatr. contra a cidade, derramando 
sobre ela as mais terriveis calamidades. 

Um boiborinho de ansiedade percor- 
ria as galerias, onde, esperando apozento 
tspeciil, engilanado em purpura oiien- 
eal, Nero, soberbo da sua tunica rial, 

bordada a oiro, rodeado de cortezaos e 
cortezas lubricas, sorria, satisfeito, a olhar 
desdenhozamente a dor humana, que 
palpitava ali, aos seus p^s, naqueles mil 
cristaos, o mais cruel, o mais lancinante, 
o mais monstruozo de todos os fins. 

Beluarios, rigidos nos seus postos, sus- 
piravam, silenciozamente, pela ordem 
para soltar as teras, que se moviam, im- 
pacientes, nas jaulas subalternas, zurzindo 
os flancos com as caudas, os olhos ter- 
riveis, acesos numa gula de sangue...^ 

A um dado sinal, abriram-se as jau- 
las e cinco formidaveis lioes da Norman- 
dia, OS olhos laiscantes, as grandes fau- 
ces vincadas num rictus feroz, arremassa- 
ram se furiozos ao encontro da torv 
massa de homens, mulheres a criangas^ 
OS quais, de rostos desfigurades, num Pj. 
vor indizivel. se prensaram uns nos ou _ 
tros, como procurando fugir aos olhare 
e aos ataques dos tremendos animais. 

Nero, sobeibo, indiferente, sorria... « 
Os lioes, cada vez mais bebedos do 

sangue quente dos cristaos, davam maior 
ardor a sanha dos assaltos; com uma 
forte patada, abatiam a pieza, e poscas 
sangrentas de carne viva se iam sumin- 
do nas suas iormidjveis bocas, enquan- 
to as unhis agu^adas iam rasgando avi- 
damente o ventre, os bragos, as pernas 
das viiimas, 

Um cheiro acre de sangue inundava 
o ambiente. 

Cadaveres esfacelados jaziam aqui, ali, 
espalhados por toda a arena, uns desmem- 
brados, outros decapitados, alguns ainda 
a estremecer numa nesga de vida... 

Nero, sempre indiferente e frio, ante 
aquele repugnante espectaculo, soiria 
sempre... 

A horrivel carnificina abrandou um 
momento Os lioes, fartos da carne, be- 
bedos de sangue, jaziam inertes, os olhos 
fixos na assistencia, a lamber os foci- 
nhos ensanguentados. 

—As panteras! Os tigres !... berrava 
a tuiba enorme, enquanto a quantidade 
ainda gtande de cristaos esperava, com 
estoicismo, o reinicio da carnificina, do 
suplicio, da morte... 

Os beluarios, crueis na prontidao dos 
seus movimentos e na execu?ao das 6_r- 
dens, reabriram as jaulas—e logo meia 
duzia de tigres e panteras se arrojaram 
vertiginosamente sobre a massa restante 
dos cristaos. 

E a hedionda carnificina recomegou, 
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renhida e sem treguas, sob os olhares in- 
saciaveis da mukidao. 

Um ligre, que conseguira apanhar, nas 
prezas agugadas, o corpo nu de uma for- 
mosa donzela, arrastou-a para o meio da 
arena e, depondo-o 21, uma das patas fin- 
cadas sobre o venire eburneo, quedou-se 
imovel. a olhar terozmente a enorme as- 
sistencia, que delirava. 

A linda vitima> de uma belcza exube- 
rante, as maos cruzadas nos alvos seios, 
abriu os olhos, contemplou a turba, esta- 
tica, silente, olhou pira o alto, estendeu 
OS labios: 

—Jesus! 
Nero, deslumbrado ante a esplenden- 

te beleza daquela nudez marmoiea, es- 
tremeceu de subito. 

—Nao, nao podia ser ! Aquela cria- 
tura, que jazia aos pes da tera, e que tao 
resignada encarava a Morte—nao podia 
ser um ente mortal. Sim 1 Ele, Nero, todo 
poderoso, acabara de cometer um gran- 
de sacrilegio, mandando supliciar a filha 
de um deus ! 

Num supremo esfor^o, soltou um bra- 
do de horror: 

—Salvem-a I... Em nome dos deuses 
imortais, salvem-a 

O auditorio inteiro tomou se de um 
grande movimento de estupetac^ao, em 
face daquela grito doloroso de Augusto. 

A' voz de Nero, meia duzia de belua- 
rios cairam sobre a fera. Esta, por^m, 
cravando as unhas agudas no peito da 
vitima, abriu-o de lado a lado. 

—Morta ?... indagou Nero. 
—Morta, Augusto! responderam os 

beluarios, hirtos, perante o pasmo do 
imperador. 

Nero, num desespero imenso. levou 
as maos a cabe^a, enquanto a enorme 
assistencia, num deslumbramento mudo, 
contemplava 0 corpo escultuial de Lavi. 
nia, maravilhozamente branco, divina- 
mente artistico. 

Jose D. Barbosa. 

SERXao 

—Do Espetro solar 

I 

La 110 verde sertao tiiinha alma agreste, 
ibria de e aroma e liberdade, 
it uma alegria triunfal se veste 
hnje dos homens, lonje da cidade. 

5 

Pehi caiiipina verlejante investe, 
canlaiido alegre um hiiio d viocidade, 
entre os bois mansos, uuma paj;^ celeste, 
sonJia e e Jeli^ naquela sohdade .. 

Em cada tronco vS um rosto amigo, 
t no chilrio feslivo das cigarras, 
ouve 0 clarim da gloria ou do perigo. 

Tonui-se entao sensivel, meiga, boa, 
do cot0(110 arranca as duras garras 
do odio e os iniinigos seus perdda. 

II 

De inadnigadci, quando 0 sol nao doira 
ainda 0 teto de pindoba nova, 
buscando 0 kite, corro a manjedoira 
alegre a irautear travessa Irova. 

Um galo canla anunciando a loira 
inanha que surje; a vida se renova » 
cantando pelas trilhas de lavoira 
do ceu ri:;onho a -maisprofunda cava. 

Bois fnujent, geme a cana na moenda 
pornosso bem supliciada-.. E' dta... 
RecomefO a labuta na jazenda... 

Passa um carro guaiando na deve^a 
e eu nos olhos dos bois leio a alegria 
que ilumina a fecunda nalure'ia. 

III 

Monlado num carddo campeador, 
invisto pelo canipo em correria, 
na ansia de, esquecendo a humana dor, 
saturar a minha alma de poeiia... 

Nada me prende, jo, durante o dia 
destemeroio, heril, clominador, 
corro, tal como corre a ventania, 
veUi no meu campeiro corredor. 

For atavismo acorda-me na alma 
0 de:(ejo de ver da imensidade 
a ineta a:(td que para 0 alem se espahna. 

Loucura I .. e eu pmso olhando 0 cawpo inteiro, 
—Como e pequeno o nw(o da cidade 
no imensuravel reino do vaqueiro !... 

IV 

E' bem ' meio dia. A lui inuiida tudo 
e tudo jica refuljente e loiiv, 
dir-se-ia que o campo ample e versiido, 
foi polvilhado fartamente de oiro .. 

Esldtico conlemplo 0 quadra rudo 
de bele:(a rial, como um te^oiro, 
rclumbrando num lago inanso e mudo, 
chispando na arma^ao fina de nm toire. 

Um gaviuo fa:( circulos no espa(o, 
0 sol corusca, causlico, combusto, 
trina vibrante um veio d'agua escasso... 
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renhida e sem treguas, sob os olhares in- 
saciaveis da multidao. 

Um ligre, que conseguira apanhar, nas 
prezas agugadas, o corpo nu de uma for- 
mosa donzela, arrastou-a para o meio da 
arena e, depondo-o 21, uma das patas fin- 
cadas sobre o venire eburneo, quedou-se 
imovel. a olhar terozmente a enorme as- 
sistencia, que delirava. 

A linda vitima> de uma belcza exube- 
rante, as maos cruzadas nos alvos seios, 
abriu os olhos, contemplou a turba, esta- 
tica, silente, olhou pira o alto, estendeu 
OS labios: 

—Jesus! 
Nero, deslumbrado ante a esplenden- 

te beleza daquela nudez marmoiea, es- 
tremeceu de siibito. 

—Nao, nao podia ser ! Aquela cria- 
tura, que jazia aos pes da tera, e que tao 
resignada encarava a Morte—nao podia 
ser um ente mortal. Sim ! Ele, Nero, todo 
poderoso, acabara de cometer um gran- 
de sacrilegio, mandando supliciar a filha 
de um deus ! 

Num supremo esfor^o, soltou um bra- 
do de horror: 

—Salvem-a !... Em nome dos deuses 
imortais, salvem-a !... 

O auditorio inteiro tomou se de um 
grande movimento de estupetac^ao, em 
face daquele grito doloroso de Augusto. 

A' voz de Nero, meia duzia de belua- 
rios cairam sobre a fera. Esta, por^m, 
cravando as unhas agudas no peito da 
vitima, abriu-o de lado a lado. 

—Morta ?... indagou Nero. 
—Morta, Augusto! responderam os 

beluarios, hirtos, perante o pasmo do 
imperador. 

Nero, num desespero imenso. levou 
as maos a cabe^a, enquanto a enorme 
assist^ncia, num deslilmbramento mudo, 
contemplava o corpo escultural de Lavi- 
nia, maravilhozamente branco, divina- 
mente artistico. 

Jose D. Barbosa. 

SERTSO 

—Do Espetro solar 

/ 

La 110 verde serlao minha alma agresit, 
ibria de lu:;^ e aroma e liberdade, 
lie uma altgria triunfal se veste 
Jonje dos homens, loiije da cidade. 

Pela cniiipina verlejante investe, 
caniando alegre um hiiio d mocidade, 
entre os bois ntaiisos, niima pa^ celeste, 
sonha e i Jeli^ naquela soledade .. 

Em cad a tronco ve inn rosto amigo, 
t no chilrio feslivo das cigarras, 
ouve 0 clarim da gloria oh do perigo. 

Torna-se entuo sensivel, meiga, boa, 
do coittfdo arranca as duras garras 
do odio e os inimigos sens perdoa. 

II 

De inadnigada, quando 0 sol nao doira 
aiiida 0 teto de pindoba nova, 
huscando 0 kite, corro a manjedolra 
alegre a Irantear travessa Irova. 

Um galo canta anunciando a loira 
manha que surje; a vida se renora 
cantando pelas trilhas de lavoira 
do ceu ri:^onho n maisprofunda cava. 

Bois mujem, geme a cana na moenda 
portwsso beni snpliciada-.. E' dia... 
Recome(a a lahuta na jaienda... 

Passu um carro guaiando na devc^a 
e en nos olhos dos bois leio a alegria 
que ilnmina a feciinda nalureia. 

III 

Monlado num carddo canipeador, 
invisto pelo campo em correria, 
na ansia de, esquecendo a hnmana dor, 
satnrar a minha alma de poexia... 

Nada me prende, so, durante o dia 
destemero^o, heril, clominador, 
corro, tal como corre a ventania, 
veUi no men campeiro corredor. 

For atavismo acorda-me na alma 
0 de:(ejo de ver da imensidade 
a meta a:^id que para 0 alem se cspahna. 

Loucura ! e eu penso olhando 0 campo inteiro, 
—Como e pequeno o m6(o da cidade 
no imensuravel reino do vaqiieiro !... 

IV 

E' bem ' meio dia. A lu^ inunda tudo 
e tudo Jica refuljente e loitv, 
dir-se-ia que o campo amplo e versudo, 
foi polvilbado fartamente de oiro .. 

Eslatico coniemplo 0 quadro rudo 
de hele^a rial, como um ieioiro, 
rclunibrando num lago manso e mudo, 
chispando na arma^ao fina de um toire. 

Um gaviuo fa:^ circulos no espa(o, 
0 sol corusca, caustico, combusto, 
trina vibrante um veio d'agua escasso... 
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6 O ATENIENSE 

E en so, no campo, ouvindo vivas vo^es, 
vejo da vida nesse instanle augusto, 
a apoteoie das apotedies 

V 

Da chapada no centiv utiia eolina, 
eroiie-se lew gracioia conio um seio 
de virjem ..a ela corro nuni aihseio, 
de ao de ciiim mvr toda a ca)npina. 

Suho... que Undo ! .. que pai^ajeni fina 
I majesto^a descortino: ao nieio, 
refulje ao sol imoto, calino, cheio, 
0 lago d'agua verde, crisla/ina... 

Perde-se o men olhar, espafo a fdra... 
tiido que vejo me dcslumhra, huh 
me vivifica e aniiiia e revigora. 

Minhas orijens barharas reajeni... 
transfigurado enluo, do ciino rudo, 
solto 0 grito de guerra do selvajevi !... 

VI 

Tardinha, iiido foma tons tristonlios, 
la tia cun-a sanguinea do poente, 
cansado deferir preJios medonhos, 
0 sol se deita e morre docemente... 

Fassavi chih eando passaros hiT^onhos, 
e a noite vem silencio7amcnle, 
carregada de estrelas e de sonhcs, 
caricioi0, maternal, oleitle... 

Cavalgo 0 7neu carduo voltando a ca:^a; 
corri, campeei e canto, conteniplando 
0 sol no oca^o arder como utna bra-^a. 

Uni berro triste corta a soledade, 
e en uos olhos dos bois vejo, nadando, 
vma doloroxissima saudade .. 

Luii, -V—/A'— 

Reis PhrdicXo. 

UM BRAPn 

TAo inaugurar-se o Congrksso Estudantal 
DE SciEXCIAS E LiTRAS) 

Consocios; 

A grandeza da vossa generosi- 
aade excedeu em muito a fraqiie- 

requisites inteletuais. 

nnm« ^ ^ do meu 

?esDoSahni?®H' I'eparastes na responsabihdade que me outorga- 
veis, nem sequer atentastes que a 

conffada" eficazmente 
Pretendia tornar mais material do 

que inteletual a minha acQao nesta 
casa, onde predomina. por certo. 
sobre a inopia do meu saber, o 
brilho das vossas inteligencins. Our- 
vo-me, porem, S. vossa vontade. 
com 0 imperio que ela me inspira 
e ao vosso cavalheirismo, de que 
bem sei oriunda a distinQao imere- 
cida, fique aqui patenteado o mais 
sincero dos reconhecimentos. 

Senhoras e senhores:—O nosso 
povo, preso duma iiidizivel morbi- 
dez psicologica, reeebe sempre com 
uma indiferenga apatica a idea da 
fundaQao de gremios literarios- Es- 
se deseaso, tradutor fiel do seu sce- 
ticismo, contrasta vibrantemente. 
com a superioridade mental que o 
carateriza, sazonada pela beleza in- 
comparavel das suas riquezas na- 
tivas 

E' aqui, de feito, que a natureza 
desdobra aos olhos de quem n ob- 
serva a mais encantadora serie de 
panoramas, na contemplaQao dos 
quais viceja uma coorte de espiri- 
tos grandiosos. 

Numa dessas manhas estivais, 
em que o azul desanuviado se os- 
tenta na plenitude da sua seduQao, 
a hora em que as almas juvenis 
sentem o desejo forte de voar e 
pairar bem alto, onde nao alcance 
o eco das tribulaQoes terrenas, numa 
dossas tardes melancolicas, em que 
tudo evoca uma saudade, ou numa 
dessas rioites, em que o luar espa- 
Iha a poesia do seu fulgor, negli- 
genciemos um pouco osses deva- 
neios e adniiremos a sos a Natu- 
reza: onxergaremos entao, bem per- 
to, o rial, um mundo pulcro, limita- 
do por um horizonte sem ficQoes e 
ciija vista consola como uma reli- 
giao. 

O iwsso ceu, onde o sol deslum- 
bra, ja nas suas alvoradas de oiro. 
iti nos seus poentes do sanguejl 
onde as constelagoes scintilam de 
modo inegualayel e onde a lua 
resplandece com o seu rutilar ar- 
gentino, a arajem branda das flo- 
restas e o perfume que embalsama 
o ambiente das campinas; as lates- 
cencias das a^ucenas em flor e o 
matiz esquisito que cobre a relva 
dos campos; o murmurio suave das 
ribeiras silvestres e as lagrimasde 

TBFTBI.. 
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6 O ATENIENSE 

E m so, no canipo, ouviiido vivas voies, 
vejo da vida nesse instanle augusto, 
a apoteos^e das apotedies /... 

V 

Da chapada no cenlro tuna coliiui, 
ergue-se tiw gracioi^a coiiio tan seio 
de virjetn .. a el a corro mini atiseio, 
de ao de c'una revt'r loda it catnpina, 

Suho... qtie Undo ! .. que pai:^ajeiii fina 
e majesto-:(a descortiiio: ao nteio, 
refttlje ao sol iiitoto, calino, cheio, 
0 lago d'agua verde, crislaHtia... 

Perde-se o men olhar, espafo a fom... 
tiido que vejo me deslunihra, huh 
me vivifica e aitinia e rev'tgora. 

Minhas orijens harharas reajem... 
transfigtirado entuo, do cinio rtido, 
solto 0 grito de giiena do selvajem 

VI 

Tardinha, liido loma Ions It islonljos, 
Jd na cttrca sangtiinea do poente, 
cansado deferir prelios tnedonbos, 
0 sol se deita e morre doceinenle.,. 

Passam chilreando passaros hiioithos, 
e a noite vetn sileiicio7amenle, 
carregada de estrelas e de sonhcs, 
caricio-a, maternal, olente... 

Cavalgo 0 meti cardiw vollando a ca::^a; 
corn, catnpeei e canto, contetiiplando 
0 sol ito oca^o ardev como iinta bra^a. 

Vnt berro trisle corta a soledade, 
e eii nos olhos das bois vejo, nadaitdo, 
wna doloro~issiina satidade .. 

S. Ltii-, X—[X—9riS\ 

Reis I'hrdigXo. 

UM BRADO 

(Ao INAUGURAR-SE O CONGRESSO ESTUDANTAL 
DE SCIEXCIAS E LBTRAS) 

Consocios; 

A grandoza da vossa generosi- 
dade excedeu em muito a fraque- 

requisites inteletuais. 

^ ^ do meu 
destinoR 

?esDonsahifiH H^'eparastes na responsabihdade que me outorga- 
veis, nem sequer atentastes que a 

Sad? elioazmente 
Pretendia tornar mais material do 

que inteletual a minha acQao nesta 
casa, onde predomina. por certo, 
sobre a inopia do meu saber, o 
brilho das vossas inteligencins. Our- 
vo-me, porem, A. vossa vontade, 
com 0 imp6rio que ela me inspira 
e ao vosso cavalheirismo, de que 
bem sei oriunda a distinQao imere- 
cida, fique aqui patenteado o mais 
sincero dos reconhecimentos. 

Senhoras e senhores:—O nosso 
povo, preso duma indizivel morbi- 
dez psieologica, recebe sempre com 
uma indiferenga apatica a idea da 
fundaQao de gremios literarios- Es- 
se deseaso, tradutor fiel do seu sce- 
ticismo, contrasta vibrantemente. 
com a superioridade mental que o 
carateriza, sazonada pela beleza in- 
comparfivel das suas riquezas na- 
tivas 

E' aqui, de feito, que a natureza 
desdobra aos olhos de quem a ob- 
serva a mais enoantadora serie de 
panoramas, na contemplagao dos 
quais viceja uma coorte de espiri- 
tos grandiosos. 

Numa dessas manhas estivais, 
em que o azul desanuviado se os- 
tenta na plenitude da sua seduQao, 
a hora em que as almas juvenis 
sentem o desejo forte de voar e 
pairar bem alto, onde nao alcance 
o eco das tribulaQoes terrenas. numa 
dessas tardes melancolicas, em que 
tudo evoca uma saudade, ou numa 
dessas noites, em que o luar espa- 
Iha a poesia do seu fulgor, negli- 
genciemos um pouco osses deva- 
neios e admiremos a sos a Natu- 
reza: enxergaremos entao, bem per- 
to, o rial, um mundo pulcro, limita- 
do por um horizonte sem ficQoes o 
cuja vista consola como uma reli* 
giao. 

O nosso ceu, onde o sol deslum- 
bra, ja nas suas alvoradas de oiro. 
ja nos seus poentes do sanguei' 
onde as constelagoes scintilam de 
modo inegualavel e onde a lua 
resplandece com o seu rutilar ar- 
gentino, a arajem branda das flo- 
restas e o perfume que embalsama 
o anibiente das campinas; as lates- 
cgncias das aQucenas em flor e o 
matiz esquisito que cobre a relva 
dos campos; o murmurio suave das 
ribeiras silvestres e as lagrimasde 
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orvalho no calice das plantas; a vi- 
rencia eterna dos pomares e a opu- 
lencia fantastica das matas; as sea- 
ras loiras. onde os arrozais ondu- 
1am ao sopro da brisa e as flora- 
Qoes de rosas, sobre que adejam as 
borboletas entontecidas; o chilro 
garrulo dos trovadores alados e as 
cangoes estrldnlas das cigatTds; o 
espelho de cristal da superficie dos 
rios, onde se rniram as estrelas e 
se desenham as paisajens da mon- 
tanha, e a placidez dos lagos, que 
gondolas sulcam nas noites enlua- 
radas; a transparencia lustral de 
nossas fontes e as convulsoes tita- 
nicas do mar—tudo, numa harmo- 
nia edificante num conjunto subli- 
me, numa grandeza inefavel. cele- 
bra a prioridade egoistica da sua 
poesia 

Nesses mananciais perenes, ine- 
xauriveis, beberam a linfa da ins- 
piragao os herois da literatura, cu- 
ios feitos nos assombram. cujas 
acQoes nos arrebatam, cujas obras 
nos elevam a culminancia de um 
verdadeiro estase. No cadinho da 
sua imaginaQao fecunda acrisola- 
ram essas divicias, transformando- 
as nos monumontos, que sao a de- 
licia de quera os contempla e o or- 
gulho de quem os tragou- 

Entre nos, especialmeete, eram 
incontaveis esses genios DIssertar 
sobre o norte de outrora seria tra- 
tar do local em que se concentrava 
a primazia da nossa inteletuali- 
dade, seria descrever a pagina 
niais radiante da nossa historia li- 
teraria. 

O atavismo, porem, so em parte 
ex^rceu em nos a sua acQao: con- 
fej'iu-nos talentos privilegiados, mas 
nao nos legou aquele fervor que 
abrazava os coragoes, nesse tem- 
po, o qual se dissipou como uma 
nuvem bendita. Dir-se-ia que esta 
clausula — factor principal de tao 
grande vitdria—, foi arrebatada por 
um cataclismo moral—e o menos- 
prezo pelas coisas do esplrito por- 
fia hoje com a ausencia absoluta 
de incentive. 

E' preciso pois, senhores, que 
uma campanha solida sacuda os gri- 
Ihoes do marasmo que assoberba o 
nosso povo E'"mister que, ao inves 

de prosseguirmos no caminho som- 
brio e tetrico desse desanimo entor- 
pecedor, trilhemos a senda oposta, 
que e fiorida e luminosa. porque e 
tambem a estrada luminosa e tlo- 
rida do bem e da verdade. Torna- 
se necessario que nao vivamos ape- 
nas das tradlQoes de um passado 
ropleto de glorias, mas que marche- 
mos a conquista de um futuro cheio 
de bengaos 

Um povo, antes de ser gloriozo. 
tem que ser heroico; antes de sor 
heroico, deve ser-se forte; antes de 
ser forte, deve ser-se coeso Da 
uniao decorrera naturalmente a for- 
taleza, que o encorajara a caminhar 
sem desvios O heroismo removera 
quaisquer empecilhos e a gloria 
sera um diadema de oiro, a coroar 
tamanha obra- 

Mas a maior gloria de um povo 
nao esta nas suas tradigoes belicas. 
porque essas as conseguiu ele a 
custa do sangue de outras gentes; 
o tesoiro maximo das nagoes resi- 
de nas tradiQoes mentais em que 
se concretiza a magnitude total do 
seu poderio, em que se vasa a gran- 
deza inteira do seu povo Para a 
sua consecuQao, so se empregaram 
meios beneficos e nobilitantes, so 
se empenharara legioes de homens 
superiores, tendo por gladio o ca- 
lamo e por escudo a sciencia. 
'Marchemos! Nao nos deixemos 

abater pelo suor do desalento que 
procure humedecer as nossas fron- 
tes; para que atinjamos a eminencia 
de nossa aspiragao. seja cada obs- 
taculo um incentivo e cada desilusao 
um ensejo para nova investida. 

Necessitamos do concurso de to- 
dos~e esse nos sera dado em gran- 
de parte, porque uma campanha 
em prol da renascenQa literaria ha 
de ter, por forga, como adeptos os 
espiritos seguros e os carateres bem 
constituidos. 

Aqueles que, abrindo uma oxce- 
Qaoingloria. nos receberem com o 
eterno sorriso da descrenga, deixe- 
mos que se enclausurem no propiio 
ascetismo da sua inconsciencia. 

E amanha, quando la das bandas 
do oriente surgir o sol, rubro e 
vivificante, refratando-se na diafa- 
neidade eterea, a contribuir, com o 
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orvalho no calice das plantas; a vi- 
rencia eterna dos pomares e a opu- 
lencia fantastica das matas; as sea- 
ras loiras. onde os arrozais ondu- 
1am ao sopro da brisa e as flora- 
goes de rosas, sobre que adejam as 
borboletas entontecidas; o chilro 
gSrrulo dos trovadores alados e as 
cangoes estridiilas das cigaiTcts; o 
espelho de cristal da superficie dos 
rios, onde se miram as estrelas e 
se desenham as paisajens da mon- 
tanha, e a placidez dos lagos, que 
gondolas sulcam nas noites enlua- 
radas; a transparencia lustral de 
nossas fontes e as convulsoes tita- 
nicas do mar—tudo, numa harmo- 
nia edificante num conjunto subli- 
me, numa grandeza inefavel. cele- 
bra a prioridade egoistica da sua 
poesia 

Nesses mananciais perenes, ine- 
xauriveis, beberam a linfa da ins- 
piragao os herois da literatura. cu- 
jos feitos nos assorabram. cujas 
acQoes nos arrebatam, cujas obras 
nos elevam a culminancia de urn 
verdadeiro estase No cadinho da 
sua imaginagao fecunda acrisola- 
ram essas divicias, transformando- 
as nos monumentos, que sao a de- 
licia de quern os contempla e o or- 
gulho de quern os tragou- 

Entre nf3s, especialmeete, eram 
incontaveis esses genios Dissertar 
sobre o norte de outrora seria tra- 
tar do local em que se concentrava 
a primazia da nossa inteletuali- 
dade, seria descrever a pagina 
mais radiante da nossa histdria li- 
teraria. 

O atavismo, porem, so em parte 
exjrceu em nos a sua acgao: con- 
fej'ivi-nos talentos privilegiados, mas 
nao nos legou aquele fervor que 
abrazava os coragoes. nesse tem- 
po, o qual se dissipou como uma 
niivem bendita- Dir-se-ia que esta 
clausula — factor principal de tao 
grande vitdria—, foi arrebatada por 
urn cataclismo moral—e o menos- 
prezo pelas coisas do espirito por- 
fia hoje com a ausencia absoluta 
de incentive. 

E' preciso pois, senhores, que 
uma campanha solida sacuda os gri- 
Ihoes do marasmo que assoberba o 
nosso povo E' mister que, ao inv6s 

de prosseguirmos no caminho som- 
brio e tetrico desse desanimo entor- 
pecedor, trilhemos a senda oposta, 
que e florida e luminosa. porque e 
tambem a estrada luminosa e tio- 
rida do bem e da verdade. Torna- 
se necessario que nao vivamos ape- 
nas das tradigoes de um passado 
repleto de glorias, mas que marche- 
mos a conquista de um futuro cheio 
de bengaos 

Um povo, antes de ser gloriozo. 
tern que ser heroico; antes de sor 
heroico. deve ser-se forte; antes de 
ser forte, deve ser-se coeso Da 
uniao decorrera naturalmente a for- 
taleza, que o encorajara a caniinhar 
sem desvios O heroismo removera 
quaisquer empecilhos e a gloria 
sera um diadema de oiro, a coroar 
tamanha obra- 

Mas a maior gloria de um povo 
nao esta nas suas tradigoes belicas. 
porque essas as conseguiu ele a 
custa do sangue de outras gentes; 
o tesoiro maximo das nagoes resi- 
de nas tradiQoes mentais. em que 
se concretiza a magnitude total do 
seu poderio, em que se vasa a gran- 
deza inteira do seu povo Para a 
sua consecuQao, so se empregaram 
meios beneficos e nobilitantes, so 
se empenharam legioes de homens 
superiores, tendo por gladio o cii- 
lamo e por escudo a sciencia- 

Marchemos ! Nao nos deixemos 
abater pelo sudr do desalento quo 
procure humedecer as nossas fron- 
tes; para que atinjamos a eminencia 
de nossa aspiragao. seja cada obs- 
taculo um incentivo e cada desilusao 
um ensejo para nova investida. 

Necessitamos do concurso do to- 
dos~e esse nos sera dado em gran- 
de parte, porque uma campanha 
em prol da renascenga literSria ha 
de ter, por forga, como adeptos os 
espiritos seguros e os carateres bem 
constituidos. 

Aqueles que, abrindo uma oxce- 
gaoingloria. nos receberem com o 
eterno sorriso da descrenga, deixe- 
mos que se enclausurem no proprio 
ascetismo da sua inconsciencia. 

E amanha, quando la das bandas 
do oriente surgir o sol, rubro e 
vivificante, refratando-se na diafa- 
neidade eterea, a contribuir, com o 
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seu calor.para a vida universal—e a 
turba, contraria aos nossos ideais, 
esvaii'-se a na treva. e o astro-rei, 
legado ao olvido o desvario iniquo, 
iluminara a estrada do dever, sobre 
cuja areia fna palniilharao os elei- 
to3 da inteiigencia, cantando o hos- 
sana festival do seu triunfa- 

Deolikdo Couto 

DISCU^O 

proniinciado no tealro-cinema 

Eden, em 28 de 'agosio de 
1^20, a noite. 

Minbas senhoras; 

Meus senhores: 

Era um reino antigo. Vasto e rico, de 
terra fecunda e muito laboriosa gente, o 
seu nome ecoava de boca em boca, per 
toda a visinhan^a, l^guas e leguas em 
lorno, como o de uma patria bendita, 
nova terra da Promissao, sagrada lande, 
aben^oada pelo Senbor. 

De hcto, naqueUs bandas, sementeira 
que se lancasse a vala, logo redundaria 
em tarta seiva, capaz, por si s6, de abar- 
rotar os vastos, multiplicados celeiros da 
nagao. E eram muitas as searas. Da mes- 
ma torma, guerreiro que se abalarKjasse 
a campo. para lutar, era de ver o ardor, 
o denodo que empregava durante 0 pre- 
lio arrojado e a serenidade, a alta con- 
fianga com que esperava a vitoria, que 
nao tardava em chegar. E tora assim que, 
no largo decorrer dos anos, entre a admi- 
ra^ao das gentcs pasmadas, tantos e tan- 
tos triunfos se haviam gmho. Porque, 
enquanto os legionarios, aguerridos, pela 
arena do inimigo passavam 0 terror e a 
morte, na ponta da lani;a e da espada, 
o lavrador ia-se a sega, para que nao 
faltasse o pao, enquanto durasse o assa- 
nhado embate. E era teliz, assim, a gen- 
te loira da nagao dos fortes, a que o 
velho rei, com seguro tino, adquirido 
no lento rodar do tempo, mandava do 
alto do seu castelo, taustoso como um 
canto oriental de fadas brancas. 

^ Ora,^ uma vez, forasteiros que tinham 
vindo a cidade por uma manha de sol, 
seguidos por numerosa caravana, abas- 
lecida de riquezas, carregada dc oiro, co- 
me^iram contando as gentes a hist6ria 
longa de um tesoiro que la existia, no 

alto cimeiro de um monte, escabroso 
como nenhum, arido, peco e deserto, 
onde nao liavia fio de agua, nem flori- 
nhas respiravam aromas, batejando a solo. 

Fora de certo aventura ousada, e mui- 
to de perigo, o subir essi montanha j 
mas, se alguem, um dia, o conseguisse, 
nem Sardanapalo o rivalizaiia. 

Abalaram-se,'desde entao. os animos 
do povo, e, conquanto muitas fossein 
as ambi^oes, ningaem surgiu que se ati- 
rasse a empreza heroica de sair em 
busca do tesoiro apregoado pelo • viajor 
estranho e chegadi^o. 

Havia, poiem, um grupo de homens, 
mocos, rijos e fortes, que comungavam 
a mesma cren^a, na ansia do mesmo 
Ideal. 

Numa resolugao repentina, tomaram a 
peito ir-se, a ventura, tentar a sorte, que 
talvez Ihe nao fosse esquiva e d^sse pro- 
veitos de alto valor. E assim, de uma 
vcz, alta noite, no adito da capela rial, 
luz mortiga dos lampadarios de oiro, a 
mao por sobre a espada e sobre os evan- 
gelhos, o olhar voltado para o altar, ju- 
raram nao retornar a terra amada, seni de 
antemao haverem abastecido, com o oiro 

'santo da montanha, os fundos all6rges 
que levavam. E, entee 0 hiato da taran- 
dula, que Ihe comentava o feito em se- 
gredares, a comitiva deixou a cidade pela 
porta do norte, rumo de al6m, a alma 
incendida de esperan?as e entebrecida de 
fe. Cada um levava, gravado a flor dos 
labios, a maneira de amuleto, o nome 
santo da sua dama esbelta e loira. E o 
sol, que levantava ao longe, no horizon- 
te, a cabe?a tulva, engrinaldada de luz, 
pareceu sorrir aos cavaleiros fortes, aben- 
goando Ihes 0 temerario arranque de ou- 
sadia. 

Era longa, entretanto, e dorida, a jor- 
nada. A montanha do encanto tazia lem- 
brar as verdes mirajens do deserio, onde 
de quando em quando, no meio do areal 
adusto, caustico de sol, surgem bosques 
aceitosos, de amena sombra e veios cris- 
talinos. Vai 0 viajor alcanga-los e ei los 
que se refogem, voluveis, para logo apa- 
recerem longe, no mesmo verde provo- 
cante e vi(;adoi na mesma do^ura, que 6 
negaga fatal. Assim ^les. Quanto mais sc 
achegavam as faldas do monte, mais ele 
fugia, deixando-lhes tao som^nte, na 
alma, o desespcro da alucina^ao. 

E foi tal a canseira desse prdio insa- 
no que ja pelos caminhos come^ivam 
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seu calor.para a vida universal—e a 
turba, contraria aos nossos ideais, 
esvaii' se a iia treva. e o astro-rei, 
legado ao olvido o desvario iniquo, 
iluminara a estrada do dever. sobre 
cuja aveia fria palmilharao os elei- 
to3 da inteligeiicia, cantando o hos- 
sana festival do seu triunfa- 

Deolikdo Couto 

DISCU^O 

pronnnciado no teatro-cinema 

Eden, em 28 de agosio de 
1^20, d noite. 

Minbas senhoras: 

Meus senhores: 

Era um reino antigo. Vasto e rico, de 
terra fecunda e muito laboriosa gente, o 
seu noma ecoava de boca em boca, per 
toda a visinhan^a, l^guas e leguas em 
lorno, como 0 de uma patria bendita, 
nova terra da Promissao, sagrada lande, 
abeni;oada pelo Senbor. 

De facto, naqueUs bandas, sementeira 
que se langasse a vala, logo redundaria 
em tarta seiva, capaz, por si s6, de abar- 
rotar os vastos, multiplicados celeiros da 
nagao. E eram muitas as searas. Da mes- 
ma t6rma, guerreiro que se abalancjasse 
a campo. para lutar, era de ver o ardor, 
o denodo que empregava durante 0 pte- 
lio arrojado e a serenidade, a alta con- 
fian9a com que esperava a vitoria, que 
nao tardava em cbegar. E tora assim que, 
no largo decorrer dos anos, entre a admi- 
ra(;ao das gentcs pasmadas, tantos e tan- 
tos triunfos se haviam ginho. Porque, 
enquanto os legionarios, aguerridos, pela 
arena do inimigo passavam 0 terror e a 
morte, na ponta da lan^a e da espada, 
o lavrador ia-se a sega, para que nao 
ialtasse o pao, enquanto durasse o assa- 
nhado embate. E era teliz, assim, a gen- 
te loira da nagao dos fortes, a que o 
velho rei, com seguro tino, adquirido 
r.o lento rodar do tempo, mandava do 
alto do seu castelo, taustoso como um 
canto oriental de fadas brancas, 

Ora, uma vez, forasteiros que tinham 
vindo a cidade por uma manha de sol, 
seguidos por numerosa caravana, abas- 
tecida de riquezas, carregada de oiro, co- 
me?uam contando as gentes a hist6ria 
longa de um tesoiro que la existia, no 

alto cimeiro de um monte, escabroso 
como nenhum, arido, peco e deserto, 
onde nao havia fio de agua, nem flori- 
nhas respiravam aromas, batejando a solo. 

Fora de certo aventura ousada, e mui- 
to de perigo, o subir essi montanha; 
mas, se alguem, um dia,_ o conseguisse, 
nem Sardanapalo o rivalizaiia. 

Abalaram-se, desde entao, os animos 
do povo, e, conquanto muitas fossein 
as ambi^oes, ningaem surgiu que se ati- ^ 
rasse a empreza heroica de sair em 
busca do tesoiro apregoado pelo viajor 
estranho e chegadi^o. 

Havia, poiem, um grupo de homens, 
mocos, rijos e fortes, que comungavam 
a mesma cren^a, na ansia do mesmo 
Ideal. 

Numa resolugao repentina, tomaram a 
peito ir-se, a ventura, tentar a sorte, que 
talvez Ihe nao fosse esquiva e d^sse pro- 
veitos de alto valor. E assim, de uma 
vcz, alta noite, no adito da capela rial, 
luz mortiga dos lampadarios de oiro, a 
mao por sobre a espada e sobre os evan- 
gelhos, o olhar voltado para o altar, ju- 
raram nao retornar a terra amada, sem de 
antemao haverem abastecido, com o oiro 
santo da montanha, os fundos aliorges 
que levavam. E, entre o hiato da taran- 
dula, que Ibe comentava o feito em se- 
gredares, a comitiva deixou a cidade pela 
porta do norte, rumo de al6m, a alma 
incendida de esperan?as e entebreciJa de 
fe. Cada um levava, gravado a flor dos 
labios, a maneira de amuleto, o nome 
santo da sua dama esbelta e loira. E o 
sol, que levantava ao longe, no horizon- 
te, a cabega tulva, engrinaldada de luz, 
pareceu sorrir aos cavaleiros toites, aben- 
goando llies o temerario arranque de ou- 
sadia. 

Era longa, entretanto, e dorida, a jor- 
nada. A montanha do encanto tazia lem- 
brar as verdes mirajens do deseno, onde 
de quando em quando, no meio do areal 
adusto, caustico de sol, surgem bosques 
aceitosos, de amena sombra e veios cris- 
talinos. Vai o viajor alcan^a-los e ei los 
que se refogem, voluveis, para logo apa- 
recerem longe, no mesmo verde provo- 
cante e vi(;ado, na mesma do^ura, que 6 
negaga fatal. Assim Sles. Quanto mais sc 
achegavani as faldas do monte, mais ele 
fugia, deixando-lhes tao som^nte, na 
alma, o desespcro da alucinagao. 

E foi tal a canseira desse prdlio insa- 
no que ja pelos caminhos come^ivam 
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caindo os mais tracos, vencidos, a ar- 
quejir, mortos de fome e seJe. Dos mui- 
tos, que se tinhani reunido em turba, 
poucos restavam. Mas, nesses, tambem 
se ia alastrando o desanimo, pouco a 
pouco, porque era sempre o mesmo tan- 
lalico suplicio de querer o monte, a to- 
do o custo, e ve-lo arredic, cada vSz 
mais. 

Ora, entre os cavaleiros, um havi® 
mais torte e destro que, pela aka tor^' 
de que era senhor, resislia com facilida* 
de aos rudes tormentos da jornada. E, 
enquanto os ouiros definhavam, era ele 
que OS incitava, negaceando Ihes o arro- 
jo, com a profetica hisiorii do futuro 
iriunto, quando as turbas saissem a rece- 
be-los, de volta, carregidos de oiro e 
bencaos, a sua dam a loira os esperasse, 
palpitante de amor, pars conchega los a 
morna docura do seio carinboso e branco 
e dep6f-lhe, sobre a boca rubra, o de- 
sejado beijo nupcial 

O afrouxamento de animos, porem, 
era intenso, e conquanto, a principio, os 
compaiiheiros Ihe correspondessem ao 
apelo, toi-se Ihe depois, aos poucos, o 
valor das talas, que eram eniao recebidas 
com a mesma inditerenca de quem leva 
aos labios tarlos um simples copo de 
agua. 

Mas o cavaleiro precisava de ir alemr 
veneer os estorvos, embora a custa dos 
m^iores sacrificios, dos mais duros ho- 
locaustos, contanto que la chegasse um 
dia, tarde ou cedo, ao alto cimeiro do 
monte, onde os esperava, intacto. o gran- 
de e suspirado tesoiro. E assim, sciente 
de que os outros seriam sempre os rnes- 
mos, desalentados, medrosos da fadiga, 
tomou por melhor ir sozinho a meta 
final. Venccria ! E partiu. 

Longos dias e noites atravessou os 
areais adustos, de onde o sol, nas horas 
de forte canicula, inclemente como uma 
praga, arrancava ascuas de luz. Debalde 
OS seus olhos buscavam, em volta, um 
xeto em que o corpo achasse abrigo, 
migas de pao e goles de agua tresca. As 
ondas de .areia sucediam-se, umas as ou- 
tras, lofas, escaldantes. Mas o sotri- 
mento nao o enrequecia nunca, porque 
levava a alma voltada para o monte san- 
10. E enquanto, em bagas, Ihe descia o 
suor pelo rosto, rorejando-lhe a lustrosa 
barbi moga, ia consigo mesmo antego- 
sando os laureis do triunto, confiante em 
que havia de veneer 1 E venceu. Uma 

manha, lavado pelo primeiro albor da luz, 
0 colosso apareceu-lhe aos olhos, alto, 
sobranceiro, erguido a pique, como que 
aturoando com o cimeiro escabroso, o 
longinquo, setinoso azul do c^u. Entao, 
firrnando-se na cela, desceu o elmo de 
ago, enristou a langa longa, e, esporeando 
o gineie, galgou pelas escarpas, direito 
ao cume do gigante abrupto. Ia disposto, 
pronto pira a luta. Porque, na historla 
do tesoiro, que os estrangeiros haviam 
contado, de passajem pela sua terra, ha- 
via a rela?ao de investidas, batalhas tre- 
mendas, que teria de travar, pela encosta 
do monte, com perigosos adveisarios, 
aquele que se abalancasss ao risco de 
subi-la. 

E vieram, de facto, as emboscadas, de 
msis a mais acrescidas de insultos, dia- 
tribes, assuadas renhidas, que tariam des- 
esperado e tonio o mais santo e abnegado 
humano que se atrevesse por parajens 
tais O cavaleiro subjugou tudo, cntre- 
tanto. Em rapidos, tundos golpes de es- 
pada e lanca, derrubou os inimigos, ao 
passo que, sempre escudado na sua von- 
tade herculea, se tez surdo ao babariso 
da faranduba invejosa e cstulta. E dois 
dias depois, quando o sol despertava e 
subia o altar do nascente, para a missa da 
manha. o cavaleiro intrepido chegava ao 
cimo do monte, onde ja o esperava, em 
areas de matfim, todo o prometido te- 
soiro, ptemio a perseveranca e forpleza. 
E nao so isso, mas ainda uni s^quito lu- 
zido se Ihe aproximou. E dele saiu um 
velho de longis barbas, alvas e crespas 
como a cspuma, tei, por certo, dsquelas 
terras mistt'tiosas, que Ihe er.tregou, por 
noiva, solenements. a loira, esbelta e 
linda dama que o seguia. Fantarras acom- 
panhavam hinos> que o povo cantava, 
em unissono> espalhando-se arautos, aos 
quatro ventos, para que anunciassem o 
grande teito do moco cavaleiro, ousado 
e torte. 

Sr. Assis Garrido:—Entre ess.i lenda 
antiga e a vossa historia de hoje, ha uma 
cerca semeihanca. O mesmo surto do 
rnogo cavaleiro anima o vcsso espirito. 
O mesmo sonho que o levou a correr 
desertos, saltar escatpas e farir batalhas, a 
vos vos impeliu a empreza em que, teliz, 
ora acabais de triuntar. 

—A seguir. 
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caindo os mais tracos, vencidos, a ar- 
quejir, mortos de fome e seJe. Dos mui- 
tos, que se tinhani reunido em turba, 
poucos restavarn. Mas, nesses, tambem 
se ia alastrando o desanimo, pouco a 
pouco, porque era sempre o mesmo tan- 
talico supUcio de querer o monte, a to- 
do o custo, e ve-lo arredic, cada v^z 
mais. 

Ora, entre os cavaleiros, um havi® 
mais torte e destro que, pela aha ior^® 
de que era senhor, resislia com facilida" 
de aos rudes tormentos da jornada. E, 
enquanto os ouiros definhavam, era ele 
que OS incitava, negaceando llieso arro- 
jo, com a profetica hisiori^ do futuro 
triunto, quando as turbas saissem a rece- 
be-los, de volts, carregidos de oiro e 
bencaos, a sua dam a loira os esperasse, 
palpitante de amor, pars conchega los a 
morna do^ura do seio carinlioso e branco 
e depof lhe, sobre a boca rubra, o de- 
sejado beijo nupcial 

O afrouxamento de animos, porem, 
era intenso, e conquanto, a principio, os 
companheiros llie correspondessem ao 
apelo, toi-se Ihe depois, aos poucos, o 
valor das talas, que eram entao recebidas 
com a mesma inditeren^a de quem leva 
aos labios tarios um simples copo de 
agua. 

Mas o cavaleiro precisava de ir alem^ 
veneer os estorvos, embora a custa dos 
maiores sacrificios, dos mais duros ho- 
locaustos, contanto que la chegasse um 
dia, tarde ou cedo, ao alto cimeiro do 
monte, onde os esperava, intacto. o gran- 
de e suspirado tesoiro. E assim, sciente 
de que os outros seriam sempre os rnes- 
mos, desalentados. medrosos da fadiga, 
lomou por melhor ir sozinho a meta 
final. Venccria ! E partiu. 

Longos dias e noites atravessou os 
areais adustos, de onde o sol, nas horas 
de forte canicula, inclemente como uma 
praga, arranciva ascuas de luz. Debalde 
OS seus olhos buscavam, em volta, um 
leto em que o corpo achasse abrigo, 
migas de pao e goles de agua tresca. As 
ondas de areia sucediani-se, umas as oii- 
tras, lofas, escaldantes. Mas o sotri- 
mento nao o enrequecia nunca, porque 
levava a alma voltada para o monte san- 
10. E enquanto, em bagas, llie descia o 
suor pelo rosto, rorejando-lhe a lustrosa 
barba moga, ia consigo mesmo antego- 
sando os laureis do triunlo, confiante em 
que havia de veneer ! E venceu. Uma 

manha, lavado pelo prim.eiro albor da luz, 
0 colosso apareceu-lhe aos olhos, alto, 
sobranceiro, erguido a pique, como que 
aturoando com o cimeiro escabroso, o 
longinquo, setinoso azul do c(§u. Entao, 
firrnando-se na cela, desceu o elmo de 
ago, enristou a langa longa, e, esporeando 
o gineie, galgou pelas escarpas, direito 
ao cume do gigante abrupto. Ia disposto, 
pronto pira a luta. Porque, na historia 
do tesoiro, que os estrangeiros haviam 
contado, de passajem pela sua terra, ha- 
via a relagao de investidas, batalhas tre- 
mendas, que teria de travar, pela encosta 
do monte, com perigosos advejsarios, 
aquele que se abalancasss ao risco de 
subi-la. 

E vieram, de facto, as etpboscadas, de 
mais a mais acrescidas de insultos, dia- 
tribes, assuadas renhidas, que tariam des- 
esperado e tonio o mais santo e abnegado 
humano que se atrevesse por parajens 
tais O cavaleiro subjugou tudo, cntre- 
tanto. Em rapidos, tundos golpes de es- 
pada e lanca, derrubou os inimigos, ao 
passo que, sempre escudado na sua von- 
tade herculea, se tez surdo ao babariso 
da faranduba invejosa e cstulta. E dois 
dias depois, quando o sol despertava e 
subia o altar do nascente, para a missa da 
manha. o cavaleiro intrepido chegava ao 
cimo do monte, onde ja o esperava, em 
areas de matfim, todo o prometido te- 
soiro, ptemio a perseveranca e fortaleza. 
E nao so isso, mas ainda uni s^quito lu- 
zido se Ihe aproximou. E dele saiu um 
velho de longis barbas, alvas e crespas 
como a cspuma, tei, por certo, dsquelas 
terras mistcriosas, que Ihe er.tregou, por 
noiva, solenements. a loira, esbelta e 
linda dama que o seguia. Fantarras acom- 
panhavam hinos, que o povo cantava, 
em unissono> espalhando-se arautos, aos 
quatro ventos, para que anunciassem o 
grande kito do mogo cavaleiro, ousado 
e torte. 

Sr. Assis Garrido:—Entre essi lenda 
antiga e a vossa historia de hoje, ha uma 
cerca semelhanca. O mesmo surto do 
mogo cavaleiro anima o vcsso espirito. 
O mesmo sonho que o levou a correr 
desertos, saltar escatpas e farir batalhas, a 
vos vos impeliu a empreza em que, teliz, 
ora acabais de triuntar. 

—A seguir. 
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0 MflggQ "PATRONO" 

"As Ii0ffl8!i3isii3 prestaflas a 
iiieiiiom de Aliiizio Azefedo,, 
pela MaraiiMo ciilto, ao recs'oer 
OS sens despojos, assiimirai!! 
as Droporcees de verdideira 

coiisagraeao''', 

(Do/o7Hrt/, —28—X 1919) 

Foi em 1919- 
Ainda se nao completou bem urn 

ano que foram trasladados para 
Atenas _os despojos de Aluizio Aze- 
vedo 0 ja se nao fala raais em com- 
pletar o resgate da divida em aber- 
to para com.o intrepido revolucio- 
nador de 1881, o qual, revelando- 
se, prefiocemente. um grande artis- 
ta, ateou iim pavorozo incendio na 
pacata, clerical eescriclieana S. Luiz 
daqueles tempos, com a lava fla- 
mejante desse vulcao formidavel— 
O Mulato... 

As verdadeiras Iiomenajens, as 
eloquentes e duradoiras homona- 
jens que o Maranhilo tem prestado 
aos seus inumeros filhos ilustres, 
que tanta gloria nos legaram, a 
nos, maranhenses e a nos, brasi- 
leiros, teem sido. infelizmente, qua- 
ze nenhumas. Nao tamos feito qua- 
ze nada; resta-nos fazer quaze 
tudo!... 

Dos genios, verdadeiros glorifi- 
cados da nossa historia Hteraria. so 
perpetuamos em marmore e bronze 
vjonQalves Dias, Odorico Mendes 
e Joao Lisboa — unicamente tres. 
quando Henriques Lial no Pante- 
cnMaranheme, nos aponta uma lu- 
zida pleiada. isto sem nos referir- 
mos aos bravos das liltimas cam- 
panhas. brilhantes e vitoriozas 

O bom gosto de Henriques Lial, 
incansayel nos seus empreendimen- 

s dignificantes. documentando em 
iivros e em monumentos o valor 
aos nossos antepassados, pela im- 

buSos estatuas e 
homS<5 fi nossos grandes nomens. fez que, no pedestal da 
palmeira em que se apoia o poeta 
do Gigante de pedra>, figurasseni 
em belos medallioes, quatro floras 
preemiuentes, conteniporaneas do 

cantor dos Tmh'ras—Odorico Men- 
Mendes, Sotero dos Reis, Joao Lis- 
boa, Gomes de Souza- 

0 primeiro passo dado para en- 
cber de estatuas o Maranhao a Jfe- 
nas Bra:{ileira, pelo menos as praags. 
da sua capital, aos pes das quais 
viessem curvar-se, reverentes as 
sucessivas geragoes. ante as figu- 
ras masculas da nossa historia. pa- 
receu deveras promissor A primei- 
ra estatua foi talhada por mao de 
artista e erigida, com um acerto 
incomparavel, na praga das pal- 
mei^ras, de onde o poeta sempre 
estatico. fita o seu tumulo imenso, 
coberto pela azulina loiza do fir- 
mamento, embalado pela arajom 
quo balangi as palmas virides, de 
envolta com o gorgeio do sabia 
seu amigo- 

Infelizmente, porem, ao contra- 
rio do que se esperava. nao apa- 
receram novos plantadores de mo- 
numentos belos e eloquentes, como 
o a Goncalves Dias. 

Sem falarmos na herma de Odo- 
rico Mendes,—o intrepido tradutor 
de Virgilio e na estatua de Bene- 
dito Leite —o propugnador do en- 
sino primario no estado-detenha- 
mos Hgeiramente as vistas sobre a , 
de Joao Lisboa, a ultima erigida, 
e comparemo-la com a primeira- 

Que tremendo conflito de con- 
trastes ! Nao taxamos a obra bron- 
zea de Magrou inferior a marmo- 
rea do escultor da de Gongalves 
Dias. Aludimos apenas aos pedes- 
tals: o desta, rodeado por me- 
dallioes expressivos, autentico mo- 
numeiito, que Iiomenajeia cinco 
grandes vultos atenienses. enquan- 
to que 0 daquela, feito a pressa- 
operarios a lavrar marmore, dia 
G noite, defronte do antigo terrago 
do teatro S- Luiz, ai esta. lamen- 
tavelmente, a gotejar ISgrimas es- 
curas de roxo-terra das letras que 
foram doiradas, inscritas na ves- 
pera da inauguragao, nas quatro 
faces daqueles tres caixoes. amon- 
toados defronte do Carmo Somen- 
te o valor assombrozo do fulgu- 
rante publicista do Jornal do Timon, 
0 o pezo da cadeira em que o sen- 
taram, Ihes sustentam o equilibrio-.- 

A estatua de Joao Lisboa, qu6 
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0 mm "PATRONO" 

"As Ii3j]i2!i2ieiis prestaflas a 
iBsmoria k Aliiizio kimii 
pelo MaraiHo ciiltojorecs'fler 
OS sens tlespolos, assiimiraia 
as proDorcoes is yeriUdeira 

coisagrasao", 

(Do Jonial, —28—X 1919) 

Foi em 1919- 
Ainda se nao completou bem um 

ano que foram trasladados para 
Atenas os despojos de Aluizio Aze- 
vedo e ja se nao fala raais em com- 
pletar o resgate da divida em aber- 
to para com o intrepido revolucio- 
nador de 1881, o qual, revelando- 
se, preooeemente. um grande artis- 
ta, ateou um pavorozo ineendio na 
pacata, clerical eescriclieana S. Luiz 
daqueles tempos, com a lava fla- 
mejante desse vulcao formidavel- 
o Mulato... 

As verdadeiras Iiomenajens, as 
eloquentes e duradoiras Iiomena- 
jens que o Maranhao tem prestado 
aos seus inumeros filhos ilustres, 
que tanta gloria nos legaram, a 
nos, maranhenses e a nos, brasi- 
leiros, teem sido. infelizmente, qua- 
ze nenhumas. Nao temos feito qua- 
ze nada; resta-nos fazer quaze 
tudo!... 

Dos genios, verdadeiros glorifi- 
cados da nossa historia literaria. so 
perpetuamos em marmore e bronze 
LionQalves Dias, Odorico Mendes 
e Joao Lisboa — unicamente tres, 
quando Henriques Lial no Pante- 
cn Mamnheme, nos aponta uma lu- 
zida pleiada. isto sem nos referir- 
mos aos bravos das ultimas cam- 
panhas. brilhantes e vitoriozas 

O bom gosto de Henriques Lial. 
incansayel nos seus empreendimen- 

sdignifieantes, documentando em 
nvros e em monumentos o valor 
dos nossos antepassados, pela im- 

bSs estatuas e 
hompn<; fi nossos grandes 

pedestal da 
Palmeira em que se apoia o nootq 

pedra>, figurassem' 
em bglos medalhoes, quatro Sras 
preeminentes, contemporaneas do 

cantor dos Timbiras—Odovico Men- 
Mendes, Sotero dos Reis, Joao Lis- | 
boa. Gomes de Souza. 

O primeiro passo dado para en- 
cher de estatuas o Maranhao a Ate- 
nas Braiikira, pelo menos as praaQS. 
da sua capital, aos pes das quais 
viessem curvar-se, reverentes as 
sucessivas geraQoes. ante as figu- 
ras masculas da nossa historia, pa- 
reeeu deveras promissor A primei- 
ra estatua foi talhada por mao de 
artista e erigida, com um acerto 
incpmparavel, na praga das pal- 
meijas, de onde o poeta sempre 
estatico, fita o seu tumulo imenso. 
coberto pela azulina loiza do fir- 
mamento, embalado pela arajeni 
quo balangi as palmas virides. de 
envolta com o gorgeio do sabia 
seu amigo- 

Infelizmente, porem, ao contra- 
rio do que se esperava. nao apa- 
receram novos plantadores de mo- 
numentos belos e eloquentes, como 
o a Gongalves Dias. 

_ Sem falarmos na herma de Odo- j 
rico Mendes,—o intrepido tradutor 
de Virgilio e na estatua de Bene- 
dito Leite —o propugnador do en- 
sino primario no estado-detenha- 
mos Hgeiramente as vistas sobre a ( 
de Joao Lisboa, a xiltima erigida, 
e comparemo-la com a primeira. 

Que tremendo conflito de con- 
trastes ! Nao taxamos a obra bron- 
zea de Magrou inferior a marmo- i 
rea do escultor da de GonQalves 
Dias. Aludimos apenas aos pedes- 
tals: o desta, rodeado por me- 
dalhoes expressivos, autentico mo- 
numeiito, que homenajeia cinco 
grandes vultos atenienses. enquan- 
to que 0 daquela, feito a pressa. 
operarios a lavrar mSrmore, dia 
0 noite. defronte do antigo terraQO 
do teatro S Luiz, ai estfi. lamen- 
tavelmente, a gotejar ISgrimas es- 
curas de roxo-terra das letras que 
foram doiradas, inscritas na ves- 
pera da inauguragao, nas quatro 
faces daqueles tres caixoes. amon- 
toados defronte do Carmo Somen- ^ 
te o valor assombrozo do fulgu- i 
rante publicista do Jornal do Timon, 
e o pezo da cadeira em que o sea- 
taram, Ihes sustentam o equilibrio-.- 

A estatua de Joao Lisboa, que 
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podia alcangar ainda outro Henri- 
ques Lial, que Ihe arranjasse um 
poizo onde o amparassem compa- 
nheiros. como a Gongalves Dias, 
para apreciarem os acontecimentos 
da sua terra, comparando-os aos 
do S3U tempo teve a desiluzao da- 
quele abandono a que o atiraram 
ali, entre os frades carraelitas, a 
farmacia e a Predial do Poraizo, 
isto depois da se livrar de ser ven- 
dida em leilao na alfandega 

Jiintando a essas recordagoes a 
da vergoniioza permanencia da es- 
tatua na entrada do palacio do go- 
verno, depozitario de pontas de 
charuto e restos de almogo da guai^- 
da, teremos feito uma narrativa su- 
cinta do martirio a que o Mara- 
nhao destes ultimos tempos atirou 
a estatua da figura mais repre- 
zentativa dos tempos de antanho- 
Colige-se disto que, em Atenas, ja 
se nao liga quaze importancia as 
coizas que dizem respeito as artes 
e as letras 

Sera pois, uma estulticia nossa, 
uma esperanga vu, aspirarmos a 
uma estatua ou um simples busto 
para Aluizio Azevedo, quer por 
iniciativa dos poderes publicos. 
quer dos particulares, ou ainda 
ambos em comum, nao obstante 
haverem assuinido propor^oes de verda- 
deira consa^rafdo as homenajens prestadas 
a sua memoria, pelo Maranhdo cnflo. ao re- 
ceber os sens despojos! . 

A consagragao nao passou das 
ceremonias obrigatorias: missa de 
ossos pre^entes, sessao na Academia, 
uma edigao da Pacotilha um segun- 
do enterro—0 o pezado silencio, o 
olvido .. 

A prova do quanto se nao im" 
portam com assuntos relevantes' 
como o de homenajear condigna" 
mente os privilejiados do espirito' 
vimo-la a chegada dos restos do au" 
tor do Cortifo, negando-se o comer" 
cio a cerrar as suas portas, como 
tambem no dia do funeral, enquan- 
to que, a chegada ou passajem de 
delegagoes fooihaUers, tudo acorre, 
como acorrem ao campo, onde sao 
carregados em triunfo o deeper e os 
bach que bem shotaram e defenderam 
o seu goal... Quanto ao feretro de 
Aluizio, no caminho^da rampa a Se, 

ninguem spareceu disposto a car 
regar o preciozo fardo. Apenas 
quatro gatos pintados, previamente 
pagos ! 

—Onde, pois a alma do povo do 
Maranhao culto, da mocidade que 
devia fremir nesse dia, mais do que 
nos dias de vitoria do seu clube de 
football ?! 

Temos recebido e temos espedi' 
do delegagoes desportivas aos es- 
tados vizinhos Do intercambio in- 
teletual. entretanto nunca se co- 
gitou ao menos com factos positi- 
vos 

Esta na obrigaqao dos legiona- 
ries depozitai^ios do nossso future, 
guardas das nossas tradiv^oes, pro- 
pugnar pelo ressurgimento da atual 
geragao, depurando a de vicios 
para que, impelidos por uma forte 
dozede energia, possamos legar aos 
nossos porvindoiros documentagao 
em bronze e em marmore em es- 
colas e em livros, em jornais e em 
revistas. nas nossas biblio.tecas e 
muzeus que deveremos criar, de 
que tinhamos a nitida compreen- 
sao dos nossos deveres civicos- 

—Legionarios, a postos ! 
% 

Terminando esta revista as nos 
sas condigoes de verdadeira inercia 
e criminozo indiferentismo, apela- 
mos para o nosso cons6cio senhor 
capitao prefeito do municipio afim 
de que se digne de mandar subs- 
tituir as placas destinadas as ruas 
Aluizio e Artur Azevedo (!)• no- 
mes que se deram, ha anos, por so- 
licitagao da Sociedade Literaria Ba- 
rao do Rio Branco aos ainda hoje 
becos ou ruas das Flores e Man- 
gueira, ja que se negaram arterias 
mais importantes aos dois ilustres 
e gloriozos filhos do Maranhao. a 
despeito de figurarem, em ruas 
principals, nomes de vultos de me- 
nor valia e noutras ainda nomes 
esdruxulos ! 

S. Luiz, XII-X-920. 

JOAQUIM LUZ. 

(i)-Ja estavani escritas as pjUvras ccima, 
quJiido verificamos terem sido coloc^das as pl-i- 
cas das ruas Aluizio e Artur Azevedo. 
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podia alcaiiQar ainda outro Henri- 
ques Lial, que Ihe arranjasse um 
poizo onde o amparassem compa- 
nheiros como a Gongalves Dias, 
para apreciarem os acontecimentos 
da sua terra, comparando-os aos 
do S3U tempo teve a desiluzao da- 
quele abandono a que o atiraram 
ali. entre os frades carmelitas, a 
farmacia e a Predial do Poraizo, 
isto depois de se livrar de ser ven- 
dida em leilao iia alfandega 

Juntando a essas recordagoes a 
da vergonhoza permanencia da es- 
tatua na entrada do palacio do go- 
verno. depozitario de pontas de 
charuto e restos de almoQO da guai^- 
da, teremos feito uma narrativa su- 
cinta do martirio a que o Mara- 
nhao destes ultimos tempos atirou 
a estatua da figura mais repre- 
zentativa dos tempos de antanbo 
Colige-se disto que. em Atenas, ja 
se nao liga quaze importancia as 
coizas que dizem respeito as artes 
e as letras 

Sera pois, uma estuiticia nossa, 
uma esperanga vu, aspirarmos a 
uma estatua ou um simples busto 
para Aluizio Azevedo, quer por 
iniciativa dos poderes publicos. 
quer dos particulares, ou ainda 
ambos em comum, nao obstante 
haverem assinnido proporfdes de verda- 
deira consagrafdo as homenajens prestadas 
d sua menwria, pelo Maranhdo cnlto. ao re- 
ceber os sens despojos! .. 

A consagraQao nao passou das 
ceremonias obrigatorias: missa de 
ossos pre:;entes, sessao na Academia, 
uma edigao da Pacotilha um segun- 
do enterro—e o pezado silencio, o 
olvido .. 

A prova do quanto se nao im" 
portam com assuntos relevantes' 
como o de bomenajear condigna" 
mente os privilejiadcs do espirito' 
vimo-la a chegada dos restos do au" 
tor do Cortifo, negando-se o comer" 
cio a cerrar as suas portas, como 
tambem no dia do funeral, enquan- 
to que. a chegada ou passajem de 
delegaQoes fooihallers, tudo acorre, 
corao acorrem ao campo. onde sao 
carregados em triunfo o keeper e os 
backs que bem shotaram e defenderam 
o seu goal... Quanto ao feretro de 
Aluizio, no caminho,da rampa a Se, 

ninguem apareceu disposto a car 
regar o preciozo fardo. Apenas 
quatro gaios pintados, previamente 
pagos ! 

—Onde, pois a alma do povo do 
Maranbao culto, da mocidade que 
devia fremir nesse dia, mais do que 
nos dias de vitoria do seu clube de 
foclball ?! 

Temos recebido e temos espedi 
do delegagoes desportivas aos es- 
tados vizinbos Do intercambio in- 
teletual. entretanto nunca se co- 
gitou ao menos com factos positi- 
vos 

Esta na obrigagao dos legiona- 
ries depozitai'ios do nossso future, 
guardas das nossas tradi^joes, pro- 
pugnar pelo ressurgimento da atual 
geragao. depurando a de vicios 
para que, impelidos por uma forte 
dozede energia, possamos legar aos 
nossos porvindoiros documentagao 
em bronze e em marmore em es- 
colas e era livros, em jornais e em 
revistas, nas nossas biblio.tecas e 
niuzeus que deveremos criar, do 
que tinbamos a nitida compreen- 
sao dos nossos deveres civicos- 

—Legionarios, a postos ! 
% * iV- 

Terminando esta revista as nos 
sas condigoes de verdadeira inercia 
e criminozo indiferentismo, apela- 
mos para o nosso cons6cio senbor 
capitao prefeito do municipio afim 
de que se digne de mandar subs- 
tituir as placas destinadas as ruas 
Aluizio e Artur Azevedo (!)• no- 
mes que se deram, ha anos, por so- 
licitagao da Sociedade Literaria Ba- 
rao do Rio Branco aos ainda hoje 
becos ou ruas das Flores e Man- 
gueira, ja que se negaram arterias 
mais importantes aos dois ilustres 
e gloriozos filhos do Maranbao a 
despeito de figurarem, em ruas 
principais, nomes de vultos de me- 
nor valia e noutras ainda nomes 
esdruxulos ! 

S. Luiz, XII-X-920. 

JoAaUIM Luz. 

(i)-Ja estavam cscritJS as pjUvrss ccima, 
quiiido verificamos terem s;do coioc^das as i-1j- 
cas das ruas Aluizio e Artur Azevedo. 
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CQLOMBQ 

Mera exigencia protocolar, e nun- 
ca desejo de exibiQao; fez que tam- 
beni viesse abusar da vossa com- 
placencia alguns instantes, juntando 
cs meus aos hossanas que entoais, 
g'orificaudo a data de hoje. 

Perfuntoria tao somente e. pois, 
a minha acQao iiesta hora, em que 
S6 congi'agam. numa verdadeira 
apoteose, o esplendor do encanto 
feminino, espargindo uma luz es- 
tonteante. e o conjunto grandioso 
de tao escolhido auditorio 

Cnstovao Colombo e um dcs mais 
edificantes exemplos de tatica na- 
val. de horabi-idade e sobretudo. 
de firmeza no querer que nos apon- 
ta a historia. Foi naquele cerebro 
privilegiado que tomou vulto a idea 
assombi'osa da existencia de um 
inundo novo choio de feericas ma- 
vavilhas e pompas inacabaveis E 
foi aquele cerebro tambem que, com 
uma perseveranga inigualavel. sou- 
be sustentar ate ao fim, uma cam- 
pnnha benefica e gloriosa, para a 
conquista do seu ideal. 

Lei incontestavel. e que vemos 
ratificada a cada passo. e a da evo- 
lugao. a qual se subordinam todos 
03 factos da nossa vida- A Euro- 
pa, no seculo XV, era 0 palco de 
um espectaculo estraordinario. De- 
batiam-se la numa luta infrene, 
num prelio titunico todas as clas- 
ses cujos horizontes se achavam 
vendados pela mesquinhez do seu 
territorio. Desenhava-se ali, na sua 
plenitude mais uma prova exube- 
rante de que a guerra e apanSgio 
do progresso. 

Os povos, consideravelmente au- 
mentados com o decorrer irrefrea- 
vel dos tempos procuravam, polo 
auxiho das armas, a dilatagiio das 
suas ri'onteiras. onde se amontoa- 
vam em niimero incontavel. 

Coniega en tao, a epopea das na- 
vegagoes, que teve o seu centro na 
peninsula Iberica- Portugal con- 
quista a supremacia maritima — 
'^onsequencia 16gica da grande obra 
00 infante D. Henrique, dos seus 
astronomos da sua marinhajem. 
Iveuni.im-se no promontdrio de Sa- 

gres Desniente-se a londa absurda 
arcaica, da inacessibilidade do ocea- 
no as averiguagoes humanas e. tri- 
unfalmente, a bandeira portugueza 
singra mares novos, ataviando as 
naus que partiam ao leo do altis- 
simo, rumo a terras ignotas 

Acende-se 0 lumareu fantastico 
do uma verdadeira odissea de vi- 
torias maritimas. e a inveja cam- 
peia sem jugo quando qualquer 
paiz realiza uma conquista- 

Foi nessa epoca excecional que 
surgiu a figura paracletica de Oris- 
tovao Colombo, o genovez inteme- 
rato, que restringiu ao mar a esfera 
dos seus sonhos A longa pratica 
das viajens. escreve o sr. Candido 
Costa, a atividade do seu genio 
aventureiro. os seus conhecimentos 
nauticos, encorajavam 0 para gran- 
des empreendimentos maritimos. 
Mas a sua peniiria opuuha-se ao 
arrojo da empreza, que llie nuo 
saia da imaginagao 

Sem esmorecer, contudo, e de- 
pois_ de varias tentativas, em que 
a mizeria daqueles a quem recor- 
ria se mostrou inexcedivel, conse- 
guiu. afinal um ajuste com os so- 
beranos espanhois que Ihe conce- 
deram uma frdta para a sua gran- 
de empreza E foi com esse pe- 
queno auxilio, e vencendo os mai- 
ores obstiiculos. que sob ameagas. 
ate de morte, cliegou a pizar o 
novo mundo 

E hoje, ai vemos o sonlio de 
Colombo, metamorfoseado na mais 
palpavel, tangivel realidade 

Senhoras minhas: -Permiti que> 
terminando, vos saude. a v6s quo 
emprestastes todo o fulgor da vos- 
sa sedugao~a singeleza da nossa 
assemblea. 

A niulher foi e sera senipre o 
tenia inspirador de todas as gran- 
dezas, porque concretiza, na ruti- 
lancia do olhar, .na noite dos ca- 
belos e no roseo das faces, tudo 
que a natureza ostenta de mais 
sublime: pedagos de luar e de sol, 
sinfonias alacres de passarinhos, 
nostalgias infinitas de poentes. 

E' justo, pois que. cm cada um 
de nos ela tenha um advogado da 
causa que pretende equipara-la ao 
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COLOMBO 

Mera exigencia protocolar, e nuii- 
ca desejo cle exibigaoj fez que tam- 
bem viesse abusar da vossa com- 
placencia alguns instantes, juntando 
cs meus aos hossanas que entoais, 
g'orificando d data de hoje. 

Perfuntoria tao somente e. pois, 
a minha acgao nesta hora, em que 
se congragam, numa vordadeira 
apoteose, o esplendor do encanto 
feminino, espargindo uma luz es- 
tonteante. e o conjunto graiidioso 
de tao escolhido auditcjrio 

Cristovao Colombo e um dcs mais 
edificantes exemplos de tatica na- 
val. de horabi'idade e sobretudo, 
de firmeza no querer que nos apon- 
tii a historia. Foi naquele cerebro 
privilegiado que tomou vulto a idea 
nssombrosa da existencia de um 
inundo novo cheio de feericas ma- 
I'avilhas e pompas inacabaveis E 
foi aquele cerebro tambem que, com 
uma perseveranga inigualuvel. sou- 
be sustentar ate ao fim, uma cam- 
panha benefica e gloriosa, para a 
conquista do seu ideal. 

Lei incontestavel. e que vemos 
ratificada a cada passo. e a da evo- 
lugao a qual se subordinam todos 
03 factos da nossa vida- A Euro- 
pe, no seeulo XV, era 0 palco do 
um espectaculo estraordinario. De- 
batiam-se la numa luta infrene, 
num prelio titunico todas as clas- 
ses cujos horizontes se achavam 
vendados pela mesquinhez do seu 
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plenitude mais uma prova exube- 
rante de que a guerra e apanSgio 
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vel dos tempos procuravam, polo 
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Comega en tao, a epopea das na- 
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peninsula Iberica- Portugal con- 
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oonsequencia 16gica da grande obra 
00 infante D. Henrique, dos seus 
astronomos da sua marinhaiem. 
iieuni im-se no promontorio de Sa- 

gres Desniente-se a lenda absurda 
a'rcaica, da inacessibilidade do ocea- 
no as averiguagoes humanas e. tri- 
unfalmente, a bandeira portugueza 
singra mares novos, ataviando as 
naus que partiam ao leo do altis- 
simo, rumo a terras ignotas 

Acende-se 0 lumareu fantastico 
de uma verdadeira odissea de vi- 
torias maritimas. e a inveja cam- 
peia sem jugo quando qualquer 
paiz realiza uma conquista- 

Foi nessa epoca excecional que 
surgiu a figura paracletica de Cris- 
tovao Colombo, o genovez inteme- 
rato, que restringiu ao mar a esfera 
dos seus sonhos A longa pratica 
das viajens. escreve o sr. Candido 
Costa, a atividade do seu genio 
aventureiro. os seus conhecimentos 
nauticos, encorajavam 0 para gran- 
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Sem esmorecer, contudo, e de- 
pois de varias tentativas, em que 
a mizoria daqueles a quern recor- 
ria se mostrou inexcedivel, conse- 
guiu. afinal um ajuste com os so- 
beranos espanhois que Ihe conce- 
deram uma frota para a sua gran- 
de empreza E I'oi com esse pe- 
queno auxilio, e vencondo os mai- 
ores obstaculos. que sob ameagas, 
ate de morte, cliegou a pizar o 
novo mundo 

E hoje, ai vemos o sonlio de 
Colombo, metamorfoseado na mais 
palpavel, tangivel realidade 

Senhoras minhas: -Permit! que> 
terminando, vos sailde. a v6s que 
emprestastes todo o fulgor da vos- 
sa sedugao~a singeleza da nossa 
assemblea. 

A mulher foi e sera senipre o 
tenia inspirador da todas as gran- 
dezas, porque concretiza, na ruti- 
laucia do olliar, na noite dos ca- 
belos e no njseo das faces, tudo 
que a natureza ostenta de mais 
sublime: pedagos de luar e de soh 
sinfonias alacres de passarinhos, 
nostalgias infinitas de poentes. 

E' justo, pois que. cm cada um 
de nos ela tenha um advogado da 
causa que preteude equipara-la ao 
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sexo forte, tornando conhecidas, 
assim, as suas iniludiveis aptidoes. - 

E' a luz irradianle dos sens olhos 
que f-.o compoein osses assombro- 
sos poemas de amor, como ao som 
da lira de Orfeu se araaciava a hu- 
manidade de outrora 

Recebei pois minhas patricias, 
a espressao sincera do nosso ro- 
conhecimento, que bem sabemos 
nada valer, mas que partindo da 
juventude. nao deve escutar-se com 
OS ouvidos, mas ser ouvido com o 
cora^ao. 

Walter Silva. 

012 BE OnTOBBO 

Quando a generosidade de al- 
guns consocios me distinguiu. para 
falar neste recinto vacilei, cheio de 
duvida, sem saber se diveria fa- 
ze-lo. 

E, dos obstaculos que me entibi- 
avam, o maior era justamente a 
minha posi^ao diante de vos, mi- 
nhas senhoras e meus seiihores, 
posigao do sertanejo ignoto. sur- 
gldo, ha pouco, de um dos mais 
longinquos recantos do estado on- 
de embora a natureza conceba os 
raais admiraveis talentos e inspire 
OS mais belos poemas, faltam, e 
completamente. as fagulhas bene- 
ficas da instrugao e as contelhas 
vivificantes do progresso- 

O meu embaraQO, entretanto des- 
fez-se logo: reacendeu-se na minha 
alma a lembranQa de que um co- 
raQao moQo nunca deve fugir a es- 
tas demonstraQoes de patriotismo, 
ainda mais hoje, depois que esse 
grande sonhador —Olavo Bilac, pe- 
•as cintilagoes da sua peiia majes- 
losa, teceu o elogio mais perfeito 
do verdadeiro amor da patria 

Patria ! palavra que esprime tu 
do o que ha de mais belo, subli- 
me e grandioso ! Quantos nao teem 
sido OS atos heroicos, realizados 
pela inteligencia humana, tao so- 
mtnte para a glorifieagao da terra 
ber^o ! 

Folheai o livro da Historia, e 
vpeis, em cada uma das suas pa- 
ginas, um glorioso rasgo de patri- 
otismo. feito com sacrificio de bens, 

de sangue. de vida, em suma Pela 
patria. destemidos conquistadores 
sulcam as ondas enfurecidas dos 
mares, escalam os pincaros esca- 
brosos das montanhas, embrenham- 
se no seio virgem das florestas le- 
vando sempre no coragao a espe- 
ranga da vitoria, a ambigao de 
veneer- 

E que exemplo mais edificante 
do que esse que se nos depara no 
triunfo magnifico do intrepido. na- 
vegador genovez, cuja mem6ria se 
celebrara. hoje, em todos os recan- 
tos do mundo civilizado ! 

Sedento do gloria, arrostando as 
maiores dificuldades. pretendia con- 
quistar terras- Som elementos, im- 
plorou auxilio. Mas ninguem. dos 
que o poderiam favorecer- deu cre- 
dito aos seus intentos Firme na 
sua convicQao. nao so deixou es- 
morecer. Dosiludido dos poderes 
de Portugal, onde se aparelhara, 
corre ao seu paiz e a Inglaterra, os 
quais tambem repelem os seus pro- 
jetos E, assim oito anos de inu- 
teis solicitaQoes se passaram-.. 

Mas Colombo era de uma tena- 
cidade estraordinaria. Essas repul- 
sas ionge de o desvanecer, mais o 
reanimavam Porsistindo sempre, 
obteve, enfim, tres pequenos na- 
vios—e, com esta diminuta frota, 
ei-lo que parte, sem mais delongas, 
a busca do desconhecido. 

Descrever-vos o que se deu nies- 
sa arrojada viajem, nao o pode 
uma inteligencia pobre. So um ta- 
lento privilegiado saberia delinear, 
com perEeigao. o horrivel quadro 
do cataclismo da tempestade, quan- 
do a nau se precipita das alturas 
e vem tombar. submissa, no seio 
das vagas procelosas. ao sabor do 
vento que sibila forte castigando 
o concavo das v^las que se despe- 
daQam, gemendo. no ranger das 
enxdrcias pendentes dos mastros. 
Colombo no entanto, segue espe- 
rangoso E, no meio do terrivel 
precipicio considera-se feliz. 

Mais tarde, aterrorizada e des- 
crente, a marinhajem subleva-se, • 
quer forga-lo a retroceder. Verda- 
deiro apostolo da sua ambigao, o 
grande navegador desdobra se em 
promessas da oiro aos incredulos. 

Biblioteca Publics Benedito Leite 



O ATENIENSE 13 

sfixo forte, tornando conhecidas. 
assim, as suas iniludiveis aptidoes. 

E' a luz irradiante dos seus olhos 
que te conipoein esses assombro- 
sos poemas de amor, como ao som 
da lira de Orfeu se araaciava a hu- 
inanidade de outrora 

Recebei pois minhas patricias. 
a espressao siricera do nosso ro- 
conhecimento. que beni sabemos 
nada valer, mas que pai'tindo da 
juventude. nao deve escutar-se com 
OS ouvidos, mas ser ouvido com o 
cora?ao. 

Walter Silva. 

012 DE ODTDBEO 

Quando a generosidade de al- 
guns eonsocios me distinguiu. para 
falar neste recinto vacilei, cheio de 
duvida, sem saber se d)veria fa- 
/.e-lo. 

E, dos obstaculos que me entibi- 
avam, o maior era justamente a 
minha posi^ao diante de vos, mi- 
nhas senhoras e meus senhores, 
posiQao do sertanejo igaoto sur- 
gldo, ha pouco, de um dos mais 
longinquos recantos do estado on- 
de emb6ra a natureza conceba os 
Riais admiraveis talentos e inspire 
OS mais belos poemas, faltani, e 
completamente. as fagulhas bene- 
ficas da instrugao e as centelhas 
vivificantes do progresso- 

O meu embaraQO, entretanto des- 
fez-se logo: reacendeu-so na minha 
alma a lembranga de que um co- 
ra^ao moQo nunca deve fugir a es- 
tas demonstraQoes de patriotismo, 
ainda mais hoje, depois que esse 
grande sonhador —Olavo Bilac, pe- 
las cintilagoes da sua peiia majes- 
tosa, teceu o elogio mais perfeito 
do verdadeiro amor da patria 

Patria ! palavra que esprime tu 
do o que ha de mais belo, subli- 
me 0 grandioso ! Quantos nao teem 
sido OS atos heroicos, realizados 
pela inteligencia humana, tao so- 
m#nte para a glorifieagao da terra 
berQo ! 

Folheai o livro da Historia, e 
vereis, em cada uma das suas pa- 
ginas, um glorioso rasgo de patri- 
otismo, feito com sacrificio de bens, 

de sangue. de vida, em suma Pela 
patria. destemidos conquistadores 
sulcam as ondas enfurecidas dos 
mareSi escalam os pincaros esca- 
brosos das montanhas, embrenham- 
se no seio virgem das florestas le- 
vando sempre no coragao a espe- 
ranga da vitoria, a ambigao de 
veneer- 

E que exemplo mais edificante 
do que esse que se nos depara no 
triunfo magnifico do intrepido. na- 
vegador genovez, cuja mem(3ria se 
celebrara. hoje, em todos os recan- 
tos do mundo civilizado ! 

Sedento de gloria, arrostando as 
maiores dificuldades, pretendia con- 
quistar terras. Som elementos, im- 
plorou auxilio. Mas ninguem. dos 
que o poderiam favorecer. deu cre- 
dito aos seus intentos Firme na 
sua convicQao. nao se deixou es- 
morecer. Desiludido dos poderes 
de Portugal, onde se aparelhara, 
corre ao seu paiz e a Inglaterra, os 
quais tambem repelem os seus pro- 
jetos E. assim oito anos de inu- 
teis solicitaQoes se passaram 

Mas Colombo era de uma tena- 
cidade estraordinaria. Essas repul- 
sas longe de o desvanecer, mais o 
reanimavam Persistindo sempre, 
obteve, enfim, tres pequenos na- 
vios—e. com esta diminuta frota, 
ei-lo que parte, sem mais delongas, 
a busca do desconhecido. 

Descrever-vos o que se deu nes- 
sa arrojada viajem, nao o p^da 
uma inteligencia pobre- So um ta- 
lento privilegiado saberia delinear, 
com perfeigao. o horrivel quadro 
do cataclismo da tempestade, quan- 
do a nan se precipita das alturas 
e vem tombar. submissa, no seio 
das vagas procelosas. ao sabor do 
vento quo sibila forte castigando 
o concavo das v^las que se despe- 
dagam, gemendo. no ranger das 
enxdrcias pendentes dos mastros. 
Colombo no entanto, segue espe- 
rangoso E, no meio do terrivel 
precipicio considera-se feliz. 

Mais tarde, aterrorizada e des- 
crente, a marinhajem subleva-se, • 
quer forga-Io a retroceder. Verda- 
deiro apostolo da sua ambiQao, o 
grande navegador desdobra se em 
promessas de oiro aos incredulos, 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



14 O ATENIENSE 

e pinta-lhes o deslumbramento da 
conquista. Seduzidos pela riqueza 
proraetida, tranquilizam-se- E a 12 
de outubro de 1492 apos uma loii- 
ga_ e perigoza travessia de mais do 
dois mezes. desombarcavam. triun- 
fantes nuraa das poqueiias Lu- 
caias. 

Foi assim que do desconhecido, 
surgiu 0 Novo Mundo. ontom urn 
territorio bruto. qual diamante es- 
traido do seio das rainas,—hoje, pe- 
dra lapidada refulgente espavgin- 
do_por todo o universo as irradi- 
aQoes da sua luz intensa 

Que grande exemplo de corajem e 
perseveraiKja. o de Colombo ! Imi- 
temo-lo e o Brazil deixard cair 
por terra toda e qualquer abstra- 
Qao a que ainda S3 ache prcso, e. 
felizes e gloriozos, marcharemos. a 
cantar hinos de vitoria, para urn 
porvir delicioso. 

Mata Roma 

rmajeji iisaMia 

No paganismo romano, como no gre- 
go, na idolatria cega quae grosseira dos 
povos antigos da Europa iluminada, os 
genios humanos subiam a categoria de 
deuses. Nos, que ja estamos inteirados 
nos assumes tcologicos. poderiamos cri- 
ticar o modo de proceder dos filhos da 
arte e dos filhos da guerra, dos predile- 
los de P,ilas como dos escolfiidos de An's. 

Mas a palavra embarga se- nos, e nao 
ousa investir, quando vemos que, por 
sob esse tanatismo rude, se achava, an- 
tes de tudo, um primordial factor,—a 
gratidao ! 

Era a gratidao deise povo, pelos cida- 
daos ilustres, que os levava a adora-los, 
como semi-deuses ! E nada de mais belo 
nouvera nos seus costumes ! Ser-se gra- 

dever que nos impos o tribu- 
nal do nosso amor proprio—a consci- 
encia ! Ser-se grato e mostrar, num ges- 
^o, numa palavra, o coracao, reverente, 
ante o benfeitor ! Ser-se grato 6 saber 
cobnr o afeto com a purpura sublime 

sibihdade da Ima ahumana ! Ser-se orato 

"sp'lriraT!. r" 
E eis porque esses povos da idade an. 

tiga, nao encontrando alguma coisa, no 
orbe mteiro, com cujo valor pagassem os 

feitos benemeiitos dos seus irmaos il- 
lustres, eis porque buscavjm tronos idea- 
lizidos, e Ihos davam, como assento de 
gloria, a eles, aos seus maiores I 

Pois bem; desta altura, que se apre- 
senta, como altir augusto, ouso inter 
romper, por um pouco, a vossa marclia 
alegre e interrogar-vos; -Q/io vadis , 

All 1 Ono vadis !. . Nos vamos a imor- 
talidade do Oiimpo juvenil, a depositu 
bjijos de irmaos queridos aos pes do 
Poeta ! Nos vamos envolve-lo na voz 
dulcissima, que irrompe, em meigos sons, 
do nosso peito de fiihas da adolescen- 
cia ! Vamos contemplar, com os labios 
tremulos, a sua imijem tristonha, que se 
eleva, entre as palmeiras verdej^ntes, o 
seu grande atrativo de cantor ! 

Ah ! Quo vadis Vamos render lio- 
menajcm ao filho das musas, que Febo 
depositou no toriao maranhense ! Va- 
mos fazer que a luz das nossas retinas 
dardtje, em aureola resplandescente, fo 
bre a sua divina cabeca ! 

Sim, c isso o que ides tazer. e o que 
OS vossos olhos me inspiram. E' a gra- 
tidao que vos arrasti para junto de Gon- 
^alves Dias, o poeta doloroso, a olerc- 
cer-lhe, num visionario enlevo de amor, 
enternecido, corois que se formulam com 
os hjnos que sobem de vos, a bafejar a 
sua imajem !... 

0 vosso coitejo, senhores, assemelha- 
se, aos meus olhos, com os que, religio- 
samente, se dirigiam ao lugar mais sa- 
crossanto de toda a Grecia antiga. Era era 
Delfos; o templo suntuoso de Apolo er- 
guia se, admiravel, edificado de marmore 
fulvo, como alabastro. Com o seu tron- 
tispicio talhado pelas maos mais habeis 
dos artistas de Pericles, sereho e impa- 
vido, desvendav3.se altaneiro ! O povo, 
trajado de branco, elevando os sons das 
suas harpas a morndia sagradai cheia de 
rosas, as mais formosas da Beocia, bus- 
cava ouvir do oiaculo divino as profecias. - 
Aqueles cortejos eram, espiritualmente. 
sublimes! Fazia-se mistdr adorar um 
deus—Apolo, a sabedoria olimpica ! 

^ Vos quereis, na vossa tormatura, imi* 
ta los. Nao ides idolatrar um Ala da mi' 
tologia. Ides, pordm, homenagear o gran- 
de cantor das Americanas e dos Tiinhi' 
rds !... 

A voz serenissima dessas musas da ter- 
ra, musas cujas retinas brilham, de luz 
inapagavel, e cujos labios humidos e ver- 
melhos, com.o a flor da romanzeiro, 
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mem e vibrara no coragao pj'pitante, 
substituem d?queles os sons do gemer 
melodioso das harpas gregas ! 

Os helenos curvaram se, ante os «e- 
ternos moradores do Olimpo), enire os 
rigidos muros do marmore. Vos ides ren- 
der preito a Gon^alves Dias, a urn dos 
seus eleitos, nam temple ornamentado, 
tao so, pela natureza ! 

Ide ! levando na alma um so ideal,— 
o dizer, ao mestre bem amado, que inda 
nao vo-lo efsquecestes. IJe ! e dizei, al- 
tamente, ao poeta divino, representado, 
naquela estatua de amargura, a gratidao, 
sempre viva, dos coragoes maranhenses ! 
Ide I alegres, cantando hossanas, por 
toda a parte! E deslizem, placidamente, 
levados pelas mansas brisas, por toda a 
cidade, ajudando-nos a despertar este 
povo do inditerentismo que nos enver- 
gonha; deslizem, ate so tundo do nosso 
espirito, e taga-se de novo ecoar ! 

E, por fim, ao poeta supremo, ao Fe- 
bo Jesta Brazileira Atenas, ao esposo da 
divina Erato, mostrai-vcs enternecidos, e, 
nos vossos labios nacarados, desabrocliem, 
sucessivamente, ante o seu vulto, as flo- 
res gentis com que se orna a mais mei- 
ga djs filhas do sentimento hummo—a 
rgatidao I... 

Ant6nI0 ViANA DE SoUZA. 

iPIUOs" 

Para o JPaher Silva 

la ja pelo meado o mez de abril. 
com as suas rin'iltiplas belezas de 
unia natureza exuberant© e sedu- 
tora. 

E, numa dessas manhas de sol 
rubro, quando a passarada alegre 
8 irrequieta, trefega e palradora, 
aos bandos, num constante e sua- 
ve bater de azas, num esvoaQar 
sorridente, bailava, de arvoredo em 
arvoredo; quando o vento, sussu- 
rante, fazia treraular os pequeninos 
avbustos, farfalhando, suavemente. 
OS leques das esguias palmeiras, 
notava-se na Oasa Grande 'da Boa 
Esperanga-a calma fazenda—uma 
azdfama. um vaivem fora do co- 
mum. Via-se que alguma coisa de 
estraordinario se passava ali, alte- 
rando-lhe os costumes. 

O pdteo, se bem que de sempre 
culdadosamente tratado, com o al- 

vorecer desse dia. tomara outro as- 
peto. mostrando se melhor zelado, 
apresentando, ainda, aqui e acohi, 
de quando em quando. lindos ar- 
cos de folhas verdes, que Ihe em- 
prestavam um suntuoso torn de 
avenida Toda a fazenda se movia. 
desde as estradas, que estavam 
sendo batidas a capricho. ate a Oa- 
sa Grande, que se ostentava so- 
berba, com um todo festivo, pre- 
nuncio de acontecimento feliz. 

E' que estava noiva Leon6r,~a 
linda Leonor, a filha mais nova e 
mais estimada do proprietario da 
situagao,—o major Bernardo, ho- 
mem dos seus cincoentas anos, ain- 
da forte, duma constituigao rija. 
invejavel, e que, a primeira vista, 
parecia ter, quando muito, uns qua- 
renta. 

Distante da Boa Esperanga a 
terra natal de LeonSr, umas duas 
leguas, apenas, havia outra herda- 
de-Humaita. residenoia da familia 
Oliveira, gente pacifica e boa, cujo 
chefe, 0 esteio da casa. no dizor 
pitoresco e verdadeiro do caboclo. 
morrera havia anos deixando para 
OS seus, alem de alguns imoveis, o 
necessario para uma modesta e sos- 
segada vida no campo—, um nome 
respeitavel, heranQa preciosa, que 
conseguira obter na sua vida, toda 
cheia de atos benfazejos, onde cada 
passajem recorda um exemplo de 
honestidade, de perseveranga, de 
bondade. 

Alvaro, um dos filhos dos situa- 
rios da Humaita, e que substituira 
o velho chefe. nessa casa. onde a 
felicidade como que pairava e sor- 
ria a cada canto> era o venturoso 
noivo do Leonor. a joia de mais 
prego e de maior brilho de toda 
aquela redondeza; a graca, o en- 
canto de tudo e de todos; Leonor, 
a meiga sertaneja de olhos pretos 
e brilhantes, viv,izes e tentadores. 
languidos e tao cheios dessa dolen- 
cia que nos faz sonhar. idiliar 
umas tantas fantasias; de faces dum 
moreno rdseo, assetinado; de Ifibi- 
os purptireos, rosas entreabertas, 
mansamente, pela manha, antes de 
receberem o beijo quente e casto 
do sol, rescendendo perfumes. 
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mem e vibrara no coragao palpitante, 
substituem d^'queles os sons do gemer 
melodioso das harpas gregas ! 

Os helenos curvaram se, ante os «e- 
ternos moradores do Olimpow, enire os 
rigidos muros do marmore. Vos ides ren- 
der preito a Gongalves Dias, a um dos 
seus eleitos, num templo ornamentado, 
tao so, pela natureza ! 

Ide ! levando na alma um so ideal,— 
o dizer, ao raestre bem amado, que inda 
nao vo-lo efsquecestes. lie ! e dizei, al- 
tamente, ao poeta divino, representado, 
naquela estatua de amargura, a gratidao, 
sempre viva, dos coragoes maranhenses ! 
Ide ! alegres, cantando hossanas, por 
toda a parte! E deslizem, placidamente, 
levados pelas mansas brisas, por toda a 
cidade, ajuJando-nos a despertar este 
povo do inditerentismo que nos enver- 
gonha; deslizem, ate so tundo do nosso 
espirito, e taga-se de novo ecoar ! 

E, por fim, ao poeta supremo, ao Fe- 
bo Jesta Brazileira Atenas, ao esp6?o da 
divina Erato, mostrai-vcs enternecidos, e, 
nos vossos labios nacarados, desabrochem, 
sucessivamente, ante o seu vulto, as flo- 
res gentis com que se orna a mais mei- 
ga das filhas do sentimento hummo—a 
rgatidao I. . 

Antonio VIana de Souza. 

IDILBOS" 

Para o JPaher Silva 

la ja pelo meado o mez de abril. 
com as suas miiltiplas belezas de 
uma natureza exuberanto e sedu- 
tora. 

E, numa dessas manhas de sol 
rubro, quando a passarada alegre 
9 irrequieta, trefega e palradora, 
aos bandos, num constante e sua- 
ve bater de azas, num esvoa^ar 
sorridente, bailava, de arvoredo em 
arvoredo; quando o vento, sussu- 
rante, fazia treraular os pequeninos 
avbustos, farfalhando, suavemente. 
OS leques das esguias palmeiras, 
notava-se na Casa Grande 'da Boa 
Esperanga-a calma fazenda—uma 
azdfama. um vaivem fora do co- 
mum. Via-se que alguma coisa de 
estraordinario se passava ali, alte- 
rando-lhe os costumes. 

O pSteo, se bem que de sempre 
culdadosamente tratado, com o al- 

vorecer desse dia> tomara outro as- 
peto. mostrando se melhor zelado, 
apresentando, ainda, aqui e acola. 
de quando em quando, lindos ar- 
cos de folhas verdes, que Ihe em- 
prestavam um suntuoso torn de 
avenida Toda a fazenda se movia, 
desde as estradas, que estavam 
sendo batidas a caprieho, ate a Ca- 
sa Grande, que se ostentava so- 
berba, com um todo festivo, pre- 
niincio de acontecimento feiiz. 

E' que estava noiva Leon6r,~a 
linda Leonor, a filha mais nova e 
mais estimada do proprietario da 
situaQao,—o major Bernardo, ho- 
mem dos seus cincoentas anos, ain- 
da forte, duma constltuigao rija 
invejavel, e que, a primeira vista, 
parecia ter, quando muito, uns qua- 
renta. 

Distante da Boa Esperanga a 
terra natal de LeonSr, umas duas 
leguas, apenas, havia outra herda- 
de-Humaitd, residenoia da familia 
Oliveira. gente pacifica e boa. cujo 
chefe, 0 esteio da casa. no dizor 
pitoresco e verdadeiro do caboclo, 
morrera havia anos deixando para 
OS seus, alem de alguns imoveis, o 
necessario para uma modesta e sos- 
segada vida nocampo—, um nome 
respeitavel, heranQa preciosa, que 
conseguira obter na sua vida, toda 
cheia de atos benfazejos, onde cada 
pass-ijem reccrda ym exemplo de 
honestidade, de perseveranga, de 
bondade. 

Alvaro, um dos filhos dos situa- 
rios da Humaita, e que substituira 
o velho chefe. nessa casa. onde a 
felicidade como que pairava e sor- 
rla a cada canto> era o venturoso 
noivo de Leonor. a joia de mais 
prego e de maior brilho de toda 
aquela redondeza; a graca. o en- 
canto de tudo e de todos; LeonOr, 
a meiga sertaneja de olhos pretos 
e brilhantes, viv.izes e tentadores. 
languidos e tao cheios dessa dolen- 
cia que nos faz sonhar. idiliar 
umas tantas fantasias; de faces dum 
moreno rdseo, assetinado; de Ifibi- 
os purpureos, rosas entreabertas. 
mansamente, pela manha, antes de 
receberem o beijo quente e casto 
do sol, rescendendo perfumes. 
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Coino la, na fazenda visinha, 
aqui tambem, nesta outra. ainda que 
mais pobre, do aparencia mais hu- 
milde. havia um movimento desu- 
sado existia algo de estraordina- 
rio: chegara o desejado dia do ilu- 
soes.-as mais sublimes —de espe- 
ranoas, as mais sorridentes e pro- 
missoras,—a primeira visita de noi- 
yado, ambicionado instante, aureo, 
ideal, quimerico, em que dois cora- 
Qoes juvenis, querendo se, aman- 
clo-se muito, como que se entrela- 
Qam num sem-fim de venturas: ins- 
tante divinal. que e o rutiiante 
amanhecer das almas enamoradas. 

Eram felizes e viviam, assim, 
arquitetando um future sorrisonho, 
afagando as mais acalentadoras es- 
perangas. Alvaro era. para Leonor, 
o homem que idealizara, o tipo 
maximo, em que se concentravam 
as mais belas virtudes- 

F6ram-se os dias uns apos ou- 
tros, 0 cada vez mais o amor des- 
sas duas almas crescia, floreseendo 

Mas nesse periodo, sargiu, ines- 
peradamente a seca, com o sou 
cortejo lugubre e tetrico de mise- 
rias, de surprezas—as mais terri- 
veis as mais avassaladoras A Hu* 
maita apesar de resistir, um tan- 
to, aos tremendos efeitos de tal ca- 
taclismo, vira-se a brakes com a 
mais aflitiva situaQao: sem traba- 
Ihadores, pois que os colonos, logo 
aos priineiros arranquos do flage- 
lo, arribaram, aos grupos, em pro- 
eura de outras terras, onde a au- 
sencia das chuvas nao produzisse 
tamanhas amarguras Os abundan- 
tes e ligeiros edrregos, de aguas 
cristalinas, do margons verdejan- 
tes. e que tanta vida davam a fa- 
zenda, estancaram, e os seus lei- 
tos de areia densa alva e brilhan- 
te, eram yarridos pela vira^ao, de 
instante e instante. A verde e fron- 
dosa mata, tao robusta, ate ali, 
empalidGcia agora, estando ja a 
descoberto magnificas arvores, com 
o dorso nil, pois as suas folhas le- 
vara:as todas o vento- A vaquei- 
rama. trotando cavalos esguios, 
tropegos de vez em vez vinha 
comunicar a mortandade atr^z do 
gado. que se atirava, faminto, avi- 

do de agua. aterradoramente, de 
encontro aos iniimeros escavados, 
feitos no solo, pelos poucos cabo- 
clos que se deixaram ficar. num 
apego a terra natal, e que, a se- 
melhanga do mineiro audaz, se 
metiam, de chao a dentro em pro- 
cura de um veio do liquido precio- 
80. que Ihes mitigasse a sede- 

E num dia desses, em que as 
desilusoes se repetiam- alguem, de 
passajem pela Boa Esperanga, fa- 
lou a Leonor sobre a capital do 
seu estado. «a sede do governo>. 
Patenteou-lhe fotogrfias de pragas 
zelozamente arborizadas e ajardi- 
nadas 

Contou lhe os sucessos dos tea- 
tros Disse-lhe o alto progress© do 
cinema- Reconstituiu os mais enio- 
cionantes aspetos da cidade- Se- 
gredou-lhe a perspetiva de vanta- 
josos casamentos. Mimozeou-a com 
lindas revistas de modas onde as 
mulheres apareciam decot;idas, ten- 
do a cobrir-lhes as trangas. em* 
panando lhes a beleza, tao natural, 
lindos e estonteantes chapeus, com 
plumajens de todas as cores, as 
mais berrantes. E- a proporgao 
que esse alguem, um defame, por 
certo, Ihe descortinava, assim, a 
vida sedutora do luxo e do goso, 
do fiticio e dos eternamente iludi- 
dos ela como que ia acordando. 
De olhos desmesuradamente aber- 
tos, fremia de prazer, em desejos. 
O sou espirito ate entao alheio'as 
coisas de mudanismo, ignorante, 
ate ali, do artificialismo da gent« 
da cidade, vo!tava-se. todo, na avi- 
dez exuberanto de querer gosar o 
chiquismo dum bonito chapeu, de 
irizadas plumas. ou o provocador 
decote dum vestido a ultima moda, 
que llie puzesse a mostra um pou" 
CO do ebilrneo colo. virgem dos 
olhares indiscretos 

Do noito; a hora da visita habi- 
tual> ele. acabrunhado. exausto, pe- 
los estri.gos da seca terrivel, que 
tudo Ihe consumira, procurava, 
junto a noiva, viver alguns minu- 
tes de alegria. sem pensar na mi' 
seria que ia la fora. Mas desta vez 
encontrou o mal estar, o amiio, em 
Leonor, que sempre o recebia com 
tanta candura. 

IBFIBIL 
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Como la, na fazenda visinha, 
aqui tambem, nesta outra, ainda que 
mais pobre, de aparencia mais hu- 
milde havia urn movimento desu- 
sado existia algo de estraordina- 
rio: chegara o desejado dia de ilu- 
soes,-as mais sublimes —de espe- 
rangas, as mais sorridentes e pro- 
missoras,—a primeira visita de noi- 
yado, ambicionado instante, aureo, 
ideal, quimerico, em que dois cora- 
?oes juvenis, querendo se, aman- 
tlo-se muito, como que so entrela- 
Qara num sem fim de venturas: ins- 
tante divinal. que e o rutilante 
anianhecer das almas enamoradas- 

Eram felizes e viviam, assim, 
arquitetando um futuro sorrisonho, 
afagando as mais acalentadoras es- 
perangas. Alvaro era. para Leonor, 
o homem que idealizara, o tipo 
maximo, em que se concentravam 
as mais belas virtudes- 

F6ram-se os dias uns apos ou- 
tros, e cada vez mais o amor des- 
sas duas almas crescia, florescendo 

Mas nesse periodo, sargiu, ines- 
peradamente a seca, com o seu 
cortejo lugubre e tetrico de mise- 
rias, do surprezas—as mais terri- 
veis as mais avassaladoras A Hu* 
maita apesar de resistir, um tan- 
to. aos tremendos efeitos de tal ca- 
taclismo, vira-se a braQos com a 
mais aflitiva situaQao: sem traba- 
Ihadores. pois que os colonos, logo 
aos primeiros arranquos do flage- 
lo, arribaram, aos grupos, em pro- 
eura de outras terras, ondo a au- 
sencia das chuvas nao produzisse 
tamanhas amarguras Os abundan- 
tes e ligeiros eorregos, de itguas 
cristalinas, do margens verdejan- 
tes. e que tanta vida davam a fa- 
zenda, estancaram, o os seus lei- 
tos de areia densa alva o brilhan- 
te, eram varridos pela viragao, de 
instante e instante. A verde e fron- 
dosa mata, tao robusta, ate ali, 
empalidecia agora, estando ja a 
descoberto magnificas arvores, com 
o dorso ml, pois as suas folhas lo- 
vaia-as todas o vento- A vaquoi- 
rama. trotando cavalos esguios, 
tropegos de vez em vez vinha 
comunicar a mortandade atr<5z do 
ffado. que se atirava, faminto, avi- 

do de agua aterradoramente, de 
encontro aos iniimeros escavados, 
feitos no solo, pelos poucos cabo- 
clos que se doixaram ficar. num 
apego a terra natal, e que, a se- 
melhanQa do mineiro audaz, se 
metiam, de chao a dentro em pro- 
cura de um veio do liquido precio- 
so que Ihes mitigasse a sede. 

E num dia desses, em que as 
desilusoes se repetiam- alguem, de 
passajem pela Boa Esperanga, fa- 
lou a Loonor sobre a capital do 
seu estado. «a sede do governo>. 
Patenteou-lhe fotogrfias de pragas 
zelozamente arborizadas e ajardi- 
nadas 

Contou-lhe os sucSssos dos tea- 
tros Disse-lhe o alto progresso do 
cinema- Reconstituiu os mais emo- 
cionantes aspetos da cidade. Se- 
gredou-lhe a perspetiva de vanta- 
josos casamentos. Mimozeou-a com 
lindas revistas de modas onde as 
mulheres apareciam decot idas, ten- 
do a cobrir-lhes as trangas em* 
panando lhes a beleza, tao natural, 
lindos e estonteantes chapeus, com 
plumajens de todas as cores, as 
mais berrantes- E. a proporgao 
que esse alguem, um defame, por 
certo, Ihe descortinava, assim, a 
vida sedutora do luxo e do goso, 
do fiticio e dos eternamento iludi- 
dos ela como que ia acordando- 
De olhos desmesuradamente aber- 
tos, fremia de prazer, em desejos. 
O sou espirito ate entao alheio'as 
coisas de mudanismo. ignorante, 
ate ali, do artificialismo da gent« 
da cidade, voltava-se, todo, na avi- 
dez exuberante de querer gosar o 
chiquismo dum bonito chapeu, da 
irizadas plumas. ou o provocador 
dec6t0 dum vestido a ultima moda, 
que llie puzesse a mostra um pou" 
CO do eburneo colo. virgem dos 
olhares indiscretos S 

De noite< 6. hora da visita habi- 
tual' ele. acabrunhado. exausto, pe- 
los estri.gos da seca terrivel, que 
tudo Ihe consumira, procurava, 
junto a noiva, viver alguns minu- , 
tos de alegria. sem pensar na mi' ' 
seria que ia la fora- Mas desta vez 
encontrou o mal estar, o amiio, em 
Leonor, que sempre o recebia com 
tanta candura. 
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E, dessa hora em diaute a medi- 
da que os seus negooios mingua- 
vam, OS gestos amorosos de Leo- 
nor ditninuiaiTj. vacilavam, ate que 
afinal deixou as terras da Boa Es- 
peranga. a caminho da cidade- 

E Alvaro. que a amava de verda- 
de, dizia aos seus amigos:—A ambi- 
gao traiu-a, fasciuou-a- Ha, meus 
amigos, acreseentava, rabido, mil- 
Ihores boas, divinais, que sac uns 
anjos. aqui, na terra, que valem 
uma epopea esplendorosa e su- 
blime consagrada nos coragoes do 
todos nos —OS homens- Outras. po- 
rem, sao o seu reverso—«almas de 
lesmas, almas do lesmas'. Leonor e 
bem um desses especiines 1 

S. Luiz. 12-XII-20. 
JOAO Guilherme de Abbeu. 

R&cordando 

Ja seis anos sao decorridos e a 
mim ainda me parece que foi 6n- 
tem ! 

Tenho nos ouvidos o ruido entu- 
ziastico daquela festa apote6tica, 
que OS moQos da minha terra, en- 
tre OS quais eu era o de menos re- 
levo, promoveram ao mestre imor- 
tal Gongalves Dias. o reprezentan- 
te maximo da alma poetica do Bra- 
zil. 

OuQO, atraves da minha saudade, 
o ruflar daquelas palmas verdes, 
batidas pelo vento vesperal, como 
que desejando aliar-se a espansao 
da vibratibilidade joven que. ao 
cantor dos timbiras vinha prestar 
mais um tributo da sua admiragao, 
sempre grande e imorredoira- 

Impressoes gratissimas, que ja- 
mais posso esquecer ! 

La, no mais formozo i^ecanto da 
cidade, na praga das palmeiras, a 
multidao premia-se- Cada qual que- 
ria ficar mais justo do pedestal 
alto e solene, sobre o qual resplen- 
de, lira em punho firme na sua 
rijidez marmorea, brilhante ao sol 
morrente, o grande cantor da raga 
americana. E, nao sei porque, pa- 
receu-me que ele sorria •• Era um 
sorrizo igual ao de que nos fala 
Aluizio Azevedo, atribuido aos ffd- 
tos do luar, quando uma joven, des- 

preocupada, cantando os sous ver- 
sos desagravava o seu nome das 
injurias que o pai burguez esttipi- 
do. Ihe assacava Este foi um sor- 
rizo de agradecimento; aquele que 
se mo afigurou naquela tarde de 
entuziasmo, era um sorrizo de sa- 
tisfagao- • 

Um grupo de indigenas dangava 
em circulo, tanjendo maraeas sa- 
cudindo arcos e plumas, saitando, 
desenfreados, ao soni de muzicas 
carateristicas da sua tribu. 

Para honrar uma, tal festividade, 
nenhum niimero poderia ser mais 
acertado. Gongalves Dias revia 
toda a tradigao glorioza de uma 
raga forte, que. em versos sober- 
bos, cantou e celebrizou. Talvez 
por isso parecia sorrir a sua esta- 
tua-.. 

A banda militar enceta o Gna- 
rani e as notas son6ras da bela 
partitura, tao ligada a lembranga 
de Gongalves Dias. espalh-Hm, por 
todos OS cantos da praga, um grito 
de alegria. 

A meninada das escolas comega 
a entoar aquele mimo de beleza e 
meiguice que e, a um tempo, um 
pedago do ceu e uma porgao des- 
te lindo Brazil: 

Minha terra tem palmeiras, 
onde canta o sabia; 
as aves que aqui gorjeiani 
nao gorjeiam como la ! 

As iiltimas centelhas de oiro, que 
encerram este canto de carinho e 
saudade, perdiam-se, repercutindo 
pelos lonjes do infinito, e nos como 
que sentiamos ainda os acordes vi- 
brando no coragao- • • 

Ja descia no horizonte o velario 
escuro da noite. encobertando o 
sol vermeiho, cujas derradeiras 
chispas de moribundo gloriozo vi- 
nham emprestar a tarde aquele as- 
peto de maravilha, que nos arre- 
bata. 

Seguiram-se os discursos Os ora- 
dores, quaze todos estudantes. es- 
parjiam palavras cheias de um fer- 
vor sublime, tragando a vida do 
grande vate, tragado pelo mar,quan- 
do retornava a terra em que nas- 
ceu. e que tanto e tanto o inspi- 
rou. Era o Brazil contemporaneo 
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E. dessa hora em diante a medi- 
da que os seus nogooios mingua- 
vam, OS gestos amorosos de Leo- 
nor ditninuiain. vacilavam, ate que 
afinal deixou as terras da Boa Es- 
peranga, a caminho da cidade. 

E Alvaro, que a araava de verda- 
de, dizia aos seus amigos:—A ambi- 
gao traiu-a, fasciuou-a Ha, meus 
amigos, acrescentava, rabido, mil- 
Ihores boas, divinais, que sao uns 
anjos. aqui, na terra, que valem 
uma epopea esplendorosa _e su- 
blime consagrada nos coragoes do 
todos nos —OS homens- Outras po- 
rem, sao o seu reverso—«almas de 
lesraas, almas de lesmas'. Leonor e 
bem um desses especimes 1 

S. Luiz. 12-XII-20. 
JOAO GU[LHERME DE ABBEU. 

Recordando 

Ja seis anos sao decorridos e a 
mim ainda me parece que foi 6n- 
tem ! 

Tenho nos ouvidos o ruido entu- 
ziastico daquela festa apote6tica, 
que OS moQos da minha terra- en- 
tre OS quais eu era o de menos re- 
levo, promoveram ao mestre imor- 
tal Gongalves Dias. o reprezentan- 
te maximo da alma poetica do Bra- 
zil. 

OuQO, atraves da minha saadade, 
o ruflar daquelas palmas verdes, 
batidas pelo vento vesperal, como 
que desejando aliar-se a espansao 
da vibratibilidade joven que. ao 
cantor dos timbiras vinha prestar 
mais um tributo da sua admiragao, 
sempre grande e imorredoira- 

Impressoes gratissimas, que ja- 
mais posso esquecer ! 

La, no mais formozo recanto da 
cidade, na praga das palmeiras, a 
multidao premia-se- Cada qual que- 
ria ficar mais justo do pedestal 
alto e solene, sobre o qual resplen- 
de, lira em punho firme na sua 
rijidez marniorea, brilhante ao sol 
morrente, o grande cantor da ra<ja 
americana. E, nao sei porque, pa- 
receu-me que ele sorria •• Era um 
sorrizo igual ao de que nos fala 
Aluizio Azevedo, atribuido aos tfd- 
los do luar, quando uma joven, des- 

preocupada, cantando os sous ver- 
sos desagravava o seu nome das 
injurias que o pai burguez estupi- 
do. llie assacava Este foi um sor- 
rizo de agradecimento; aquele que 
se mo afigurou naquela tarde de 
entuziasmo, era um sorrizo de sa- 
tisfagao- • 

Um grupo de indigenas dangava 
em circulo, tanjendo maracas sa- 
cudindo areos e plumas. saltando, 
desenfreados, ao som de muzicas 
carateristicas da sua tribu. 

Para honrar uma, tal festividade, 
nenhum numero poderia ser mais 
acertado- Gongalves Dias revia 
toda a tradigao glorioza de uma 
ra^a forte, que, em versos sober- 
bos, cantou e celebrizou. Talvez 
por isso parecia sorrir a sua esta- 
tua-. 

A banda militar enceta o Gna- 
rani e as notas sondras da bela 
partitura, tao ligada a lembranga 
de Gongalves Dias. espalh im, por 
todos OS cantos da praga, um grito 
de alegria- 

A meninada das escolas comega 
a entoar aquele mimo de beleza e 
meiguice que e, a um tempo, um 
pedago do ceu e uma porgao des- 
te lindo Brazil: 

Minha terra tem palmeiras, 
onde canta o sabia; 
as aves que aqui gorjeiam 
nao gorjeiam como la ! 

As iiltimas centelhas de oiro, que 
encerram este canto de carinho e 
saudade, perdiam-se, repercutindo 
pelos lonjes do infinito, e nos como 
que sentiamos ainda os acordes vi- 
brando no coragao- • • 

Ja descia no horizonte o velario 
escuro da noite. encobertando o 
sol vermelho, cujas derradeiras 
chispas de moribundo gloriozo vi- 
nham emprfstar a tarde aquele as- 
peto de maravilha, que nos arre- 
bata. 

Seguirara-se os discursos Os ora- 
dores, quaze todos estudantes. es- 
parjiam palavras cheias de um fer- 
vor sublime, tragando a vida do 
grande vate, tragado pelo mar,quan- 
do retornava a terra em que nas- 
ceu. e que tanto e tauto o inspi- 
rou. Era o Brazil contemporaneo 
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saudando o Brazil de ontem e de 
sempre, sirabolizado em Gongalves 
Diis ! 

Findara a romaria com aquele 
por de sol espressivo e no ceu azu- 
lado tremeluziam as faiscas peque- 
ninas das estrelas inquietas. A noi- 
te vinha, com o seu manto mar- 
chetado de brilhantes. completar a 
eloquencia afetiva das homenajens 
da juventude rezoluta, e pelo sol. 
ha pouco fujidio e imponente. As 
palmeiras aquietaram se, fecharam 
0 leque das folhas e, pouco a pou- 
co, a multidao se foi reduzindo, ie- 
vando. como eu, bem gravada a 
recordaQao daquela festa magni- 
fica. 

Na praga, ficara so. entre as gi- 
gantescas palmeiras. a estatua bran- 
ca e altaneira do querido Gongal- 
ves Dias, afrontando o tempo, que 
nao cohseguiu faze lo esquecido 
dos seus patricios. 

Recordando hoje, tao grande 
data, daqui. do meu retiro, segue 
a minha alma saudoza, transpon- 
do imp^vida as lonjitudes que me 
separam da terra gongalvina, e, 
com OS meus companheiros diletos, 
ela, a minha alma, vai depozitar 
aos pes do gloriozo artista o prei- 
to humilde, mas sincero, da minha 
homenajem. 

Que nunca se esquega a moci- 
dade da minha terra desse 3 do 
novembro- Fagamos dele o nosso 
dia de festa—o dia de Gongalves 
Dias. 

E como nos olhara o mestre. da 
sua imortalidade, com os olhos do 
seu coraguo !... 

Hilton Fortuna, 

OSONHO 

III 
(Trecho da novkla IBELBA) 

Era a hora do cafe, e todos, nu- 
ma algazarra matutina, se senta- 
ram a meza. cheios de apetite. 

Faita nos aqui o Zananio, gri- 
tavam as mogas. fazendo travessu- 
ras Mandem chama-lo. 

Naturalmente, observa o coro- 
iiel, montou cede, e foi passear. 

—Nao. Ontem. quando ele me deu 
boa-noite, disse-me que nao pas- 
searia hoje, e por isso nao qu?ria 
a refeigao muito cedo informou D- 
Venancia 

—Entao, esta a dormir, lembrou 
o dr Eustaquio; manda-o chamar. 
Maria. 

—Deixa-o em paz, contrariou a 
boa senhora- 

—Afinal, nao sabemos so ele es- 
ta realmente no quarto E' bom ver. 
Vai. Joanita, tornou o coronel, 
com ar zombeteiro- Joanita c6rou: 
a meninada comegou a lir. e ela 
sumiu-se, apressada, na varanda. 

Joanita chegou-se ao quarto de 
Zananio, e. timida. bradou o nome,. 
varias vezes- Ja se dispunha a vol- 
tar, quando o deparou, triste. no 
gradil da varanda- 

— Que me queres ? perguntou 
Zananio- 

—Oh ! nao estavas no quarto ? 
—Sai, ha pouco- 
—Aonde foste ? 
—Quando te avizinhavas. escon- 

di-me, para te fazer esta surpreza- 
Mas a que vinhas ? 

—Chamar-to para a meza 
—Nao quero; nao tenho apetite- 
—Estranho-te. avangou Joanita. 

compreendendo a preocupagao de 
Zananio. ■ 

— Que tens ? Nao dormiste ? 
—E' verdade... 
— Passaste a noite por certo. nes- 

ses bailes do rancho. Confessa !.. • 
—E' exato que te esqueci. invo- 

luntariamente, balbuciou ele. 
—Til?... esclamou Joanita, a qual, 

empalidecida, desce as escadas do 
jardim, com o coragao triturado- 

E Zananio fala, sem refletir no 
que diz. So algum tempo depois, 
vendo Joanita, la em baixo, a cho- 
rar, ocultando o rosto no crespo 
dos seus cabelos negros, mediu a 
fraze magoante com que Ihe res- 
pondera. E, entao, corre a juntar- 
se-lhe. 

—Perdoa-me Joanita; nao acre- 
dites no que te disse. 

A pobre menina nao Ihe deu ou 
vidos. Continuava meditativa, coino 
quem procura saber algum segredo. 

— Perdoa-me querida, repetiu 
Zananio, tomando-lhe as maos. 

IBFIBIL 
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saudando o Brazil de ontem e de 
sempre, simbolizado em Gongalves 
Diis ! 

Findara a romaria com aquele 
por de sol espressivo e no ceu azu • 
lado tremeluziam as faiscas peque- 
ninas das estrelas inquietas. A noi- 
te vinha, com o sen manto mar- 
clietado de brilhantes. completar a 
eloquencia afetiva das homenajens 
da juventude rezoluta. e pelo sol. 
ha pouco fujidio e imponente. As 
palmeiras aquietaram se, fecharam 
o leque das folhas e, pouco a pou- 
co, a multidao se foi reduzindo, le- 
vando. como eu, bem gravada a 
recordaQao daquela festa magni- 
fica. 

Na praga, ficara so. entre as gi- 
gantescas palmeiras. a estatua bran- 
ca e altaneira do querido Gongal- 
ves Dias. afrontando o tempo, que 
nao cohseguiu faze lo esquecido 
dos seus patricios. 

Recordando hoje, tao grande 
data, daqui, do meu retire, segue 
a minha alma saudoza, transpou- 
do impSvida as lonjitudes que me 
separam da terra gongalvina, e, 
com OS meus companheiros diletos, 
ela, a minha alma, vai depozitar 
aos pes do gloriozo artista o prei- 
to humilde. mas sincero, da minha 
homenajem. 

Que nunca se esquega a moci- 
dade da minha terra desse 3 do 
novembro- Fagamos dele o nosso 
dia de festa —o dia de Gongalves 
Dias. 

E como nos olhara o mestre, da 
sua imortalidade, com os olhos do 
seu coragao !... 

Hiltom I-ortdna. 

OSONHO 

in 
(Trecho da novula IBELBA) 

Era a hora do cafe, e todos, nu- 
nia algazarra matutina. se senta- 
ram a meza. cheios de apetite. 

nos aqui o Zananio, gri- 
tavam as mogas. fazendo travessu- 
ras Mandem chamfi-Io. 

—Naturalmente. observa o coro- 
nsl, montou cede, e foi passear. 

—Nao- Ontem. quando ele me deu 
boa-noite, disse-me que nao pas- 
searia hoje, e por isso nao qu:ria 
a refeigao muito cedo informou D. 
Vendncia 

—Entao, esta a dormir, lembrou 
o dr Eustaquio; manda-o chamar, 
Maria. 

—Deixa-o em paz, contrariou a 
boa senhora. 

—Afinal, nao sabemos se ele es- 
ta realmente no quarto E' bom ver- 
Vai, Joanita, tornou o coronel, 
com ar zombeteiro- Joanita cdrou: 
a meninada comegou a lir. e ela 
sumiu-se, apressada, na varanda. 

Joanita chegou-se ao quarto de 
Zananio, e, timida- bradou o nome, 
varias vezes. Ja se dispunha a vol- 
tar, quando o deparou, triste. no 
gradil da varanda- 

— Que me queres ? perguntou 
Zananio- 

—Oh ! nao estavas no quarto ? 
—Sai, ha pouco- 
—Aonde foste ? 
—Quando te avizinhavas- escon- 

di-me, para te fazer esta surpreza- 
Mas a que vinhas ? 

—Chamar-to para a meza 
—Nao quero; nao tenho apetite- 
—Estranho-te, avangou Joanita. 

compreendendo a preocupagao de 
Zananio- 

— Que tens ? Nao dormiste ? 
—E' verdade .- 
—Passaste a noite porcerto- nes- 

ses bailes do rancho- Confessa!- - - 
—E' exato que te esqueci, invo- 

luntariamente, balbuciou ele. 
—Til?- • esclamou Joanita, a qual, 

empalidecida, desce as escadas do 
jardim, com o coragao triturado- 

E Zananio fala, sem refletir no 
que diz- So algum tempo depois, 
vendo Joanita, la em baixo, a cho- 
rar, ocultando o rosto no crespo 
dos seus cabelos negros, mediu a 
fraze magoante com que Ihe res- 
pondera. E, entao, corre a juntar- 
se-lhe- 

—Perdoa-me Joanita; nao acre- 
dites no que te disse. 

A pobre menina nao Ihe deu ou 
vidos- Continuava meditativa, como 
quem procura saber algum segredo- 

— Perdoa-me querida, repetiu 
Zananio, tomando-lhe as maos. 
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—Perdoar-te replicou, doce- 
mente, a linda sertaneja. 

-Sim!... 
— Por que ? 
— Nao te fiz chorar ? 
—Fizeste. Mas e verdade que 

me nao amas ? 
—Nao, meu amor- nam sei mes- 

mo 0 que te disse. Tenho o cere- 
bro perturbado 

—Porque me es indiferente-.- 
—Nao, e porque estou perturba- 

do Amo-te rauito, Joanita. ere! 
—Mas-.- disseste-me o contrario- 
— Ora... foi sem querer... 
— Sim, estavas alheio, e o tea 

coraQao aproveitou-se do ensejo 
para me fazer sentir a verdade- 

—Julgas-me hipocrita ? 
—Um pouquinho, murmurou Jo- 

anita com um leve sorrizo nos la- 
bios. 
■ Zananio calara-se- —Oh! como 
sou hip6crita, mais que hipocrita - 
Deixava-se cair de novo, no abati- 
mento, quando Joanita, chegando- 
se-lhe, o intima." 

—Acabemos com essas zangas, 
anda, diz-me: que te aconteceu no 
baile ? 

— Eu nao fui a baile nenhum- 
—Nao foste? 
—Nao fui- 
—E onde estiveste? 
— No quarto- 
—E nao dormiste ? 
—Pensando em ti. 
— Pensando em mim ? Nao acre- 

dito ! 
— Em ti, e nuiri sonho- 
—Ah! jasei: sonhastecom Ibelba. 
—Ibelba ? ! Zananio descorou. 

admirando-se. de Joanita pronun- 
ciar tal nome. 

—Sim, Ibelba ! E tanto 6 ver- 
dade que mudaste de cor. 

— Mas Ibelba... 

~-E' a tua eleita, nao negues. 
— Quem te contou ? 
— O meu coraQao... 
Joanita sorriu, ironica, forgada- 

mente. 

— Sim, continuou Joanita. e uma. 
menina loira, la da capital, a quem 
amas muito. e ha muito Sei mais: 
foste tu que fizeste desabrochar, 

no seu coragao infantil, o germe do 
amor. 

Zananio tremia a cada palavra 
de Joanita. Era verdade ! . IMas 
quem Iho revelara ? O sonho po- 
deriate-lo adivinhado-. E o resto? 
Nao, nao era possivel ! Alguem Ihe 
fora interprete dos seus segredos. 
Era preciso sabe-io- 

—Diz, Joanit i, quem te confiou 
tanta mentira? 

—Nao e mentira: o meu coraQuo 
nao mente ! 

—Mas como te fala ele ? 
—Queres ? Eu tambem sonhei . 

.. 
—Vi Ibelba. Aproximei-me. Ela 

estava pensativa. contemplando o 
oceano. Dirigi-me para ela, e con- 
fessou me tudo. chorando... 

— E' mentira, Joanita ! .. 
—Os sonhos de quem ama nao 

mentem ! E' verdade !••• 
—Nao sejas tola: os sonhos nunca 

sao verdadeiros Tudo, neles. e 
falso- 

—Falso es tu, Zananio ! protes- 
tou, indignada, a formosa mOga, 
com OS olhos marejados. 

—Por que choras ? Por que cho- 
ras ? insistiu, quando me tens jun- 
to a ti ? 

— Juras-me que esqueceras Ibel- 
ba ? 

—Ibelba? Jurar-te 

Oh ! momento aflitivo e doloroso I 
Como Zananio sofria. ao proferir 
esse nome !..■ Ele jurar esquece-la, 
aquela criaturazita, que^jjespei-ta; 
va,,sob OS seus olhos,. enleada num 
amor' puiib,,-num amor unico ! Es- 
quecer a sua quarida Ibelba ! Nao, 
nunca ! Zananio estava gelido. O 
coraQao comprimia-se-lhe as pulsa- 
QOGS... De silbito: 

—Juro que te amo ! Esquegamos 
o sonho! 

Nesse instante. ouviram o cria- 
do, que os procurava. Zananio tc- 
mou um certo animo; ia por um 
ponto final naquela conversa- Pe- 
gou as maos de Joanita. e, bafe- 
jando-a com frazes de amor, subiu 
calniamente os degraus da escada 

La dentro, ansiozos, todos os es- 
peravara. 

A. VlANA DE SOUZA 
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—Perdoar-te replicou, cloce- 
mente, a linda sertaneja. 

-Sim!... 
— Por que ? 
— Nao te fiz chorar ? 
—Fizeste- Mas e verdade que 

me nao amas ? 
—Nao, meu amor nem sei mes- 

mo 0 que te disse. Tenho o cere- 
bro perturbado 

—Porque me es indiferente-.- 
—Nao, e porque estou perturba- 

do Amo-te rauito, Joanita. cre'-^ 
— Mas-.- disseste-me o contrario- 
— Ora... foi sem querer... 
— Sim, estavas alheio, e o ten 

coraQao aproveitou-se do ensejo 
para me fazer sentir a verdade- 

—Julgas-me hipocrita ? 
—Urn pouquinho, murmurou Jo- 

anita com um leve sorrizo nos la- 
bios. 

■ Zananio calara-se- —Oh! como 
sou hip6crita, mais que hipocrita ■ 
Deixava-se cair de novo, no abati- 
mento, quando Joanita, chegando- 
se-lhe, o intima-' 

—Acabemos com essas zangas, 
anda, diz-me: quo te aconteceu no 
baile ? 

— Eu nao fui a baile nenhum- 
—Nao foste? 
—Nao fui- 
—E onde estiveste? 
— No quarto. 
—E nao dormiste ? 
—Pensando em ti. 
— Pensando em mim ? Nao acre- 

dito 
— Em ti, e nuni sonho- 
— Ah! jasei: sonhastecom Ibelba. 
—Ibelba ? ! Zananio descorou. 

admirando-se, de Joanita pronun- 
ciar tal nome. 

—Sim, Ibelba ! E tanto e ver- 
dade que mudaste de cor. 

— Mas Ibelba... 

~-E' a tua eleita, nao negues. 
— Quem te contou ? 
~0 meu coraQao... 
Joanita sorriu, ironica, forgada- 

mente. 

~Sim, continuou Joanita. e uma. 
nienina loira, la da capital, a quem 
amas muito, e ha muito Sei mais: 
foste tu que fizeste desabrochar, 

no seu coraQao infantil, o germe do 
amor. 

Zananio tremia a cada palavra 
de Joanita. Era verdade ! • Mas 
quem Iho revelara ? O sonho po- 
deriate-lo adivinhado-. E o resto? 
Nao, nao era possivel ! Alguem Ihe 
fora interprete dos seus segredos. 
Era preciso sabe-lo. 

—Diz, Joanit i, quem te confiou 
tanta mentira? 

—Nao e mentira: o meu coraQao 
nao mente ! 

—Mas como te fala ele ? 
—Queres ? Eu tambem sonhei . 

.. 
—Vi Ibelba. Aproximei-me. Ela 

estava pensativa. contemplando o 
oceano Dirigi-me para ela, e con- 
fessou me tudo, chorando-.. 

— E' mentira, Joanita ! .. 
—Os sonhos de quem ania nao 

mentem ! E' verdade !•■• 
—Nao sejas tola: os sonhos nunca 

sao verdadeiros Tudo, neles. e 
falso 

—Falso es tu, Zananio ! protes- 
tou, indignada, a formosa moQa, 
com OS olhos marejados. 

—Por que choras ? Por que cho- 
ras ? insistiu, quando me tens jun- 
to a ti ? 

—Juras-me que esqueceras Ibel- 
ba ? 

—Ibelba? Jurar-te ?..• 

Oh ! momento aflitivo e doloroso! 
Como Zananio sol'ria, ao proferir 
esse nome !■•■ Ele jurar esquece-la, 
aquela criaturazita, que^-Jlesperta- 
va, sob OS seus olhos. enleada num 
amor puro, num amor unico ! Es- 
quecS a sua querida Ibelba ! Nao. 
nunca ! Zananio estava gelido. O 
coraQao comprimia-se-lhe as pulsa- 
Qoes... De siibito: 

—Juro que te amo 1 EsqueQamos 
o sonho! 

Nesse instante. ouviram o cria- 
do, que os procurava. Zananio tc- 
mou um certo animo: ia por um 
ponto final naquela conversa- Pe 
gou as maos de Joanita. e, bafe- 
jando-a com frazes de amor, subiu 
calmamente os degrdus da escada 

LS. dentro, ansiozos, todos os es- 
peravara. 

A. VlAKA DE SOUZA 
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NATAL 

Em Beiem. Pontilha o ceu profundo e 
brilho remoto das estrelas. A primejra 
aura do Mediterraneo passa e arrepia a 
alma do mundo ainigo, 

Nasceu Jesus, a sublime incarna^ao 
dessa bondade ingenua, que prega a bu- 
rn ildade e a clem^ncia, sufocando a na- 
tureza no ambito ardente de uma fe es- 
trema,—Jesus, o simbolo impassivel, o 
ideal sem barreiras. 

Ele, o apostolo do amor e da candura, 
de coragao aberto ao sacrificio em prol 
da causa alheia, depois do seu calvario, 
ainda hoje ai se vem dissipando a reve- 
b?ao dos seus prodigies, trazendo o con- 
torto espiritual de uma esperanga ben- 
dita, a nos, que, nas laminas das urzes 
da jornada, assinalamos, com o tritura- 
mento das nossas ilusoes, que se esbo- 
roam, os dias duma vida que se simuia... 

O homem, tarado pelos estos arrogan- 
tes da sci^ncia, pretendeu varrer dos ho- 
rizontes a imajem dos seus deuses. Mas, 
de vez em quando, na Babel escura dos 
himalaias da sabedoria, insatisfeita, nm 
corisco de desanimo risca a superficie da 
esfera que o techa, e o seu genio pers- 
crutador esbarra sempre nas paredes im- 
pel meaveis do misteiio eterno ! 

Como transpo-las? Ah ! so com a pre- 
visao de outros destines... 

A luta, o pao cotidiano, estrangula em 
nos mesmos os surtos doces da piedade. 
E os homens, a merce dos seus instin- 
tos, acotovelam-se, entrechocam-se, atro. 
palarn-se, para que o caminho, vitorioso 

e cores, se abra sobre os cadaveres das 
prctensoes mais justas, tanta vez, de tan- 
tos outros. 

Bern haja, pois, no rosario de la^ii- 
mas dos anos, esse dia, o suave dia, que 
■ essuscita, no coragao das benaventura- 
ilos, um lampsjo de simpatia pelos que 
sofrem, no engmo de serem, um dia, 
mais lelizes. 

24—12-920. 
Walter Silva. 

Lingua porlygucza 

Nao consentiu a rnorte tantos ano? 
Que de heroi tao ditozo se Icrasse. 
Portugal, .mas os cores soberanos 
Do ceu supremo quiz que povoasse. 

MaSj pjra defensao dos luzitanos, 
Deixou, quem 0 levou, quern governasse, 
E aumentasse a terra mais que dantes, 
Inclita geracao, altos infantes. 

Agora julga, 6 rei, se houve no mundo 
Gentes, que t'ais caminhos coraetessera, 
C'GS tu que tanto Ent^is, e o fjcundo 
Ulisses, pelo mundo se estendessem ? 
Ousou algum ver do mar profundo, 
Por mjis versos que dele se escrevesssm 
Do que cii vi, a poder de esforco e de arti, 
E do que ind.i hei de ver, a oitava parte ? 

Proponho-ine a clividir estes dois 
pontes afim de ver se os interpre- 
tei devidameute.. 

Pritneira estancia: —A mone nao 
coHsciitiitpor tciHtos ciuos^ — otsqSo prixi" 
cipal; 

Qiit Portugal de heroi tdo ditoso se lo- 
giasse, clausula substaiitiva. objeto 
direto de consentur, mas da -co* 
ordonada sindetica; 

Qtie ele povoasse os coros soberanos do 

clausula substantiva. objeto di- 
reto de qnii- 

Mas aquele deixou inclita giragdo, al- 
tos infautest pessoa para defensao dos lu\i- 
tan^. —principal do segundo ponto- 

Hue 0 levou. - clausula adjetiva, re- 
lere se aquele (1). 

Que governasse,— clausula adjetiva, 
retere se a pessoa (2) 

E que aumentasse mais a terra,— 
sula adjetiva. coordenada a ante- 
rior. 

Que dantes, —ovaQ^o comparativa 
de mais. 

begunda estancia :— Agora julga, 
0 rci, oraoao principal; se houve no 
mundo gentes, substantive, objeto de 
]ulga; que tais caminhos cometcssem, — 
clausula^ adjetiva, referindo-se a 
gcntes', cres tu -principal do segundo 
ponto (3). 

Que tanto Eneas e o facundo Ulisses pelo 
mundo se estendessem.—objetivo de c/'A; 
ousou algum ver do mar profunda a oi" 
tava parte, do e do, principal do se- 
gundo ponto. 

Por mais versos que deles se escrevessem 
ou, melhor, desfazendo o liiperbato 

por^ mais que deles se escrevessem versos, 
clausula adverbial, concessiva(5)- 
Que eu vi, clausula adjetiva; re- 

tere se ao proriome o; que inda hei 
de i-fV,—clausula adjetiva; refere-se 
ao pronome o. 

IBFIBIL 
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NATAL 

Em Be'em. Pontilha o ceu profundo e 
brilho remoto das estrelas. A primejra 
aura do Mediterraneo passa e arrepia a 
alma do mundo antigo, 

Nasceu Jesus, a sublime incarna^ao 
dessa bondade ingenua, que prega a hu- 
mildade e a clem^ncia, sufocando a na- 
tureza no ambito ardente de uma fe es- 
trema,—Jesus, o simbolo impassivel, o 
ideal sem barreiras. 

Ele, o apostolo do amor e da candura, 
de coragao aberto ao sacrificio em prol 
da causa alheia, depois do seu calvario, 
ainda hoje ai se vem dissipando a revc- 
lagao dos seus prodigios, trazendo o con • 
torto espiritual de uma esperanga ben- 
dita, a nos, que, nas laminas das urzes 
da jornada, assinaldmos, com o tritura- 
mento das nossas Husoes, que se esbo- 
roam, os dias duma vida que se simula... 

O homem, tarado pelos estos arrogan- 
tes da sciencia, pretendeu varrer dos ho- 
nzontes a imajem dos seus deuses. Mas, 
de vez em quando, na Babel escura dos 
himalaias da sabedoria, insatisfeita, nm 
corisco de desanimo risca a superficie da 
esfera que o fecha, e o seu g^nio pers- 
crutador esbarra sempre nas paredes im- 
pel meaveis do misteiio eterno ! 

Como transpo-las? Ah ! so com a pre- 
vlsao de outros destinos... 

A lata, o pao cotidiano, estrangula em 
nos mesmos os surtos doces da piedade. 
E OS homens, a merce dos seus instin- 
tos, acotovelam-se, entrechocani-se, atro. 
pelam-se, para que o caminlio, vitorioso 
ue cores, se abra sobre os cadaveres das 
prctensoes mais justas, tanta vez, de tan- 
tos outros. 

Bern haja, pois, no rosario de laoii- 
mas dos anos, esse dia, o suave dia, que 
ressuscita, no coragao das benaventura- 
tlos, um lampejo de simpatia pelos que 
sofrem, no eng.no de serem, um dia, 
mais tthzes. 

24—12-920. 
Walter Silva. 

Liiipa porlagucza 

Nao consentiu a mane tamos ano? 
Que de heroi lao ditozo se lo<»rasse. 
Portugal, tnas os co^os soberanos 
Do ceu supremo quiz que povoasse. ' 

Mas, para defensao dos luzitanos, 
Deixou, quem o levou, quern governasse, 
E aumentasse a terra mais que dantes, 
Inclita gerajao, altos infantes. 

Agora julga, 6 rei, se houve no mundo 
Gentes, que tais caminhos coraetessem, 
C'es tu qua tanto Enias, e o facundo 
Ulisses, pelo mundo se estendessem ? 
Ousou algum ver do mar profundo, 
Por mais versos que dele se cscrevesssm 
Do que cu vi, a poder de esfor^o e de arti, 
E do que inda hei de ver, a oitava parte ? 

Proponho-me a cliviclir estes dois ' 
pontos afini de ver se os interpre- 
tei devidaraente., 

Pritneira estaiicia: —A uiorie nao 
consenliiipor tanlos anos, - oraqao pria- - 
cipal; , 

Que Portugal de heroi tdo ditoso se lo- ■ 
grasse, clausula substantiva. objeto ' 
direto de consentur, mas ela -co- 
ordonada sindetica ; 

Que ele povoasse os coros soberanos do 
du. —clausula substantiva. objeto di- 
reto de qnii- 

Mas aguek deixou inclita girafdo, al- 
tos infantest pessoa para defensao dos lu\i- 
tan^ -principal do segundo ponto. ' 

0/l'w;;,-clausula adjetiva, re- 
tere so aquele (l). 

Que governasse,- clausula adjetiva, ^ 
retere se a pessoa (2) j 

E que aumentasse mais a terra,—c[a\x- f 
sula adjetiva. coordenada a ante- i 
rior. : 

Que —ora(jao coinparativa 
de mais. 

begunda estancia :— Agora julga, ' 
0 rei, oraQao principal; se houve no 
mundo gentes, substantivo, objeto de ■ 
]tLlga; que tais caminhos cometessem, — 
clausula^ adjetiva, referindo-se a ; 
gcntes] cres tu -principal do segundo 
ponto (3). 

Que tanto Eneas e ofacundo Ulisses pelo 
mundo se estendessem.—objetivo de cres', 
oiisou algum ver do mar profundo a oi- 
tava parte, do e do, principal do se- 
gundo ponto. 

Por mais versos que deles se escrevessem 
ou, melhor, desfazendo o hiperbato ; 

por^ mats que deles se escrevessem versos, 
clausula adverbial, concessiva(5)* 
Que eu w,—clausula adjetiva; re- 

tere se ao proriome o; que inda hei 
de —clausula adjetiva; refere-se r 
ao pronome o. 
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E' possivel que haja erro na mi- 
nha interpretaQao. Outros, inais 
competentes, dirao melhor do qua 
eu. 

Jose Aucusto Correa. 

(1) Resolvi queni o hvou em aquele que o le- 
vou, analize que prefiro. 

(2) Resolvi qiiem govermsse em pessoa que 
governasse, analir.e que ju'gi preferivel. 

(5^ Outros entendem eu pergiinto e fazem des- 
ta uma orai;ao .subitantiva. Mas julgo-a uma 
analize prolixa. 

(4) Aqui, ocorre a niesmi nota anterior. 
(5) Por mais que,—e umi locu;5o conjuntiva, 

concessiva. 

DISCURSO 

pronimciado no tealro cinema 
-Eden, eni 28 de iigosto de 
1920, a noile. 

(CONCLUZAO) 

Reoapitulemos. ligeiramente, 03 
vossos feitos, e acharemos, sem 
custo, a semelhaiiQa de que falo 
E senao, vejainos. 

Eramos urn piinhado de rapazes, 
quo se atiraram, infl imados pelo 
mesmo ideal a alma na febre do 
mesmo sonho, atraz dessa estrela 
fulgurante e esguia. bem longinqua 
— a gloria lamos como os cruza- 
dos aguerridos, outrora, se iam 
a conquista de Jerusalem. ^ Um so 
era o hino que saia das nossas bo- 
cas, difundido aos quatro ventos, 
corao um antecipado grlto de vi- 
toria. 

Nao tardou muito, eiitretanto, que 
se nos antolbasse a indifereuQa e 
mesmo a ironia publica. Ja nao era 
dificil perceber, eutre os que assis- 
tiam ao nosso desfilar, um sorriso 
ambiguo um olhar sarcastico uma 
I'ude palavra de desdem. «Sao lou- 
cos»—diziam, muitas vezes- E nos, 
num rasgo de esforQO, faziamos um 
ar superior, simulando que nao ou- 
viamos o diterio da farandula. em- 
bora, no fundo. a ahna se nos atas- 
salhasse de magoas E assim anda- 
»ios por muito tempo, pobres in- 
compreendidos, que devendo ar- 
fancar aplauzos so conseguimos ar- 
I'ancar apupos. 

Um dia, pordm, foi mais forte 0 
sorrimento que a obsessao do ideal. 

A jornada, longa e fatigante, alan- 
ceara-nos por demais E jA sem for- 
gas, desanimados' desiludidos de 
realizar o sonho magno da gldria, 
fomo-nos deixando ficar para traz, 
no abandono da nossa tibieza de 
alma Era em vao quo nos chama-' 
vam OS mais fortes, em vao que nos 
acenavam com a mirajem distante 
e tentadora da sagrada Terra da 
Promissao Os nossos olhos fecha- 
vam-se de caniago. 0 nosso corpo 
abatia-s3, o nosso espirito contur- 
bava se, e de cada vez que o sol 
de novo aparecia, emergindo no ho- 
rizonte, verificava-se mais um ven- 
cido quando se nao verificava um 
morto- 

E foi entao quo vos de espirito 
arroubado, com os olhos fulguran- 
tes, fixos numa vizao intensa. vos 
abalangastes a arriscada empreza 
de chegar, sozinho. malgrado todos 
OS estorvos, a desejada meta- Nao 
vos pareeia de homem o fraquejar 
na estrada Era precizo ir mais 
alem, veneer! E assim nesse elo- 
quente surto de alma, cerrando ou- 
vidos a tudo que vos nao falasse 
do ideal de artista saistes ao ca- 
minho nao medindo estensoes, nem 
altitudes de escarpas ou profunde- 
zas de pegos 

Era necessario plantar o primei- 
ro marco, a meio do roteiro, para 
que assim ficasse assinalado o vos- 
so primeiro triunfo: e plantaste-o. 
Foi a Orafdo maierna, livro intimo. 
oferenda que fazieis, da vossa al- 
ma do moQO sonhadora e indomi- 
ta, ao carinho a ternura, da vossa 
mas querida Era monos um can- 
to quo uma preco- E. de facto, se 
vos nao valeu por triunfo que mui- 
to alevantasse 0 vosso nome va- 
leu-vos por um farto, cristalino ma- 
nancial de beuQaos, onde vos fostes 
reconfortar para a nova, mais ri- 
gida investida que pensaveis fazer. 
Foi a fecunda promessa de que 
nao vos tardaria muito a chegar a 
suspirada conquista do Ideal. Foi 
mesmo a orapao que veio santifi- 
car a vossa jornada de entao fa- 
zendo maior a vossa fg e ainda 
maior a vossa corajem E foi ao 
abrigo dessa tao estimuladora pa- 
noplia quo outra vez tornastes a 
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E' possivel que haja erro na mi- 
nha interpretaQao- Outros, inais 
competentes, dirao melhor do qua 
eu. 

Jose Aucusto Correa. 

(1) Resolvi queni o levou em aquele que o le- 
vou, analize que prefiro. 

(2) Resolvi (jueiii governasse em pessoa que 
govprnasse, analyze que ju'gi preferivel. 

(3^ Outros entendem eu pergunto e fazem des- 
ta uma ora?ao subitantivd. Mas julgo-a uma 
analize prolixa. 

C4) Aqui, ocorre a mesmi nota anterior. 
(5) Por niais que,—e um, i locu^So conjuntiva, 

concessiva. 

DISCURSO 

pronimdado no tealro cinema 
'Hden, cm 28 de ngosto de 
1920, a noite. 

(CONCLUZAO) 

Keoapitulemos. ligeiramente, os 
vossos feitos, e acharernos, sem 
ousto, a semelhaiiQa de que falo 
E senao, vejainos. 

Eramos ura piinhado de rapazes, 
quo se atiraram, infi imados pelo 
mesmo ideal a alma na febre do 
mesmo sonho, atraz dessa estrela 
fulgurante e esguia. bem longinqua 
— a gloria lamos como os cruza- 
dos aguerridos, outrora, se iam 
a conquista de Jerusalem. 1 Um so 
era o hino que saia das nossas bo- 
cas, difundido aos quatro ventos, 
corao um antedpado grlto de vi- 
toria. 

Nao tardou muito, entretanto, que 
se nos antolhasse a indiferenga e 
mesmo a ironia publica- Ja nao era 
dificil perceber, entre os que assis- 
tiam ao nosso desfilar, um sorriso 
ambiguo um olhar sarcastico uma 
I'ude palavra de desdem. «Sao lou- 
cos®—diziam, muitas vezes- E nos, 
num rasgo de esforgo, faziamos um 
ai' superior, simulando que nao ou- 
viamos o diterio da farandula. em- 
bora, no fundo. a alma so iios alas- 
salhasse de magoas E assim andd- 
"los per muito tempo, pobres in- 
compreendidos, que devendo ar- 
fancar aplauzos s6 conseguimos ar- 
I'anear apupos. 

Um dia, por6m, foi mais forte o 
sorrimento que a obsessao do ideal- 

A jornada, longa e fatigante, alau- 
ceara-nos por demais E sera for- 
Qas, desanimados' desiludidos de 
realizar o sonho magno da gl<3ria, 
fomo-nos deixando ficar para traz, 
no abandono da nossa tibieza de 
alma Era em vao quo nos cliama- 
vam OS mais fortes, em vao que nos 
acenavam com a mirajem distante 
e tentadora da sagrada Terra da 
Promissao Os nossos olhos fecha- 
vam se de caniago o nosso corpo 
abatia-s3, o nosso espirito contur- 
bava se, e de cada vez que o sol 
de novo aparecia, emergindo no ho- 
rizonte, verificava-se mais um ven- 
cido quando se nao verificava um 
moi'to. 

E foi entao que vos de espirito 
arroubado, com os olhos fulguran- 
tes, fixos numa vizao intensa. vos 
abalangastes a arriscada empreza 
do chegar, sozinho, malgrado todos 
OS estorvos, a desejada meta- Nao 
vos parecia do homem o fraquejar 
na estrada Era precizo ir mais 
alem, veneer! E assim nesse elo- 
quente surto do alma, cerrando ou- 
vidos a tudo que vos nao falasse 
do ideal de artista saistes ao ca- 
minho nao medindo estensoes, nem 
altitudes de escarpas ou profuade- 
zas de pegos 

Era necessario plantar o primei- 
ro marco, a meio do roteiro, para 
que assim ficasse assinalado o vos- 
so primeiro triunfo: e plantaste-o. 
Foi a Orafao malerna, livro fntimo, 
oferenda que fazieis, da vossa al- 
ma de mogo sonhadora e indomi- 
ta, ao carinho a ternura, da vossa 
mae querida Era monos um can- 
to quo uma preco- E. de facto, se 
vos nao valeu por triunfo que mui- 
to alevantasse 0 vosso nome va- 
leu-vos por um farto, cristaliiio ma- 
nanclal de bengaos, onde vos fostes 
reconfortar para a nova, mais ri- 
gida investida que pensaveis fazer. 
Foi a fecunda promessa de que 
nao vos tardaria muito a chegar a 
suspirada conquista do Ideal. Foi 
mesmo a oragao que veio santifi- 
car a vossa jornada de entao fa- 
zendo maior a vossa f6 e ainda 
maior a vossa corajem E foi ao 
abrigo dessa tao estimuladora pa- 
noplia quo outra vSz tornastes a 
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caiDpo G, tambsiii tocado polo des* 
animo corno os outros. aprGndGS- 
tes a fugir do ficar abatido a boira 
soHtaria das SBiidas loiigas- 
_difere, uin pouco, a vossa 

histoi'ia da antiga londa do cava- 
Jeu'o;_ porque nao consta que outro 
1 le viesse dai- a mao, para que facil 
llie rosse a derradeira escalada ao 
montesanto. Mas e queamultidaode 
iniraigoSi que Ihe tolhia a rota, era 
mais de se veneer que essa outra for- 
?a,. posta de ontrave aos vossos pas- 
ses: a indifereiiQa. E, de feito. 6 bem 
mais facil dominar aqueles, porque 
se hes pode oferecer coinbate lial, 
de lanQa ou espada, que essa outra, 
siienciosa, risonha, mas sarcastica. 
mais forte que as rijas e pesadas 
armaduras do aQo dos senhores me- 
dievais. E, por isso, nao admira 
que aiguem vos des'se apoio, de- 
inais que esse aiguem nao o fez por 
mero espirito de protegao, e sim 
por vos conhecer urn irmao de 
lueais e cren^as. E em vordade, 
quando V6rdi de Carvallio saiu a 
amparar-vos tudo fazendo. no que 
estava ao seu alcance, para garan- 
tu'-vos a vitoria, nao teve intentos 
egoistieos Alegrou-se, porque em 
vos acabava de achar o que bus- 
cava; um companheiro de viajem. 
■C'lo tambem sabia compreender o 
vosso anseio, tambem ele trazia 
corao v6s. no peito, o mesmo fogo 

santo da inspu'acao, e porque, como 
vos, tambem ele andava errante, 

tentame de subir a mon- 
tesoiro santo, achou quo 

OHA fn dar-vos a mao. por- 
aestino. -v6s, um artista da oala- 

v ^ f artista do som. 
mw ^ chegastes. Se e 
viTho « ^e Oar- 

/^^'S^stes mais um degrau. 

feada da foSa 

So '"^^'dente de 
SX o Promanara. cre- 
oStras virfn amanha. 
Produ^aes d°e SL''CeVrE? 

«os. agora, os vossos anttgof ™. 

panheiros de caminhada. que. veu- 
cidos de fadiga e fraqueza, se fo- 
rain deixando ficar para traz, num 
amodorramento indesculpavel. que 
se vos achegam, unidos, afim de 
vos render o seu preito. 

E muito embora nao saiba por 
que escolheram me a mim talvez 
o mais obscuro da turba para di- 
zer-vos o que eles vos nao diriam 
nutifia pois se sentem prezos da 
mais fanda. da mais ardente emo- 
Qao E, assim as minhas palavras 
nao sao minhas: sao da mocidade. 
A Iiomeuajem que vos testemu- 
nho, nestas laudas e apenas o 
eco do que vai em todos os nossos 
coragSes 

E agora, senlioras e senhores, 
juntai-vos d nossa justa alegria, e 
que as nossas palavras num so 
aplauso vao coroar a fronte desse 
moQo de talento. que se nao ven- 
ceu batalhas alteando-se a tronos. 
pela sangueira que derramou, nem 
por isso foz menos e talvez fosse 
acertado dizer que fez mais, pro- 
longando. como prolongou, e ha-de 
por certo continuar fazendo, o no- 
nome glorioso admirado e respei- 
do dos nossos ancestrais e ainda 
mais alto levando o valor da nossa 
terra da nossa Atenas predileta 
dos grandes deuses imortais. 

S- Luiz. l-IX-920. 

Antonio de Vasconcelos 

PPP 

Nas paginas 10 e 11, di 1.® nii- 
mero, onde vem o discurso do sr- 
Esron Souza retifique-se para o 
seguinte:-"...ate que, em 1912, 
um grupo de jdvens estudiozos 
composto do Hilton e Djalma For- 
tuna, Manoel Fernandes Lisboa e 
Agenor Santos, fundou a sociedade 
jornah'stica «0 Canhoto® e. em 1913, 
OS mesmos rapazes e mais Joso 
Vinhais, Valdemiro Viana, Djalma 
de VasconcSlos Joao Vitor Ribeiro 
Alcide Costa, Nestor Madureira 
Joaquim Luz e C16vis Castro, fun 
daram, em sucessao a daquele no 
nie inespressivo, a Sociedade Lite 
raria Barao do Rio Branco, quo 

^FTBTL. 
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cainpo G, tambom tocado pelo des- 
animo corno os outros aprendGS- 
tGS a fugir do ficar abatido a boira 
solitaria das sondas loiigas- 

, . "^^4^ pouco, a vossa 
hist(5i'ia da antiga lenda do cava- 
Jgu'o:_ poi'que nao consta que outro 
me viesse dar a mao, para que facil 
Ihe rosse a derradeira escalada ao 
nionte santo. Mas e que a multidao de 
inimigos, que Ihe lolhia a rota, era 
mais de se VGiicer que essa outra for- 
?a,. posta de ontrave aos vossos pas- 
ses: a indiferenQa. E, de feito. e bem 
inais facil dominar aquoles, porque 
se hes pode oferecer coinbate lial, 
de lanQa ou ospada, que essa outra, 
silenciosa. risonha. mas sarcastica. 
mais forte que as rijas e pesadas 
armaduras de aQo dos senhores me- 
dievais. E, por isso. nao admira 
que aiguem vos des'se apoio, de- 
niais que esse algueni nao o fez por 
mero espirito de protegao, e situ 
^r vos conhecer um irmao de 
ideais e crengas. E em verdade, 
quando V6rdi de Carvalho saiu a 
amparar-vos tudo fazendo, no que 
Gstava ao sgu alcance, para garan- 
tir vos a vitoria. nao teve intentos 
egoisticos Alegrou-se, porque em 
vos acabava de achar o que bus- 
cava: um companheiro de viajem. 
^i0 tambem sabia compreender o 
Tosso anseio, tambem ele trazia; 
corao v6s, no peito, o mesmo fogo 

santo da inspn'acao, e porque, como 
andava errante, 

tentame de subir a mon- 

sprH santo, achou quo 
nni fo • dar-vos a mao. por- 
aestino. -v6s, um artista da nala- 
vra. ele. um artista do som. 

imin? ^ chegastes. Se e roaioi o vosso tnunfo, o de Car- 

nilldp ^ iiem mais hu- 

iofnadf P da vossa 
Pedaco simples 
So dPh! de 

produces de SS?°,rp'eVa''"S: 

t.-emos't™um ?rSo e' faroTmo' «os, agora, os vossos anttgofcm- 

panheiros de eaminhada. que, ven- 
eidoo de fadiga e fraqueza, se fo- 
ram deixaiido ficar para traz, nurn 
ainodorramento indesculpfivel. que 
se vos achegam, unidos. afim do 
vos render o seu preito. 

E muito embora nao saiba por 
que escolheram me a mim talvez 
o mais obscuro da turba para di- 
zer-vos o que eles vos nao diriam 
nutica pois se sentem prezos da 
mais fanda. da mais ardente omo- 
qS.0 E. assim as minhas palavras 
nao sao minhas: sao da mocidade. 
A homeuajem que vos testemu- 
nho, nestas laudas e apenas o 
eco do que vai em todos os nossos 
coragoes 

E agora, senhoras e senhores. 
juntai-vos -A nossa justa alegria, e 
que as nossas palavras num so 
aplauso vao coroar a fronte desse 
moQo de talento. que se nao von- 
ceu batalhas alteando-se a tronos. 
pela sangueira que derramou, nem 
por isso fez menos e talvez fosse 
acertado dizer que fez mais, pro- 
longando. como prolongou, e ha-de 
por certo continuar fazendo, o no- 
nome glorioso admirado e respei- 
do dos nossos anoestrais e ainda 
mais alto levando o valor da nossa 
terra da nossa Atenas predilota 
dos grandes deuses imortais. 

S- Luiz, l-IX-920. 

Antomio de Vasconcelos 

ppn 

Nas paginas 10 e 11, di 1-° nu- 
mero. onde vem o discurso do sr- 
Esron Souza retifique-se para o 
seguinte:-"...ate que, em 1912, 
um grupo de j6vens ostudiozos 
composto do Hilton e Djalma For- 
tuna, Manoel Fernandes Lisboa e 
Agenor Santos, fundou a sociedade 
jornallstica «0 Canhoto® e. em 1913, 
OS mesmos rapazos e mais Jose 
Vinhais, Valdemiro Viana, Djalma 
de Vasconcfilos Joao Vitor Ribeiro, 
Alcide Costa, Nestor Madureira. 
Joaquim Luz e C16vis Castro, fun- 
daram, em sucessao & daquele no- 
nie inespressivo, a Sociedade Lite- 
rana Barao do Rio Branco, quo 
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continuou com o «Canlioto», como 
orgao oficial ate dezembro de 1914 
e que passou em janeiro de 1915, 
a denominai'-se cO ATENIENSE*. 

O ESTATUTO 

Art. I*—Fica estabelecida nesta capi- 
tal, desde o dia 12 de setembro de 1920, 
a L?giao dos Atenienses, em consequ^n- 
cia iio fusionismo da Sociedade Literaria 
Barao do Rio Branco, Uniao Estudantal 
Silvio Romero, Legiao dos Novos e Con- 
gresso Estudantal de S:iencias e Letras. 

Art. 2'—A Legiao dos Atenienses tera 
quarenta membros efetivos, vinte hono- 
rarios, vinte representantes e um mimc- 
ro irrestrito de auxiliares. 

§ unico.—Os s6:ios e socias das agre- 
niiagoes que entraram para a Legiao dos 
Atenienses ficam pertencendo a class e 
^os auxiliares, esclusive cs honorarios. 

Art. y—O seu programa consiste em 
desenyolver o gdsto pelos assuntos be- 
letristicos, abrangendo os de arte pura, 
sem se desinteressar das pesquizas de ca- 
fater scientifico ou hlosofico. 

Art. 4* —Quindo ocorrer qualquer va- 
fia no quidro dos membros eletivcs, a 
eleigao realizar-se-a por meio de escrutinio 
secrcto, convindo opt^r-sc pelos socios 
suxiliares. 

_ Art. 5 —D.mdo-se a muJaniji de re- 
sidencia, os socios eletivos nao perdem 
3 sua categoria, uma vez que continuem 
prestando o seu concurso. 

Art. 6"—Os s6cios eletivos e auxili- 
exceco as socias, contribuiiao para 

as despezas com a joia de 51^000 e a cota 
de 2:t)Ooo, mensais. 

Art, y—A orientacao compete a um 
presidente, um vice-presidente, dois secre- 
tarios, um tesoireiro, um bibliotecario e 
Um orador. 

§ unico.—Hivera igual numero de su- 
Plentes. 

Art. 8—S6 poderao ser diretores os 
•p^mbros efetivos e iionorarios, rezervan- 
yo-se aos demais socios o diieito de vo- 

§ unico—A elei?aoda diietoria efetuar- 
^^"3 no primeiro domingo de dezembro. 
^ a posse no primeiro domingo de jineiro. 

Art. 9-—A Legiao dos Atenrenses fun- 

cion^ra com um ter(;o; mas so a maio- 
ri\ dos socios quiles podera tomar deli- 
beracoes. 

Art. 10'—As reunioes ordinarias serSo 
mensais. 

Art. II—Os membros da Legiao dos. 
Atenienses obrigam-se a escolher um pa- 
trono, er.tre os escritores brasileiros, 
cumprindo-lhes preferir os do norte e 
sobretudo os maranher.ses 

Art. 12—Nao se considerara proprie- 
tario do titulo de membro eletivo queni 
deixar de fazer o elogio do seu patrono 

§ unico.—Passarao da classe de auxi- 
liares a dos efetivos os que satisfjzerem 
a dispozigao acima prescrita. 

Art. 13—A Legiao dos . Atenienses 
procurara organizar um nucieo de obras 
sel^tas, reunindo tanto quanto possivel as 
dos escritores maranhenses. 

Art. 14—A Legiao dos Atenienses 
publicara uma revista, na qual escrcverao 
OS seus associados, e que se intitulara 
«0 Atenienses, antigo orgao da Socie • 
dade Literaria Barao do Rio Branco. 

yYrt. 15—O regimento interno espe- 
cificara ss atribui?oes da diietoria. 

R|G1MENMTERN(I 

OAPITULO I 

Das admissdes i direitos 

Art- I'- O pagamei\to do joia 0 
das mensalidades realizar-se-a logo 
apos a entrada para o Quadro so- 
cial 

Art. 2" As propostas de socios 
serao subscritas per tres legiona- 
ries, no pleno gozo dos seus du^ei- 
tos 

Art. 3'- O socio que se atrazar 
iium trimestre de cotas, e que nao 
tenha pago a joia, sera eliminado 

Art. 4 • 0 s6cio que tiver mais 
de seis mezes quites, e que _ por 
motivo superior, desde que o ]usti- 
fique, se atrazar nos pagamentos, 
apenas incorrera na escluzSo. 
quando o atrazo atingir seis cdtas- 

Art. 5'- Os atos eliminatorios ba- 
sear-se-ao em aviso do tesoireiio, 
sempre que se trate dos debitos; 
nos casos restantes, a diretoria 
procedera por si propria. 
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Art. 6 . O s(3cio que dever mais 
de uma cota nao podera votar, 
iiem ser votado 

Art. 7". Aos socios fundadores, 
que sairem desta capital, pode fa- 
cultar-se a dispensa das contribui 
(.•oes mensais, enquanto durar a 
ausencia. 

CAPITULO II 

Dos deveres 

Art 8 . Compete aos socios em 
geral : 

I'. Comparecer a todas as ses- 
£oes; 

2 . Frequentar a sociedade e pro- 
mover o seu desenvolvimento; 

3' Participar a mudan^a do 
moradia. 

Art 9 . Incumbe ao presidente: 
I'. Presidir as sess5es; 
2 . Proclamar e fazer chegar ao co- 

iihecimento dos socios os seus atos; 
3". Espedir instruQoes para a boa 

administraQao da sociedade; 
4 . Convocar sessoos estraordi- 

nurias; 
5 • Promover e manter corres- 

pondencia coin outras corporagoes 
e jornais do Brazil e do estranjeiro; 

6'. Dar contas mensais aos so- 
cios, indicando-lhes as medidas ne- 
cessarias, na primeira scssao de 
cada mez. 

Art- lO". 0 vice-presidento subs- 
tituira o presidente quando este es- 
tiver impedido. 

Art- 11 Cabe ao 1' secretilrio: 
1 Lavrar e ler as atas das ses- 

soes; 
2 . Receber oficios, petigoes, re- 

presentaQoes e todos os demais pa- 
peis dirigidos a sociedade, fazendo- 
os constar nos protocolos especiais, 
que se criem para tal fim; 

3 . Empregar todo o zelo e pon- 
tualidade. para a boa marcha dos 
serviQos da secretaria; 

4 . Fornocer ao presidente, cada 

mez, o relatorio do que se der na 
secretaria; 

Art 12 Pertence ao 2 secretario: 
I'- Substituir o 1", nos seus im- 

pedinientos; 
2 Encarregar-se de espedir o 

orgao da sociedade 
Art 13. Cabe ao bibliotecdrio: 
Catalogar e trazer em 6rdem os 

livros jornais e revistas, zelando 
pela sua conservagao- 

Art- 14. Cumpre ao tezoireiro: 
1'. Envidar todos os esforgos 

para o bom equilibrio das finan- 
Qas sociais; 

2' Trazer na devida ordem e as- 
seio a respetiva escrituragao; 

3'. Fornecer ao presidente, cada 
mez, um balancete da tezoiraria. 

Art. 15 Fica proibido o aci'unu- 
lo do cargos. 

CAPITULO III 
Disposi(des gerais 

Art. 10 O socio que se retirar 
da Legiao, sem motiv^o plauzivel, o 
que se verificara pela falta de com- 
pareucia as sessoes, infringir o ar- 
tigo 3" ou abandonar o cargo, nao 
se readmitira. 

Art. 17 O orgao social tera como 
corpo de redatores a dirfetoria A 
colaboragao do s6cio. no gozo dos 
sous direitos, preterira outra qual- 
quer materia, esceto o que se refe- 
rir ao movimento social. 

Art. 18 Permitir-se-a ao socio re- 
tirar livros da biblioteca. mediante 
um documento escrito. em que se 
responsabilize pela reentrega. 

Art 19 As atas das sessoes se- 
rao assinadas pelo prezidente. vice- 
prezidento, 1' secretario e o tezoi- 
reiro, quando assistirem as mesmas. 

Art 20' As provid(5ncias nao pre- 
vistas nos estatutos serao determi- 
nadas pelo prezidente com apro- 
vaQao da sociedade. 

S. Luiz, 2 de dezembro de 1920. 
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GANDE MILAGRE! 

CURA NIARAVILHOSA . ■ 

Na sciencia dos grandes acluais, 
Ja consultei finos alopatas, 
Espiritistas, adivinliadores, 
Mediuns videntes, liornoepatas, 
E charlataes interesseiios... 
O Alfredo ja enguliu uma drogana, 
Ja tomou injec^oes de toda a sorte, 
E cada dia ,, , i 
Vejo mais fito nele o olliar da morte . 
Quem sabe se o rapaz se nao cufs 
Ao ar livre, nos campos desporlivos, 
Footbsll, que fina diabrura _ 
Dessa vida dos «boys», lortes e vivos, 
Oue sao o orgulho e a gloria da Inglaterra 
F A. C ou LUZO' cigarros finos, nomes grandes encerra 
U'rna receita salvadora ! 
E a verdade e que o Altredo se salvou 1 
Salvou-se, ganhou for(;as. ficou lindo, 
logando foot-ball com prazer intindo 
De quem no sport u.n noto sangue achou . 
h hoie ao lado do filho idolairado, 
Fumindo sempre F. A. C e LUSO, os 5eus cgaros. amigo. 
O dr. Sildanha anda encantado, 
Vendo o rapaz f6ra de perigo... 
E, a quem llie indaga a origem da mudan?a, 
d vellio pai responde; Amigos fieis! 
Depois de gastar rios de dinheiro, 
A consultar o mundo inteiro, 
Vcie—e ele aponta a alva e '■ot)UsU cfian?a 
Cutei 0 meu Blho, s6 tuimndo F. A. C 

/oI FUMO AMAELO VEADO-PAPEL FINO 

^ ' MANIPULADO COM TODO O ASSEIO 
POR OPER.VRIOS COMPETENTES 

UNICO FABRIGANTE — J. R- SfttlTOS 

RUA 28 DE JULHO, 11 a 14 - MAKANHiO 

GATO PRETO 
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NUMS.4E5«>ANO I 
(NOVA FASE) 

S. Luiz dj Maranhao 

JANEIRO E FEVEREIRO DE 1921 

IHIIMJIII 

Sempre se cultivou aqui. a pu- 
reza cla fala e da escrita- Entenda- 
se que pureza nao e purismo, afe- 
tagao, mas sim o emprego das for- 
ixias corretas. Deixe-se de banda a 
prosddia, que diverge muito, dentro 
dos paizes, sejam quais fQrem- A 
parte s61ida ou estfitica dos idio- 
mas esta na estrutura sintStica. A 
flexivel ou dinamica deriva das mo- 
dulaQoe^ de promincia, que em nada 
prejudicam a substSncia organica, 
dos neologismos, dos termos regio- 
nais, dos tecnicos, etc. Sotero dos 
Reis, ao elaborar. em 1862. as suas 
Posiilas de gramdlica geral, deu-lhes por 
subtitulo -gtda para a construgdo portii- 
giie^a. Isto demonstra que penetrdra 
na essencia do problema, separan- 
do o intrmseco do estrmseco, o 
quase imutavel do bastante mutfi- 
vel. Acertou. 

A propria grafia superior ao ma- 
rulho prosodico, possue leis infran- 
giveis. Chamem-lhe misia, usual, 
lonetica, etimologica, simplificada, 
Gtc , estes sinais nunca represents- 
ram o arbitrio de ninguem Citemos 
ainda Sotero:—«Se observarmos o 
que vai pelas outras linguas. em 
que as palavras se escrevem de um 
niodo, e pronunciam de outro. como 

franceza e na ingloza, cuja orto- 
Srafia merece o nome de verda- 
deiro capricho, veremos que a por- 
tugueza e uma daquelas em que a 
Gscritura varfa menos da promin- 
cia, se bem mais que na italiana» 
\(jramdtica portugue-a,' pg. 276 da S-" 
ed.. 1871). 

Ha erros ortograficos, no entanto, 
Que induzem a inconcebiveis dis- 
parates. Condensemo'los num—o 
criar jgjg q ^jQg decretos- Esta 
Palavra grafa-se por duas maneiras 
—crcar e criar Mas. conjugando se 
o verbo, em hip(5tese nenhuma apa- 
rece o estravagante — cria ou cr^a^ 

que nunca existiu e provem, talvez, 
da homofonia com crer, no indicati- 
vo e subjuntivo- So um gramatico, 
ao que nos consta. estabeleceu dis- 
tingoes entre criar e crear. invocando 
o passivo latim. Julgando-os «muito 
diferentes" de significado, termina 
pelo argumento -qu^ ^sse i o uso. {Or. 
tografia de Madureira Feij6, pgs. 
240-41, 1739) Se se vale disso, a 
que vera a etimologia ? ! Sotero, 
no segundo livro dos mencionados, 
repete que se ignora qual fosse a 
ortoepia do grego e do latim 

Repudiemos, portanto, caturrices 
importunas, e firmemo-nos. ao vi- 
rem duvidas, nos autores de fama 
incontestada, sejam filologos, sejam 
beletristas Uns e outros, na terra 
onde se gerou a nossa linguajera, 
jamais se utilizaram do inespli- 
cavel crla ou crea. E, se qualquer 
adota, ca ou la, esta grafia err(3nea, 
no ultimo dos vocabulos referidos, 
claro que se reporta ao verbo crer, 
conjuntivo presente e nao ao criar, 
{crie no mesmo tempo). 

Coisas eiementarissimas. que o 
mais moroso dos meninos das esco- 
las primarias sabe, mas que muitos ^ 
apesar de idosos. desconhecem- 

Nada mais horrivel. nada mais 
incerto, nada menos seguro do que 
o juizo humano. Frdgil. como as 
coisas mais frageis, cede terreno S 
maneira dos ventos, que se movem 
e deslocam sem nenhum esforgo. e 
das ondas, recuando ou avangando 
no leito do mar- 

Temo o juizo humano, como te- 
mo OS furao5es como temo as guer- 
ras, como temo tudo quanto e in- 
certo e doloroso. 

O homem ve tudo segundo um 
prisma, que se cria- A mesma lei, 
esplicada por doutos jurisconsul- 
tos, sofro violencias atrozes sofre 
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interpretagoes contraditorias, e a 
esta doblez do juizo humano ficam 
sujeitos aqueles que pedeni justiga. 
Nunca me esquecerei de um facto, 
ocorrido no Supremo Tribunal, a 
proposito da celebre questao das 
pedras, de que tratou, veemente- 
mete Fausto Cardoso- Um juiz, 
quero dizer um ministro do Supre- 
mo Tribunal, pronunciou, com o seu 
voto, o director de contabilidade 
do tesoiro federal. Havendo agra- 
vo, ou coisa que o valha, esse mes- 
mo ministro. ainda com o seu voto, 
concorreu para libertar o mesmo 
director, dizendo que tinha estu- 
dado mal os autos. ou que tinha 
feito uma leitura pouco atenta- Eis 
como se condena, ou se absolve um 
cidadao. 

Como jurado, vi um juiz de fa- 
cto antes um louco, fechar na mao 
direita uma bola branca e uma pre- 
ta, e dizer, aproximando-se da 
urna:—E' o que a sorte der- Outra 
vez, vi um pobre diabo delegar 
aos outros a sua faculdade de jul- 
gar: —Fagam voces o que for me- 
Ihor. 

Tenho visto, durante a sessao 
jurados que dormitam, outros que 
pintam macacos, sera acompanhar 
o processo. Tenho visto a cabala, 
o empenho desenfreado, imposi- 
C5es de toda a especie, e conclue se 
disto que se reune um tribunal para 
fazer justiga- 

Secundando as sublimes palavras 
de_ Vieira, nos seus imortais ser- 
moes, tambem digo que tenho hor- 
ror a justiga humana, essa justiga 
cega, apaixonada, ignorante. com 
todos OS atavios da sua sciencia 
iuridica, com todas as pompas da 
democracia- 

Receio muito os julgamentos das 
coteries, essas confrarias de elogio 
reciproco, essas rodinhas de aldeia, 
esses pequenos nadas que fazem 
soar a trombeta da sua fama e 
gloria- 

Lastimo a mocidade entregue ao 
acaso desses exames pedag6gicos 
ou scientificos, onde tanto imperam 
o amor, o odio, o interesse. 

Embora haja excegoes em todos 
"s tribunals, onde a justiga, muitaa 
vezes, 6 a verdade, 6 isso tao efe- 

mero, tao casual, que nada mais 
me apavora, nada mais me atemo- 
riza do que um julgamento, tao fa- 
livel e o homem, apezar do seu 
cortejo de sapiencia ! 

S. Luiz,—915- 
Jose Augcsto Correa. 

VELHA HI8T0RIA 

( Para Alzirinha ) 

monOlogo infantil 

Era um hotao de roia muito Undo, 
Qiia^e a desabrochar 

Qiiando as auras pussavam com dofura, 
N(xo podiam deixar 

De ncle um beijo longo, qua^e infindo, 
De amor depoiitar. 

Entanto, essa ajeifao era amargura 
Na irmandade das flores... 

—" Ora, um simples lotao !... "—iiiiam elis. 
Com maldade e rancores .. 

—Mas as briras nao ouvem. Com ternura, 
Aumentavam os amdres I 

E crescia o botao. Quem visse aquelas 
Florinhas invejcias 

Resmungando o despeito, pensaria, 
De coi^as espanto^as I... 

— Tudo porque o botao ja prometia. 
Pnncixa ser das ro^as I 

» 
* * 

Ao lado, mm canteiro tumultuo:^o 
De begdnias, de lirios, de camelias, 
Recalcaiido um tapiie de hromelias, 
Destacava-se um cravo perfumoio. 

Este cravo, tao belo, era um lemivcl, 
Iiivejo\o e ciumenio companheiro ; 
Era quem fomentava no canteiro 
A discordia maldita, lao terrivel. 

E diiia : — " Nao ha iiio pre^umido 
Botao como tu cs, neste jardim... 
Contempla-me, tartiifo,—olha-n:e assim, 
Qiial de nos dois parece-te o vencido?... " 

—Nito ligava importdncia, d malqueren^a 
Das despeitadas fores o botao ; 
Lindo cada ve^ mais, tinha o condao 
De apcnas dar perfumes como ofensa. 

—Nao sabia Lui^inha 
Da poUtica atro:^. 
Que no jardim pairava, 
Acirrada e feroi 

Tinha o antigo costume 
De vir, pelas vtanhas, 
Regar, sem privilegios. 
As florinhas loi(as... 
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—Porhn, naqtieh dia, descuidada, 
Ao passar no canteiro da roieira, 
Pelo botdo tornou-se enamorada, 
E quedou-se a fitd-lo uma hora intiira. 

Afrontando o perigo dos espinhos, 
Aqnelas mdos tdo finas, tdo gentis, 
Nao Ihes negaram festas e carinhos, 
Provocando o rancor das flares vis. 

E perpassou por todas, de repente, 
Um sopro de discordia, mint lampejo, 
Quando a linda Luiiinha, de contente, 
Impritniti no hotuo um terno beijo... 

—A inveja mata 
Mesmo a sorrir ; 
Tudo arrehata, 
Fa:( demolir. 
Nada re:{iste 
Ao seu furor. 
So 0 mal persiste 

Aterrador ! 

—Se passasse um cicloiie enjurecido, 
Oil St haixasse o sol encandecido, 

Tanto mal ndo faria ! 
Aquele beijo so, era uma afronta 
Aos brios do jardim ! .. De pontci a pontx 

A colera fervia I 

-~Enquanto as invejoxfis sucumbiram, 
Vitinias da raiva que seutiratn 

Nesse dia fatal, 
A naturdia, a mde sempre bondo^a, 
Fe^ surgir do botdo soberba ro^a 

Perfeita e sem rival. 

O beijo de Lui^inha fecundara 
Dando vida e beles;a d ro^a avara 

Do be7n que recebeii ! 
E baloigante d bri^a que soprava, 
Entdo, toda meigtiice se incstrava, 

Pura como nasceit ! 

_ O cravo, 0 belo cravo, 
O mais tocaio pelo despeito ; 

Do rancor tinha o travo, 
Amargo, aniquilante, bem nopeito. 

E deixoii-se abater 
No rodopio louco da rajada, 

So para ndo viver 
Humilhado, ante a ro^a perfiimada... 

Dele ficara o tah. 
Coma um cipreste funebre, tristonho ; 

hnenso fora o abalo 
Que Ihe viera tirar do orgulho o sonho... 

^ —£ a linda ro^a gracil, 
Cheia de aroma efrescor, 
Go^ava no tenro hastil. 
Da bri^a o beijo de amor... 

—Lui:(inha, quando passava, 
Tinha caricias de amante ; 
A fresca ro^a beijava 
Numa efu^do trasbordante. 

A flor, assim, tdo so^inha, 
Entre as ruinas das mais, 
O parte solene tinha 
De deu^a dos vejetais ! 

* 
* * 

— Vencera o belo o orgulho desntedido 
Que a todo o tempo e em tudo e maldifdo ; 
Dens, neste gestojusto e tdo subida. 
De amor, de bem, pregdra uma lifdo !... 

PJe~ig20. 
Hilton Fortuna. 

—"I I ; 

Discurso profertdo, a i6 
de jamiro diste ano, pdo 
sr. Jodo Vitor Ribeiro 

E' por demais honroso o desein- 
penho do encargo que aqui me 
traz, priraeiro. porque venho ocu- 
par-me de uma grande personali- 
dade, um dos precursores da ge- 
raQao literdria do Maranhao, quo 
floresceu no s6culo XIX—o emi- 
nente filologo Francisco Sotero 
dos Reis; segundo, porque venho 
iniciar a grande carreira que ha 
de seguir a Legiao dos Atenien- 
ses. no cumprimento fiel do seu 
estatuto- 

Com o trabalho de hcje. venho 
inaugurar, oficialmente, o quadro 
efectivo da Legiao. e oxala possa 
em breve contar com todos os 
meus companheiros, para firmar- 
nios. assim, uma nova fase na his- 
toria das letras riiaranhenses. 

Nao poderia escolher data mais 
propicia do que a de hoje. em que 
a posteridade celebra o cincoente- 
nSrio do falecimento do abalizado 
mestre que escolhi para patrono- 
Pena e que toda a nossa familia 
literaria nao tenha cooperado de 
modo a comemorar-se condigna- 
mente essa importante data da his- 
tdria local- 

O Maranhao, que conquistou o 
titulo de Atenas Brazileira, pelo 
efeito radiante do esplendor com 
que se houveram nas letras tantos 
filhos seus, nao deveria deixar 
imergir-se no olvido essas datas 
preciosas; devia traze-las sempre 
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na retina ; rememord-las nas esco- 
las. repetir, incessantemente a es 
sas legioes de escolares os nomes 
dos seus grandes homens, minis- 
trar-lhes li§5es da sua hist6ria 
mental de maneira que as crian- 
Qas se habituassem a cultuar e 
admirar os seus antepassados 

A nao ser Gongalves Dias, o 
principe dos nossos pogtas, cuja 
memoria recebe, periodicamente, 
pequenas homenajens da mocidado 
estudiosa, homenajens que, na inaio- 
ria, tomam vulto pelo concurso 
da criangada que a elas compare- 
cc, tangida por determinagoes su- 
periores nenhum outro nome se 
ouve. nenhum outro norae desper- 
ta entusiasmo nas rodas literdrias. 

A nossa historia esta, entretanto, 
replgta de figuras que se notabili- 
zaram, e as homenajens que teem 
recebido tendem a reduzir-se a 
colocagao dos seus nomes nas es- 
colas piiblicas e a gravagao nas 
placas das nossas ruas- 

Cabe agora fi Legiao dos Ateni- 
enses preencher essa lacuna, exer- 
cendo na medida dos seus recur- 
sos, esse mister o que de algutna 
forma ha de ser util a nossa terra 

Para inicisr essa grandiosa tare- 
la, conipete-me a mim o dever 
de elogiar o meu patrono, precisa- 
mente no dia em que transcorre 
o quinquagesimo aniversario da 
sua morte, o que equivale a dizer 
que. depois de meio seculo de im- 
mortalidade. o seu nome, empoei- 
rado pelo esquecimento, volta a 
relembra-lo a mocidade, que se er- 
gue, em busca de um novo padrao 
de gl(3rias 

Afora as homenajens prestadas 
pcla imprensa estadual, esternadas 
em diversos artigos, insertos nas 
colunas editorials do Piihlicador Ma- 
ranrmse, do do Liberal e outras 
loinas que circulavam em 1871. 
entre elas o Jornal do Comircio, do 
Lisboa, as quais lamentaram cons- 
ternadas a perda de tao elevada 
sumidade inteletual,-que mais se 

^°tero dos Reis? 
£im 1873, o dr. A. Henriques Leal, 

n sso ilustre conterraneo, enfeixan- 
do. em quatro volumes do Panieon 
Maranhense, os ensaios biogrSficos de 

alguns maranhenses notaveis, in- 
cluiu o nome de Sot6ro, ao lado 
de Odorico Mendes, Joao Lisboa, 
Gongalves Dias, etc. Omenta nessa 
obra, muito rara. se encontra que 
ler a respeito dos nossos maiores. 
Abordando-me ao Panieon, procure! 
organizar esta humilde rezenha. 

Nesse mesmo ano, o povo ma- 
ranhense, querendo porpetuar Gon- 
Qalves Dias, erigiu-lhe uma estatua, 
justapondo aos flancos da peanba 
as efigies de quatro paladinos do 
saber, uma das quais foi a de So- 
tero- Em 1918. o professor Jose Au- 
gusto Correa, ao ser admitido na 
Academia Maranhense, ocupou-se 
ligeiramente dele, como seu pa- 
trono- 

Apenas tenho noticia dcsses prei- 
tos. Sotero dos Reis, entretanto, 
de l818 a 1871, isto e, por mais de 
cincoenta anos- nada mais fez do 
que empregar todo o seu esfdrgo, 
empenhar todas as perolas do seu 
talento em beneficio do seu queri- 
do Maranhao. instruindo. com os 
seus ensinamentos inumeras le- 
gioes de seres. • 

Houve, creio, certa lembranga, 
cuja origem nao me e dado preci- 
zar de se conferir o seu nome a 
praga hoje da Alegria, por se ter 
verificado o obito do grande mara- 
nhense numa das casas que for- 
mam angulo a referida praga. Ain- 
da tive ocasiao de ler algures o 
anuncio de uma casa comercial. all 
localizada, cujo enderego era a — 
praga Sotero dos Reis. Foi uma 
idea que nao vingou e o nome des- 
se eminente fildlogo permaneceria 
no limbo, se o governo do estado, 
com o intuito do homenajear os fi- 
Ihos ilustres da nossa terra, nao o 
desse a uma das esc61as piiblicas, 
quo, digamos de passajem, e uma 
das mais prosperas da nossa ca- 
pital 

Deixemos, porem, as divagagoes- 
Francisco Sot6ro dos Reis, meus 

ilustres senhores efetuou a suai 
entrada no escabroso circulo da 
vida. quando o seculo XIX, ainda 
tenro, se nao havia equilibrado no 
ciclo da eternidade. 

A 22 de abril de 1800, o anjo 
tutelar das letras pfitrias saudou, 
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no horizonte, um novo astro •• As- 
sim corae^a o muito ilustre padre 
Fonseea os tragos biograficos de 
Sotero. Foran]»seus pais Baltazar 
Jose dos Reis e D Maria Tereza 
Cordeiro, a quem os rigores do 
destino nao permitiram admirar o 
subido valor e admiravel talento do 
seu estremecido filho. 

A precocidade da inteligencia 
conduziu-o, cedo, para a escola pri- 
wSria, onde, pela pronta compre- 
ensao, se tornou em breve um 
idolo dos condiscipulos. O mestre- 
escola nao Ihe era superior e as- 
sim, aos doze anos, Sotero conse- 
guiu destacar-se. Ainda perduram 
as valhas salas do convento do 
Carmo, em que brotaram as espi- 
gas de oiro do seu espfrito, impon- 
do-se ao apreQo e confianQa dos pro- 
lessores e Gxercendo ate as fungoes 
de mestre. 

Aos dezoito anos, prestes a par- 
tir para a Franga. em cujas aulas 
la encetar os estudos medicos teve 
a interceptar-lhe o intento um pro- 
fundo desgosto, de que resultou o 
assumir a cheffe da sua familia- 
Morrera-lhe o pai e, com este. de- 
sapareceram os meios de que dis- 
punha. 

Constituiu-se, entao, em amparo 
da sua genitora—e, para se man- 
ter, houve de recorrer ao seu tezoi- 
ro inteletual,consagrando se ao ma- 
psterio particular. Conhecidas so- 
bejamente as suas habilitagoes o 
governador Bernardo da Silvei- 

10 Fonseea nomeou-o era 
para a cadeira de latim, no 

colegio de La Rocca, que aquela 
autoriddde subvencionava genero- 
samente. 

Mais tarde, aos 23 anos, era Sot6- 
ro provide na cadeira publica da- 
Quela mesma disciplina, grangeada 

concurso, 0 que Ihe deu ensejo 
de tornar bem patente o seu ele- 
vado merito. Passou, depois para 

|£ Liceu onde se assinalou por um 
^iniinozo rasto- 

Dessa ampla estrada, em que se 
Qesenvolveu com seguranga e fir- 
J^eza, so se desviaria, ao partir 
Para o mundo insondavel do infi- 
nuo. 

■^0 mesmo tempo, porem, que 

distribuia paternalmente as suas 
ligoes a juventude. acompanhava 
o movimento politico, distinguin- 
do-se tambem nesse campo. Foi 
conselheiro geral da provincia e, 
ao fundar-se a assemblea legislati- 
va, elegeram-o deputado, reelegen- 
do-o em varias legislaturas 

Como jornalista, teve o seu lugar 
de relevo, na imprensa local, em 
que se estreou quase ao mesmo 
tempo que no professorado- Redi- 
giu e coiaborou em diversos jor- 
nais de que citarpmos — O Ma- 
ranhense, em 1825, o Constitncional, 
em 1831. 0 Investigador Maranhense, em 
1836, a Revista, de 1840 a 1850, o 
Correio dos Anilncios, em 1851, o Obser- 
vador, em 1854, e, por ultimo, o Pu- 
blicador Maranhense, de 1856 a 1861. 

Abandonando o mister de jor- 
nalista dedicou-se a literatura e 
a filologia Nesse terreno, confir- 
mou a superioridade dos seus co- 
nhecimentos. Assim, em 1862, pu- 
blicou as Postilas de gramdtica geral, 
aplicada a lingua portngueza, pela andlize 
dos classicos; em 1866. a Gramdtica 
Portugueia, aeemodada aos principios ge^ 
rais da palavra. se^uidos da imediata 
aplicagdo prAtica; de 1863 a 1869, di- 
vulgou, em cadernetas, a tradugao 
dos Comentdrios de Cdio Julio Ci:(ar e, 
por fim o Cnrso de literatura portugui- 
:^a e braiileira, em 4 volumes, impres- 
sos de 1866 a 1868. 

Em 1866, quando se ocupava do 
preparo da sua derradeira obra, 
um fito de justiga, do dr. Lafaiete 
Rodrigues Pereira, presidente da 
provincia, jubilou-o. Mas nao des- 
cansou- Apezar de se recolher a 
vida intima,o venerando mestre le- 
vou ainda o seu concurso ao Insti- 
tuto de Humanidades, para o qual 
redigiu os seus melhores livros. 

Entre os manuscritos que deixou, 
encontrou-se pronto para 0 prelo, 
o quinto volume do Curso de literatu- 
ra, composto de 18 prelegoes, as- 
sim distribuidas:—Duas sobre as 
obras p6stumas de Gongalves Dias, 
duas sobre as Mdximas do marquez 
de Maricfi. duas sobre as obras ora- 
torios de Mont'Alrerne, cinco sobre 
as Obras de Joao Francisco Lisboa, 
seis s6bre as de Almeida Garrett 

/ 
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e uraa sobre o Eurico, de Alexandre 
Herculano- 

Eis ai. senhores um rapido bos- 
quejo do que foi a vida de Sotero 
dos Reis- Vimos quao grandioso 
se revelou o sou trabalho 0 de 
quanto acatamento se tornou di- 
gno- Elaborou obras de vulto que 
moveram a critica de homens de 
reconhecida valia, tais como o dr. 
Trajano Galvao de Oarvaliio. que, 
a respeito das Postilas, adotadas nos 
estabelecimentos secundarios. as- 
sim se esternou: — « Quando pas- 
samos daquele estilo pesido, con- 
wso e embrionario do professor de 
Coimbra. para a leitura das ame- 
nas paginas, animadas pelos toques 
niagistrais do estilo cheio, firnie 
6 igual do eximio escritor mara- 
nhense, quando passamos, daquele 
caos gramatical para este primor 
de ordem, metodo e perspicuidade, 
parece-nos que subinios de uni la- 
birinto subterraneo e tenebroso 
para a orvalhada frescura de uina 
inanha, rica de fragancia e esplen- 
dores*. 

< Nao concorre pouco para tor- 
nar amenas e perspicuas as questoes 
gramaticais - de si tao aridas e re- 
barbativas—a espiendida exemplifi- 
cagao, consta'nte dos melhores tre 
chos ou lances dos mais eminentes 
dentre os es-iritores mais puritanos, 
com que o sr. Sotero tanto enrique- 
ceu e autorizou o seu trabalho As- 
siin.no meio daquele concerto olim- 
pico edivmal. era que os sons guer- 

epica de CaSs 
se confundem com as arrojadas 

sonora de Fi- Jinto, e com as graves e religiosas 

biblico de Souza 
Caldas OS preceitos e regras jrri- 
matK-a.s vao-se inculindo e inS- 

Sm "O On'mo e bra- cejam, sem custo, nem demora 

aprlidenTdos que apiendem. O valor do servico nras. 

gueza^^s6bP ^ lingua portu- 

Sco nnif „ alcance 
onS'n ""a'inadas a opeiai a regeneragao dela®. 

A Gramatica Pmuguc-^a, de Sotero, 

atraiu as mais honrozas I'eferencias 
de Antonio Feliciano de Oastilho, 
que nao I'egateou enc6mio3 ao 
belo relicario de doulrinas sas, far- 
tamente difundidas pelas escolas, 
e ainda hoje repetidas pelos que 
nelas se abeberaram. 

Na versao das Comentarios. diz o 
dr. Henriques Leal, sem se apartar 
da fidelidade, reproduzindo as ima- 
jens 0 valentia do estilo do gran- 
de escritor latino, acha-se o portu- 
guez oiro de lei, no mais elevado 
quilate O Curso de H'eratiira, enfim, 
e um perduravel monumento de 
erudigao. 

Nao obstante sereni hoje raras as 
suas obrjfe, foram suficientemen- 
te apreciadas e comentadas, para 
que nao ficassem esquecidas pelos 
homens de letras do palz, que re 
conheciam no Maranhao o manan- 
cial mais farto de inteletuais brazi- 
leiros Observamos, porem, que 
bem depressa o baniram da memo- 
ria OS autores que Ihe sucederam. 

Joao Ribeiro e Silvio Romero, 
dois astros rutilantes para a gera- 
gao nova, publicaratn um compen- 
dio de historia da literatura brazi- 
leira onde se ocupam de muitos 
homens ilustres- Nos tempos que 
correm, segundo alguns, nao ha 
trabalho mais complete. Nao fi- 
gura la todavia, o nome de SotJ- 
ro doi Reis. E' penozo que, por 
um lanientavel descuido ou mes- 
mo do proposito. nao tivesse ali o 
grande mestre um posto represen- 
tativo, junto dos seus contempora- 
neos Gongalves Dias Joao Lisboa 
e outros de inestimavol valor. De- 
vemos, contudo, ao eminente es- 
critor paraense Jose Verissimo uma 
pagina da sua historia da literatura 
bra~ileera, relativa a Sotero, como 
parte integrante do capitulo Gongal- 
ves Dias e, 0 p'upo inaranhense, 

Coelho Neto, o vibrante talento. 
que todos nos admiramos, num li- 
geiro compgndio de literatura. nao 
esqueceu tambem esse nome respei-^f 
tavel e num pequeno canto do seu 
rezumido livro, langou, depassajem, 
algumas linhas rememorativas 

Sotero tambem teve a sua veia 
pogtica. Compoz algumas odes e 
sonetos, um dos quais—sublime in- 
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blime invocaQao a alma da sua que- 
rida espoza. se depara na "Coleta- 
nea" de Laudelino Freire- Trans- 
crevemo-lo aqui: 

Se la na eterna gloria a que voaste, 
A letnbranga do raurnlo se conse:ne, 
Aceita, alma piedosi, a dor pungente 
De tudo quanto aqui iJoIatrsste: 

O espos-s, a filha, os filhos que deixasie, 
Em magoa e saudade permsnente, 
Viven na terra vida descontente 
Des que as corporeas vcstes tu lar^.iste. 

Ao seio de Deus toraas radlantc 
De virtude e bonJade, qnal saists 
Imaculada de nascer no instante: 

A nos qucixosos neste vale triste 
- \ olve-te como foste sempre amante, 

Porque entre nos s6 amargura existe. 

Por uraa destas simpaWas, que 
nos empolgam, espontaneas. sem 
se saber corao. comecei a cultivar o 
nome de Sotero, quando, ao influ- 
xo tradicional das ondas literarias 
da minha terra, entrei para uma 
das associaQoes locals, em que sem- 
Pre foi fertil o nosso Maranhao- 

O nome nao me era estranho- 
Em caza. falava sempre dele o meu 
venerando pai, que guardava, como 
custoza reliquia, urn exemplar das 
"astilas e outro da Grainatica geral,con- 
vindo acentuar que derivaram dqs- 
sa fonte precioza de ensiiiamentbs 

primeiras gotas que orvalharam 
s terra dos meus ensaios gramati- 
cais. Foi o bastante- Quando tive 
de escolher o meu patrono para as 

. Pugnas literarias o primeiro nome 
Que me ocorreu foi o de Sotero dos 
^eis Com ele, fiz parte da Coope- 
l^aQao Literaria Sotero dos Reis do 

' ^entro Literdrio Maranhense. Es- 
cola Litero-Scientifica Maranhense, 
^ociedade Literaria Barao do Rio 
franco e. agora, aqui estou. na 
l^egiao dos Atenienses. onde, pela 
Pnmeira vez tive o ensejo de ocu- 
Par-nie de tao eminente individu- 
alidade. 

Eis ai, senhores, tudo quanto pu- 
6 dizer de Sotero dos Reis, por- 

Qne nao sao avultados os elemen- 
os de que disponho para bem eo- 
necer quern de tantas gldrias en- 
neu o querido ber^o natal. 

A seguir, falou o presidente da 
Legiao sr. Fran Paxeco: 

Devemos congratular nos pelo ini- 
cio destas sessoes, que teem uma 
dupla significaQao—a civica e a li- 
teraria. Ha, em todos os nossos 
atos. um impulsor subconscio. ins- 
tintivo. donde se inferem e por ou- 
de se aferem os costumes ou antes, 
o grau de simpatia social. Existe 
outro. mas este como resultante da 
cultura, produto dos conhecimen- 
tos adquiridos Sentimos e pensa- 
mos melhor ou pior Da liga do 
sentir e da inteligencia, equilibran- 
do-se, promana uraa sadfa vontade 

A Legiao dos Atenienses que 
principia lioje. pela voz dos que 
se candidatam as cadeiras de s6 
cios efetivos, a render homenajera 
aos patronos escolhidos, pr va ins ■ 
pird-la o bom dezejo de reatar as 
tradiQoes mentais da cidade, no que 
demonstra. acima de tudo o seu 
voto de agradecida a quem Ihe de- 
sinQOU o caminho de abrolhos Co- 
mega a trabalhar, portanto- 

O primeiro dos mentores^ espiri- 
tuais a preitear se e Sotero dos 
Rais- Nao liouve nisto, um propo- 
zito deliberado. e sim uma coinoi- 
dencia cronoldgica, pois decidira • 
mos que se encetassem estas cere* 
monias em janeiro- sem uma pre 
via revista ao vasto calendario ma- 
ranhense dos c(notaveis»- Mas fo- 
mos felizes- 

Sotero, a direita de Odorico, inau- 
gura a galeria dos proomens locais. 
Odorico, embora nao losse um pro- 
fessor de oficio, revelou-se um gran- 
de Mestre,—em letras, e jamais o 
Brazil possuiu maior humanista, e 
em politica- Nas vesperas da Inde- 
pendencia, o destino brindou o Ma- 
ranhao com um vulto meticul6so e 
austero, a maneira dos de Plutarco 
Admiravel cidadao, esse.—autenti- 
00 paradigma dos coevos e dos 
vindoiros ! 

Sotero. com a sua vida cansativa 
de educador, cspecializou-se nas 
questoes de linguajem. Latinista, 
obedecendo a esteril pedagogia da 
epoca, em que se desconheciam ou 
se desprezavam as verdades psi- 
col6gicas grangeou merecidos fo- 
ros de em^rito, no morto idioma 
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do Lacio. 0 que, porem, Ihe fixou 
o nome, levando o a posteridade, 
objetiva se nas Postilas, na Gramatica 
Portugueia, no Curso de Uteratnra. Jose 
Verissimo considera este livro, jun- 
tando-o a Hisloria do por Var- 
iihagen, e ao Jornal de Tinton, por 
Joao Lisboa, uma das obras capi- 
tals do Romantismo. 

Os gramaticos nunca dispuzeram 
da estima de ninguem Gastando-se 
em regras e definigoes, que pouco 
adiantam, maltratando os cerebros 
infantis sempre atearam antipatias 
Assim o atestam as cruas frazes de 
Trajano Galvao, deprimindo os que 
chama "gramaticos de Coimbra», 
para eiraltecer os volumes de Sot6- 
ro. de rial valia, e que logo se divul- 
gavam pelas principais cazas de ensi- 
no do imperio. inclusive as do Rio. 
Ficaram pertencendo ao patrimdnio 
espiritual, a seraelhanga do Curso de 
Uteralura, como documentos histori- 
00? daquele farto periodo incuba- 
tive. 

Espraiou-se depois, em conside- 
raQoes atinentes a historia da lite- 
ratura brasileira particularizando 
a preeminencia dos escritores mara- 
nhenses. nesse largo conjunto- A- 
centuou a escassez de monografias 
acerca^ das individualidades repre- 
sentativas, salvando as pesquizas 
estraordinarias de Henriques Leal, 
no «Panteon>. e dois ou tres au- 
tores modernos- Asseverouque dos 
criticos nacionais. o que selhe afi- 
gurava de maior criterio era Jose 
Verissimo, cujo carinho pelo Mara- 
nhao se patenteou varias vezes, 
tnbutando uma viva justiga as suas 
personalidades marcantes. Conci- 
tou. por fim, os que surgem a vol- 
ver-se para aqueles grandes exem- 
pios—e a esforgar-se. aprendendo, 
se quizerem veneer. 

caloi oso ao legionario Joao Vi'tor Ri- 
eiro. pela justa medida com que 

dos Reis mseparavel dos fastos pe- 
dagdgicos e mteletuais da brazili- 

REGRESSO 

(Ao Lessa) 

Para que voltas, gentil doniela, 
mais escitando men coragdo, 
que ja\ do peito na solidao, 

muito discrete ? 
Para que voltas, leda e mimosa, 
dando a promessa do paraiso, 
onde fulgura a teu sorriso, 

e 0 teu ajeto ? 

II 

Nos sonhos todos do meu Juturo, 
brilhavas, sempre, com tal grande^a 
que nunca ptjfie ter a certe^a 

do que pensava, 
pois que tais sonhos com tais venliiras, 
desperto, um homem nunca teria. 
Era a alta febre da fantasia 

que me ahra^ava. 

in 

Mas eis que um dia (quanta me doe ! ) 
rompeste os elos. E o corafuo 
que jai, discrete, na solidao 

do peito meu, 
a mdgoa intensa tanto sentiu, 
padeceu tanto por tal desgosto 
que mais parece misero csposto— 

Quase morreu. 

IV 

E a dor sofreudo, muda e latente, 
ainda pulsa, vibra e palpita, 
em atra angustia, Jorte e infinita, 

sdiinho, aqui 
Tem mil projetos, mil fantasias. 
Ai I porem todos sens sofrimentos, 
a turba-multa dos sens tormentos 

nasceu de ti. 

Cre, pois, que existe, durante a vida 
alguem que te ama, sangrando, mudo. 
Eu tudo sofro, mas calo tudo 

Em teu favor. 
Choras ? Tens certo, minha formosa, 
qualquer que seja nosso castigo, 
aqutle casta, sublime e antigo 

e eterno amor. 

VI 

Todos OS odios hei de afrontar. 
Linguas ferinas nao temerei, 
indos assassinas insultarei, 

como Romeu, 
para, ditoso, cantando, altivo, 
como num sonho branco de anjinhos, 
gosar, formosa, dos teus carinhos, 

para ser teu. 

Oliveira Roma. 
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AVE-MARIA 

—Maria, a tristeza que te envoi- 
ve, faz me sofrer. 

—A minha alegria, meu senhor, 
e silencioza e o meu sorrizo e cal- 
mo; parego triste, por isso, aos 
vossos olhos. Que maior felicidade 
poderia cobigar do que esta de vos 
ter como senhor e espozo ? 

—Seja acreditada a palavra que 
OS teus Santos labios pronunciam- 
Mas parece-me a mim que a velhi- 
ce do meu corpo, ao lado da ju- 
ventude que te adorna, te desgosta. 

Nao digais assim, 6 meu se- 
nhor Se me torno rauda. e porque 
o meu espirito se confunde. desde 
6ntem, com mistSrios sagrados- 

Jose adianta-se, curiozo, para a 
sua joven e formoza espoza. 

—Maria, que te aconteceu ? 
E ela, tremula e timida, repou- 

za a loira cabega no ombro do seu 
carinhozo companheiro Duas la- 
grimas brilhantes rolam da sua face 
nacarada, e quedam, sem ruido, no 
seu manto azulineo. 

~Choras? E ocultas-me a tua mfi- 
goa ? 

—Senhor, estava ontem ajoelha- 
da, quando os sinos do templo a- 
nunciaram a hora da prece; orava 
alegre, porque sou feh'z convosco; 
orava, ao nosso Deus, rogando-Ihe 
que nos envie breve o Messias. 
quando... E Maria interrompeu a 
sua fala; um torrente de lagrimas 

cristalinas trasbordara dos seus 
languidos olhos. 

~~Nao chores, divina- A minha 
> velhice necessita de rizos e nao de 

lagrimas Vamos, diz. 
^Eu orava, continuou a mimo- 
gaUlea, com esforQO, quando, na 

^mha frente. deparei um espirito, 
® uma claridide estranha- Quiz re- 
®^ar; ele, porem, aprezentando-me 
p'Pa palma, falou-me:—Ave, Maria! 
J 's que o anjo do Senhor estfi na 

prezenja. Prostrei-me nova- 
^Qnte^ pois que me havia levanta- 

® Sle prosseguiu:—0 Senhor es- 
oifleu-te, para gerar o seu filho, o 

Q ®ssias proraetido. Palida, repli- 
p ei:"~Como acontecer, se eu nao • 

0 anjo, entregando-me a palma, 

interrompeu-me, dizendo:—O Es- 
pirito Santo descera sobre ti, e tu 
seras a mae do Cristo, que assim 
sera chamado o filho que de ti nas- 
cer. Recebi a palma, e, confuza, res- 
pond!:—Seja feita a sua vontade. 
E. aos meus olhos, o espirito divino 
transformou-se em sombra, e a 
sombra em nada. 

Houve uma pauza, em que os 
dois silenciaram. 

—Desde entao, meu senhor, tudo 
me amedronta, e sofro muito 

Jose que jfi tivera a mesma vi- 
zao. afastou se dois passos, e, es- 
tendendo a raao a sua divina espo- 
za, santifica-a: 

—Ave-Maria! futura mae do Sal- 
vador. Bendito sera o filho do teu 
seio. Ave, Maria! plena de graga, 
porque o senhor te escolheu, entre 
as mulheres 

Maria, irivoluntariamente. ajoe- 
Iha se Jose toma-lhe as niaos es- 
guias: 

— Se, ate hoje, em me nao pare- 
cia digno de estar ao lado da tua 
pureza, que farei doravante ? 

—Deus, que nos uniu, nao nos 
separara, meu senhor- Eu serei, 
sempre, vossa escrava e espoza. 

Pela primeira vez, os olhos de 
Jose nadaram em ISgrimas : temia 
perder a sua espoza, eleita do Se- 
nhor _ . . 

E, meditativo, dirige-se ao jardim- 
Torna-lhe entao o anjo anunciador: 
—Homem, nada receies,^ porque 
Deus nao afastara do teu teto a tua 
companheira 

Atonito. Jose deixa-se cair sobre 
um banco. Maria, que o observava 
de longe, acode-lhe. carinhoza- 

E' a hora da prece, hora a que 
o povo hebreu se ajoelha, em ho- 
menajem a Jeova , , , 

—Maria, balbuciou Jose. Uma ba- 
dalada soou no sino do templo- 

—Maria. •. Maria repetiu, caden- 
ciadamente, e duas outras badaja- 
das acompanharam as articulagoes 
do velho carpinteiro. 

—Que toque e esse, meu senhor ? 
—Nao sei, divina; e-me inteira- 

mente estranho 
E Jos6 passou cuidadozamente o 

braQO pelo ombro da espoza queri- 
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da, aconchegando-a com carinho. 
Ela, meiga. pouzou-lhe urn beijo na 
fronte. Os sinos, la da torre, come- 
Qaram, entao. urn bimbalhar alScre- 
Por entre os sons estridentes, uma 
voz cantava:—Este sera o toque 
da tarde; e o fim da tarde se cha- 
mara Ave-Maria. Este e o toque da 
Ave-Maria... 

Jose e Maria, ajoelhados, oraram 
em silencio, agradecendo a Jeova, 
seu deus. 

S. Luiz, 25—12—20. 
A. VlANA DE SODZA. 

CABRA 

CHistorias sabidas) 

_ — Olhe, patraozinho ! preto velho 
ja estfi caducando; ja nao presta 
para nada.. Ai do meu tempo ! o 
tempo em que este Firmino velho 
trazia as negrinhas embei^adas e 
ensinaya cabras desabuzados !... 
Mandei treze, patraozinho, para os 
infernos—treze !... 

—Porque mataste, assim, tanto 
caora. Firmino ? 

. Eu Ihe conto. Sinha Dondona, 
bisavo de patraozinho, quando Fir- 
mino velho ainda era molecote, en- 
sinou-me a rezar e ter alma como 
OTstao. Firmino estimava muito 
^ondona, como Dondona estimava 
tambem o seu molecote. Um dia. 
nra cabra matou Dondona, para Ihe 
roubar um caixaozinho de patacoes 
e ]oias de oiro Firmino ja estava 
aiudo. Foi entao, patraozinho, que 

p capita me tentou. Matei esse ma- 
tador de Dondona e fugi para o 

™updo, afim de nao ser 
prezo Fugi, patraozinho, e conti- 

uei matando todo o cahra ruim 

fazendo acQao do 
su]o»... A alma boa de Dondona 

va ®^°°^P^"^ava sempre e ralha- 
lelhS''® criminozo, acon- seihando que nao matasse mais e 

QuandTf^'' padre. 
su^ado h! f «nha 

tripas de uma 

me e confes^r^ 
Sln7in^ U'n cabra, pa- traozmho, £u, absolvldo. fui'p'e?. 

Ao contar a minha historia de 
matador de cabras, o padre teve um 
tremor geral pelo corpo e entrou a 
entrou a convencer-me de que nao 
devia querer mal aos cabras. 

—Filho, nao ves que os manda* 
mentos de Deus recomendam ^— 
Nao fagas aos outros aquilo que 
nao queres que te fagam ? Nao ves 
quanta dOQura, quanta bondade ha 
esses ensinamentos do Divino Mes- 
tre, desse que, agonizante na cruz, 
perdoou aos que o insultavam, 
martirizavam e descriam ?••• 

—Qual, seu vigario, tenha santa 
pacifincia !. . Eu entendo muito bem 
tudo isso que vosmeci esta dizendo; 
acho tudo muito bonito. Mas, tenha 
santa paciencia, nao posso botar 
olhos num cabra ruIm que Ihe nao 
trespasse o buxo com a minha lin- 
gua de peba ou a caixa do catarro 
com uma carga do me\ibem-t:-t.d, deste 
clavinote de fama, que ja baixou o 
impozao de uma duzia de cabras. 
Tenha paciencia, seu vigario... Nao 
posso deixar de matar cabra ordind- ^ 
rio. Cabra, seu vigfirio, essa miz§- 
ria que nao e branco. nem preto, 
e a derradeira praga, e pior do que 
cobra surucucu, do que tamandua 
bandeira. do que cascavel. E' pior 
do que novilho que nunca viu mou- 
rao, pior do que o diabo, sen vigfi- 
rio !... 

—Mas, meu filho. a persistires 
assim no pecado, nao te poderei 
perdoar, nao poderei interceder 
junto aos ceus. Queres absolvigao 
de tantos crimes, de tantas mortes 
que tens praticado e nao aceitas os 
meus conselhos, nao queres seguir 
o caminho da regeneragao, da bon- 
dade, do amor ao pr6ximo Recu- 
zas entrar na lei do temor de Deus; 
nao te queres livrar do fogo do 
inferno ! Deste modo, e impossivel 
alcangares absolvigao- Terei que 
amaldiQoar^e e ficaras escomunga- 
do perante a igreja e perante Deus... 

Paciencia. seu vigario. Eu pre- 
firo a sua maldigao, a sua escomu* 
nhao a deixar que esses cabras sem 
vergonha andem por esse mundo 
af6ra, roubando, nas fazendas, de- 
senfreadamente. o gado mais boni- 
to. o cavalo de mais estimacao, os 
oiros e os dinheiros dos patroes; 
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que matem. de emboscada, os va- 
queiros leais, o campeador afamado. 
que enfrenta> destemido, o marrnd 
valente, de pontes afiadas; esse ho- 
mem nobre de sentimentos. de co- 
raQao bom, homem que inspira con- 
fiauQa e que tern fe, que se prostra- 
ra, humilde, perante as imajens dos 
Santos e pede a Deus satide para 
amparar a mulher, que o ajuda a 
viver, trabalhando de sol a sol, e 
o bando de filhos de todos os ta- 
manhos, desde a moQoila que, na 
pr6xiraa desobriga, se cazara com 
o filho de outro vaqueiro honrado, 
ao caQula que esperneia aos berros, 
pedindo a papa ou a cantilena para 
o adormentar..'. Quanta felicidade, 

vigario. reina no lar do serta- 
nejo honesto, que sabe repelir com 
altivez a afronta insolente ! Quanta 
inocencia naquela caza. onde so se 
Pensa o bem, onde so S3 praticam 
acoes dignas, porque tudo ali tem 
o sentimento anjelical da pureza e 
da bondade !... 

—Mamae! grita um pequenito 
correndo ao encontro da veiha, que 
Vera da fonte ou da rdga e traz, 
Prazenteira, guabirabas. tuturubas, 
araQas, um agrado qualquer, enfim, 
ao filhinho dos seus carinhos. 

~~Papai! grita o mais taludinho, 
. vsndo-o entrar a galope, num ala- 

2ao campeiro, pelo pateo da fazen- 
de, trazendo na corda e com ta- 
^anca, na pata dianteira, a vaca 
de cria nova, que vem abastecer a 
caza de leite. Ao apear se, o ber- 

• J'eiro recrudesce; os pequenos atra- 
^am-lhe as pernas. pulando de ale- 
Sria, enquanto os maiores ajudam 
^ desamarrar o veado capoeiro, quo 
'faz na garupa. 

~~E' a felicidade. vigario! e 
^ abundSncia!... Um filho vai la- 

o ?avaIo na fonte, pertinho de 
^aza. j)efi-lo na capoeira ou dar-lhe 
^ ragao de milho e palmito na es- 
irebaria. 

Momentos depois, enquanto uns 
spicham o coiro do veado no ter- 

0 outros enfileiram os chifres 
^ colggao da parede de palha, 
Para chamar nova ca^a, 6 servido 

iantar. Findo este, pais e filhos. 
®scansando das lutas do dia, jo- 

Sain a bisca. As criangas brincam 

a «Boca de f6rno» e. antes de se 
deitar, murmuram todas o Padre 
nosso, a Ave-Maria, a Salve, Rai- 
nha, para afujentar os inimigos 
da alma. Dao gragas a Deus pelo 
dia feliz que se passou. imploran- 
do benQaos para a noite e para o 
dia seguinte. E vai tudo assim mui- 
to bem, sen vigario quando la um 
dia aparece um caira e mata o pai 
dessa familia satisfeita. Mata-o, pa- 
ra afastar o energico defensor da 
fazenda e para saquea-la. Depois, 
como trofeu aterrorizante, leva uma 
orelha da sua vltima e, sanguina- 
rio, terrivel, destr6e a paz daque- 
le alegre lar Estrangula crianci- 
nhas, esbordoa a mae indefeza, chi- 
coteando-a com escfirneo. rompen- 
do-lhe as vestes espondo-a a mais 
tremenda das vergonhas. Amorda- 
ga-a e amarra-a no csteio da varan- 
da, para, a sua vista, macular, com 
uma baba virulenta, a pura can- 
didez das filhas inermes, frajeis 
flores do campo. aquelas anjelicas. 
que se balougavam a viragao mais 
branda, e constituiam a alegria. a 
felicidade, todo o encanto da caza ! 
Passa. entao. seu vigario a reinar a 
desolagao, o luto a desonra, a mi- 
zeria, todo o cortejo de tristezas. 
onde tudo era bonanga, riso, ale- 
gria-. • 

* 
* « 

—Tenha paciencia, seu vigfirio ! 
prefiro que o capeta me leve para o 
inferno, em carne e osso, a deixar 
de matar essa desgragada praga dos 
cabras. 

—Mas, filho, nem todos sao assim- 
Malvados sao apenas aqueles que 
nunca tiveram religiao, que nao co- 
nhecem a fe - • • 

—Pois bem, sen vigario, palavra 
de preto velho, juro pela alma da 
defunta Dondona, que me fez ma- 
tar o primeiro cabra, juro que no 
dia em que seu vigfirio me mostrar 
um cabra que tenha agao de ho- 
mem, quebro a minha Hftgua de piba 
e entupo com barro de olaria o 
bem-te-vi !... 

—Feito, Firmino- Vou mostrar te 
um cabra, que § um perfeito homem 
de bem. Podes submete-lo as pro- 
vas mais severas. Vou mandar cha- 
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mar o meu vaqueiro, o Zi Camhira, 
que esta ao meu serviQO ha oito 
anos. 

-Mande. seu vigario- Mande- E. 
como ele veio da fazenda e anda 
de montaria seu vigario peQa-lhe 
para ajudar-me a matar o seu vi- 
zinho,^ o major Bezerra Pa(ja isso 
e vera se o Cambira 6 ou nao e 
capaz de deixar sem pai sete filhi- 
nhos pequenos e Dona Zefa viuva... 

—Louvado seja Nosso Senhor, 
seu vigSrio. — disse Cambira, che- 
gando. 

Cambira—disse o padre, depois 
de alguns rodeios—voce sera ca- 
paz de ajudar este homem a matar 
o major Bezerra, agora ? 

^ E um instantinho seu vigSrio ! 
A faca, a cacete ou bacamarte?- •. 

-?... 
—?... 
—Entao, Cambira, disse o padre, 

tu es assim tao desumano, capaz 
de matar um pai de familia exem- 
plar, um bom cidadao, teu compa- 
dre. que te tem feito tanto benefi- 
cio, sem que haja o menor moti- 
vo .... Nao, Cambira, certamente 
compreendeste que eu estava a 
brmcar e nao quero que sejas um 
mau cristao. Deus perdoara a tua 
irreflexao, o teu... 

—padre duma figa. seu uru- 
Du seu saia negra, entao voce es- 
ta-me esperimentando ? Pois mos- 
ti'o ]a como se esperimenta ca^ra e 
como catra mata padre !... 

P^ti'aozinho eu sonti um 
Hngua; fiquei 

® amargoza. Mas 

as palavras fi 

?o nn h famin- O no bacamarte. que tinha encos- 

distancia. Mas, 

rSa H ™'' ^ig&vio, ja 

Srio!.Morreu...^r. 

o itoo". £oi 

ra, batia-me fraternalmente na cos- 
ta da mao, apertando-a, nervozo, 
entre as suas. e dizia, patraozinho: 

—Estfis absolvido, Firmino ! Ma- 
ta cabra, filho Continua a matar ca- 
bras ordinaries, para liquidar essa 
prara maldita• •. 

S. Luiz, 25—XII—920. 
J0AQ.DIM Luz 

* * 
Monientos depois, o padre Mirfiioi 

recobrando os sentidos, com a voz 
inda trgmula do susto que raspfi- 

OS ATENIADAS 

CANTO PRIMEIRO 

XCII 

A esse tempo, pessoas miiito gradas, 
Num gesto nobre, altivo e ienfa:(ente, 
Tentando erguer as velhas e afamadas 
Tradi(6es que orgtdhora a nossa gente 
Guarda, atraves de glorias conquistadas 
No campo do saber, assds fiorente, 
Conseguevt remir, nao sem fadiga, 
Na bibVwteca {78), algiima gente amiga 

XCIII 

Do progresso, que apos uma cartada 
Firme, deixou nascida a grande empre^a (79) 
Que, logo apos, nos deu a suspirada 
Escola de direito, onde a nobre^a 
Do nosso escol juridico, chamaJa 
A ^dar realce ao nucleo e ntais vive^a, 
Vem reformando 0 molde provinciano 
Do Maranhuo, hoje repiiblicano. 

XCIV 

Esse gesto tdo noire foi seguido 
De outro da mocidade e este se encerra 
Em perpetuar 0 nome engrandecido 
De Antonio Lobo, um genio que na terra 
Pelo pniprio talento joi vencido, 
Lutando de tima porfiada guerra 
Politica, no campo, onde grassava 
Podero^o capricho que 0 ceifava. 

XCV 

A prospera Uniiio (So), que entiio mantinha 
Um programa sublime e bem trafado, 
Aospoderes urbanos-se encaminha 
Pedindo que do mestre fdsse dado a, 
O nome d prafa que 0 de um santo tinli^&t) 
E, como Jdsse bem aga^alhado 
Esse pedido, fe^-se 0 lan(amento 
Da pedra inicial de um monumento (82') 

XCV I 

Eniqtianto assitn, na lumino:(a estrada 
Das letras, ao talento se rendia 
Um grande culto, a patria abenfoada 
Que, entao, n'alma dos filhos acendia 
Do amor 0 fogo intenso, ccntemplada 
Era tambem, por quanto recebia, 
Para a re^erva, a turma que Ihe dava 
O Coronel Rondon (8}) que se elevava. 
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XCVII 

Eis que, dentre os juristas veterano, 
Utn, que cedo nas lides penetrdra, 
Ve decorridos longos cincoenta anos 
De actividade publica e preclara; 
E por seus filhos, geralmente ufanos, 
Todo 0 Brazil pompoiamente encara 
A grande data e toda a confraria 
Dos estados se move em simetria. 

XCVIII 

E Rui Barioia, o maxima talento 
Que no Brazil, de certo, ja irotou 
O ensejo tern de ver o monumento 
Solerho em que o saber a colocou; 
O Maranhdo no mesmo agitamenio 
O juUlcii do Mestre festejou, 
E, enquanto na metropoh vibrava 
O entuiiasmo, outro tanto aqui se dava. 

XCIX 

Sendo no tempo em que da sd doutrina 
% Juridica urn ano mais se escede 

Depois que, no Bra:(il, d anrea rotina 
Se deu comifo, a Faculdade acede 
Em comphtar a festa genuina 
Do jubileu de Rui, e logo espede 
Instrufdes para um rutilo programa 
Que foi cumprido d risca e Ihe deu fama. 

Repreientando os nuchas da cru^ada 
Literdria que aas poucos fenecia, 
Te que a grande sessila foi encerVada 
Pela forma que a praxe prescrevia 
^vertendo em favor da Faculdade 
Toda 0 triunfa e a principal vaidade. 

CIV 

Inda era a pensamento iluminado 
Pelos raios da esplendaroia esfera 
Do juhilcu de Rui, quando chegado 
Foi 0 iermo de prolongada espera 
A que vivera o povo acorrentado 
Por uma grande e lucida quimera, 
E 0 Clodomir, de perspicdcia rara, 
Foi 0 heroi dessa conquista cara. 

CV 

Dotada S. Luii, desde os antigos 
Tempos de um servifo muito incerto 
De lu\, as filhos seus, coma mendigas, 
Suplicavam que pasta a descoberXo 
Fosse a grande caveira (86) de castigas 
Que Ihes ndo permitia ver de perta 
O esplendor de uma noite de Jolganga, 
Cheia de lu\, de pa:( e seguranfa. 

XVI 

c 

Da teatro a platea se aharrata 
De gente que ali vai qua^e arrastada 
Pelo prestigio grande e patriata 
Dessa figura escelsa e festejada; 
Em cada rosta uma espressao se nota 
Da alegria mais piira e requintada, 
Dando um grande realce e bi^arria 
Ao grande feito da alta academia. 

CI 

O Clodomir Cardo:(o (84), ndo querendo 
Desmerecer a fama radiante 
De que e senhar, no palco aparecendo, 
Camo um soberbo e intrepido giganie, 
Le com firme:(a um rutilo e estupendo 
Discurso em que nos mostra a altissanante 
^eparo seu, que as glorias ndo desmente 
Deste torrdo de promissora gente. , 

CII 

^sv^tlhado como Ihe cumpria 
Da tarefa de que se abandanava 
■Waij um grande triunfo revertia 

prol do name seu, que se exaltava, 
£ o cantor destes versos (Sj), que temia 
Deslustrar o Julgor que inda radiava 

escrupulo ao grupo se incarpara 
^ na tribuna 0 esctido seu arvora. 

CII 

^tros vulios surgiram na fachada 
. qual 0 seu discurso Ha, 

0 Clodomir, galgando a vteridiano 
Municipal, depois de muita lida 
Pode afinal dotar 0 circ'lo urbana , 
Da grande lu^ de ha muito apetecida, 
E em rego^ijo a povo mmito ufano 
Ofereceu-lhe a bela e inesquecida 
Festa da Lu^ (Sy), do campa vasto e ameno 
Da vtlha pra^a d'armas (S8), ao sereno. 

Camonilo 

77) Sessao funebre, cm homenajem d sua mem6na. (HsU 
nota, que foi omitida no n. i do «Ateniense», rcfere-se-d es- 
trofe XCI). 

78) Biblioteca Publica do Estada'. 
79) Associa^ao Organizadora da Faculdade de Dircito^ 

^oinposta por Domingos Perdigao, Fran Paxeco, drs. Alfred® 
de Assis, Almeida Nunes, Antonio Lopes. 

8©) Uniao Estudantal Silvio Romero. 
81) Largo de Sto. Antonio, onde se verificou o 6bito dg. 

Antonio Lobo. 
82) Busto de Antonio Lobo, na pra?a do seu nome. 
S3) Tiro de Guerra n. 314' 
84) Dr. Clodomir Cardoso, advogado, lente catedriticp 

da Faculdade de Direito. 
8$) «Camonilo»—membro da Sociedade Literdria Barao 

do Rio Branco e aluno do curso anexo a Faculdade. 
86) Caveira de burro—quebranto invencivel, que dizera 

dcuiinar a cidade. 
87) Festa comemorativa da inaugurajao da luz eletrica, 
88) Praja Deodtro. 
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IK 

Tous les Noels se suivent et ne 
se ressemblent pas. Mais pourtant, 
dans les pays de tradition au nom- 
bre desquels on peut encore com- 
pter^ Sao Luiz do Maranhao, la fete 
de 1 Enfant-Dieu se renouvelle cha- 
que ^nnee, au 25 Decembre, avec 
la ineme foi, la meme pompe et les 
memes distractions. 

Je me souviens qua la Noel 1912 
~comme il y a longtemps et comme 
cast recent tout de meme!—11 fut 
convenu que nous assisterions a 
la raesse de^ minuit, dans leglise 
«Santo Antonio^. Apres le diner, 
vers les vingt-heures. nous descen- 
dimes la «rua Grande®, animee par 
les va-et-vient d une foule joyeuse, 
qui se rendait aux divers ^pastoresD 
de la capitale, pour attendre en se 
distrayant sainement «l'heure so- 
lennelle oil I'Homme-Dieu descen- 
dit jusqu a nous® En arrivant sur 
'^P^3ce Joao Lisboa, devant la 
•Pacotilha®, nous vimes installe un 
manege de chevaux de bois ou 
s egayaient les gens, autant par le 
jeu que par les saillies spirituelles, 
provoquees par les spectateurs- 

Peu de lumiere artificielle, mais, 
CO que valait mieux, un clair de 
lune ravissant, de ceux que seul 

I® Nord possede, qui em- 
Dellit la vegetation luxuriante de 
ce pays enchanteur et, comme le 
di_t si bien le poete Oatullo da Pai- 
xao, maranhense, mais parece tan sol 
at prata, prateando a soliddo... 

Nous arrivons a la maison voi- 

danse le 
pastoral . Tout de suite a I'en- 

t^ree. nous sommes assaillis par un 
essam de jeunes filles, et je ne 
saurais dire ce que rejouit le plus 

to ettern.-^® I'aspect joyeux^des 
du bleu. 

sourianto physionomie ounante de toute cette ieunesse 
ou scintille le regard ardent des 
beaux yeux noirs maranhenses. 

foj^d de la salle, dans une 
grote tres bien imitee, repose mir 
de la paille de ble le petit Enfant- 
Jesus. le hgros de toute cette ioie. 
Des plantes vertes, des feuilles de 

JOAO VlTOR RTBEIRO, 
o primciro a fazer o discurso legifinico do seu patrono 

3E1E =]Q:::E 3:::bi IBC 

palmiers—pour que les visiteurs 
n'oublient pas qu ils sont au p\ys 
de Gon^alves Dias le doux chan- 
teur de Caxias ornent la creche 
Gt le salon. II n'y a de la place 
pour s'asseoir que dans le corri- 
dor, car la salle est trop petite pour 
contenir ceux qui veulent voir 
les ebats des bergers et bergeres- 
On ne se plaint pas de rester de- 
bout. D'ailleurs, on ne sent pas la 
fatigue, car on est vivement inte- 
resse par les gestes et les chants 
de tous ces "sabias'' gracieux, qui 
sont tenement pgnetres de leur 
role qu'ils se croient transportes 
et nous emmenent avec eux "au 
temps ou Herode gouvernait la 
Judge''. 

Nous sortons enchantes, de tou- 
tes faQons, de ce que nous avons 
vu,^ entendu, goute aussi, car les 
maitre"? de la maison. avec ce don 
hospitaller du brfisilien et la»gra- 
cieusete qui le caracterise nous ont 
fait passer des rafraichissiments et 
des douceurs. 

Et nous nous rendons a I'eglise, 
ou nous entendons la messe de mi- 
nuit. 

Quel souvenir et quelle "sauda- 
de"! 

Rio—1920. 
HENRIETTE BmCOTTE. 
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PASSIONAIS 

Aqiii, sob este sol desies lugares, 

Havemos de viver mini ceu de f lores 
Ouvindo o som dos pdssaros cantdres 
iVa harmonia perpitiia dos palmares ! 

I , 

Havemos de gosar—das multicdres 
, ^orboletas gentis, que adejam em pares, 

O divino miirmurto e estes cantares 

Gementes de voldteis trovadores. 

Aqui i niais sublime a Naiureia... 
A vida tern inais vida e mais poesia 

E OS amores daqui tim mais firmesa... 

Piquemos as dois aqui entre catifoes, 
Ouvindo a da tirna cotovia 
^a apoteose infinita dos sertoes I 

S- LUIZ. 
Clemente Gubdes, 
da Faculdade de Direito 

Q ZUMB! 

Noite tempestuosa e fria. Fora, o 
^ento da meia-noite uluvava doidamen- 

fflisturando-se, na escuridao, ao ui- 
dos caes famintos. 

y^i a ogiva triste duma palida ®la, lia entao as Scenas da escraviddo. 
IS lancinantes de uma raga aflita, la- 

sHmas de sang-ue de um povo martir, 

gremidos de varar infinitos... 

t»r f a froute pendida, num meditar 
tn o motivo, cismava, do 

, sofrer deste povo ? Em que direi- 
estrlba o branco de, sem motivo, 

o preto? Nao somos filhos 
wesmo deus, verg-onteas do nies- 

otronco?... Ai! Eterno crime ! 
gg^^^^sado, meio dormindo, fronte a 

^ Qar, cerraram-se-me os olhos. 
esenha-se um vulto forte, hercdleo. 
ou o Eumbi!—diz-me ele. Brado 

do africo padecer, g'erado nas 
da escrava ra9a, guarda, no 

Sao^ do povo libico. Se tens o cora- 
escuta o que te vou nar- 

Ijg* . entre os mortais, por pai— 
, "que Dias, — hostia de liberdade 

pela brasilea gfente, de quern, pequeni- 
no ainda, nos crus combates do fogo, 
aprendi a corajem, a honradez, o brio. 
Ves alem uns montes, cujo dorso em- 
pina? Sao os Guararapes, batismo de 
amor, Golg-ota supremo da minha ra5a. 
Olha o liao a semear a morte entre as 
fileiras dos batavos ! 

Henrique Dias ! E' Henrique Dias ! 
—Pelo Brazil morramos, eis o seu can- 
to de g-uerra, a guiar as tropas do mes- 
mo sangue. 

Troveja o canhao, o sibilar das ba- 
las por entre o fumo da fuzilaria e, ao 
cantar vitoria, caem rotos os estandar- 
tes dos holandezes ! 

Ve esses campos a noivar com o sol, 
todos cobertos de balsamina e pao ! 
Quem e que, a moirejar do Amazonas 
ao Prata, sustenta a nagao, com os 
possantes bra^os ? O aborig-ena indo- 
lente, que foge para a mata, todo vin- 
ganga, rebeldia e morte? O branco ava- 
ro, que mora nas cidades, todo comer- 
cio, especulagao e g-anho ?... Nao. 

E' o africano, o negro cativo, todo 
cordeiro, humillia5ao e dor, quando, 
livre e soberana a patria, abate o pro- 
prio liao. 

—E' no sul. Ronca a metralha, a di- 
namite estoira e o sang-ue escorre, a 
flux, pela terra. E' o inimigo, que trans- 
poe a fronteira e abala a paz. 

Ja nao temos o Luso, a defender- 
nos, e o ving-ativo indfg-ena, que se es- 
conde, mora nas brenhas. Quem vira 
em socorro deste povo imbele, contra 
o qual o inimigo avanga, a ferro e fo- 
g-o ? Sera o africano, sempre humilde 
e bom, que, com os pulsos roxos do 
viver de escravo, empunha as armas e 
corre a salva-lo. O liao negro, de juba 
altiva, enfrenta a luta como encara a 
morte, rindo ao semea-la, por onde 
quer que passa. 

Foge o inimigo, perseg-uido sempre, 
e em Assungao, humilhado, baixa as 
armas e entreg-a-se a discrigao. 

Voltam para a patria os nobres 
guerreiros, a coroa-la dos loiros colhi- 
dos... Apertam uns, nos bra90S, a es- 
tremecida esposa, beijam outros, na 
testa, o filhinho novo. O pobre ne- 
gro, o infeliz proscrito, como recom- 
pensa do seu bravo esforgo, encontra, 
nas fazendas ermas, ao chegar, aqui, 
uma velha mae, desfalecida, exangue, 
olhos alongados para o filho ausente. 
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Geme saudosa, debulhada em pranto, 
as chicotadas crebras dum fero feitor. 
All, o velho pai cansado, ja sem luz 
nos olhos, duro freio nos dentes, de- 
sancado, entanto, serve de alimaria 
ao—sinhorzinlio—,joveii. Acola, uma 
indefesa irma, com quem tanto sonha- 
ra, nas longas noites de saudade ama- 
ra, corpo exausto do batalhar diario, 
alma a voar para os ceus da patria, 
eng'orda o harem de baquico senhor. 

Quadro horroroso, para quem re- 
gressa da g-uerra, supondo achar liber- 
dade e honra, uma retribuigao dos tra- 
balhos curtidos, e depara os seus entre 
OS ferros de ergastulo, sem que possa 
dar-lhes um saudoso abraso !... 

II 

Um dia, o sol do ocaso contemplava 
o mundo. Triste, muito triste, no pa- 
teo da fazenda, a minha velha mae, aos 
a^oites crueis de barbaro feitor, chorar 
va arquejante, olhos esgazeados, pos- 
tos em mim... Senti-o ! 

O que senti nao sei ! Mulher de 
Henrique Dias, era uma injiiria sofrer 
de tal modo. Arrebatei-a, alucinado, e 
internei-me na mata, solugando. Era 
noite. Len9ol de luto e dor, nem uma 
estrelinha ao menos luzia no alem. 
Faminto e macerado, em gangrena. 
Juntatam-se-me outros infelizes pelo 
caminho. O bando fugitivo, pouco a 
pouco, crescia, avolumava-se. 

Palmares ! era o ansioso brado da 
salva9ao. 

Gritos de estertor, ais angustiados 
de pobres maes esqualidas, apertando 
ao seis o filhinho morto, o alarido do 
vento, lamentos doridos, o estridor de 
corpos cadayericos, esp^ros degente, 
que, sem animo, tombavam Hvidos, o 
pnido dos caes... Reunidos, nas som- 
brias^ noites, formavam um infernal 
concerto. Ate que um dia, compassiva 
e divina, a madrugada nos aponta, ao 

longe, o vindente leque dos palma- 
res, terra da promissao ! 

Uma voz da turba eleva-se assim, e 
OS cammheiros param:—Irmaos ! eis- 
nos chegados ao fim da nossa pere^ri- 
na9ao ! Atraz, o cativeiro, o oSSJ- 

quaSr^^' aliberdade,opudor. E, en- 
Lva r saudemos a 
routSr^'d— sonhos, com o outro digamos adeus aos nossos, 

que ficaram pela estrada, para sem- 
pre envoltos no crepe mortuario da 
noite eterna. Pilhos dos defensores 
do Brazil, fagamos, por debaixo da- 
quelas palmeiras, as nossas casas. Se 
um dia formos atacados, morramos, 
pois mais vale a morte do que o v^ver 
de escravos !... 

E, tendo falado assim, lentamente, 
o bando abriga-se nos palmares. 

Ill - ' / 
4 

Perpendicularmente, o sol derra- 
mava sobre a terra as suas flamantes 
setas. A canicula abrazava e, das pal- 
meiras tristes, nao se ouvia o mmimo 
suspiro. Na quebrada da serra^o ria- 
cho gemia um dises-irse. No espa90, 
ouvia-se um quer que fosse, como um 
dobre a finados... 

—O inimigo ! esclama a sentinela, 
que cai, varada por uma bala. Com 
Jorge Velho a frente, a respirar. cha- 
cina, a soldadesca invade a povoa9ao 
pacata, ao horrivel estoiro da fuzila- 
ria. O sangue jorra, em ondas. Caem 
centenas de corpos. 

E a luta insiste, desgsperada. 
Aqui, e um soldado que a baione- 

ta vara,—o morno seio de alucinada 
mae, que o filhinho mostra nos bra- 
90s. Ali, um negro, a combater con- 
tra tres, estrangulando-os atodos,nos 
seus ferreos m6sculos. 

E a carnificina, como nunca, desen- 
volve-se. 

Ja o sol sem raios, vagaroso, ago- 
nizava na curva do horizonte, quando 
OS miseraveis, hiantes, bradam—fogo 
a aldeia ! 

Ao sinistro clarao do incendio, que 
devora, dan9a horrivelmente a baio- 
neta ainda. Pobres crian9as! Velhos 
indefezos! ^ 

E, enquanto as notas do clarim da 
vitoria estalam, daquele monte alem, 
que se ve ao longe, rotos, em sangue, 
OS restos atiram-se todos, ao clamor 
energico:—Mais vale a morte do que 
o viver de escravos ! 

— Bravos, Zumbi ! Deus te salve ! 
obvisi, despertando. E calmo, banha- 
do em lagrimas, tornou-me ele:— Se 
queres saber o motive do africo so- 
frer... (num magoado suspiro, apagaii' 
do-se morosamente, enquanto eu arrc' 
galava os olhos) le a Biblia. 
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Descansava a poucos passes de mim 
o velho livro, historia do povo de 
Deus, escrito por Moises. 

Tomei-o sofregamente e, casualmen- 
te, abri-o : Genesis, IX. 

IV 

|l E OS filhos de Noe, que sairam da 
area, foram—Sem, Cham e Jafet; 

||W Cham e o pai de Canaan. Estes tres 
' J ^oram os filhos de Noe e destes sepo- 
' voou t%da a terra. E comegou Noe a 

ser lavrador da terra e plantou uma vi- 
nha. E bebeu do vinho e embebedou- 
se; e descobriu-se, no meio da sua 
tenda. E viu Cham, o pai de Canaan, 
a gueza do seu pai, e fe-la. saber a am- 
bos OS seus irmaos. 

Entao, tomaram Sem e Jafet uma 
capa, e puzeram-a sobre os seus om- 
bros. Indo virados para traz, cobriram 
a nueza do seu pai. 

E Noe despertou do seu vinho, aten- 
tando no que o seu filho menor Ihe 
tinha feito. E disse :—Maldito sejas, 
Canaan: servo dos servos, seja o seu 
irmao. E disse: Bendito seja Jeova, 
o deus de Sem : e seja-lhe Canaan por 
servo. Dilate Deus a Jafet, e habite 
nas tendas de Sem : e seja-lha Canaan 
por servo. E viveu Noe, depois do di- 
liivio, 350 anos. E todos os seus dias 
foram 950 anos e morreu. 

Nesse instante, furtivamente, pela 
fresta da janela, penetrava, a brincar, 
um raio de sol, risonho e belo. 

PItAgoras Goncalves de Morais. 

CARNAV^ 

% S. Luiz. num delirio estraordina- 
rio. pr6prio do carnaval, dos dias 
de folia consagrados ao deus Morao 
"~esqueceu, por corapleto, que atra- 
^'essa uma quadra perigosa. e ati- 
rou-se, sem pena. aos vaivens des- 
ses tres dias de estase, de alegria. 

Ebria de amor, saturada pelo 
deiicioso e provocante odor dos 
lariQa-perfumes, embalada pelos dul- 
cissimos bamboleios de ligeiros 
onesteps, sentindo o contacto macio e 
carnudo de iindos pierrots e alegres 
^'''ininos. passou. sem o sentir, sem 

« se lamentar, sem querer ouvir o 
plangente sino de S- Pantaleao em 

alguni dobre, tristemente gemido, 
de^ finados, esses dias de prazer 
universal, que se reproduzem. ape- 
nas. de ano em ano, para deixar 
saudades, recordaQoes.—Ah ! car- 
naval ! carnaval! 

Quantos coracoes nao vivem, 
agora, de saudades, de moraentos 
ideais ? Quantos idilios nao deixas- 
te? De quantas torturas nao foste 
a causa, o motivo ? Quantos pierrots 
nao estao a escutar ainda o leve 
murmurio de labios perfumados, a 
segredar-se palavras ternas, quan- 
do, juntos, aurindo um do outro 
o arquejar sonoro de quem ama, de 
quem sonha. corriam celeres em 
amiudados e belos passos do onesteps, 
ou ao galopar maravilhoso do rig' 
time ?!... 

Quantos, quantos, os ouvem ain- 
da, e ainda estremecem ? 

S- Luiz, 8-II-21. 
Guilherme de Abreu 

DOIS POETAS 

E' verdadeiramente lastimavel a for- 
ma pessimista por que, neste Brazil, en- 
caramos uns tantos acontecimentos, 
dignos, muitas vezes, da nossa admira- 
gao. Esse defeito provem dos maiores, 
de sorte que se torna quase nulo umpro- 
testo, um brado de contestagao, insur- 
gido, por parte do Ze Povinho. Tem 
fatalmente o destino do eco: perde-se 
no espa90. 

Um respeitavel anciao, que ouvi co- 
mentar, de uma feita, o perturbador 
assunto, atribuiu tudo a origem da 
nossa raga. Nao concordei com as 
ideas do velho, e tenho as minhas ra- 
zoes para isso. Se fosse responsavel, 
por tal indolencia, a nossa origem, es- 
se defeito verificar-se-ia em todos os 
atos. Nao acontece, porem, assim. 

E' habito nosso desdenhar sempre 
de tudo que nos diz respeito, e abra- 
^armos, admirados, como «gente do 
sitio», aquilo que nos e indiferente, ou 
pelo menos devia ser. 

Um ilustre beletrista disse, ha pou- 
cos mezes, numa conferencia proferi- 
da no Eden, que o voc&bvlo—nacionaU 
no seu canhenho, significava—impres- 
tavel, ruim, mau, sem cotagao. 

Isso e uma verdade. 
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E, senao, vejamos o que nos suce- 
deu ultimamente, quando trasladaram 
OS despojos de Guimaraes Passes e 
Raimundo Correa. Todos sabemos a 
decegao sofrida pelos incumbidos de 
^cebe-los. Pensavam eles, e creio que o 
iirazil em peso, que viessem em cama- 
ra adredemente preparada, donde os 
conduzissem^ com as ceremonias do es- 
ilo. ^ Historias ! Os ossos achavam-se 

encaixotados e eng-aiolados nos poroes 
do nayio (tal, qual aconteceu com os de 
Almzio Azevedo), como mercadoria 
de esporta9ao! So no tempo da des- 
carg-a, e, quando chegasse a vez, os re- 
tirariam dali, 
_E ficou por isso, quanto a condu- 

5ao desrespeitoza. Quanto ao resto, 
soubemo-lo: alguns protestos, inicia- 
dos pela imprensa carioca e pela Aca- 
demia Brasileira de Letras, a quem de 
mais perto^ ferm o desacato, protestos 
esses perdidos, sem repercussao. Os 
altos poderes... 

As vitimas desse desamor inqualifi- 

eatretanto, dignas de me- 
ihor destino, pois o valor do que dei- 
xaram, nas paginas da historia, e mais 

eng-randecer o no- me do-Brazil. 

ro2i len5o», como os da roda cognommavam Guimaraes Pas- 

v£do 
modulo,I f «aniversario», modulou outras muitas poezias entre 
as q„a.s sera diiidl, se'nao tapoi? 
vel, dizer-se a preferida. 

Poftr^J^ chamar-lhe 
enfim • tod? coragao, do amor, 
des ^^^tos sao acor- 

™ co„tm„o cicfa "dl r?°'° 
tacto da briL w ^^n- 
se a lira e ]o<^rf ^ empunhas- 
os cantos mais tn '^esprendiam 
como a proDriT c" simples 

quistou um tituln ^^"^^'^ente con- 

Pombas.^E pe„s„~„„A 
211, saobemomiple ^ ^ra- 
nao conhega o mariSlJ 
que dimana fsse titulo 

das .Pombas., l.„„ve, 

Rio, um principio de «desag'uise». 
Lembro-me de um pandego que, para 
se desempenhar, num «padre cura», da 
pena que Ihe impuzeram de recitar, 
por nao entender do riscado, se ag-ar- 
rou ao belo soneto. Mas, pelo facto de 
perder a conta das «pombas desper- 
tadas», nunca passou do seg-undo ver- 
so. Comutaram-lhe, por lim, a pena... 

A naturalidade com que o poeta 
versejava era tal que, ainda estudan- 
te, fazia em verso a sua correspon- 
dencia intima. E narram que, desta 
nianeira,^ se eximia com mais perfei- 
9ao e m^aior facilidade aos embara50s. 

Por ultimo, quando comegou a ocu- 
par, no sul, diversos carg-os publico^, 
esqueceu-se um tanto da lira. Entao, 
o que mais^ o desgostava era chama- 
rem-lhe poeta. O epiteto importava, 
para ele, em alcunha-lo de pregui^o- 
zo, boemio, desleixado, quando, pelo 
contrario, a sua maior gloria consistia 
em desobrigar-se, com perfeito cuida- 
do, de todos os seus misteres. 

Mas isso pouco valeu. E ei-lo, jun- 
tamente ao Guima, aportando ao Rio 
de Janeiro, em pleno seculo XX, entre 
cebolas e batatas. 

Pouco tempo havia, no entanto, 
naquela mesma capital, onde chega- 
ram os veneraveis restos, se esban- 
jara uma fortuna colossal, para se 
transportar ate la, com luxo e como- 
didade, um rei estrangeiro. 

Para uns, tanto; para outros, tao 
pouco... 

S. Luiz, fev. 1921 

Santos Carvaleio 

D. Pedro // 

O grande acontecimento da repa- 
triagao dos despojos dos ultiinos 
soberanos brazileiros ja foi sobeja- 
mente^ comentado pela imprensa. 
Mas nao sera importuno que tani- 
bem nos ocupemos do assunto, 
agora, que ele esta quaze a perder- 
se entre as numerozas paginas da 
nossa historia. 

Aos 2 de dezembro de 1825, quan- 
do o imperio do Brazil ainda nao 
navia sido oficialmente admitido 
como membro da sociedade das na- 
Qoe^ correu alviQareira. no pago 
da i3oa Vista, a notlcia de ter vin- 
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do fi luz D. Pedro Joao Carlos Le- 
opoldo Salvador Bibiano Francisco 
Xavier de Paula Leocadio Miguel 
Gabriel Rafael Goiizaga de Alcan- 
tara, principe herdeiro da coroa. 

Contava cinco anos de idade, 
quando D Pedro I abdicou, dan- 
do-lhe tutor. A tutela terminou a 
23 de julho de 1840, data em que o 

« proclamarara maior Sagrado e co- 
roado, assumiu, em 18 de julho de 
1841, as redeas governamentais do 
paiz, que admirou, durante quaze 
meio seculo a grande obra de um 
governo prdspero e benfazejo. 

Sem entrarraos nos meandros da 
politica que se desenrolou nesse 
meio seculo e sem intuito algum 
de menosprezar o regime republi- j 
eano, de que somos partidarios. nao ? nafria grandes vultos 
deixaremos, todavia de apreciar o Wan Hn Rir. r ^ que, como 
feito de 15 de novembro. em con- 
sequencia do qual se baniram os tvt- ^ ^ ^ 
monarcas. . vamos rememorar os imensos t'  -u,. . , A i-u feitos do escelso «clianceler de oiro» 

' ™pa?ha-se. A liber- ^ estar5o. n uade e uma condiQao essencial ao ~ V 
, desenvolrtmento dos povos caltos f'.™ " ° b. 

o £.r.o - • todos OS brazileiros. Registamos ape- 
"0^ ° nas, num preito de saudjde, o aniver- 

dan?!^ ' 1-,"® sia morte, em 10 de feve- uaos gozassem de ampla liberdade 
e franco acesso as investiduras so- 
cials e administrativas. O regime —==5^-^' 
monarquico e um freio formidavel i873, isto e, 26 anos antes da que- 

umas tantas aspiraQoes do povo, ,jo imp^rio, circulavam mais de 
ubmetido a uma linha hereditaria 50 folhas republicanas, as quais 
perpetua de soberania- nenhuma perseguiQao se movia. O 
Por mais risonho que se nos de- paiz marchava a passos tardos pa- 

Pare um governo de tal sistema, o ra uma nova faze e la chegaria na- 
direito de liberdade esta sempre turalmente, se, num rasgo decizivo, 
acorrentado a soberania, como o sa- se nao precipitassem os aconteci- 
telite ao seu planeta. mentos. 

Nao queremos com isto dizer que A despreocupagao do veneravel 
a republica confira aos habitantes monarca deu margem a que os fa- 
de um paiz todos os direitos e fran- etos tomassem as proporQoes com 
Quias, porque iriamos de encontro que se assinalaram- Mas nao pode 
5 aristocracia, que e quaze um prin- mos deixar de encontrar algo de sur- 
cipio de monarquia pelos privile- preza na subita transformagao que 
Sios de que goza- No imperio bra- se desdobrou, quando o imperador 
zileiro, porem, via-se um exemplo transpunha os derradeiros quarteis 
fiscecional. da vida, abatido por males fisicos. 

Depois da Independencia, nao Pelos termos da resposta que deu 
wram poucos os movimentos repu- a intimagao recebida. para siar do 
oHcanos que se perderam, por fal- paiz, visto haver-se proclamado 

de um impulso que Ihes impri- a republica, pode francamente cou- 
lisse o triunfo. Durante o gover- cluir-se que D. Pedro II esperava 
^0 de D. Pedro II, o Brazil dispoz esse golpe, que Ihe acelerou a morte. 
de plena liberdade- A prova paten- Se atendermos, com fidelidade, 

disto deduz-se de que ja em aos sentimentos patrioticos, que de- 

RIO BR AN CO 

E'-nos sempre agradavel o dever de 
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vemos possuir, coino bons brazilei- 
ros, avaliaremos quao dolorozo foi 
o passo do embarque do velho so- 
berano, que tantos testemunhos de 
entranhado amor tributou a sua 
terra 

O Brazil, felizmente, acaba de sal- 
dar uma divida, rendendo a metno- 
ria do sou ultimo soberano as mais 
altas homenajens.—e a Legidodos Ate- 
nienses, como elemento entregue as 
pugnas literarias, nao poderia ca- 
lar-se, diante das manifestaQoes a 
essa insigne individualidade, que 
tanto se consagrou as letras patrias 

«Ouando tu dortnes, 
Tudo se cala, 
Brizas e fontes, 
Mares enormes I 
E's Deus, querida, 
Pois nada fala 
Quando tu dormesw. 

Quando tu falas, limida, medrosa 
De olhos fitos no aiul do finnamenio, 
i ms olhos negros, pirola radiosa 
Dao a mini] alma tmi doce linimento: 

Q'lando ill ris, tens labios cor de rosa, 
cumbohiando algum contentamento, 
^ao, para a minha vida desditosa. 
Urn balsamo, um conforto ao sofrimento. 

E quando cantas, com tua vo^ divina, 
encanlo e de magia infinda, 

propria natureia se fascina... 

PaLfT'^° criatura- rarecendo que a dor jamais se finda 
quando sinto a minha desventura! 

S. Lui2, fev. 921. 

Lourival Almeida. 

TKAfOS CRITICOS 

Joao VI NO BRA- ^!L, por Ohveira Lima 1908. 

anos, 0 ea„d„ln- 20 

='Wre. de .9„. 
, „ ro'^turo^de serie'de 
' -""Jada todo esse tmoo a1 «ri,icos,. Kste =■- .no. „f„ vird f6„ dc pVopbtiir' J-se o cen- 

sumiria o tempo e as pestanas a 
correr as obras da sciencia indivi- 
dual, visto achar-se compendiado 
na paremiologia o saber humano- 
Valemo-nos dum brocardo, pois s5 
ele nos pode acudir, como desculpa 
a indesculpavel demora. no acusar 
a oferta afetuoza do soberbo estu- 
do sobre D. Jodo VI no Braiil, ela- 
borado imparcialmente, pelo espi- 
rito penetrants de Oliveira Lima. 
E' o cazo—mais vale tarde que 
nunca-.. 

Sempre e cedo, ereem muitos, 
para falar do que se foi. Pondere- 
mos—e com isto queremos captar 
urn titulo A benevolencia do leitor 

a estensao do trabalho, que se 
prolonga por 1.449 largas paginas. 
Somos—nao nos atribuam imodes- 
tias—uns insaciaveis, nestas coizas 
de leitura. Mas devorar somente nao 
bastava: cumpria digerir. Ademais, 
ppante um juizo de Joao VI, redi- 
gido, em termos magistrais, por um 
distintissimo historiador brazileiro, 
n(3s como portuguezes, sentiamo- 
nos de qualquer modo, perplexos. 
A nossa terra ve, na fuga do entao 
regente para o Brazil, um ato de re- 
matada poltronaria—e depois, no 
regresso a Lisboa. um monarca de 
inconcebivel doblez, reprezentan- 
do papeis inclassificaveis, numa so- 
ciedade convulsa, devido ao desen- 
contro de aspiragoes e as penurio- 
zas circunstancias em que se envi- 
lecfa. Oliveira Lima, com um elu- 
cidario uberrinio, examina Joao VI 
como o fundador do reino do Bra- 
zil. Donde se conclue que, se IS, 
antes, foi um fraco—e, mais tarde, 
um bifronte, aqui, longe dos tacoes 
dos granadeiros napole6nicos rode- 
ado por varios ministros audazes, 
pode assentar os alicerces duma 
nova naQao. 

0 autor do esplendido livro vai 
a caminho dos 44. Nasceu no Re- 
cife, aos 25 de dezembro de 1867. 
Contava seis anos, quando a familia 
o levou para Portugal. Escoou-se- 
Ihe a juventude escolar na «cidad0 
de mfirmore e granito*. 

Recebeu, em 1888 no Curso Su- 
perior de Letras, agora Faculdade 
de Letras o diploma resp^tivo. Prin- 
cipiou a colaborar nas gazetas> 
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marcadamente no Reporter, em cu- 
jas colunas se assinalou por urn a 
campanha em prol da aboligao da 
escravaria, na sua patria. Quintino 
Bocaiuva, ministro do esterior, no- 
meou-o, em 1890 segundo secreta- 
rio da legagao do Brazil em Lis- 
boa. Encetava, destarte, a carreira 
diplomatica. Transferem o, em 1892. 
para identico posto, na lega^ao de 
Berlim, onde permaneceu um trie- 
nio. Ap6s, a licenQa de um ano per- 
mite-lhe voltar ao Rio. Empreen- 
deu. ai, nas diversas bibliotecas 
publicas, laboriosas rebuscas, que 
destinava aos seus futures estudos 
nistoricos Subindo a primeiro se- 
cretario da legagao de Washington, 
em 1896. ficou ali ate 1900. Dos 
Estados Unidos da America do 
.Norte, removeram-o para Londres. 
Achaya-se na Inglaterra, ha perto 
de tres mezes. quando. pela morte 
do ministro Souza Correa. se Ihe 
cometeu o posto de encarregado, 
interino. de negocios Transcorrido 
um ano, designaram-o para preen- 
cher as mesmas fungoes no Japao, 
Paiz em que rezidiu tres anos. Cha- 
'^ado, em seguida, metrdpole bra- 
z^ica, nao tardou a ser ministro 
PJenipotencidrio. Enviaram-o, nes- 
la qualidade, para o Peru, depois 
Para a Venezuela e, por fim, para 
3 Beigica. 

Pertencem ao sr. Vitor Orban, lu- 
o-brazil6filo muito estimavel, que 
edigiu uma biografia cuidadosa 

"O Publicista do Pan americanismo, os 
^Puntos acima. Estraimos da bela 

rochura est^s aluzoes concretiza- 
oras: -cA dogura e a singeleza es- 

^ emamente democratica do seu ca- 
^ (Jo ^ Perfeita cortezia, a graga 

j . ^I'ato. a conversagao amavel e 
^ fisionomia aberta, o sorriso 

anco e natural, o olhar inteligente 
y ^^Ppssivo, tudo nele manifesta 

de eleigao. disciplinada 

Ibo de vontade e de traba- 
uma necessidade inata de 

anf ® iustiga domina E', 
y de tudo, um homem de letras, 
»)pi ^ysstigador e um apaixonado 

duc Dotam-o todas as se- 
dari Prdprias dos espiritos ver- 
fil ®^^®niente cultos. A base da sua 

6 um otimismo intr^pido, 

robusto reforgado, por uma fe in- 
quebrantavel no porvir do seu po- 
vo. Esse otimismo, que nada tira 
ao seu poder de reflexao, e-lhe um 
mcomparavel estimulante de ativi- 
dade e espalha. na sua vida, um 
encanto de bom humor confortati- 
vo. Sente se que. desde a juventu- 
de, q sr. Oiiveira Lima se agradou e 
deleitqu no convivio dos livros, 
mais ainda que. no dos homens Os 
livros! Reuniu-os aos milhares,quer 
OS humildes, quer os preciosos. 
Ama OS como fieis amigos e re- 
cobre-os de um zelo ciumento>K 

Oiiveira Lima iniciou-se, no mun- 
do literario com uma perspicaz mo- 
nograffa acerca de—Pcrnambuco e o 
seu desenvolvimento historico. Exara, no 
pequeno proemio, que traz a data 
de 29 de junho de 1893.'—«Em to- 
dos (os escritores. nacionais e es- 
trangeiros, que consultou) procu- 
rei OS factos pernambucanos, dos 
quais tentei esplicar a significagao, 
relacionando os com a marcha da 
civilizagao brazileira e prendendo- 
os aos acontecimentos do velho 
mundo, de que eles foram efeito ou 
reflexo* Revela-se, nestas sinteti- 
cas frazes, um alto espirito de histo- 
riador, —o tinico aceitdvel. A orien- 
tagao assumida ao aparecer nas 
hfspidas pesquizas dos tempos mor- 
tos ratifica-se, numa exuberancia 
raagnifica, atraves destes dois volu- 
mes exaustivos 

Nos Aspitos da Uteratuua colonial bra- 
:(ileira, citando uma teoria cataven- 
toza. asseverava diligenciar «fazer 
obra pessoal, quanto a apreciagao 
peculiar de cada escritor, insistin- 
do em especial no carater suces- 
sivamente diferenciado das suas 
lucubrag6es'>. Deduz se de ambos 
esses dois livros que Oiiveira Li- 
ma. ao despontar na liga, se de- 
monstrava aparelhado por uma 
cultura solida, que nenhum emba- 
te derruiria. 

0 insigne historiador, que so con- 
ta pares, no Brazil atual, em Ca- 
pistrano de Abreu e Rio Branco, 
consagra oconjuntodos seuscons- 
tantes esWrgos, de que surgiu esta 
singular prova de isabedoria e sus- 
picacia, a nobre memoria do seu 
pai e aos seus mestres portugue- 
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zes—Jaime Constantino do Freitas 
Moniz, Zdfimo Consiglieri Pedrozo, 
(juilherme de Vasconcelos Abreu. 
Francisco 4dolfo Coelho, Manoel 
Finheiro Chagas, Joaquim Tedfilo 
Braga e Antonio de Souza Lobo 
Apenas vivera Teofilo Moniz-com 
74 anos e Coelho (2). Ja nao apa- 
nnou_ na instituigao criada por Pe- 
T o,^®sas tabaquento Antonio 
Jose Viale. de greco-latina lerabran- 
ga, nem o dspero Augusto Sorome- 
ntio, que bateu o pe aos detratores 
do integernmo gigante da Histdria 
da hteratura portuguSia. na hora do 
seu inesquecivel concurso. 

F/ esteia-se, na sua 
maxima parte sobre documentos 
originals, ineditos. que se apon- 

bibliografi'a e se 
deparam nos arquivos brazileiros e 

Intercalam-se< no corpo 

iL da pie. doza Maria I, da rainha Carlota 

Joaquina, daconde de Linhares do 
Mnde da Barca, do conde de Pal- 

tfrtlm f ™^^quez de Marialva, ni- tidamente impressos. 

se da ma situagao mternacional de 
Portugal, em 1808. Deixa de iLr! 
rer, norteando-se deste modo—o que 

transluzir no Permmbuco 
saido em 1895—na pecha oue Tp>n- 

MartTns''i'?/° Oliveira 
da w=;- • doulrmas da psicologia 
de retoar"' o eserifo? 

se'past,f f'So'; 

euroSr l/T/o"?® marcha 

se a rnya A '®p<^za, e eleva- 
da monarqui'a da^^Soanh^^^ 
dos Habsburan?a 
equih'brio eSroogn n° ^'!®^^do o 
dSsse equih-brio, resStVaS" 

. (>)—Jaime Moniz e A,I r„.iL pes. AJ. Coelho tambem pereceram. de- 

poragao da nacionalidade portu- 
gueza na unidade espanhola- A 
politica de Henrique IV e de Ri- 
chelieu determinando o enfraque- 
cimento do colosso da caza de Aus- 
tria e o reconhecimento do prin- 
cipio das pequenas nacionalidades, 
atiia sobre a revolugao de 1640, 
em que Portugal revindica a sua 
independencia. Por ultimo, o esta- 
belecimento da paz, entre a Fran- 
Qa e a Espanha, faz que Portugal, 
sem apoio no continente. se entre- 
gue a perfida aliangR da Inglaterra, 
que a nossa custa se torna i pri- 
meira potencia colonial do mundo- 
Eis OS contornos esternos da his- 
toria de Portugal: homens. cons- 
ciencias, vontades tudo se arrasta 
neste vortice dos acontecimentos 
europeus A falta desta vista faz 
que a Histdria de Portugal, de Olivei- 
ra Martins, seja apenas uma serie 
de quadros.nao de um historiador, 
mas de um literato. como se nota- 
ra examinando o seu crit^rio psi- 
coldgico A hist6ria de Portugal e 
tanto mais dramatica e importante 
quanto mais ee relaciona, na sua 
atividade, com a civilizaQaogeral da 
Eur6pa, em que diretamente coo- 
pera. Cada perfodo da sua evolu- 
cao social e politica e um esforgo, 
de que todas as outras naQoes se 
aproveitam.—(As modernas idias na li- 
teratura porttigni:^a 2 « vol., pags. 387- 
88. 1892). 

Atesta Oliveira Lima que Joao VI 
era, no Brazil, um rei popular, no 
sentido, claro, de estimado. «0 ele- 
mento culto da opiniao, este, entrou 
lia rauito a considerar D. Joao VI, 
com razao, ainda que mais instinti- 
va do que conscientemente, como o 
verdadeiro fundador da nacionalidade 
^azileira, um titulo que o Institute 
Historico consag-rou, ao abrir o seu 
concurso para a narra9ao do reina- 
do americano daquele monarca. En- 
contra-se, sem que se faga mister 
grande esf6r5o de indagagao, o pri- 
meiro motivo de uma tao estensa po- 
pularidade na sincera amizade, teste- 
munhada pelo soberano portuguez a 
sua principal colonia, no apego com 
que a ela se prendeu, na I'ntima cor- 
respondencia, que logo se estabeleceu, 
entre a sua personalidade e o meio. " 
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Se menos Ihe ficaram, por isso, que- 
rendo na metropole, maior foi a sim- 
patia que, desde entao, cercou o seu 
Home na antig-a possessao, convertida 
em reino pela sua prezen9a».—{Dom 
Joao VI no Bra:(il, pag-s. 3 e 4). 

O homiziado sentia «dilatar-se-lhe 
a alma, a vista dessa placida e pom- 
posa natureza tropical»; «as horriveis 
vizoes deixaram, por uma vez, de po- 
voar as horas de leitura e de sesta, 
em que o regente se comprazia», es- 
tirado num ample sofa. Topara os 
mesmos diversorios prediletos—as ser- 
monatas, as arengas, as bajulatorias 
academicas, que espirravam letras clas- 
sicas, frades gordalhudos, a pacatez 

. cidade embrionaria, em cuja 
quietitude a buligoza e descomposta a 
infanta Carlota ateava a estopilha do 
escandalo. O feitio bonacheirao do bis- 
ueto de Joao V parecia fadado para o 
martirio. A sua mae, que o beaterio 
e a esposa,— «traidora como conjuge, 
couspiradora como princeza, desleal 
sempre e sem interru5ao», aniargura- 
vam-lhe os dias. Por cumulo, nem que 
ossem mmimas as desditas domesti- 

cas, tranzia-se de pavor, ao relembrar 
o susto cauzado pela incursao dos 
^ercenarios bonapartistas. 

Oliveira Lima, diplomata que e, 
3-Ualiza sagazmente as negocia5oes em 
lue a chancelaria luzonia andou en- 

3^3., nessa epoca tempestuoza.— 
^ influencia britanica, em Portugal, 
constituia uma feigao adquirida e ja 
peculiar da poHtica peninsular, datan- 

® o seu inicio do tempo das pelejas 
continentais dos reis da Inglaterra, 
Pelo trono da Fran9a». O mestre de 

^ Joao I, despozou • Filipa de Lancaster. «Essa pobre 
ulher, do quaze trinta anos, sem 

Prestigio e sem beleza, amortalhada 
grandes dobras hirtas, de pano de 

atravessando o pa^o sempre de 
baixos, cheia de do9uras de tran- 

4Uilidade, mas possuindo a terrivel 
^®rgia de certas criaturas aparente- 

passivas, dominava, inteira e 
solutamente, o rei. Algum tempo 

inda,—e estava tambem dominada a 

do'" tempos, pags. 41-42, Sr. Julio Dantas). Donde provinha 
sta senhora ? «Joao de Gaunt, duque 

gj ^^'^aster, pai da virtuosa Filipa, 
^ um inglez sibarita, magro, ruivo, 

enorme, um pouco gago, e absoluta- 
mente desprovido de senso moral»— 
{Obr. cit.,^ pa,g. 49). Le-se, nesse livro, 
uma autopsia completa dos ascenden- 
tes e descendentes do genitor da rai- 
nha Filipa,—«reflexiva, serena, cheia 
de poderes e de escrupulos», morali- 
zadora dos costumes reais da epoca. 

A preponderancia ingleza, na admi- 
nistragao de Portugal, volveu, secu- 
los adiante, com uma forga decupla. 
O autor aviva os esponsais da infanta 
Catarina, filha de Joao IV, o irrizo- 
riamente chamado restaurador, com 
Carlos II, da Gran-Bretanha. D. Ca- 
tarina conduziu, como prezente de 
nupcias, Tanger, umas das chaves do 
Mediterraneo, e Bombaim, uma das 
portas da India. A dinastia briganti- 
na assentava, assim, a vindoira gran- 
deza maritima de John Bull. O dr. 
Jose de Arriaga, no livro A Inglater- 
ra, Portugal e as suas coldnias, que cir- 
culou em 1882, descarna as espolia- 
goes de que o ninho de Camoes e Gar- 
rett ha sido vitima. O proprio Grom- 
well escedeu, se e possivel, os serdozos 
coroados, na ansia glutona. Um es- 
tendal de miserias, que se alongou te 
ao abominavel convenio anglo-luzo de 
1891. A conven9ao de Methuen redu- 
ziria a economia portugueza a mera 
dependencia das fabricas albionicas : 
mandavam panos e, em troca, rece- 
biam vinhos. 

Ja Cezar dera uma filha a Pompeu, 
no intuito de solidificarem o poderio. 
O governo dos povos, entao—e ainda 
hoje, com pequenas restrigoes, gravita- 
va em torno das alian9as familiais,entre 
OS que, por hereditariedade, se assenho- 
reavam de tudo. O que sempre aconte- 
cera, enquanto houver, sobre a face do 
planeta, monarquias ou republicas oli- 
garquicas. As casas reinantes firma- 
vam-se, notadamente, nos la9os car- 
nais. Mas, bon gri, mal gre as usan9as 
realengas estilha9avam-se. Os chance- 
leres lusiadas, vacilantes, ora sorriam 
para a Fran9a, ora se inclinavam para 
o gabinete de St. James. A neutralida- 
de, no meio de tal ebuli9ao, redunda- 
ria inviavel. «L,afoes, Correa da Serra, 
Seabra, a quem D. Joao despediu e 
exilou, em 1799, como um mentor de- 
maziado autoritario, reprezentavam a 
corrente franceza; Balsemao, Ponte de 
Lima, os futuros condes de Linhares 
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e Galveias, a costumada influencia 
britanica. EsceQao feita de Linliares, 
porquanto Galveias nao passava dum 
fatuo, pouco instruido e viciozo, os 
homens de valor achavam-se incom- 
paravelmente mais no primeiro cam- 
VO'—{Dom Jodo VI, pag-s. 14-15). 

Para esting"uir o incendio da revo- 
lu^o franceza,—narra Joao Bonan9a 
—Portugal junta-se, em 1793, com a 
Ing-laterra e a Espanha, contra a repu- 
blica da Franga. Em terra, os solda- 
dos portuguezes combatem, com ps 
espanhois, contra os ^ aucezes e, po 
mar, com os inglezes, ate que a Es- 
panha assina, em Bazilea, um trata- 
do de paz com a republica, intimado 
e ratificado em 1801. Disto resulta 
que Portugal cede a Espanha, no 
continente europeu, Oliven5a e os 
seus termos—e parte da Guiana, na 
America.—A' Pran5a, renuncia o re- 
gente 88 mil contos, pilhados pelos 
corsarios francezes a navios mercantes 

obrig-ando-se, pelo ajuste 
ae 20 de agosto de 1797, a pagar-lhe 
randa como indenizagao de guerra, 
^0 milhoes de francos, em diamantes 

rutos e pau Brazil, pois os cofres 
estavam esvaziados. Inventa-se, nesse 
mesmo ano, o papel moeda. O desas- 
trado adquire a neutralidade a Pran- 
9a, em 1804, por 166 milhoes de fran- 
cos. Os temores de Joao VI custaram, 

um Si"' "^•^^'^*'^'^'^5000. Um ovo por 
Portugal, como acentiia Oliveira Li- 

ma, era o bode espiatorio de certas 
«)mbina5oes belico-diplomaticas. A ' 

^ ^"stria, a Pran- 
T n talhavam o bolo- 
diferenSr ^^res pagava as 
cilf/r querendo con- 

ZL ? ^misteno, no qual se fun- 
A aniofir britanica e galeza. 
quicafeln Af"®^tava-se, entanto, quisa pelo espirito de Rodrigo de Sou- 

eslavos, os partidarios do vencedor 
prevaleciam na corte de Lisboa. Pre- 
tendendo o corso acalcanhar os nego- 
ciantes do Tamiza, e acreditando os 
pusilanimes do Tejo na sua fiel aliada, 
Joao VI e OS seus ministros, atordoa- 
dos, encontravam-se num beco sem 
saida. Napoleao e Alexandre, a 8 de 
julho de 1807, em Tilsitt, acordes no' 
bloqueio continental, dividiram o mun- 
do, comprometendo-se o tsar a obter 
das chancelarias de Estocolmo e Co- 
penhague o fechamento d6§4)ortos aos 
inglezes e a declaragao de guerra, se 
estes se negassem a coHgra§ar-se com 
a Pranga. O imperador dos francezes 
obrigava-se a exigir o mesmo de Por- 
tugal, determinando-lhe um prazo di- 
minuto. «0 artigo VI dos preliminares 
da paz, entre a Gran-Bretanlia e a 
Pran§a, assinados, em Londres, a 1 
de outubro de 1801, rezava que Por- 
tugal teria direito a perfeita integri- 
dade dos seus dominios e possessoes. 
Picara, porem, estipulado, por um ar- 
tigo secreto, que esse artigo ostensivo 
nao levantaria obstaculo aos arranjos, 
celebrados entre as cortes de Madrid 
e Lisboa, para a ratificagao das suas 
fronteiras na peninsula, nem aos ce- 
Jebrados entre os governos da Pranga 
e Portugal, para a delimita§ao das 
suas fronteiras nas Guianas, contanto 
que esta delimita^ao nao escedesse a 
fixada pelo tratado subscrito, em Ba- 
dajoz, no dia 6 de junho».—{Obr.cit., 
pgs. 23). 

Fran Paxeco. 

_ No conto Cabra» alem 
de outros, devem-se cor- 
rigir estes senoes:—Pa- 

gina 10, 2? coluna, linha 11;... ncsscs 
ensinamenlos etc., em vez de—esies ensi- 
ndmentou.., pagina 11, 1? coluna, linha 
7:... qtte se prostra, etc., em vez de — 
(jue se prostrara...', na mesma pagina, 
2. coluna,^linha 24:... com a sua baba, 
etc., em vez de—com uma baba...; na li- 
nha 51:... de olaria o men bem-te-vi etc.> 
em vez de—o bem-te-vi... 

-TV- 
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MEMORIAL HISTORIGO 
A idea de se fundirem numa so agre- 

mia^ao todas as sociedades literarias 
de S. Luiz foi motivo de palestra 
nossa com o sr. Doming-os Perdigao, 
wais de uma vez. 

Era tempos, a Rio Branco cogitou 
de efetivar isso com a'Silvio Romero e 
a Joao Ivisboa. Mas nao se passou dos 
breves entendimentos preliminares, en- 
tre membros dessas sociedades,—as 
oiais antig-as. 

Ultimamente, porem, a Leg-iao dos 
^oyos, e o Congfresso Estudantal de 
Sciencias e Letras, as duas ultimas cor- 
PoragSes do g-enero a fundar-se em S. 
Luiz, iam ainda efetuando algumas 
conversas, embora sentindo-se, ao 
iiascer, duvMosas de poderem per- 
ttianecer nulBa atividade aproveitavel. 

A Rio Branco e a Silvio Romero 
estavam inativas ha alg-um tempo. 

Surg-iu entao, novamente, a idea 
jun9ao, amparada por Fran Pa- 

'^sco, desde a primeira assemblea para 
I ^sse fim convocada, em 12 de setem- 

^0 _ de 1920. Aprovou-se a idea, e 
'"^alizou-se. 

Das cinco sociedades, somente a 
^^ista Maranhense nao entrou. Aderi- 

a Sociedade Literaria Barao do 
^10 Branco, fundada em 18-8-1913, 

a Soc. jornalistica «0 
^anh6to», fundada em 18-8-912, a 

Estudantal Silvio Romero, fun- 

Vo ^ 28-7-1914, a Legiao dos No- 
instalada em 5-2-1920, e o Con- 

fesso Estudantal de Sciencias e Le- 
instalado em 1-8-1920. Derivou 

ssa «mistura» a Legiao DOS Ate- 

cial adbtou para orgao ofi- 
w Ateniense», mantido, mensal- 
^ 5 pelaRio Branco, ate 18-8-1918, 

18-8-1912, quando era quin- 
. de formato pequeno, de quatro 
&inas, e que ate 31-12-1914 teve o 

de «0 Canh6to». 

ci-, ® '^ontribui96es para o quadro so- 
foram estas: 

is . Branco—7 socios honorarios, 
socios, 17 socias. 

rjo Romero—13 socios honora- 
p' 13 socios, 8 socias. 
T^^&resso Estudantal—13 socios. 

dos Novos—6 socios. 
pOtal 92. 

a Te aceitaram-se, para 
dos Atenienses, desde 12- 

^te 28 de fevereiro deste ano, I 

48 socios. O quadro social de ag-ora 
e o segmnte: 

Honorarios  20 
Efetivos (socios)  2 
Auxiliares (socios) .... 93 
Auxiliares (socias) .... 25 

Total... 140 

MOVIxMENTO DO CAIXA 
Receita: Outubro de 920 2703000 

« 3268000 
« 3288000 

Janeiro de 921 124$0p0 
« 921 1428000 Fev. 

Despeza: Out. 48$000 
Nov. 292S500 
Dez. 53$900 
Jan. 228650 
Fev. 3758800 

1:1908000 

7928850 

Saldo' em 28-2-921 3978150 

Melhores seriam as condi^oes da 
Leg-iao, no seu desenvolvimento inte- 
letual e financeiro, se nao Houvesse 
descaso de nao pequeno niimero de so- 
cios, ja deixando de contribuir com as 
suas cotas para a g"arantia da publica- 
5ao reg-ular da nossa revista, incontes,- 
tavelm^nte de otimo aspeto e materia 
bem cuidada, ja recuzando-se a prestar 
o seu concurso mental, principalmente 
no sentido^de elogiar os patronos, 
como preceituam os artigos 11, 12 e § 
linico, para formalr 0 quadro de 40 so- 
cios efetivos. 

Convem, entretantj, que nenhum 
desanimo haja e sim, pelo contrario, 
queos poucos abnegados, lirmes no 
proposito de restaurar e manter os 
nossos foros de Atena Brasileira, se 
interessem cada vez mais pela plena e 
gloriosa realiza^ao dessa vitoria gran- 
dioza, que vira constituir o nosso or- 
gulho de amanha, patenteando-nos a 
certeza de termos sabido cumprir o 
nosso dever, trabalhando, por niodo 
litil, em prol da nossa terra. 

Que nos ou5am e nos acompanhem 
todos OS legionarios—e todos aqueles 
que se quizerem incorporar a nossa 
caravana. 

28—2—21. 
JOAQUIM LUZ 

tezoireiro. 
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AS MAMMAS 1SECIILOII !l 

AOS INei^EDULOS 

Um bom cigari o distingue se pelo sen aroma, sabor agra- 
(lavel c perfeicao no sen acdbameiito, Taes os predicaclos 

que reuiiem em si os acreditados cigarros 

="LUZO" e "F. A. C."= 

Queira V. S. rasgar o papel de um LUZO ou F. A. C. 
e ex;iminar attentamente o fumo: vcrificara que somente 
se emprega, nes'es produtos, fumo caporal. amardinho. fi- 
nissimo, marca **Veado", livre de p6 ou residuo do fumo 

A fr..grancia do fumo desafia a comparacao com qual- 
quer outn m area, txamine primeiramente os cigarros, ob- 

serve am? nuftUura e fume o depois; e, certamente, nunca 
tera fumado cig-»rros tao perfeitos e saborozos. 

0 rezultado dessa experiencia sera lorn r-se V. S. mais 
um coubumidor destas inegualaveis marcas 

FABRIC ANTE 

J. R. SflMTOS 

RUA 28 DE JULHO, Ns. II e 13 — MARANHSO 

BAR LULU' 

(a' 

Run Dc-einbarga.lor Cunha Machado, 42 

ABHfEJU «Ss JRKISS 

Doces linos, sandwiches de fiambre, 
queijo e doces; pasteis, etc. 

Especial CALDO DE CANA, ag-ua 
de coco e outras bebidas 

refrig-erantes. 
Espleridido saiao de bilhares 
Aceitain-se encoinjnendas de doces 

para cazamentos, batizados, etc. 

Contratam-se servi5os de 
bar e confeitaria, para 

banquetes, ceias, etc. 
Pre^os modicos, muito modicos. 

Vendas unicamente a dinheiro 

vista 
Assein Irrepreensivel 

a 

(ANTIGO "GUAPOO 
RUA DA CALQADA, N. 

—DE- 
Arsro 

Geronte: Antonio Lauleta 
Cen-eja, Si-Si, Guarana, Vermout, 
Wisky, Cacau, Quinado e outras 
bebidas finas. Gelados de frutas, etc. 
Doces on cahla e em massa, de diversas (juulida- 

des, li vontiide do fregiie:(. Pasteis, qneijos 
de S. Bento, sandiviches, arroT; doce, miiigau <ie 

vnlho, etc. 
Agua de coco, mainao, sapotis e 

outras frutas. 
Cig-arros das inelhores marcas que 
vem ao mercado, cliarutos finos etc. 
VENDAS A DINHEIRO, A PRECOS BA- 

RATISSIMOS 
ASSEIO E PRONTIDAO 

§ 
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PATRONOS 

SOTERO DOS REIS 
ANTuXIO LOBO 
ALUIZIO AZEVEDO 
JOSE' DO PATROCINIO 
JOAO LISBOA 
gonqalves dias 
ARTUR AZEVEDO 
EUCLIDES DA CUNHA 
J.. MARANHAO, SOBRINHO- 
VESPAZIANO RAMOS 
ALCIDES FREITAS 
ANIZIO AUTO DE ABREU- 
JOSE DE ALENCAR - 
RAIMUNDO CORREJA 
J .GOMES DE SOUZA 
CANDIDO MENDES - 

—JOAO VlTOR RIBEIRO ' 
—Antonio Viana de Souza 
—JOx\Q.UIM ViEIRA DA LuZ 
—Pitag-oras de Morais 
—Djalnia Portuna 
—Hilton Portuna 
—Jose M. Reis Perdigao 
-Edmundo Calheiros 
—Jose de Padua Portuna 
-Jo.~io Guilherme de Abreu 
-Deolindo Couto 
-Walter Spmdola e Silya 
■Jose Mata Roma 
-Jose dos Santos Carvalho. 
-Boanerges Neto Ribeiro 
Otoh Melo 

» 

SOCIOS HONORARIOS 
Jose Eduardo Teixeira de Souza, 

Henrique Coelho Neto, Jose Ribeiro 
do Amaral, D. Helvecio Gomes de 
Uliveira, Domingos Afonso Machado, 
Aquiles de Paria Lisboa. Julia Lopes 
de Almeida, Manoel Pran Paxeco, 
Alberto de Oliveira, Jose Francisco 
da Rocha Pombo, Medeiros e Albu- 
querque, Godofredo Mendes Viana, 
Juho Dantas, Domingos Quadros Bar- 

_ boza Alvares, Clovis Bevilaqua, Justo 
Jansen Perreira, Joao Ribeiro, Afru- 
mo Peixoto, Jose Luso Torres, Al- 
iredo de Assis Castro. 

SOCIOS AUXILIARES 

^uza V No6mi 
fS-, t" Ksveraldina- 
vedo p' Raiinunda Aze- > Raimunda Vasconcclos, Circe 

te^ FraSr^ Bricot- 
tA Dommgues da Silva, Ma- Cehna Pessoa de Holanda, Concei- 

9ao Parga Batista; sras. d. d. Corhia 
Caldas Dias, Ester Portuna Pires, Rai- 
munda Souza Ribeiro; Zila Pais; se- 
nhoritas Adelaide Kerte, Esmeralda 
Kerte, Lucrecia Kerte, Dina Teixeira, 
Amelia Macieira, Odila Berhiz, Odessa 
Berniz, Zelia Campos, Zuila Bertrand; 
srs, Antonio Vasconcelos de Jesus, 
Boaneges Ribeiro, Oton Melo, Aren- 
tino Ribeiro, Augusto dos Santos Bra- 
ganga, David Azevedo, Jose de Brito 
Passos, Dreyffus Zola Teixeira e Le- 
andro Tupinamba dos Reis. • 

/ 

DIRECTORIA 

Pran Paxeco, presidenk] Joao Vitor 
Ribeiro, vicc-presidenlc, Pitagoras de 
Morais, 7.0 secreldrio', Joao Guilherme ' 
de Abreu, 2.0 secn\tario\ Joaquim Luz. 
te^oireiro; Walter Silva, bibliolccano; Ma- 
ta Roma, orador. 

Suplentes:—Ruben Almeida, Jose 
dos Santos Carvalho, Nestor Madu- 
reira, Jose Zoroastro da Silva Vieira, ' 
Clemente Guedes. 

-• U 
' 'ii i 

ELIMINAgOES Foram 
don^a, Tenack SouV^To^-'^ infr^^ao ao'artigo 6? do estatuto .   
de Souza Brito, Odor'irn A ' Ribeiro, sobrinho, \'aldemaT 
nedito C. Perreira Guiiw'? Santos, Be- " 
Robert J Vinhais, Hilton PinW I^enedito vSantos, Helio Cunha.. 
Domi/gos Barboza, Jose da Costa, Edison da Costa Brandao, Jose-3 

nato Luz e Silva ^ares, Celso da Rocha Santos, Rai- 

-pedido,—HermeUrrirT^n^ ""1°' -^"tonio VaSconcelos, Esron, 
Jo^e ^^^eves de Andrade"'^'"'^° Gastelo Branco, filho Domingoi?, 

munc ) Nonato Luz 
Souz^ e, a 
Per^ao i 
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NUMS. 6 E ANO I 

|| (NOVA FASE) 

S. Luiz do Maranhao 

MARQO E A.BRIL DE. 1921 

0 NOSSO CALENDARIO 

Talvez nao seja de todo ociozp or- 
ganizar uma relagao dos maraulien- 
ses ilustres, que se dedicaram ao en- 

^ sino, as belas-letras e a sciencia, al- 
fcngando renome. Serenios breves, fi- 
fando apenas as suas fei5oes predo- 
minantes. 
* I-—Manoel Odorico Mendes, poeta, 
publicista, parlamentar, tradutor dos 
poemas homeridas e virgilianos; nas- 
ceu a 34 de Janeiro de 1799 e sucutn- 
biu a 7 de ag-osto de 1864. 

.II.—Custodio Alves Seirdo, professor, 
(lui'rriico, fisico e naturalista; 3 de ou- 
tubro de 1799 e 10 de niar(jo de 1873^ 

III—Francisco Sotiro dos Reis, profes- 
sor, filolog-o, publicista, paYlamentar, 
jradutor; 23 de abril de 1800 e 16 de 
Janeiro de 1871. 

IV._/tjao Francisco Lisboa, publicista, 
P<'''rlamentar, historiador, critico; 23 

marco de 1813 e 36 de abril de 
1863.- 

V. - D Joaqiiini Gonfalvcs de A^evedo^ 
professor, pregador, arcebispo da 
^aia; 19 de fevereiro de 1814 e 6 de 
lovembro de 1879. 

VI—Fdbio Alexandrino de Carvalh 
Leal, publicista, parlamentar, econo" 
'Tiista, professor; 13 de outubro d" 
^815 e 36de fevereiro de ,1890. ^ ^ 

VII.— Frederico Jo\e Correct, poeta, 
Publicista, critico, jurista, parlamen- 

28 de Janeiro de 1817 e 28 de 
Diaio de 1881. 

VIII.—Candido Mendes de Alnteidcti 
professor, geografo, historiador, ju- 
rista, parlamentar; 14 de outubro de 
1818 e 1 de margo de 1881. 

■ — Antonio' Gonfalves Dias, poeta, 
^•vniaturgo, etnografo, professor, his- 
^riador; 10 de agosto de 183^ e 

novembro de 1864. 
— Antonio Marques Rodrigues, poe- 

professor, economista, parlamen- 
tar; 15 de abril de 1826 e 14 de abril 

1873. 
^I>—Augiislo Marques, medico, 

^^ografo, professor, historiador; 12 

de dezembro de 1826 e 5 de outubro 
de 1900. ; 

^'^^-—Antdnis Henriques Leal, medico, 
publicista, critico, professor, parla- 
mentar; 34 de Julho de 1828 e 39 de 
setembro de 1885. 

Jocicjiiiui Gofucs de Sou^a^ eti- 
genheiro, medico, professor, matema- 
tico, astronomo, parlamentar; 35 de 
fevereiro de 1839 e 14 de iunho de 
1862. 

XIY.— Trajano Galvdo de Carvalho, 
poeta, professor; 19 de Janeiro de 1830 
e 14 de Julho de 1864. 

XV.—Joao Mendes de Almeida, publi- 
cista, parlamentar, Jurisconsulto, his- 
toriador; 33 de maio de 1831 e 16 
de outubro de 1898. - 

XYl.— Joaqnim de Soiiia Andrade, 
engenheiro, poeta, publicista, profes- 
sor; 9 de Julho de 1833 e 31 de abril 
de 1903. 

XVII.—Hoineni de Almeida Bra- 
ga, poeta, noveHsta, professor, parla- 
mentar; 35 de margo de 1835 e 35 
de Julho de" 1876. 

XVIII.—Jodo Antonio Coqueiro, enge- 
nheiro, matematico, professor, publi- 
cista; 30 de abril de 1837 e 36 de fe- 
vereiro de 1910. 

XIX.—Joaqiiim Maria Serra, sobri- 
nlio, poeta, comediografo, publicista, 
parlamentar (1837-88); desconhecemos 
o dia e o mez, quer' do nascimento, 
quer da morte. 

XX.—Francisco Dias Carneiro, poeta, 
magistrado, industrial, parlamentar; 
(1837-95); idem, idem. 

XXI.— D. Liii^ Raimitndo da Silva 
Brito, professor, compendiografo, par- 
lamentar, orador sacro, arcebispo de 
Olinda; 4 de agosto de 1840 e 9 de ' 
dezembro de 1915. 

XXII. — Filipe Franco de Sd, pu- 
blicista, Jurisconsulto, parlamentar, fi- 
lologo; 3 de Junho de 1841 e 8 de 
mar90 de 1906. 

XXIII.—Antonio lansen de Matos Pc' 
reira, publicista, professor, Jurisconsul- 
to, politico; 13 de Junho de 1842 e 
26 de fevereiro de 1908. 

N 
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2 O ATENIENSE 

'^XIV.— Antonio de Almeidt Olivei- 
ra, publicista, jurisconsulto, pedag-o- 
gista, parlamentar; 17 de outubfo de 
1843 (data do batismo) e 27 de outu- 
bro de 1887. 

•—Antonio Enes de Son:^a, pro- 
fessor, publicista, quimico, mineralo- 
zista, inventor; 6 de maio de 1848 e 
2 de mar^o de 1920. 

Celso da Cunha Magalhdes, 
poeta, novelista, cn'tico, publicista, 
mag-istrado; 11 de uovembro de 1849 
e 9 de junho de 1879. 

XXVll.—Caetano Ce::ar de Campos, 
engenheiro e homem de letras; 29 de 
fevereiro de 1852 e 5 de junho de 
1920. 

• ]<^i Augusta Correa, fun- 
cionario professor, matematico, filolo- 
go; 3 de agosto de 1854 e 16 de fe- 
vereiro de 1919., 

'X'XlX.—Artur Nahatino Belo de A^e- 
vedj)y poeta, contista, comediografo, 
critico; 7 de julho de 1855 e 22 de 
outubro de 1908. 

XXX. Adelino Fan tour a Chaves, poe- 
ta e jornalista; 30 de margo de 1855 e 
2 de maio de 1884. 

—1 eofilo Dias de Mesquita, poe- 
ta ^e magistrado; 28 de fevereiro de 
1857 e 29 de margo de 1889. 

XXXII.—Fieira Leal, poeta, 
romancista, dramaturgo, critico, pu- 
blicista; 21 de julho de 1857 e 16 de 
margo de 1883. 

XXXIII, Eu^ebio de Almeida Martins 
Losta, professor, medico, autor de li- 

®"^"tificos; 4 de mar^o de 1858 
e 4o de dezembro de 1918. 

XXXIV—Aluiiio Tancredo Belo de 
Aievedo, contista, comediografo, ro- 
mancista, diplomata; 14 de abril de 

VV^ janeiro de 1913. 
' wTr de Aze- 
sor din?''' "^^§^istrado, profes- , iplomata; 13 de maio de 1860 e 

de setembro de 1911. 

de' 18W e i/dt 
XXXVTT IT ^5^'ereiro de 1908. 

Castro, contistaViveiro\de 
sulto- 13 ' P juriscoti- ' uovembro de 1862 p 7 ae agosto de 1906. ' 

Nina Rodri- 

tor 'de fbS 
bro de 186? « it ^ dezem- "e 1862 e 17 de julho de 1906. 

XXXIX. — Teodoro da Silva Bainia, 
medico, bateriologista, autor de obras 
scientificas; 29 de novembro de 1862 
e 18 de novembro de 1918. 

XL.—Jodo de Dens.do Rego, poeta e 
jornalista; 22 de novembro de 1869 
e 30 de junho de 1902. 

XLI.—Antonio Francisco Leal Loho, 
poeta, novelista, critico, professor, 
tribuno; 4 de julho de 1870 e 24 de 
junho de 1916. 

XI/II.—Raul Astolfo Marques, con- 
tista, novelista, jornalista; 11 de abril 
de 1876 e 28 de maio de 1918. ^ 

XLIII.—/oit; Amirico dos Albuquerques 
Maranhdo, sobrinho, poeta e professor;* 
25 de dezembro de 1879 e 25 de de- 
zembro de 1915. * 

XLIV. —Antonio da Costa Gomes, poe- 
ta e funcionario publico; 9 de maio de 
1880 e 25 de dezembro de 1915. 

XhY. ~ Joaquim Vespasiano Ramos, 
poeta e auxiliar do comercio; 13 de 
agosto de 1884 e 26 de dezembro de 
1916. 

Antonio Lobo 

Discurso proferido, a 13 
DE FEVEREIRO DE 1921, PELO 
SR. AnTOXIO V[AXA DE SoU/A 

E porque, na trajetoria da mi 
nha adblescencia, esto dia estava 
inarcado, em que com grande des- 
vanocimento para mim. vos havia 
de falar, aqui me tendes neste lu- 
gar, donde descortinamos, arreba- 
tados pela forga de Polinia, atra • 
ves de camadas etereas, em relevos 
coloridos, cravejada de pedras mul- 
ticores a manj5ao fulgurante dos 
imorta.'s! E, na verdade, afirman- 
do-vos que o nosso templo e Roma 
e o Tiosso altar 6 a Grecia. afir 
mo-vos tambem que, como os as" 
tronpmos que buscam a superficie 
do nosso ceu. estudando todos os 
corpos que o abrilhantam, tendes, 
na yossa frente, um pequeno in- 
vestigador, como todos nos outros. 
do? seres que canonizam esse ou* 
tro ceu aveludado, para o qual con- 
vergem os nomes desses entes- 
que produzom obras colossais !Quao 
sublime, a n6s outros, nos apare- 
ce a galeria celeste ?! •. • Quao atra- 
ente ! Quao bela ! Quao divina! • ■ • 
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ANTONIO LOBO 

Os jonios cla antiguidade curva- 
vam-se, pelos cimos das montanhi s 
niaravilhozas em reverento adora- 
<jao, aos eteriios do Olimpo. enquan- 
to, de entre essas inesmas. monta- 
iihas, dos vales encaiitados, Ihes 
chegavam aos ouvidos as vozes das 
virgens consagradas ao culto-' -- 

Nos todos, OS que toniamos por 
niestres os grandes homons, nao 
iios ajoelhainos sobre as relvas dos 
niontes, mas inclinamo-nos diaiite 
das paginas doiradas dos seus li- 
■^'I'os, manancial suculento de sabe- 
doria e grandeza! Nos todos os 
Que OS escolhemos para mestres, 
iiao ouvimos os cdnticos meiodio-- 
20S das virgens helenas, mas esta- 
ziamo-nos nas letrasdas suas obras. 

E que de rezultados nos adveem •' 
^lormente, quando temos por sa- 
cerdotes, nesse culto como os he- 
'eiios tiveram Orfeu. esse quase le- 
fiendario iniciador, que formou a 
'^Ima da Grecla, personificada nos 
oiisterios da sua religiao, nos tem- 
Plos 8 oraculos de Jupiter, de Ju' 
'*0) de Apdio dq, Ceres, como nos 
Seus jogos olimpicos •' Mormente 
Quando temos por guia. nesse cul- 
^9'—como eles encontrarani em Pi- 
tagoras, o reformador da Grecia 
^'Sa, mormente quando temos um 
'Hestre a nossa testa, que sabe alu- 

o caminho, na pessoa do sr- 
^ran Paxeco !? Ah ! os rezultados 
^Hiidos sao deveras animadores ! 
Y ^ por lal que aqui estamos, a 
^6speito dos indiferentes, continu- 
3ndo a nossa tarefa •' 

Ha dias, senhores, muitos de vds 
tiyestes a satisfaQaode ouvir o belo 
discurso com que este, que hoie 
me recebe, elogiou o seu patrono 
Hoje, infehzmente para vds, tendes 
de me ouvir a mim, por ligeiros 
instantes • Mas. se ouzo prender- 
vos por um pouco as atengoes, e por 
ser do praxe,^ nesta agremiagao. 
cada um de nos encomiar o seu 
patrono. como acontece, em regra 
nas sociedades literarias E por isso 
aqui estou, para me ocupar do meu 
—Antdnio Franci'sco Leal Lobo. 

Mas, antes faz se preciso que vos 
"diga a razao da escolha. E nada ha 
de, mais simples :—Caminhava eu, 
senhores, diariamente apegado aos 
livros pritr.arios em busca da es- 
coia, e quase todos os di-as. nes- 
sa agradavel jornada, se me depa- 
rava a figura do saudoso mestre ! 
Desde entao, no meu latimo de cri- 
anQa, uma verdadeira simpatia de- 
sabrochou p^=io ilustre homem de 
letras! Eis porque, , quando nesta 
casa se tratoa de patronos. me acor- 
reu o nome de Antdnio Lobo ! Nao 
fui seu aiuno, nein sequer uma so 
vez ouvi a-sua paiavra : quando ele 
baixou ao leito mortuario da ter^a; 
inda cursava os bancos primarioj. 
Mas nao importa ! Foi a sua obra 
quo me desportou a maior das ad- 
miragoes Pois bem : e de Antdnio 
Lobo que vos pretendo coatar al- 
guma coisa adicionando, para tal, ■ 
todas as minhas forgas. 

Senhores:—Nas paginas do «Pan- 
teon Maranhense», Henriques Leal, 
ao falar de Sotero dos Reis abre 
um paragrafo de emocioiiante evo- 
cagao aos mestres Assim, nao vos 
sera estranho que eu o mais hu- 
milde nesta casa suba por um pou- 
co a minha voz de mogo, a evocar, 
em face do nome glorioso de Antd- 
nio Lobo, a memdria dos niaiores 
benfeitores da humanidade! 

Mestres ! Sonhadoresde geragoes 
inteletualmente sadias ! . • . Almas 
bondosas, espiritos lucidos, que nao 
sabeis da fadiga junto da juventu- 
de! Quo enorme alegria esperimen- 
tais, no leito do eterno repouso, 
certos de ouvir os vossos aluuos de 
dntem ! E quao maior deve ser 
esse jilbilo, quando, na eloquencia 
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Descantes de algitin harJo sohi(ante, 
Etidekxas doJoridas e suaves'. 
Rumor de fontes e pipilos de aves,- 
Ecps longinquos de urn carpir distanle; 

Vitgos qiieixumes, indeciias mdguas, 
Praiitos convidsos nalgum sitio drmo, 
Harpejos tristes de alai'ide eufirtno, 
Cisiies boiando sobre claras dgaiis, 

Vdas qve passaiii, desliiando mansas, 
For tardes trisles, iiivenwsas, frias, 
Um desfilar de castas Utopias, 
7odo um cortejo braiico de esperan(as; 

Olhos que a geute tinnca iiiais esqtiece, " , 
Coma eu vos anio e quero, saiba embora 
Que nao se fa^ pra iiiim a lui de aurora, 
Que nas vossas piipilas resplandece. 

Que as horas passeiii, que volvam os dias, 
Que OS anas se amontdem sobre os aiios; 
Que um apos oulxo chtguem os desenganos, 
Que uma apos ontra fujam as alegrias, 

Sempre na mente os trarei brilhando, 
Sempre em miuh'alina viveriw luiind -, / 
Olbos que iwi dia eu souliei, sorrindo, 
Olhos que apos abandonei, chorando. 

Vede, senhores, que • de harmo- 
nia, que de ritmo! E' o amor, o 
dom pi'imordial dos poetas, que ele 
canta, nesta belissiraa poesia ! Vede. 
aestas fonoras estrofes, o lirismo 
que na alma Ihe morava ! 

Eis aquio bfeve rezumo que vos 
posso fazer da literatiira do meu 
patrono Agoi'a volvamos ao fim 
da sua vida, ante o qual estacio- 
nei. para dizer da sua obra. 

O ultimo cargo que Antonio Lobo 
desemp^enhou, foio de inspetor da 
instruoao publica Dai, em virtude 
duma cerrada oposiQao retirou se 
para as colunas da Tarde, quo funda- 
I'a, para irde eneontro aos crueis ad- 
versdrios. Infelizmente, porem, i;al- 
tando ao mestre, depois de longos 
< ebates. o mesmo jornal, e anima- 
dos OS seus contendores. por ve-lo 
uesarmado Antonio Lobo fica sem 
meios de ataque. Torturado, exau- 

i.Ji?' OS males da neu- lastenia, procura, num golpe tra- 

^ ? '"orte irrepardvel! 
vacuo doloroso, no 

pela cul- 

Sra' ni ^'"ada 
am nm .f®"' recebe- I am um choque tremendo, nat? 

suas esper.ncas! E. n e s s e T- 
sanuno- cruel, em que a todos 
paiecia haver desaparecido, com 

Antonio Lobo, toda a fe de re- 
dimir Atenas, nessa libra sombria, 
em que sangrava a alma juvenil do 
Maranhao, alguns dos seus alunos 
teceram, com os proprios solugos, 
as coroas da saudade, semeando-as 
sobre o tiimulo que o acolheu ! Mas 
nao choraram por muito. Antdnio 
Lobo. e a mocidade maranhense fa- 
zem recordar o filho de Mercurio e 
OS pastores da Sicilia ! 

Dafnis civilizou se com a poesia 
bucolica. Adoravam o e, a sombra 
dele, reptavam se uns aos outros, 
nooano dasflautas, tomando-osem- 
pre como juiz e mestre ! Um dia po- 
rem. Ddfnis morreu • • • Um gri- 
to do dor repercutiu pelos largos 
pastos daS ovelhas • • • Ate as bo-, 
ninas abriam efecliavam as petalas.' 
numa convulsao de senti<nento ! 
Pelos cimos dos monticulos, de- 
baixo dos arbustos, nao se ouviam 
mais OS desafios ingenuos dos hu- 
mildes pastores - • • Dafnis niais tar- 
de, foi admitldo no Olimpo Ah ! 
que mudan^a !• • • O prazer povoou 
novamente os campos, que se engri- 
naldaram de searas e flores ! No 
alto das montanhas. no labirinto 
dos bosques como no ■ fundo dos 
vales OS pastores entoavam Daf- 
nis e Deus ! Dafnie e Deus ! E os 
dias felizes de esperan^a ressur- 
giram ! 

Antonio Lobo morreu ! A fala dos 
seus discipulos cessou ! 

Acorda-nos agora um novo ar- 
dor, compelindo nos a sair da so- 
nolencia- E hoje a juventude. con- 
gregada sob os auspicios "doutro 
mestre prestimoso e dedicado, como 
em 1900, evocamos do nosso canto 
a memoria dos imortais, evocamos. 
com voz bem alta. o nome de An- 
tonio Francisco Leal Lobo, nao mais 
em tristoza, como se foramos para 
a morte, mas com alegria, coni en* 
tusiasmo, perante a sua g!6ria i 

Senhores Quao sublime me e 
apresentar a hora que perpassa ! 
Plena idade media- No meio das 
rigidas muralhas dos castelos. au- 
tre o cintilar de armaduras. um ho- 
mem ajoelhado, com o peito junto ^ 
duma espada, estende as maos para 
as paginas sdcrossantas do evan- 
gelho e arma-so, debtarte, pelo s»- 
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zerano eavaleiro das conquistas 
sanguinolentas ! E a investidura an- 
tiga !... Recordai -a e comparai-a ao 
que prezenciais Nds somos os vas- 
salos que na vossa prezenga, rece- 
bemos o primeiro titulo da nossa 
hierarquia. invocando a memoria 
de um amigo ! 

E quem vos garantira que nao 
havemos de lutar tambem ? Quem 
se ha de hater contra o indiferen- 
tismo. contra a inveja, contra os 
diterios indiscretos de quantos nao 
puderem medir as armas conosco? 

Quem ha de rauitas vezes na • 
frieza do desalento» fazer quebrar 
a pena e estancar o sangue gote- 
jante de golpes, que nos vibra a 
fala dos maus ? Quem vos assegu- 
ra que nao havemos de corobater 
muitopiormente do que os cavaleiros 
antigos, pois que eles se batiam den- 
tro de escudos e nos temos de en- 
frentar o ago terrivel do despeito ? 

Companheiros A v(3s me dirijo, 
finalizando. Neste dia, em que re- 
cebemos a nossa investidura, se^os 
vassalos da idade media, ao acei • 
ta la, oravam com as maos sobre o 
evangelho voltando-se para o mi^r- 
tir da cruz, consagremo-nos nos ao 
altar de Atene altar invizivel! En- 
gojfados nos misterios da sua reli* 
Siao silenciemos ! Entao, entre vi- 
soes multiplas,acudir-nos-ao assuas 
lendas maravilhosas! E, delas, uma 
^os prendera Nefale, metainorfos'e- 
ando se num nevoeiro intensoi atra- 
vessando camadas asfixiadoras, ofe- 
I'ece a redengao aos filhos que fo- 
Sem ao sacrificio dos Miftas ! 

Filha altissima dos ceus. fulgu- 
^ante de sabedoria, descet por um 
Pouco, da tua majestade) e guia os 

te buscam ao trono onde res- 
P'andeces. Empana, com o brilho 
^a tua aureola, tantos quantos, im- 
Pelidos pela inveja, hasteiam nas 
Q^stras a lamina do vituperio! 
WUantos jd se chegaram a ti! Quan- 
gos, porem, se nao deixaram cair, 
sem energia, para veneer a itnpo- 
'encia dos maus ?!. Os que princi" 
P'am, como nos, evocam te, pois ' 

Vem! Envolve nos, como N6fal^) 
teu manto de nuvens, d tu, que 

^ps atrSis, em sonhos suaves, con ■ 
^'tadores ! 

O sr. JoAO ViTOR Ribeiro, apresen- 
tando as boas-vindas,. pronunciou este 
discurso ; 

Nao sei como possa traduzir o gran- 
de entusiasmo de que estou possuido 
por ver que, pouco a pouco, a Le- 
g-iao dos Atenienses vai cumprindo o 
piano de trabalho que se tra^ou, ao 
assentar os seus arraiais na arena li- 
teraria.- 

Admitido iias suas fileiras, fui des- 
tacado para lan^ar o primeiro dardo, 
cujo ribombar ecoasse long-e, anun- 
ciando o come§o da luta, na conquis- 
ta de um nome respeitavel, para a 
sua bandeira e para os seus leg-iona- 
ri-os. Esse primeiro dardo foi como o 
g-rito de ^uerra de que se servem as 
tribus indig-enas, o toque de reunir, 
na g-rande taba, dos intrepidos g-uer- 
reiros. 

Ainda nao decorreu um mez,*de- 
pois que aqui estive a desobrigar-me 
do compromisso assumido como la- 
gionario e ja vejo, com prazer, um 
novo companheiro a trilhar o mesmo 
caminho, cooperando assim para a 
imediata organizagao da nossa linlia 
de avan§o. 

E' tao nobre o gesto desse bravo 
peoneiro quao honroza a missao que 
me confiaram de recebe-lo no portal 
do templo.—Sede, pois, benvindo, sr. 
legionario. 

O fanal que vos norteia tem o lumi- 
nozo astro assinalado no ceu das le- 
tras patrias. O seu nome basta para 
construir um^ dos capitulos da nossa 
historia literaria. A escolha que fi- 
zestes de Antonio Lobo, para vosso 
patrono, nao podia Ser mais feliz, 
porque ele foi um verdadeiro apos- 
tolo das letras. Naquela alma vibran- 
te, encerravam-se as laminas de oiro 
de um formoso talento. j 

A mocidade via nele um magnifico 
espelho e um belo exemplo a seguir. 
A inclusao do seu nome, no quadro 
superior do nosso nucleo, significan- 
do um incentivo, representa um pali-; 
do preito de honienajem a sua memo- 
ria. 

No seculo preterito,onossoMaranhao 
teve uma fase aurea, criada pelo con- 
curso de Odorico Mendes, Sotero, Joao 
Lisboa, Gongalves Dias e outros vul- 
tos de subido merito, os quais con- 
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certo a boiiaTi5a, realizatido, nas coi- 
sas, urn cotno milagre de ressurrei5ao. 

A solenidade deste momeato, mi- 
nhas sras. emeus srs., em que o es- 
plendor que a ela viestes dar se casa 
as ondas de emogao que todos nos sen- 
timos, testemunha, em cores vivas, a 
confirma9ao do que vos desejei espli- 
car.^ 12 a minha alma de mo^o vibraj 
cheia de eatuziasmo, feliz e vaidoza, 
em face da sublime apoteoze que se 
nos depara aos olhos. 

^Poi por isso que, sem relutaiicia, 
nao vacilei em afastar-me, por dimi- 
autos instantes,dos agros assuatos que 
coastituem o meu verdadeiro offcio, 
para, favorecido pela g'enerozidade 
do3 que me ouvem, e como measa- 
jeiro da Legfiao dos Ateaieases, coa- 
fessar ag-ora o prazer que todos aos 
esperimeatamos pelo motivo do preito 
que a mocidade, as classes iatele- 
tuais e, posso dize-lo, toda a iastruida 
sociedade da minha terra reade ao 
sr. Fraa Paxeco—hpmetti que muito 
ha feito, que tanto se tena esforgado 
pelo prog-resso, pela g-randeza, pelo 
desenvolvimento do Maranliao. 

E que hei afirmar ? De que termos 
poderei utilizar-me ainda, para sauda- 
lo, eai face do que ja ouvistes e 
aiada ireis cuvir, aeste recinto ? So- 
meate os larg-os coaceitos, que taato 
elevaram o nome de Ateaas, pela 
eloqueacia^ de Demosteaes; so a ele- 
g-ancia da lingfuajem casti9a, difundida 
com tanta harmonia, nos cantos de 
i^etrarca, poderia-ta exaltar-ihe de tal 
sorte o pensamento, dando-me a luz 
preciza, para bem me desincumbir do 
alto encargo que me confiaram. 

° monte que, num supremo estor9o se guinda, como que preten- 
dendo alcangar o sol ! Muitas vezes a 
vista perturba-se, e o esforgo parece 

ZVsta"'-O Ix-^i. conS: 
A inf.:- ' ° ^ da terra. 

inexequivel. 

menajLdrr hoj^''''E 

issiSE 
fplicaras horas de trabamo,'Tpt 

tal maneira 'que, oade quer que se 
pleiteie uma cauza para o eagrande- 
cimento desta terra, ali fulg-urara, 
nao ha aeg-a-lo, o seu aome, como 
estrela de jirimeira g-raadeza. 

E esse afaa coatiauo, que atribu- 
la o espirito, pelo escesso das inova- 
9oes, parece que Ihe proporcioaa um 
imeaso prazer, da,ado-lhe uma iacon- 
tivel perseveraaija, para laborar pelo 
nosso progresso, como se trabalhas- 
se pelo da sua propria terra. Alem 
de tor sob a sua guarda os interes- 
ses da repiiblica irma, aeste estado, 
vemo-lo como estimulador do Ceatro 
Portuguez, colaboraado sempre para 
o seu eaaltecimento. Tambem se ea- 
coatra eatre os inteletuais que formam 
a Academia Maraahense, eacorajando 
o valor dos seus ilustres companheiros. 

A historia da terra que, com tanto 
orgulho e satisfagao o acolhe, e para 
ele objeto de tiimio iateresse: ei-lo 
ainda como um dos fuadadores e se- 
cretario geral do lastituto Historico 
do Maraahao. 

A' nossa Faculdade de Direito, da 
qual foi um dos orgaaizadores, mere- 
ceu o titulo de professor hoaorarid. 
E' pai, e sabendo, por isso, coaipre- 
ender o alcance da dedica5ao que de- 
vemos ter pela crian9a, presta o seu 
pertinaz concurso aos que labutam no 
Institute de Assistencia a Infancia, 
como presiderite da diretoria, casa 
^sa que muito Ihe deve. O amanho 
da terra, o cultivo da planta, a seiva 
do vejetal tem nele um defeasor, 
como socio hoaorario e secretario ge- 
ral da Sociedade Maranhease de Agri- 
cultura, em tao boa hora fundada aqui- 

E o seu espirito, depois de tantas 
ocupa95es, preciza naturalmcnte de um 
meio recreativo, onde a inteligencia 
divague um pouco pelo azul da fan- 
tazia, entre a palestra amiga e as 
ultimas noticias trazidas pelas folhas. 
Ei-lo entao aqui, no Cazino Mara- 
nhense, um dos seus fuadadores, hoje 
prezidente da sua assemblea geral. 

De que mais se necessitara, para se 
elevar um nome ? 

Mestre :—A Legiao dos Atenienscs 
tambem muito vos deve. E' ali que 
tenho compreendido mais *de perto o 
constante esf6r90 que sabeis por em 
evideacia. E agora podemos asseverar, 
sem receio de embargos, que o nosso 
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progresso, a uniao em que se condensa 
o nosso principal prog-raina,se baseiam 
na vossa dedicagao espontanea, real e 
unica, prodigalizando-nos sempre be- 
los ensinamentos, moldados em prin- 
ci'pios verdadeiramente sociais. 

Distribuis ali, em fecuudos jorros, a 
todos, a luz que nutre o^espirito, como 
o lavrador semeia iia terra o grao, 
donde brotara, mais tarde, a arvore 
vicejante. E, assim o disse alg-uem— 
«etitre o lavrador que espalha a se- 
mente no alfobre, e o que incute o 
verbo no espirito, e, sem duvida, su- 
perior o seg-undo. O pao da seara mi- 
tigfa a fome de um dia; a instru5ao e 
o alimento perene : o pao e pasto, a 
idea e luz». 

Eis a razao por que, exmo. sr., aqui 
me envia a Legfiao. Reconhecida pelo 
vosso carinho, era precizo que ela es- 
teriorizasse o que pensa de vos, e vos 
tributasse a sua g-ratidao. E dia me- 
Ihor nao se Ihe poderia oferecer. Re- 
cebei, pois, em meu nome, em nome 
de todos OS meus ^companheiros, nes- 
tas despretensiosas palavras, a prova 
tnais sincera do muito que vos devem, 
do muito que vos admiram, os sempre 
vossos amig-os da Leg'iao dos Ate 
nienses. 

LUTAR 

Para o meu irmao Mata Roma 

rrabalha; erguida assim, conservaras 
A fronie. dominando a inassa inerte. 
Por titais que a adversidade atrd:( te aperle, 

desanimes, ndo"' trabalha mais 

luta, esforfo ingente enipregaras 
^uito embora a tolice hnmana acerte 
On Ira coi:;;a, a uossa alma se perverte, 

iitn lima ihtsao e nada fa^ 

O homem, sendo uin ptoduto de si mesino, 
yeve lutar, impavido; que. o. esmo 
^^itando, nada pode conseguir. 

J^obalhando, se sempre hoiieslo. E, ceito, 
modo, terds, feli:(, aberto 

^'^>nino:;p camittho no porvir. 

3-XI-^2o. 
Oliveira Roma 

OS POBRES 

Ao passo que a sociedade alta vive 
trapaceando, mentindo, equilibrando- 
se, poucos poderao compreender as tor- 
turas dos pobres, a vida ignobil que 
levam, o monturo em que respiram. 

Avaliai um auxiliar do comercio. 
Poucos, bem poucos, ganharao 200$ 
mensais. Caixeiros .fCasados conhego 
que,.eventualmente, percebem 80$000; 
em quitandas, ha m69os que teem so 
20$000. 

Os operarios, esses, sao felicissi- 
mos, quando acliam trabalho e podem 
obter uma diaria de 4$000. Passam, 
nao raro, semanas sem servigo e ou- 
tras em que se sujeitam ao salario de 
2$000. Muitas vezes adoecem e ate 
se tornam invalidos. Fic'am, entao, 
numa penuria estrema. 

A um pedreiro, mestre ja antigo, 
vi-o, uma vez, trazer de um armazem 
qualquer volume, para a nossa casa, 
por 200 reis. O que mais admira e 
que esta gente pa'ga aluguel de casa, 
tem mae, mulher, filhos; veste-se, 
come, calga-se, toma remedies, com- 
pra agua, combustivel e tem luz a 
noite ! 

Como pode fazer tudo isso, nao sei, 
a menos que, em cada lar humilde, 
nao haja diaria mente um milagre ou 
que a manada bumana nao viva fa-' 
minta, porca,-descar^da, caloteira, in- 
diferente as ameagas dos ricos e dos 
senhorios. 

O aluguel da casa mais nojenta 
nao custa, hoje, menos de 30$000. Um 
homem, fazendo 80$000 por mez, dis- 
p5e, para as demais despezas, de 50$ 
apenas. Desta quantia, ha de sair a 
agua, a carne, o pao, o cafe, o a9u- 
car, a manteiga, a roupa, o cal^ado, a 
lavajem, a goma, os temperos, os 
utensilios, os moveis, o sal, os medi- 
camentos e inumferas outras necessi- 
dades, nao cogitando em vicios, comoi 
o fumar, o beber, o pelintrismo, o jo- 

E essa gente sem consciencia, sem 
a percegao nitida das coisas, tem a 
corajem de instituir lares, de se ca-, 
sar ! Isto e, vao para uma vida que 6 
um suicidio, que e a miseria sem es- 
peran9a, um inferno, de onde so se 
sai alegre para a scpultura. 
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E o que doi e que um cataclismo, 
destruindo esta minuscula terra, nao 
ponha um termo a tais cenas, que se 
reproduzem sem fim, porque a morte 
de um lar destes anuncia o uascimen- 
to de outro. 

A sociedade, como esta constituida, 
concretiza o fausto de meia duzia, que 
so faz pagar venenosamente, levando 
a maior parte a abjegao, os estragos 
da usura e o de^prezo. 

Jose Augusto Correa. 

Maria Atnalia Vaz do Carvallio 

^Mas como e que eu pude viver 
ale agora, sabendo que se mor- 
riai"!»—palavras escritas era se- 
tembro de 1910, por Maria Amalia, 
quando foi da morte de Carmen 
Dolores, perda bem sentida, para 
o nosso paiz. E, no entanto, a 
adiniravel escritora portugueza, a 
velhinha^ de muito valor e de es- 
traordinarios exemplos. venceu 
niais alguns anos, mesmo com 
<aquele calafrio que a idea da mor- 
te da morte sempre proxima 
avoejante ameaQadora sempre in- 
visivel e sempre presente tao certa, 
como.diz o nosso povo, e tao ines* 
perada.-nos causa, quando nos 
iietrontamos assim com ela 1* E, a 2 
<le fevereiro deste ano, ela se foi, 
partui para as regioes do Nada, 
do sobrenatural, deixando em 
mto pesado as letras da nossa Ifn- 

h!^n^ ? si'mbolo de 
virtudes, a 

gioiia feminina de uma raga- 

do Pt-eciosa 
Quantn n ' pertenceu tanto quanto o e para Portugal e-nor- 
Que nao dize-Io ? !—para o raundo 

devp tpir que tanto Ihe , que tanto amou e nor' 
'lue tanto se esfor?ou. 

p a muito estimou 

carlnTo -eZ-l'"''''™'' 

^ mmha vida infoiA* MUdtse loda 
^laria Amalia "tel6tual», dizia 

' ®"^'>dndo as sua^ saudades a memoria de Rio Branco 

Pois bem: a nossa terra tambem 
chora a morte de tao ilustre escri- 
tora 

Nas suas obras, que sao numero- 
sas e de grande valia, de quando 
em quando, deparam-se-nos pala* 
vras de amizade ao Brasil,—tribu- 
to3 de homenajem aos seus melho- 
res vultos as suas glorias. Lendo-a, 
o brasileiro sente logo a intima 
satisfaQao de que esta em contacto 
com gente amiga, como quase sem- 
pre. o e todo o coragao portuguez. 

Quem quer que conhega essa fi- 
gura feminina, orgulho do sexo 
fragil, atraves das paginas «As 
nossas filhasB (cartas de mae), «Ao 
correr do tempo*, «Cerebros e co- 
raQoes», «Impressoes de Historia®, 
«No meu cantinho», «Coisas de 
agora», e outros livros de que se 
compoe a riquissima bagajem lite- 
raria da distinta morta, onde se 
juntam o belo e o perfeito, em con- 
c^Qoes de uma inteligencia rara 
de mulher,—ser sublime, que tanto 
se tem elevado nas artes. nassci' 
encias e nas letras, quem quer que 
a conhega, nao podera deixar de 
admira la. 

Depois de haver assistido ao des- 
filar glorioso dos seus 74 anos, 
todos consagrados ao bem, sucum- 
biu, evolou-se. legando aos p6ste- 
ros um nome limpido e luminoso. 

TRAfOS CRlTICflS 

PORTJUGAL E A GUERRA PENIN- 
SULAR;—D. JoAo VI NO Bra- 
zil, por Oliveira Lima. 1908. 

1 ranscreve umas condi^oes do ajtis- 
te de Fontainebleau, feito aos 27 de 
outubro de 1809. Vingando, Portugal 
desarticular-se-ia em tres partes, dis- 
tribuidas a diversos. O ultramar luso- 
nio tambem se repartiria pela Fran9a e 
aEspanha, assumindo o monarca deste 
paiz^ o ti'tulo de imperador das duas 
Americas. Mas a boa fe nao consti- 
tuia o trajo capital dessa natureza (a 
de Bonaparte) e, por isso, as conteni- 
pla9oes, que aparentava com os alia- 
dos, nao tinham o cunho duma since- 
ndade inquestionavel; O primeiro con- 
sul, fementido ate com a sua paren- 
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tela, dividiu as conquistas plos desa- 
vindos irinaos. Recrudescia o vetus- 
tissimo sonho do imperio universal. 
Lindas contas faz o preto.. .Waterloo 
pbumbrou-llie a prosapia e a muda 
ilha de Sta. Helena ouviu-lhe os re- 
niorsos de vencido. A bizarra Franga 

. carpiu o seu talamento,—e Portug-al, 
derrotando Massena, recuperou a in- 
dependencia. 

«Uin mez, dia por dia, depois de 
assinado o convQjiio de Fontainebleau, 
embarcava D. Joao Carlos de Bra- 
ganga para a America do Sul, a con- 
selho do g-overno britdnico, escolta- 
das as suas naus por navios brita- 

- nicos». 

partida—eis o nome do primeiro 
capitulo. Oliveira Lima acha razoavel 
o embarque para o Brazil,—«sem, afi- 

perder mais do que o que pos- 
sjia na Eur6pa». Sao estas as suas 
palavras:—«K' muito mais justo con- 
siderar a traslada9ao da corte, para o 
Kio de Janeiro, como uma inteligen- 

^te e feliz manobra politica do que 
como uma deser5ao cobarde». Esca- 
Pou as humilhagoes dos parentes cas- 
telhanos. Ou, trocitdo em uiiudoSj li- 
^'I'ou a sua majestatica pele, a sua ro- 
tunda adipozidade. A plebe, o vulga- 
cho faminto, que nao avezava g-aleoes, 

se imiscuia no erario,que suportas- 
OS vandalismos da soldadesca de 

^uuot e Soult, com a chacina rapinan- 
e de Beresford. Ja haviam concebi- 

aquele pensamento «o maior di- 
Plomata e o maior estadista do ,reino, 
^pois da restauragao,—D. Luiz da 

unha e Pombal. Ainda antes, a ida 
o Brazil fora aconselhada ao 

prior do Crato, quando se deu a irre- 
^istiyel invasao do duque de Alba, e 
Joao IV, a rainha D. Luiza de Guz- 

e o padre Antonio Vieiratinham , 
^^ariciado semelhante idea, diante d^i 
P^rsistente guerra da reivindicafSo 
'^spanho]a». Os pecadores precizavam 
^ homfsio, que Ihes g-arantissc uma 
^Pipara uchan'a. !Meras conveniencias 
I^ssoais, em que o brio se olvidava 
! ^ todo. O terror, estado psicologico 
^stante contagiozo, levava de roldao, 
^sse tragico minuto, D. Rodrigo de 

Coutinho, D. Pedro de Alor- 
Tomaz Antonio Vilanova Portu- 

^ 1 etc., OS quais opinavam pela de- 
^ndada. «A idea nunca fora, de rcs- 

ANTONIO VIANA DE SOUZA 

to, do agrado do prmcipe regente, que, 
a princi'pio, a julgou, ou fingiu julga- 
la, uma traigao,, praticada no intuito 
de salvar a dinastia, mediante a sua 
imolagao aos franc&2es». Sempre.o 
medo ! «Conta-se que o marquez^ de 
Marialva, embaixador em Paris, par"^ 
tira carregado de plenos poderes e de 
diamanfes, com que serenar Napoleao 
e ate solicitar, em prova de boa ami- 
zade, a mao de uma filha de Murat, 
para o pn'ncipe real...». 

O cenario da Europa, em 1807, en- 
tremostrava-se plumbeo. «0 rei da EJs- 
panha, mendigando, no solo francez, 
a prote5ao napoleonica; o rei da Prus- 
sia, foragido da sua capital, ocupada 
pelos soldados francezes; o statbouder, 
quase rei da Holanda, refugiado em 
Londres; o rei das Duas Sicilias, exila- 
do da sua linda Napoles; as dinastias 
da; Toscana e Parma—errantes; o rei 
do Piemonte, reduzido a mesquinha 
corte de Cagliari, que o genio de pu- 
blicista do seu embaixador, na Rds- 
sia, Joseph de Maistre, bastava, entre- 
tanto, para tornar formoza; o doge e 
OS dez, enxotados do tablado politico; 
o tsar, celebrando entrevistas e juran- 
do amizade, para se segurar em Pe- 
tessburgo; a Escandinavia prestes a 
implorar um herdeiro, entre os ma- 
rechais de Bonaparte; o imperador do 
sacro imperio e o proprio pontifice 
romano obrigados, de vez em quan- 
do, a desamparar os seus tronos, que 
se dizia;m eternos, intangiveis».—(OZ^r, 
citpgs. 46-47). _ : 
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A -comitiva abala, eufim, etti oito 
naus, quatro frag'atas, tres brig"ues, 
uma escuna e outros navios mercati- 
tes, com as ricas suas alfaias, baixelas, 
quadros, livros, joias. Seg-uiram «to- 
das as pratas preciosissimas, cinzela- 
das pelos Germain; toda a formoza bi- 
bhoteca, org-anizada por Barboza Ma- 
chado, milhares de volumes, reunidos 
com intelig-encia e amor...». O co- 
tavel elevava-se a 32 mil contos. Atur- 
didos, guardando tudo para a ultima 
hora, como filhos «duma terra classi- 
ca de imprevidencia e morosidade», 
valeram-lhes a esquadra britaaica, 
comaudada por sir Sidney Smith, e 
p incitamento de Canning, ministro 
mglez dos negocios estranjeiros, pela 
^z de Strangford, emissario especial. - 
Tudo isto se passava com as tropas 
bonapartistas na fronteira. So na Chi- 
na se presencian'a uma delonga de 
tal ordem, nos que pretendiam p6r-se 
ao largo. O regente dirigiu-se, para o 
cats, num carro fechado, «afim de evi- 
tar as demonstra9oes do sentimento 
popular, avesso a retirada». 

_ A 28 de novembro do memorabilis- 
simo anode 1807, «publicava o prln- 
cipe regente, de bordo, a sua decla- 
ra9ao e, a 29, singrava a esquadra 
para o Brazil, assistindo a partida,— 

refere o despacho do almirante Sid- 
ney Smith—, a for5a franceza, que 
no mesmo dia, ocupara a capital e 

para con- 
mri?— e raivoza, a desa- 
?obS' ]^0"Zoate, da preza mais obi5ada». A grotesca declara?ao de- 

trSs''ri? -aquartelassem bem as 
assistL^^ imperador dos francezes e assistidas do que Ihes for preci^o 

nquanto se demorarem neste reino».' 

turas da M. ? • ' nas al- 
entao a InrfaSrr-,^ ™"^^do 
Pois PmK ^ donde, pouco de- 
Rio.' Sidney ?/,^®^t^™ente, para o 
de n 1 •? 1 Smith partiu mais tar- 
do' pelo ^° ^''"^'''^>''I«^segui- 

Oliveira Lima anteci'nn a. , 
a8fU9ar o esofritn rirv i u 

e4tara° i- 

de nao haver sido muito mais do 
que um monarca bem intencionado, 
e taxar de modesta a sua obra refor- 
madora, seriam duas graves injusti- 
5as, de que os brazileiros nao podem 
assumir a responsabilidade, tanto mais 
quanto, no estranjeiro, se teve ime- 
diatamente a nitida compreensao dos 
fins do empreeudimento».— [Obr cit , 
63). Logo adiante, com uma sensa- 
tez invulgar, mesmo nos que se pre- 
sumem de verazeS historiadores, con- 
signa:—«0 velho viver brazileiro ti- 
nha, na verdade, os seus atr^tivos. 
Uma das afirma55es mais reproduzi- 
das, mais esploradas e mais falsas da 
uossa historia e, sem diivida, a da 
antiga opressao colonial,- que se diz 
ter sido pouco menos do que uma 
desalmada escravidao. O sr. Joao Ri- 
beiro recompoz muito bem esta feigao, 
suprimindo o que nela havia de des- 
proporcionado». Acentua : — «Tanta 
razao assistia ao Brazil, para se quei- 
xar, como a Portugal, e, como prova 
de que o jugo da metropole nao era 
tao consumado, conforme se preten- 
de fazer crer, basta recordar o papel 
importante, desempenhado, na vida 
colonial, pelos senadores das cama- 
ras, OS quais, as vezes, ate substituiam, 
Has capitais, os governa-dores». 

Joao VI predispuzera-se a criar 
unia nova nacionalidade. criou-a. 

II 

A faiiiilia real saltou, no Rio, a 8 
de mar^o de 1808, 308 anos antes, 
mais um dia, fizera-se de longada,para 
as plagas de oeste,o intrepido mareante 
Pedro Alvares Cabral. Coincidencias... 
O desembarque «foi mais do que uma 
ceremonia oficial : foi uma festa i)0- 
pular>>. O conde dos Arcos, vice-reii 
mandara afixar editais, anunciando a 
chegada. Os habitantes saiidarani-o 
«com a mais tocantc efuzao».—«... 
Desapareceram, momentaneamente, do 
espirito do prmcipe, as afli95es do lar 
sombrio e maculado, atenuaram-se as 
angustias do reino invadido e subju- 
gado>>. Consta que, «ao passo que a 
princeza D. Carlota chorava convul- 
sa, maguado o seu orgulho com essa 
depada9ao, em rainha colonial, D- 

oao caininhava sereno, deixando futi- 
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dir-se-lhe a melancolia, ao calor da 
simpatia que o estava acolhendo». 

Pinta, com a conscienciosa minu- 
dencia do seu processo, o que era o 
Rio de Janeiro nessa epoca. O Cate- 
te e Botafog-o ja existiam, mas como 
arrabaldes, em que so se notavam 
casas de campo. O terreiro de San- 
tana o Rossio e o Passeio Publico, 
mormente este, serviam para lug-ares 
de reuniao. Encontraram-se ali Cham- 
berlain, consul g-eral da Gran-Breta- 
nha, von Langsdorff,consul da Russia, 
o conde Hog-endorp. Taunay. Mais 
tarde, em 1815, apareceram o prm- 
cipe Maximiliano, acompanhado pelos 
naturalistas Preireiss e Sellow. O con- 
sorcio da arquiduqueza Leopoldina( 
com o prmcipe herdeiro, em 1817, 
levou ao Rio duas missoes scientificas 
—uma austriaca, a que pertenciam os 
naturalistas Nikan, Natterer, Pohl e 
Schott, e outra bavara, deque foram 
g-uias Spix e Martius cujos nomes se 
Hg-aram de todo ao Brazil. Viviam 
ali, por esse tempo homens da es- 
tatura do insig-ne miizico Jose Mau- 
rfcio, do bispo de Crisopolis, mate- 
niatico, do maranliense Custodio Al- 
ves Serrao fisico, quimico e natura- 
lista, 0 pintor Jose Leandro, os bo- 
tanicos Conceigao Velozo, amigo de 
Bocage, e Leandro do Sacramento, os 
prSgadores Montalverne, Francisco de 
S. Carlos e Francisco de Sampaio. ^ 

O Rio de Janeiro «era capital mais 
no nome do que de facto. A resi- 
dencia da corte foi que come50U a 
bem acentuar-lhe a preeminencia, foi 
<lue a consag-rou como centro politi- 
co, inteletual e mundano». A popu- 
la9ao, em 1808 de 50.000 pessoas, 
atingiu 110.000, em 1817. Formou-se 
Uma classe—a dos burguezes ricos, 
com OS proventos do comercio estran- 
jeiro, te aquela data desconhecido. 
Dai a sedu9ao dos proprietarios rurais, 
tambem, pela visita dessa «Versailles 
tropica], sita em S.- Cristovao. Des- 
Piani-se de alguns preconceitos, alija- 
vam certas velharias de espirito^ e 
Prestavam ouvidos aos novos evanje- 
Ihos. Talvez, ao mesmo tempo, con- 
trafssem vicios». 

.Aires do Cazal estampava, em 1817, 
valiosa Corografia brasiltca, «cuja uti- 

"dade ainda se nao desvaneceu e re- 
presenta o fundamento estimavel dos 

nossos ensaios desta ciencia; tao im- 
portante era a obra que Henderson 
nada mais fez do que traduzi-la, posto 
que sem acuzar o plagio, quando edi- 
tou o seu denominado trabalho his- 
torico». Aprecia, com profundeza de 
vistas e de informes, as forgas do res- 
to da nagao. «Que dizer das estensoes 
enormes, sobre que imperava o cetro 
portuguez, cuja proj^fao, para os la- 
dos do ocidente, so na formidavel cor- 
dilheira andina parecem querer esbar- 
rar, na sua marcha, avassaladora de 
regioes ferazes e bravias? Ao abrir- 
se, oficialmente, ao mundp, em 1808, 
achava-se o Brazil, em'grande parte,' 
percorrido, pode mesmo dizer-se ate 
certo ponto esplorado, mas quase nada 
estudado».—(Oir. cit., 110-11), 

A celebre colonia do Sacramento 
valia, sobretudo, como posto de con- 
trabando, para as possessoes espanlio- 
las. A cidade do Rio Grande «era o 
mercado e pra9a de guerra do Bra- 
zil meridional». Dispunha, em 1809, 
de 500 casas e perto de 2.000 habi- 
tantes. Zarparam do seu ancoradoi- 
ro, em 1808, 150 navios mercantes, 
na maioria brigues de lOO a 200 to- 
neladas de carga, metade com o ruino 
do Rio de Janeiro. Porto Alegre, ou- 
tra cidade da antiga capitania, princi- 
piava a prosperar, como emporio co- 
mercial. Sta. Catarina teria, entao, 
uns 3.000 moradores, distribuidos por 
uma vila e sete aldeias. O clima, se- 
gundo John Mawe, , superiorizava-se 
ao das plagas platinas. 

As estradas para S. Paulo e Minas— 
concorridissimas. Cruzavam-se ami- 
ude, na mineira, caravanas Se 400 
mulas, apesar dos filoes auriferos es- 
tarem exauridos, ou abandonados. S. 
Paulo apresentava-se como «uma co- 
letividade agricola». 

A estatistica demografica registava, 
em 1808, 200.000 criaturas; nao esce- 
dera, em 1815, por ser nula a emi- 
gra^ao, a cifra de 215.000. «0s ver- 
dadeiros paulistas, isto e, os descen- 
dentes de brancos — portuguezes ou 
espanhois, que tinham afluido, ali, 
do rio da Prata e do Paraguai, em 
varias ocasioes,—com uma certa pro- 
por5ao de cruzamento indfgena, eram^ 
em geral, quanto ao fizico, altos, 
espadaiidos, musculosos, com bra^os 
energicos, olhos vivos e cabelo preto, 
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corredio, e, quaiito ao moral, francos, 
altivos, facilmente irasciveis, impe- 
tuosos, corajosos, obstinados, indus- 
triosos, sofredores e propensos as 
aventuras».-(C)/,;-. cit., 133). Havia, 
em S. Paulo, gosto pelos estudos. 
«Aas residencias urbanas, nao sc en- 
contrava sombra de luxo, ao inves do 
que acontecia ao norte—Baia, Per- 
namouco e Maranhao,—onde se tim- 
brava na ostenta§ao». 

As capitani'as de Goiaz e Mato Gros- 
so.transcorrida a fase meg-alomaniaca, 
vejetavam. «Antes de trasladada a 
sede da monarquia, ja D. Rodriffo 

Souza Coutinho afag-ava, como 
urn dos sous pianos favon'tos, a cri- 
acao dum vasto sistema de comuni- 
c.icoes, pelo dilatado interior do Bra- 
zil, para tanto aproveitando a sua 
admiravel rede fluvial, cujos embara- 
90s nao^entravam em linha de conta, - 
como nao • costuraam entrar, com os 
sonhadores, os impedimentos as suas 
Utopias. Era uma verdadeira e grandio- 
sa conquista do hinterland— aquela com 
que sonhava D. Rodrig-o, ig-ual d que, 
no seculo XIX, os americanos do 
nor;.e realizanam, no seu continente, 
por meio das vias-ferreas", dos barcos 
a vapor e dos milhoes de emigrantes 
e jropeus, mas que, no nosso paiz, ti- 
nlia fatalmente de se malograr, pela 
mouficiencia de g-ente e a exiguidade 

V?,® empregados».-(0^-. at., 

Coutmho estipulava, ,em 1S09, que 

-overTnT'®'^® de Assis Mascarenhas, 
e icuH-, r de 

abrSe ^^^^^pitar os correios, 
da de'^^i ^^•Pitania, uma estra- 
St-i \r-, '<^ffuas—do Registo de • -lana ao Porto Real do Pontnl 
na comarca do norte. .0 fact^e que 

do Pard^'co^^^^'^''^^ g"Overaador 

Calena ii ^ conquista de 
q Je, do Lgiio drsn' M 
njava ate ViH-T?- conti- 
eonsolidar a ^^sava-se em 
abreviando e suaSa territorial', 
sertanejas. A esolora'^^ rela5oes 
n-a, incluindo os tribu^tlrios 
mar. fiTiP cr> 1 ^"""-drios do rio- 

Mato Grosso ^atr*^"^^"^ ^te Goiaz e 
e o sensopratico do arr^lcfoTt'I,''^""® 

trava-se repleta de incongruencias. D. 
Rodrigo manifestara ao regente, em 
1801, o proposito de se nomear um 
vice-rei, em vez dum simples governa- 
dor do Para, jurisdicionando os nego- 
cios do Maranhao, de Mato Grosso e de 
Goiaz. Ao transferir-se a dinastia para 
o Brazil, reconheceram-se as desvanta- 
jens dessa njedida. Trataram de sub- 
meter «a um centro uni:o todos os es- 
parsos nucleos de povoamento e de- 
senvolvimento». Mas a despropor^ao 
das areas, nas capitanfas, subsistiu, 
sustentando-se no imperio e na repu- 
blica. Salta aos olhos de quem relan- 
cia uma carta geogralica da Pedera9ao 
Brazileira tamanha disparidade. Con- 
fronte-se este palpavel contrassenso 
com a relativa simetria, oferecida pelo 
niapa dos Estados Unidos. 

A parte que vai do Rio de Janeiro 
a cidade do Salvador—o Espirito San- 
to e o sul da Baia — constituua um 
trecho pouco populoso e feem nenhum 
cultivo. Os botocudos obstaram ' a 

. constru^ao de caminhos, quando o 
governo de Joao VI quiz obter comu- 
nicagoigs do litoral para Minas. A 
isen9ao de impostos, por 10 anos, con- 
cedida aos generos que se destinassem 
do Espirito Santo a Minas, e do dfzimo 
aos produtos agricultados no sertao, 
nada conseguiram, porque o essencial 
seria apaziguar as aborigenes. 

Vinha-se, de Minas a Baia. pela 
estrada do Tejuco (Distrito Dianian- 
tino) a Cachoeira, num percurso de 
200 legilas, em caravanas de 64 cava- 
los ou mulas. O contrabando que se 
exercia, de oiro em p6 e diamantes, 
subia a quantias fabulozas. Tollenare, 
nas suas Notas doniinicais, or(java a 
produ5ao do oiro local, a volta de 
IS17, em 30.000 marcbs, o que, a 750 
francos o marco, soman'a 22 1/2 mi- 
lhoes de francos. As colonfas espanho- 
las dariam 40.000 marcos, a Europa, 
3.000, a Azia, 2.000, ou o total de 
77.000 marcos,—c'erca de 58 milhoes 
de francos. O governo portuguez re- 
cpbia um quinto—5.600.000 francos,e 
mais 1.400.000 de fintasobre 0 fabrico 
das moedas. {Obr.cit. 143). Os contra- 
bandistas preferiam escafeder-se para 
Sta. Catarina e o Prata, via S. Paulo. 

A popula5ao baiana «era muito 
variada e o numero de brancos infe- 
rior ao das outras ra9as». Alardeava 
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opulencia, que provinlia do algodao, 
do a9ucar, do fumo, da pesca da 
baleia. «A Baia desenvolveu-se muito, 
durante o reinado de D. Joao VI, 
porque teve a boa fortuna, entre ou- 
tras, de possuir a sua frente um ca- 
pitao-g-eneral—o mesmo conde dos 
Arcos, que estava como vice-rei no 
Rio, e para ali foi mandadOj quando 
a familia real se transportou para o 
Brazil, que caprichava em g-astar nas 
obras de utilidade e beneficio publico 
OS rendimentos da sua capitania». E 
Oliveira Lima aduz ;—«0 prog-resso 
era tao marcado que, na ilha de Ita- 
maraca, ao tempo de Tollenare, existia 
um eng-enho de a§ucar a vapor, tendo 
o rei concedido uma recompensa ho- 
norffica ao introdutor desse melho- 
ramento," pela sua inteligente iniciati- 
va». Rasgavam-se do litoral baiano 
proveitosas linhas de comunica^ao para 
as zonas da floresta, como a estrada 
que, 23elo rio das Contas, visava Goiaz 
e Mato Grosso, para onde se descia do 
Joazeiro pelas vilas de Pilao Arcado, 
Barra do Rio Grande e Urubu, na 
linha do S. Francisco, e a que, pas- 
sando pelo Joazeiro, alcangava as ca- 
pitam'as do norte -Pernambuco, Pi- 
itui e Maranhao. 

Dimanou desta convizinhanga a an- 
tonomazia dos sertanejos maranhen- 
^cs, e piauienses, a quem ainda hoje 
chaniam baiaiios. Muito pode a inve- 
teragao de costumes ! Perde-se ate o 
sainete natal ! 

Frax Paxeco. 

!■ 1 

Pa pfniimrra 

(Para o Joaqiiini 'Lit:() 

E'-nos sempre p^rato recordar o 
Passado O presente 6 insipido; o 
luturo, duvidoso 

E quo bom que era o viver de 
outrora ! Tudo risos e fl6res, ilu- 
*""68 e sonhos Asdores os pezares 
^abia os apenas pelos contos da ca- 
["chinha e que eraiii outros tantos 
^?osos. O nosso mundo circunscre- 
"^'la-se aos horizoiites que se divi- 
^avam da serra; alem era o reino 
^'.as maravilhosas fadas, dos prin- 

^ncantados- 
E aqui neste ambionte infecto 

a mortalha a cidade onde pe- 

lipecias inclassificaveis do mundo 
louco se acobertam com as perfi- 
das etiquetas de uma sociedade 
malsa; onde a infamia a calunia e 
a ind,ecencia sobrenadam em con- 
tubernio, e a justi^Qa, a sincerida- 
de a mora], de vestes rotas ge- 
mem a um canto, envergonhadas; 
aqui a lembranga dos dias vivi- 
dos na doce psz do campo I'evi- 
gora-nos a alma, dulcifica-nos o 
coragao- 

Agora mesmo, neste minuto de 
nostalgia volvemos o pensamento 
ao tugurio campestre, e revemos um 
dia transcorrido la 

E' maiiha Subimos a encosta 
bieve da colina; descemos o vale 
ameno e florido, vadeando a man- 
sa corrente do regato. para pene- 
trar nas veredas umbrosas e fres- 
cas do bosque. Respiramos sem- 
pre um lai' saiidavel impregnado 
do balsamo dos lirios agrestes. a 
conteniplar a natureza, em toda a 
sua plenitude 
Descortinam-se paizajens lindas ao 

derredor 0 orvalho desprende-se 
dos ramos, acordando niiihos des- 
pertando flores para dar um certo 
ritmo ao trabalho- E o sol na sua 
trajetdria brilhante, sobe, galga os 
mais altos cumes da serra. passa 
alem movimentindo a vida. O 
operario luta naoficina, o lavrador 
fecunda a terra, o vaqueiro per- 
corre os campos 

0 sol alteia-se empina-se- Tudo 
emudece E' a hora da sesta. 

Sopra a viragao Jnlabuta reco- 
mega. 

Ali, na curva do caminho, sur- 
gem as vacas amorosas 6 procura 
dos filhos, quo ficaram para tras, e 
um mugir saudoso corresponde em 
ahoio do fiibi ica que as eh am a. senta- 
do no moirao do curral. De ins- 
tante a instante. ouve se o galear 
cadencios J de um novilho I'etorcen- 
do qualquer moita. E ao longe, 
por entre o carnaiibal dos tabolei- 
ros reverdecidos, as seriemas em 
coro, dest'ereni o seu canto argen- 
tino, enviando os primeiros adeu- 
ses ao sol. 

0 sino da capelazinha plange re- 
ligiosamente. E' a hora do recolhi- 
meiito,-a das ave-marias. Rezam- 
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se entao as preces da noite, e tudo 
se queda, com o espirito em Deus, 
na venturosa tranquilidade do lar. 

Sorrindo. adormecetnos com o 
beijo da nossa mae, para desper- 
tar, cantando, com a benQao do 
nosso pai- 

Os apitos das fabricas estridu- 
1am clangorosamente; as carrogas, 
num barulho infernal passam e 
repassam pelas ruas, automoveis, 
fonfonando desordenadamente cor- 
rem, voam... Reviramo-nos para a 
realidade. 

E estes miniosos retalhos perdi- 
dos de uma era feliz fogem-nos da 
imaginaQao. quais mirajens de um 
sonho desfeito 

S Luiz, 30-IV-921. 
Mata Roma. 

m interior"" 

- Soyez beni, n)oa Dieu, qui Jonnez la sourrVance, 
Corume un divin remeJe it nos fnigilitcs ! 

(.^0 altiiii da SBiorinlia Inez Boife) 

0 vds que leiides alma e rornfcio despertos 
Ao belo, ao hem, ao faiisto e conheceis o atiwr; 
V6s, que leiides vivido incolumes. sew dor, 
Tew cheios de bonanza e de prater cohertos; 

Vos, a ciijo passar Venturas se'eiitreckocaiii, 
E saJpicaispor tirdo ainenas nu:(des', 
Nao conhecets a vida e as grattdes vibrafoes 
Dtti correntes do Mundo intensas que se cbocaiu I 

^is feli:^es, de cerlj 1—Eiitanto, nuo vivesles I 
ojque 0 viver ea luta. o iiiipulso, o movimento, 

1 ivere batalhar sem tiegiiasde um momento, 
A a conquista do ideal que vos nuo percebesles. 

—E'preaio sofrer, que o pranlo pouco imborta; 
E vaster que se prove o fel dos sacrificios, 
paia, depois, go^ar da luta os beneficios, 
tonscientes do labor fecundo que conforta. 

O^eliihT^" " '"lioral - sempre avante ! 
nos ira^ benefica e irmamda 

^ gloria de veneer, quee lu:^ forte e vibrant^ ! 

^A^'d6r°e Le"t comprecnder; 
Da forcae dn ^ !^,:,^V^S''ando, adorn potente 
«?./Si"' f"\"T iJiuiu,a,~o orgulho de viver I 

A" t,iui 
Rio^ noz'ewljrQ ip2o 

Hilton Fortuna. 

Rio Branco 

O calendario das grandes datas 
assinala o dia 20 de abril como p do 
nascimento de Jose Maria da Silva 
Paranhos, o insigne brazileiro, que 

tanto soube elevar o nome da sua 
e nossa terra 

Relembrar essa data e um dever 
sagrado, ao qual nao nos devere- 

mos nunca furtar. Os vultos gigan- 
tes da patria sao o espelho em que 
devemos, os peoneiros de hoje, pro* 
curar exemplos dignificantes, que 

rios assegurem a vitoria. 
I 

X 1 •: 

ims iiwi 

Registamos, profundamente pe- 
nalizados. a morte, em 10 de mar«;o 
iiltimo, na cidade do Rosario do 
nosso consocio Alcides Marcos de 
Andrade- 

Ainda muito moQO) Alcides Andra- 
de era um espirito devotado ao 
trabalho e amantissimo do saber 
Exercfa a profissao de guarda • 
livros tendo servido em diversas 
casas desta e de outras pragas- 
Ate ha bem pouco tempo, esteve 
estal^elecido no Coroata onde era 
socio de uma importante firma, di- 
riginda ali, a folha O Coroata. Era 
presidente do Centro Artistico do 
Rosario 

Alcides, colhido pela fatalidade, 
nao pode, como seria de presumir, 
dar mostras do quanto podia ser util 
a Legiao, ilustrando as nossas pa* \ 
gmas com as produQoes da sua 
peua, sempre disposta a defeza 
dos opfimidos e dos fracos. 

A' viuva, filhos e demais paren- 
tes do estinto, os nossos sentimen- 
tos de pezar, pela perda irrepara- 
vel que sofreram 
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Discnrso proniuiciado. a 

14 de abril deste atio. 

pelo sr. Joaquim Vieira 

da Lu;( 

Senhor pres'idenU 
Minims seiMras 
Mens senhdres 
Seuhdres da L'giuo dps Alenimses 

Nao fora o dispozitivo protocolar do 
nosso regulamento, qual guaute te- 
roerario, que tios veda transpor 0 
portico do cenaculo oride vos congre- 
g'ais, sem ocupar esta tribuna para 
^'§"0 dizer, no incolor do nosso verbo 
® incompetencia do nosso saber, 

tal nao nos teriamos atrevido, pre- 
feria(jo a comodidade que nos facul- 

o quadro de socios auxiliares, a 
^S'^essiva honra, para a nossa nenhu- 

valia, de aqui estar convosco. Re- 
^'ela-se imenso o nosso arrojo em gal- 
tfiir o alto desta tribuna, nos, que 
descendeinos das plagas 
sertanejas e que viemos 
dos sertoes dos nossos 
iiv'os, niais em busca do 
piio arduo da vida que 
tlos bancos escolares, 
frequencia que nos nao ^ ^ 
Permitiam os parcos re- 
cursos. Cheg-amos as vi- 
'5inhan5as do vosso tem- 
Plo, mais pela vossa muita benevo- 
lencia do que pelo nosso esfor^o de 
Hero diletante, preocupado com outros 
misteres de nao pequeno relevo. O 
'^osso arrojo, pois, repetimo-lo, ^ eni 
subir da nossa pequenez a ceremonia 
desta assemblea, para onde acorres- 

lhanamente, emprestando-lhe um 
realce maior, minhas senhoras e meus 
senhores, e devido tao somente a 
Vos,—senhores da Legiao dos Ateni- 
^nses, que nos envaidecestes de aqui 
Podermos comparecer, sem deslustrar 
^ 'mpressao agradavel,ainda proxima, 

vibrantes palavras dos legionarios 

que nos precederam no desempenlio 
brilhante do dever, que tambem para 
aqui nosarrastou. Encorajados,porem, 
pela certeza da vossa estrema bonda- 
de, da qual decerto abuzaremos, pro- 
curaremos desobrigar-nos, como me- 
Ihor nos seja possivel, do honrozo e 
dificil encargo de elogiar o nosso pa- 
trono, esse escritor soberbo, admira- 
vel padrao de glorias imorredoiras da 
nossa velha Atenas, o nosso torrao bem 
estremecido, este Maranhao, sempre 
fertil em mentalidades de escol, ocu- 
pando um dos primeiros pianos, entre 
elas, Aluizio Azevedo. 

Permiti-nos, senhores da L,egiaodos 
Atenienses, que fagamos, preliminar- 
mente, unia divagagao de saiidade, 
de que muito carece o nosso coragao, 
como tribute de agradecimento a di- 
versos factos e nomes. 

Em maio de 1913, tendo antes re- 
cuzado aceitar uma assinatura do Ca- 
nhoto, que nos fora oferecida por Djalma 
Fortuna e Nereu Chaves, ali defronte 
da Pacotilha, e que custava 500 reis, 
com direito a colaborar, entramos para 
a sociedade jornalistica daquele titulo, 
por propost-a de Manoel Fernandes 
Lisboa, aceita pela maioria e comba- 
tida por Hilton Fortuna (hoje um dos 
nossos melhores amigos e dos mais 
fieis ao nosso ideal), sob a alega9ao 
de sermos do comercio e nao enten- 
dermos, talvez, senao de vender cebo- 
las . . . Em 18 de agosto do mesmo 
ano, inaugurou-se, em substituigao, a 
do referido nome, fundada em 18 de 
agosto de 1912, a Sopiedade Literaria 
Barao do Rio Branco, de que fomos 
fundadores, com Djalma e Hilton For- 
tuna, Manoel Fernandes Lisboa, Age- 
nor Santos, Joa^T Vitor Ribeiro, Jose 
Vinhais, Jose Neves, Valdemiro Viana, 
Djalma Vasconcelos, Alcide Costa, 
Arlindo de Souza Martins, Nestor Ma- 
dureira, Clovis Cas<;ro, Jose Zoroastro 
da Silva Vieira e. outros. Reinava 
entao um desuzado entuziasmo no seio 
desse gremio, onde todas as noites 
havia reunioes para palestras intimas 
e leituras, inegavelmente de algum 
proveito. Mais tarde, vieram engrossar 
as nossas fileiras os seguintes compa- 
nheiros,—unsestudantes, outros do co- 
mercio;—Jose de Padua Fortuna, Joao 
Caldas, Jose Carneiro Vieira, Jose 
Maria de Jesus, Mario Valente, Jose 
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Vascon^los, Jose Perdig-io, Eiock 
Souza, Henrique Caldeira, Jorse Bra?a 
Mendes, Belarmino BoriSfnet Ao jiIp-^ 
Moura, R4be„ Ahneicia: 
V^onano Almeida, Fulg-eacio Pinto, 

f' Greg-orio Dini^j.Anie- nco Mendes Antonio Sodre, Zildo Fa- 

dn r if' ' Valente, Edmun- do^Calheiros, Joao Pestana Mendes, 

Alem de doi^ processos adnainistra- 

«!,w' o Jose Vinhais tinha a mania, bem como dos juris histori- 

nno 'u. sessoes de homenajem aos vultos da nossa historia literaria 

ci'vicas, 

o-ant/'r D 
K^nri ('^Otadamente a rea- 
Silvin T?"^ ° concurso da 
do dr Barboza e 
indios\ ^ dos OS), hzeram-se estas conferencias: 

^ Candida dc 
hE n' Fernandes Lis- 
tnnir Djalraa For- 
Joan' namdro, por 
por Dial ^ibciro;—mandaiiientos, 
imfti/'J' ' ortuna; O sonho e as suas impiessoeu por Joao Caldas,— O riso 
por Hilton Fortuna. '' 

^ Destas conferencias, afora a pri- 

Sram h as demais 

mLo safaro e bru- 

vertiamo-nos mmto mais do que aoren 

qS?a"p2^"r ™^lhor 
ritos iS- OS nossos espi- 
coizaprSn^ Produzir alg-uma 
Atenas. Oua?do "o 
passou n"" ri» • em 1915, 
Procurdmos im^rimiV^? ^ ^'^leniense, 
literaria maic;"? fei^ao 
traduziLr u^,- 
uao querermn Preconcebido e 

sempre fazia Hr 
^estinava. Foi entin 
idea de se concff • surg-iit a 
honoraria para ^ iiossa bancada 

s6cios,'q^ue\e 
^lemoria de 40 Irrl . " a 

?scolheram-se muTt-atenienses. patrotinc f^scolheram-se mm'+no * ^^^nienses. 
infelizmente ne^S! Mas, 

st£S^XoS:: 

da saida for9ada de quaze todos aque- 
les que realmente se interessavam 
pela cauza empreendida. Gramas a g-e- 
rencia deveras incansavel de urn re- 
zumido grupo, manteve-se, tenaz.apu- 
blicagao do Atenimse, ate 18 de agosto 
de 1918, imprimindo-se, em outubro 
de 1919, um folheto sobre Aluizio 
Azavedo, quando da traslada9ao dos 
seus despojos. Dai por diante, a Rio 
Branco foi desfalecendo, ate que, em 
12 de setembro de 1920, tomou parte 
fiizante na fuzao das sociedades lite- 
rarias de S. Luiz, de que Tezultou a 
Leg"iao dos Atenienses, em cujo seio 
se encontram, cheios de fe, e confi- 
antes no «eu ideal, os remanescentes 
da cruzada que trilhou a bem lonu-a' 
trajMoria de 1912 a 1920. " 
_ OAleniense_ de hoje, na sua nova fase, 
julgamo-lo uma continuagao daquele 
humilde jornalzinho, que substituiu o 
Canhoto, em 1915, com dezejos de er- 
guer mais ivlto voo, 

Entre os coleg-as da antiga campa- 
tilia, que persistem lealmente, no em- 
penho de tornar vitorioza a nossa ban- 
deira, manda um sincero sentimenta- 
de af^iva camaradajem destacar os no- 
mes de Hilton Fortuna, Joao Vi'tor Ri- 
beiro, Jose Perdigao,e, dos que lutaram 
heroicamente, tombando, porem, de 
desanimo, descrente, quando a nossa 
(uviza sempre foi—veiicedores on imirhn, 
citaremos Djalma Fortuna. Acredita- 
mos que este companheiro, longe de 
ser um morto inteletual, seja em 
breye um ressurreto para aquele en- 
tuziasmo tonificante de outrora, afini 
tie que, com aqucles, Deolindo Couto, 
Antonio Viana de Souza, Joao Gu- 

Abreu, Jose Mata Roma, 
Walter Silva, ,Jose dos Santos Carva- ■ 

10 e outros, dos novos companheiros, 
que encontramos a postgs na Legiao, 
formemos uma caravana intrepidii 
(.clos quais scremos o mais humilde 
em valla, mas talvez o mais teimozo), 
que leve de vencida a empreza digni- 
icadora por que nos batemos e ties 

deveremos bater ate sucumbir! 
Naquela epoca, elegemos tambem o 

nosso patrono. Por um aca^zo feliz, ti- 
nhamos lido, ao raesmo tempo que a 
Larkira de inn murastmico de Antonio 
vobo, o Mitlato, de Aluizio, e em sc- 

^uida iiReliquia, o Prima Barilio dc 
de Queiroz a Terra e o GermimI, 
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de Eola, o Qntncas Borba e o Bra:^ Ctihas, 
do grande mestre Machado de Assis e 
outras obras da escola naturalista, de- 
liberando, por isso desde log-o, toniar 
por patrono o insig-ne escritor do Cor- 
tifo. 

Tentamos, entao, conhecer a suaes- 
plendida obra, infelizmente esg-otada, 
em parte. Demdnios. Fihmena Borge:, e 
tudo que diz respeito a teatro, nao o 
conseguimos. 

Sobre a sua forte individualidade, 
nao temos um novo Panteon Maranhense, 
onde possamos, tranquilos, colher da- 
dos seguros acerca dos nossos imortais, 
se bem que Aluizio e outros vultos da 
nossa literatura estejam no panteon 
dos nossos cora9oes, servindo-nos de 
exempio confortante para as agruras 
da luta,que teremos de travar, no in- 
tuito de sustentar tradi^oes. 

Tateando, pois, respigando notas 
esparsas, nao aguardeis de nos, senho- 
res da Legiao dos Atenienses, mais 
do que um palido ensaio de elogto ao 
mestre, ensaio que melhor classifica- 
riamos de atentado a sua memoria 
9-ugusta, avos, que nos destes ingresso 
nesta caza, e a vossa santa paciencia, 
'niinhas distintas patricias e meus se- 
nhores. 

—Que podeis esperar de nos ? O 
^osso maior esfor^o nao conseguiu 
Produzir coiza melhor. Pertence-vos, 
pois, senhores da Legiao dos Atenien- 
ses, a responsabflidade pelo fiasco lite- 
rario desta sessao, restando-nos, con- 
tudo, o consolo de sermos sincero 
"este esb69o. Vai aqui, neste singelo 
^rabalho, todo o entuziasmo da nossa 
^alma agreste» de sertanejo, toda a 
'lossa saiidade do sertao, de onde 
^mda conservanios, nos refolhos da 
^ossa alma, a mais pura lembran^a 

cHas feliaes que ali fruimos na 
^cspreocupa9ao juvenil. em convivio 
^ireto com o inebriante panorama das 
^elezas rusticas em que ele e porten- 
cozo. desde o estonteante verdor das 
^Uas matas. qual manto esmeraldino, 
auxiado pela exuberancia das flores 

silvestres, em que se sentem as do^uras 
Um paraizo na exala9ao da arajem 

Perfumada, de envolta com a niuzica 
Sonora do gorjear dos passaros. numa 
s^nfonia quase edenica, ao do moire- 

honesto do afanoso roceiro. curva- 
® Sobre a enxada afrontando, seni 

nosso 

alardes de heroismo a chuva torren- 
cial _ o sol dardejante unui aluviao de 
reptis que trai9oeiraraente Ihe inocu- 
1am venenos mortais. E a saiidade es- 
praia-se em recorda9oes pelas cenas 
mais insignificantes incliferentes para 
vos que nao as conheceis e nao as 
admirais - grancliozas, porem para o 
nosso cora9ao. E- assim temos sau- 
dade do granizar das aves domesticas 
nos terreiros dos tejupas humikles do 
drama empolgante da vaquejada no 
tempo da ferra quando a vaqueirama 
requesta a primazia da ousadia, nos 
costados do «alazao» campeiro, do 
«cardao« ou do «rosilho» incompara- 

' veis nas correrias desesperadas pelas 
catingas e serros de morros, a cata do 
marrua de indomada ferocidade como 
temos saiidade do canto estridente da 
araponga nas cabeceiras do brejo, due- 
tando com o da seriema, nos confins 
da cliapada. saudade ainda das alegres 
cantatas, nos suaves seroes da caza do 
forno ou nas noites enluaradas das 
grandes «desmanchas» da farinhada 
saiidade, enfim, da famflia —dos pais' 
dos irmaos, da caza em que nascemos 
da modestia do nosso lar, do 
recanto natalicio. 

Calam-nos bem fundo. no cora9ao, 
ao relembrarmos a nossa ventura dis- 
tanciada pelos anos,aqueles versos ma- 
ravilhozos de Guerra Junqueiro:—Aos 
simples'. ■ 

Minha iiu'te, minha mCic ! Ai que saudade imeiisn. 
Do tempo em que ajoelhava. orando, ao [>i de ti. 
Caia iiKiiisa a. mite; e amtorinhas aos pares 
Cruiavam-se voando em tonio dos seus lares, 
Suspensos do heiral da cn^a onde eu nasci 
Era a bora em que jd sobre o feno das eiras 
Dormiii quiHo e manso o impa-vido hbreu 
Vinham-nos da montaulia as caucd s das ceifeiras. 

E a luit branca, alem, por entre as vliveiras, 
Como a alma dum justo, ia em triunfo ao ceu! .. 
E, muos pastas, ao pe do altar do ten regafo, 
Vendo a lua subir, luuda aluuiiando o espa(o, 
Ell halbuciava a minha infantil orafdo, 
Pedindo a Dens, que esta no a^iil do firvwmeuto. 
Que nnindasse um alivio a cada sofrimento, 
Due mundasse uma estrela a cada escuridao. 
For todos eu orava e por toJos pedia, 
Pelos mortos no horror da terra negra, e fria, 
Por todas as paixdes e por todas as mdguas... 
Pelos mi^eros que entre os uii'os das procelas 
Viio em noite sem lua e num barco sent veals, 
Errantes, atraves do turbilhno das aguas. 
0 meu conifcio puro, imaculado e santo 
[a ao trono de Deus pedir, como inda vai, 
Para toda a nudei um patw do seu manto, 
Para toda ct mi^eria o orvalho do seu pranto 
E para tada o crime o sen perdiw de pai! . 
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Deixemos as nossas divagagoes, que 
pouco vos interessam, senhores da Le- 
g'iao dos Atenienses, e muito vos ma- 
cam, minhas intelig'erites patricias, 
e tratemos de Alulzio Azevedo, do 
mestre incomparavel que nos arran- 
cou,alias no cumprimento de um dever, 
per demais honrozo para nos, das lides 
cotidianas com as cartas comerciais 
e contas de venda, enviando-nos aos 
ddminios azulmeos da mag-nificencia 
que emprestais a. humilde festa da nos- 
sa rece9ao. 

II 

Almzio Tancredo Belo de Aijeve- 
do, ou simplesmente Aluizio Azevedo, 
como era do seu g-osto, e nos assegu- 
ra um seu autografo, que possuimos, 
dedicando a Machado de Assis um 
exemplar do Homem,—nasceu em S. 
Luiz do Maranhao., a 14 de abril de 
1857, e completaria hoje, (1) se ain- 
da vivesse, 64 anos. Foram seus pais 
David Gon9alves de Azevedo, chan- 
celer, acumulando as fun9oes vice- 
consulares de Portugal nesta entao 
provincia e d. Emilia Branco, de cuja 
afeigao provieram, alem de Aluizio e 
duas filhas, Artur Nabantino Belo de 
Azevedo e Americo Garibaldi Gon5al- 
ves de Azevedo. 

Os tres irmaos Azevedo brilharam, 
nas letras patrias, com vi'vido fulgor, 
Artur devotou a sua vida ao teatro, 
tal um Verd'adeiro evanjelizador, sen- 
do simultaneamente, poeta admira- 
vel, jornalista, dramaturgo, comedio- 
grafo, como ainda ninguem o sobre- 
Pujou, ate agora, no Brdsil. O Do/g a 
Capital Federal o Badijo a dos 
i^n/ik'iros, a Joia e outras pegas de bom 
quilate atestam o que foi Artur, como 
tomediografo e dramaturgo; os Contos 
efimeros, OS Conlos possiveis, os Contos fora 
da moda e os Contos em verso sao Ver- 
^deirospnmores, no genero; do ver- 

do lav6r' i Rtmas, requinta- 
lento A de bard(^ opu- lento. A sua obra e vasta e a mestre 

qui vira por certo, em futuro proxi- 

Americo Azevedo dedicou-se tnn 

«-a dos seus irmaos, a iSatuVa SL" 

o^fci se ler 

tral, fazendo pe9as de merito, sem re- 
percussao mais acentuada, devido a 
ter-se retraido no circulo estreito da 
nossa terra. (2) 

Aluizio Azevedo frequentou, no Ma- 
ranhao, as aulas de ensino primario 
dos professores Raimundo Joaquim 
.Cezar e Jose Antonio Pires. Matricu- 
lou-se, depois, no Liceu Maranhense. 
Embora duma declarada ogeriza ao 
comercio e a burocracia,. foi pelo pai, 
muito novo ainda, a exemplo do que 
aconteceu^ com Artur, colocado num 
balcao como caixeiro, o que nao o pri- 
vava de ir as li9oes de dezenho do pro- 
fessor italSfcio Domingos Tribuzi, com- 
pondo, com o pintor Joao Cunha, a 
sua primeira tela. 

As nogoes elementares de caricatura 
e pintura, que entao obteve, serviram- 
Ihe mais tarde, como romancista, por- 
que dezerihava, antes, as personajens 
e so escrevia apos familiarizar-se com 
aquelas. 

Em 1876-1877, Aluizio colaborava 
ju galhardamente na imprensa com* 
ilustra9ois do Rio, como, caricaturista 
de fino liumorismo Por esse tempo, 
Arturr tiunfava no teatro carioca, o que 
muito contribuiu para que Aluizio fos- 
se bemrecebido na metropole brasilea. 

Regressando a S. Luiz, em 1879, 
fez-se jornalista. Encontramo-lo no 
jornalzinho ilustrado Flccha, que suce- 
dera ao fornal para lodos e nas colunas 
do Pcnsador, orgao das ideas liberais da 
mocidade maranliense, fundado a 10 
de setembro de 1880, por um grupo de 
10, entre os quais Aluizio, que era o 
cronista, versando as suas cronicas 
sobre os assuntos contemporaneos.Es- 
creveu—as ate 30 de agosto de 1881, 
data em que diversos o substituiram. 

O Pensador, embora se nao mostrasse 
anti-catolico, tornou-se orgao opozi- 
cionista da Civih\a(do,folha. dos padres. 

(2)—Da faniilia Azevedo, ainJa existem, cm S. Luiz, m 
ompanliia da sua mflc, a sra. d. Mari.i Kugenia Lobaio de 
A/evedo,—David, Emilio e Kaimunda Lobato de Azevedo, 
s6wia da Legii5o, todos filhos de Americo. Em Belem do 
rard, rezidem d. Maria Emilia de Azevedo Vale, irmi de 
Aluizio, Artur e Nenrod de Azevedo Vale, Aliete de A/evedo* 

de Azevedo Martins, Aidea de Azevedo Corria e I'^iilia de Azevedo Vciga, sobrinhos; no Rio de Janeiro* 
d. Camila de Azevedo Lobato, irma de Aluiiio, Noetre de 
Azevedo Vale, Artur Azevedo, filho, Aluizio Azevedo, so- 
bnnho, Americo Azevedo, sobrinho, filhos de Ariur; 

Rodolfb Azevedo, tambeni sobrinho de Alu>» zio. (Devemos essas informa^oes a bondade de David Aze- 
vedo e da senhOrit* Raimunda Azevedo, nossa consocia- 
(\x\e obzequiozamcnte no-las prestaram). 

/' 
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Aluizio aparece, ao mesmo tempo, na 
Pacotilha, criada pelo seu intimo amig-o 
e parente Vitor Lobato. O Pmsador du- 
rou apenas tres anos, prazo bastan- 
te para Ihe "arranjarem urn processo, 
movido pelo padre Francisco Jose Ba- 
tista, por crime de injurias impregsas, 
processo a que respondeu o impressor 
do trimensario, sr. Antonio Joaquim 
de Barros Lima, sendo absolvido. O 
aludido jornal era entao impresso nas 
oficinas do Dilirio do Maranhio, pas- 
sando, a segfuir, para as da Pacotilha, 
Dos fundadores e dos que passaram 
pelo Pe«ja^/oA,emprestando-lhe yida, so- 
brevivem apenas Pedro Freire, atu- 
almente em Manaus,dr. Ag-ripino Aze- 
vedo, no Rio, e o professor Domin- 
§ros Afonso Macliado,aqui em S. Luiz. 
A estreia livresca de Aluizio deu-se 
nessa quadra, com o romance Uind 
h\^rima de miilher, impreg-nado pelo 
idealismo romantico. 

^ Estava o Pensador em meios da sua 
rota, quando, em 1881, um aconteci- 
mento invulg-ar abalou os velhos cos- 
tumes burgfuezes de S. Luiz. Saia das 
oficinas Frias um romance natura- 
Hsta ! Com a publica§ap do Mulato, 
Aluizio Azevedo, na exuberancia da 
mocidade, marcou uma fase nova e 
ffiag-nifica, para as letras do Brazil 
iflteiro. Era a reforma das regras do 
romantismo. Semelhante ao sol que 
irrompe no seu maximo esplendor, 
3-p6s noites de borrasca e albores en- 
sombrados, frios, liiimidos, raiou no 
Maranhao, terra brasilica, por escelen- 
cia, tida como a mais fecunda em men- 
tatidades, a manha clarissima do rea- 
Hsmo, desse realismo de que Aluizio 
se revelou um verdadeiro conliecedor. 

O Mulato foi hostilmente recebido 
Pelos inimigfos do joven homem de 
letras, que montavam os ^eus arraiais 
}^^ Ctvili~a(do, povque viam, nas sadias 
^deas novas, ali espendidas, a crueza 
da Verdade. Enquanto isto se verifica 
^a sua terra, a imprensa do Rio e dos 

estadosacolhia calorosamente o Muldto, 
^levando Aluizio ao g^alarim da gfloria. 
yrbano Duarte.com o retumbante bra- 

de Romancista ao itorte I, solidificou 
^ entrada trinfal de Aluizio na corte. 
^onfirmaram-lha Jose do Patrocinio, 
^raripe, junior, Raimundo Correa, 
^ilvio Romero, Tobias Barreto,Lucio 

Mendonga, Joaquim Serra, Adeli- 

no Pontoura, Rai'il Pompea, Valentim 
Magfalhaes, Clovis Bevilaqua, Fontou- 
ra Xavier, Capistrano de Abreu, Fer- 
reira de Menezes e outros. 

Ler^ o primeiro livro de Aluizio 
(chamamos primeiro ao Mulato, porque 
Uma Idgnnm de mulher foi apenas nm 
livro de ensaio), e como que passar 
em revista retrosp^tiva os costumes 
e OS tipos daqueles tempos, na nossa 
veiha,^clerical e escrichiana S. Luiz. 
De facto, Aluizio afirmou-se demazia- 
damente audaciozo, rompendb coma 
rotina da provincia, envolvendo, numa 
obra como o Mulato, um padre e 
atribumdo-lhe muitos crimes,—a um 
padre, entidade inatacavel, em quem se 
nao podia admitir a possibilidade de 
outros feitos que nao os da pratica de 
a?oes virtuozas, transportadoras das 
almas ao paraizo ! 

—Podia-se la deixar de zurzir esse 
liviro perniciozo ?! 

Podiam-se tolerar ao joven escritor 
tantos dislates, desde o de intrometer, 
no labirinto do seu drama, e numa 
atmosfera de antipatia, aquele cone- 
g-o Diog-o, ate ao absurdo de admitir 
que Ana Rosa, branca fina, filha de 
portug-uez, se cazasse com um «mu- 
lato», um «cabra»} embora seu primo 
e doutor ? 

—Era, e'fetivamente, uma afronta a 
ig-reja e a sociedade... 

Eram esses, por certo, os conceitos 
que se emitiam em derredor do livro 
soberbo de Aluizio, o que bem se de- 
preende do que ejaculou Euclides 
Faria, pelas colunas da Civiliiagdo: — 

'...«Ele, que tanto ama a natureza, 
que nao ere na metafizica, nem respei- 
ta a.religiao, que so tem entuziasnio 
pela saude do corpo e pelo real, sen- 
sivel ou material, devia abandonar 
essa vidinha de vadio escrevinhador e 
ir cultivar as nossas iiberrimas terras. 
A' lavoura, meu estupido ! A' lavou- 
ra !» ' 

A Civiliiagdo apenas disse isto do 
Mulato e tanto bastou para que des- 
te livro de escandalo, «que nao res- 
peitava a religiao)), se vendessem, 
dois milheiro^, dentro dum curto pe- 
riodo. E' que a provmcia ja se mani- 
festava curioza, como somos hoje, co- 
mo foram e serao, em todas as epo- 
cas, OS povos, especialmente dos li- 
vros tidos por maus. Com o Mulato, 
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repetiu se_ o casodaquela anedota: — 
N.io olheis para ali, que ficareis ce- 

. gos...—.. Eu arrisco um... 
Muita g-ente, naquele tempo, so leu 

o Mnlalo, para se certificar se realmen- 
te Aluizio teve a corajem de escrever 
o que espalhava a boca peqiiena do povj. 

^ ^ Nao obstante o brado da Civil^a- 
(do, aconselhando o grande cultor da 
seara do saber a ir para a lavoura, o 
Miilalo veiiceu, e o seu autor, depois 
de triunfante, como soem triunfar os 
verdadeiros artistas, os genios, regis- 

^ ton, no prefacio da terceira edig.io do 
Mnlato - ag-ora, que oito bons 

^ anos se escoaram, depois que parti 
de Atenas, durante os quais tenho vi- 
vido, pura e escluzivamente das mi- 
nhas produ^oes literarias, apezar de 
que o g'overno jamais proteg"eu a quem 
escreve nestepaiz; ag-ora, que o Malato 
vem de novo a tona da publicidade, e 
que ele j:i nao pertence a provincia 
nenhunia, mas sim ao publico do Rio 
de Janeiro, a quem devo tudo,—ag-ora, 
e com o maior prazer que deponho 
esta nova edi9lo aos pes dessa querida 
terra, em que nasci e nao posso dei- 
x ir de amar, e Ihe peqo, reverente, 
que o recolha com carinho, entre as 
obras de pouco merito que Ihe sao 
consagradas». v 

Basta a transcricao, para se avaliar 
do amor de Alui'zio a terra natal. 

Os tipos do Mnlalo g-eate nossa, sao 
descntos cam perfei9-ao tal que nao se- 
ra diTic-.l encontrar, na Praia Grande, 
as duv.as,os Manoel-Pescada, Luiz 
iJias, asim como, noutros bairros, aos 
montes as Maria Barbara, os Diog-o 
(com ou sem batina), as Ana Rosa, 

Raimundo (dr. mulato ou nao). 

das^surn^-^'^'^^^ <ipezar da evolu9ao, 
nozas des:obertas da ciencia, do pro- 

?o'poUtK r' financei- ro, politico, reho^iozo do paiz, e ainda 

atvoSr da 
Perso„aje„,, para foS-lo" 

mos nas lides da imprensa, com essa 
falanje de bravos que acentuou uma 

. epoca das mais brilhantes, e que re- 
.volucionou o nosso meio, comaclava 
polmiorfa do Talento, da Verdade, do 
Trabalho,— Raimundo Correa, Au- 
gusto de Lima, Paula Ney, Luiz Mu- 
rat, Jose do Patrocmio, Olavo Bilac, 
Valentim Mag-alhaes, Artur Azevedo, 
Pardal Malet Guimaraes Passos, 
Qoelho Neto e outros, que eram tam- 
bem OS reprezentantes maximos da 
boemia donairosa da ^poca, a qual, a 
g-olpes de rizo, de alegria seinpre fran- 
ca, ia suavizando os amarg-os momen- 
tos em que trope(javam, nao raro. 

Embora haja controversias a res- 
peito da boemia de Aluizio, e Ihe 
sejam atribuidos muitos epizodios in- 
veridicos, alguns sao reais e merecem 
recordar-se nesta nossa rezenha, como 
um preito a mocidade do mestre subli- 
me, que, nesses anos indecisos, venceu 
aquela vida irreg-ular de aventura, com 
a tempera inquebravel dos predestina- 
dos, intrepido na luta, da qual nunca 
recuou em cami)o raso. 

—Certa vez, diz-iios o nosso con- 
terraneo Raul de Azevedo, no sen dis- 
curso de recegao na Academia Ama- 
zonense de Letras, onde ocupa a ca- 
deira patrocinada pelo autor do Corti- 
fo,—«Raimundo Correa—que encanto 
de homem era Raimundo !—ia apre- 
zentar Aug-usto de Lima naquele 
tempo bizonho provinciano, hoje aca- 
demico aclamado, a Aluizio. Forain a 
caza deste, no Rio, la para as bandas 
da afeada'rua Pormoza... Entraram 
numa sala vazia; ao canto uma cama 
desfeita, uma pequena meza; do lado 
oposto, um vistozo biombo. Eram 
esses todos os dominios de Aluizio, 
nesse tempo o inteletual focado, o ro- 
inancista da iiioda, em pleno triunfo, 
fruindo um radiozo exito. O roman- 
cista, surpreendido com as vizitas, re-» 
fug-iara-se, rapido. atras do biombo. 
Pediu que esperassem. . . Raimundo 
Correa, da mesma boemia, vendo que 
ele tardava a surg-ir, observou que a 
aprezentaQao nao era de ceremonias, 
de etiquetas. Que aparecesse! 

Apareccu. Irrompeu de tras do bi- 
ombo como um Apolo! Estava belo e 
heroico! E conta Aug-usto de ■ 
num feixe de saiidades:—«Aluizio 
estava com ura admiravel costume dC: 
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fraque azul, talhado por algum dos 
nielhores alfaiates do Rio. Estava des- 
luinbrante. Os cabelos artisticamente 
repartidos, o rosto escanhoado (e que 
formozo rosto, e nele que olhos su- 
aves !). Todo o corpo irrepreensivel- 
mente eleg-ante a terminar por um 
par de botas de verniz com reflexos 
de luz. E Aluizio foi logo dizendo: 

—Desculpem-me aparecer neste ri- 
gor, pois que e o unico terno que 
possiio. . . 

Sobre a meza, estavain espalhados 
diversos dos bonecos de Aluizio,' e 
este, vendo que os dois reparavam 
neles, esplicou, sorrindo: 

—Ai esta o meu proximo romance. 
So falta fazer mover, animado, tudo 
aquilo que ja me e familiar. Aquela 
nienina e adoravel, aquele taberrieiro, 

bruto; este rapaz, um idiota. Ja 
travei as minhas rela^oes com todos. 
Deixo-os por hoje, qne o dia per ten- 
ce aos poetas que me vizitam». 

Coelho Neto, o conterraneo ilustre 
e amigo mtimo de Aluizio, documen- 
ta.-nos, nas paginas cintilantes da Con- 
(jiiista, o que foram a boemia e os boe- 
inios dessa epoca. 

Permiti-nos—minhas gentis patri- 
se vos apraz,—que rezumamos 

aquele epizodio do africano Joao de 
I^eus, especialista em vatapa, que, 
^pos ter entrado para cozinheiro da 
projetada «republica» ideal, estava 
^ estoirar de fome, quando Riii Vr?;;;, 
^lue outro nao e senao Aluizio, o levou 
•••o mirante e, misteriozamente, para 
^ue nao desconfiasse da abstinencia, 

uma prele9ao religioza, esplican- 
<lo-lhe as razoes secretas daquele sis- 
^ema:—^Observavam um rito antigo, 

muita severidade, qua impunha, 
^omo principal sacrificio, o jejum, de 
'lUaudo em quando, para nioderar 

laipetos da carne». E o romancis- 
com argumentos subtis, mostrou 
negro como a carne (sobretudo a, 

resca) conduz ao pecado e ao crime, 
'luando nao e sofreada prudentemen- 

Falou dos ascetas citou Gringoi- 
Santo Antao,j Murger e S. Paulo 

eremita, Elias e o dr. Tanner—e o 
"cgro, convencido, admirava aquelas 
"'linas temperadas de fe e de rezigna- 
9<io, que rezistiam, com tanto fervor, 

cxigencias da materia. Aiisehiio, que 
^ o nosso Coelho Neto, tinha surdas 

revoltas, vendo que, em todas as cazas, 
as chamines fumegavam. 

—Mas que tens tu com o fumo dos 
lares ? perguntou Rui Vaz. 

—Detesto-os ! 
—E's o unico. Os poetas celebram 

a espiral que sobe dos telhados como 
uma prece, demandando a altura. 

—Sim, OS poetas celebram, quando 
tem o estomago saciado. Poe-me aqui 
um poeta faminto, a olhar todos esses 
tubos, que falam de ensopados, de 
omelettes, de frituras e de bifes com 
batatas, e hei de ver a estrofe que Ihe 
sai dos labios. Ha de sair uma inveti- 
va... Isso tantaliza ! Saber a gente que 
em todas essas cazas se come, que 
em todas elas ha almogo e jantar... 

— E dores e remorsos e angustias. 
Tiremos ainda a Conquista eSta pas- 

sajem:—Condenando a obra prima de 
Anselmo, Rui Vaz, depois de ouvir 
a leitura do «deslumbrante» poema em 
proza Gtianabara, ponderou ao amigo : 

«... Acho o teu poema por demais 
cerebrino ; nao e propriamente uma 
concegao, e um delirio inteletual ou, 
antes, nao e o produto duma emo9ao 
estetica : e a rezultante morbida duma 
superescita§ao. Em palavras mais cla- 
ras, o teu anhanga merencorio subiu 
do abismo do teu estoniag-o. Um bife 
com petit pois bastava, para fazer des- 
se revoltado o mais pacifico dos anjos. 
O cerebro, meu amigo, e escravo do 
estomago. Do nada so podera sair o 
nada, disse o velho Lear a Cornelia. 
A critica, mais tarde, quando anali- 
zar o teu poema, se tiveres fome bas- 
tante para o concluir, ha de dizer, 
com azedume, qiie eras um pessimista 
da casta bilioza dos Schopenhauers, 
sem perceber que a tua filozofia si- 
nistra nao veio duma interpreta5ao 
sistematica, mas duma fome impla- 
cavel e desesperada. Le o Epicuro e 
aprende os segredos do bem viver. O 
teu poema tem belezas, mas atordoa. 

—Achas que nao presta ? 
—Nao, acho-o superabundante: tem 

a desconexao de um delirio. 
—E se o retocar ? 
—Come primeiro. Antes de pegar 

no buril, procura um talher; em vez 
do p6 de diamante, atira-te a farinha 
seca. Come. Com a digestao tranquila, 
estou certo de que has de ver as agu- 
das arestas do teu poema. Vai a um 
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freg-e ! A iiiani9rio desvaira; mio to- 
mes por inspira^ao o que e apenas 
delirio de inanido. Vai a um freg"e». 

Aluizio,^ nesse epizodio da sua vida 
oemia, ja nos da uina atnostra do 

homem pratico em que se converteu, 
depois de consul, cuidando primeiro 
das^coizas positivas e releg-ando as 
iluzoes para os mementos vag-os, que 
nao OS teve mais, para nos deixar, 
como bem podia ter feito, muitos ou- 
ros livros formosos. O mestre somen- 

te nos mandou, de long-e, as Jaboiie^as 
e Norte-Americanas. 

polor6so _e recordar a historia do 
estraordinario livro que divulg-ou ter 
Aluizio escrito, sobre o Japao, e que 
se chamaria seg-undo nos informa Raul 
ae Azevedo—de iima raga. O di- 

destinavia a feitura duma 
c i^ao artistica do livro fora empreg"a- 

o, pelo seu procurador, em terrenos 
das praias de Copacabana. O Messiah, 

ma grande obra de fe intensa e arden- 
le, que Alufzio pensava em redig-ir, se 
um dia se radicasse na sua patria se- 
g-undo ainda aquele informante, obra 
em que trataria do conflito relig-ioso 
no Brazil, foi outra promessa va. 

Desvjando-nos para esse campd, sc- 
ores da Leg-iao dos Atenienses, con- 

vem que respig-uemos mais esta passa- 
J m alegrre de Aluizio. Quem no-la re- 

JvLl 
bem se encontra na Couquisla: 

pensao uma 
L ° romancista do Coru- 

se sobressalta, por meia djizia de pe- 
9as chinezas !. . . 

Selitado em banco tosco ou em «ca- 
deiras desconjuntadas, para ter a im- 
pressiio do mar...», Aluizio Azeye- 
do era, ineg-avelmente, um trabalhador, 
que se nao deixava dominar pelas noi- 
tadas alegres, em prejuizo do acaba- 
mento do capitulo iniciado de quaN 
quer novela, ou fazendo «g-azeta» nas 
colunas dos jornais em que brilhava 
o fulgor da sua pena amestrada. E a 
documentagao de quanto foi incansa- 
vel trabalhador, quando morou nas 
nossas plag-as, transformando a pena, 
ao mesmo tempo o seu ganha-pdo, em 
espada dardejante, inflamada e terrf- 
vel, que levava de vencida as barrei- 
ras que se Ihe antolliavam na luta pela 
verdade, que era o seu culto, e pela 
arte, a qual se escravizara, temo-la na 
montanha da sua obra lataneira, que 
se nao avulta em quantidade, e ini- 
g'ualavel, no seu, valor intrmseco. 

A prova do quanto se subinetera a 
Arte e a Verdade, permanecendo fer- 
voroso amante da sua patria, depan'i- 
mo-la no seu silencio, enquanto via- 
jou por terras estranlias. As paiza- 
jens alheias nao ofereciam ao mag-ni- 
fico romancista-pintor o que aqui tan- 
to o impressionava. Foi um verdadei- 
ro nacionalista, no seu realismo mas- 
culo ! 

ia dpvir. „  - '"'"aucisia cio Lor, 
Ihe nao "h ordem para se 

Cumpriu S ""it^'.como de costume, 
na noitrs! medida. Mas, 
Mue na v£ ' h^ra 
Sara de bater^^'^ '^' escritor se can- 
pedeS despertado^s"'^ 
de foguetes estralejar 
a clarab6ia' P^ra 
medonho e toda^'T alarido 
dos quartos ^ Porta 
para saber o que ^ escada, 
do hotel acudiu ^ 

fmpatico boemio - E o 
iraze: co"e-os, com esta 

gTiem rar ouvh,'''S; ""t™ niii- 
com 

Aluizio demonstrou-se na opiniao 
dos criticos da ejioca, o que e susten- 
tado hoje com maior firmeza, e o sera 
amanha, ainda mais, o romancista de 
faina mais vasta da escola naturalis- 
ta no Brasil, e ,o que mellior soube 
transplantar, para a nossa literatura, 
OS seg-redos da arte de Balzac, o que 
Ihe deu o justo epiteto de formador 
com Zola, na Francja, cuja escola 
decaia, quando aqui triunfava, e com 
Eca de Queiroz em Portug'al,—a trin-. 
dade maxima do processo naturalista. 

. o influxo dessa doutrina este- 
tica, imprimirani-se, entre nos, livros 
de valor, como a Ca/ne, de Julio Ri- 
ueiro, a Horiencia, de J. Marques de 
Carvalho, o Aletieii, de Raul Pompea. 
o Mtssimirw, de Ing-lez de Souza, a 
^onnallsta e o Bom Crioitlo, de Adolfo 
^ammha, Flo,- de saiigtie, de Valentim ^ 
^lag-alhaes, Rei w^ro,_de Coelho Neto,. 

em como de outros novelistas de as- 
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suntos regionais, — Afonso Arinos, 
Xavier Marques, etc. 

Nao deverenios omitir uma referen- 
tia, como habeis fotografos das nossas 
cenas, do nosso povo e dos nossos 
costumes, as fig-uras de Viriato Cor- 
rea o triunfador conterraneo, que tern 
sabido honrar- a patria maranhense, 
desde a sua estreia, com os Minaretes, 
ate as Historias da no^sa hiitdria, e de 
Astolfo Marques, o saudoso autor da 
Vida maranhense, Nova aurora, Natal 

/C da Seleta Maranhense, que se perdeu. 

Alg-uns mais, ainda vivos e que 
aqui residem, possuem volumes vali- 
020S publicados prontos para o pre- 
lo e em elabora^ao. Mas citar-llies os 
nomes e o trabalho e tarefa que nao 
comporta esta palestra, pela exig-ui- 
dade do espa^o e receio de melindrar. 

Ill 
\ 

A obra de Aluizio esta dividida em 
grupos diferentes. Deixemos do parte 
o que respeita ao teatro, aos roman- 
ces-folhetins, escritos sem preocupagao 
de arte, e passemos em breve revis- 
ta, as pag-inas puramente esteticas 

o Mulato, Casa depensdo, o (■oruja, o 
Jioinetn, o Corlifo e o Livro de. tunc so- 
grii, volumes era qup se revela admi- 

o disci'pulo de Balzac e Zola. 
O Mulato, que e o nosso livro, por- 

que foi escrito ca, teve como palco a 
nossa, velha S. Luiz. O mestre ofere- 
t^eu-o, em testemunho de amor a sua e 
nossa terra. Merece, por isso, o nosso 
nielhor carinho. Eis a razao por que 
ainda vos queremos falar dele, recor- 
dando, a quem ja o leu, e aconse- 
lliando que o fa9am quantos o desco- 
nhecem, as tiranias de d. Quiteria s6- 

a mi'zera Doming-as, escrava, por 
^'iumes do marido, as cenas da festa 
de S. Joao, no sitio de Maria Barbara, 
la pras bandas do Cutim, festas tradi- 
cionais, onde havia sempre muita be- 
''ida, dan^as, recitatives, modinhas, 
'Jesafios a viola e a lamurienta ladai- 

com o coro das beatas. 
Sem apreciannos, em consid_era9oes 

minuciosas, o que se tornaria enfado- 
"ho para vos, que nos ouvis pacien- 
^emente, ininhas senhoras e meus se- 
nliores, e dificil para nos, diremos 
•^Penas serem mag-istrais, nas descri- 

9oes e na movimenta^ao da trama a 
fig-ura do coneg-o Diogo, sdsia perfei- 
to dos conego Dias e padre Amaro 
tipos do sublime E9a, seguindo-se as 
de Maria Barbara, arraigada ao pre- 
conceito da cor, estremada inimiga 
dos «cabras», dos «mulatos», a de Ana 
Rosa, apaixonada pelo primo e correta 
observadora do conselho materno...  
Minlia filha, disse-lhe a infeliz, jd nas 
vesperas da morte,' nao consintas nun- 
ca que te cazeip., sqm que ames deve- 
ras o homem que te destinarem para 
marido. Nao te cases no ar ! Lembra-te 
de que o cazamento deve ser sempre 
a consequencia de duas inclina96es ir- 
resistivei^S. A gente deve cazar, porque 
ama, e nao ter de amar, porque casou. 
Se fizeres o que te digo, seras feliz»; 
a de Luiz Dias, personifica9ao do abas- 
tardamento moral, ohoment-que pouco 
se llie dava disto ou daquilo, contan- 
to que cazasse com uma filha do pa- 
trao, de quem seria herdeiro; a do 
Manoel Pescada, comerciante aferrado 
aos cobres e pretendendo para a filha 
nao a sua felicidade, mas um caza- 
mento de conveniencia, um marido que 
Ihe ficasse prezo, encabrestado. 

O Mulato, algo carregado em tintas, 
quando trata do conego Diogo, dadas 
as: ideas do seu autor, persegiiido na 
campanha da Civillzafdo, 6 verdadeira- 
mente um livro esplendido, paraum es- 
critor de 23 anos. ,Tirando-se os defei- 
tos., se OS ha, resta-nos ainda, para 
orgulho nosso, um livro complete, 
atordoante nos descritivos, majestoso 

. de verdade. 
Ca^a de pciisdo—Para nao deslustrar- 

mos 0 valor desse romance do mestre, 
transcreveremos umapagina, prevenin- 
do, entretanto, as semelhaa9as daquele 
e Joao Coqueiro com o soturno fidalgo 
Gon9alo Mendes Ramires, da Ilnstre 
ca^a de Ramires, de E9a. — Coqueiro, 
com a inulher, esploravam o estudan- 
te provinciano Amancio de Vasconce- 
los, facultando-lhe, em paga, os amo- 
res ciandestinos com a irma daquele. 
Depois, numa revolta, que nao era de 
brio ofendido, mas de pura cobardia, 
na sMe de uma vftima, quando era ele 
a linica, niata miseravelmente o estu- 
dante, quando este dormia o sonogros- 
so da embriaguez de uma noite desre- 
grada;—Gon9alo Mendes Ramires, o 
arruinado fidalgo da torre, do velho 
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mesmo^ de leva-lo seg-unda a classe, 
tal a impressao da pena que trans- 
parecia no coragao daquele miz^ro. 

Venceu-nos, porem, nao sabemos 
beni se o nosso org'ullio, se o senti- 
mento de piedade. 

Dar-lhe-iamos prazer,convidando-6 
ou apenas indicando-lhe a seg'unda 
classe? Ou iriamos aumentar-lhe a 
iiiag"ua, mostrando-lhe termos coin- 
preendido o vexame que sofria com 
a sua inferioridade social, com a sua 
tnste pobreza ? 

Pensamos em tudo isto rapidamen- 
te, ate que o desconhecido, que tanto 
no.i impressionou, desapareceu num 
canto. Nunca mais o topamos. Mas 
nunca tambem o esqueceiiios. 
^ Outro facto, que muito nos tocou, 
iffuahnente, foi o de urn desditoso ra- 
P'lz que, quando Ihe morreu o pai, re- 
alizou OS convites para o enterro. S6- 
am-nos ainda as palavras lancinantes 
daquele cora^ao de filho: - Sen Ribeiro, 
disse^ o pobre, no escritorio onde tra- 
balhamos - eu vim convida-lo para o 
enterro do papai! 

Entao ai duas ligfuras do Coruja, 
daquele torturado amig-o de Teobaldo, 
que nao podia vizitar,quando ministro, 
mas a quern pode emprestar 800$000, 
quando a des^racja Ihe bateu a porta. 

—La em baixo ! Espere la em baixo ! 
claniou a ordenan5a ao Coruja, que ten- 
tava avistar-se com o amigo, depois 

e ministro. «..'.Uma ag-onia surda e' 
duvidosa apoderou-se dele. E foi com 
^ grarganta cerrada por urn punho de 
erro que o mfzero desceu lentamente 

a Cacada, arrastando, degrau a degrau, 
o ^eu pe, aleijado pelo tiro». 
^ i assemos ao Hoinm, obra em que 
Aluizto se esteriorizou um estilista 
moc^lar, e em cuja frontaria gravou: 

nao amar a verdadu ni arte e nao 

I'L/ >^aturalisma. idias hem, ^ ' e segnras, fara, deixando de ler esle 

se C do Homem percorrem- 
Citar-lhe 

einpaUdece-las^'''Acf se^ia 
qaeir-) ?^ do cavou- 
SSca iWda'^r 
lume. ^ atravessam todo o vo- 

de"A?uizir'in.' ultimo 
l%ico, foi'a o estudo psico- 

mais surpreendente 

vitoria. Olimpia, a sogra «ranzinza», 
com a doutrina da esperiencia, arros- 
tando a odiosidade do genro,preso pelas 
condigoes do contrato do seu consor- 
cio com a filha, alcangou o fim colima- 
do, melhor do que pelos outros pro- 
cessos. Tornou-se, para o genro, uma 
santa. (Caso estupendo !) 

O Livro de uma sogra contem provei- 
tozissimas li9oes para a sociedade. 
Aplicando-se, com moderagao, aquele 
sistenia, os resultados seriam incal- 
culaveis... 

Do autor de Uma Idgrima de mtilber, 
Hlomena Barges, A mortalha de Alzira, 
Girdndolas de amores, i'.ondessa Vesper, 
Pdgadas e Demonios, como <lo nosso 
programa para esta palestra, resta-nos 
apenas falar do seu livro maximo, do 
que foi verdadeiramente estraido a vida 
real, insofismavel—o Cortifo. Deixamo- 
lo muito propositadamente para o fim. 
Embora ja nos tenliamos alojjgado em 
demasia, permiti-nos, senhores da T^e- 
giao dos Atenienses, que espraiemos 
o nosso pequeno estudo com um novo 
topico. * 

Nao nos animamos a reprodiizir uma 
unica'pagina do (^orti^o. Se pudessemos, 
recita-lo-iamos todo, al a "impossibili- 
dade de escolher o melhor trecho. Os 
tipos sao flagrantes, o cenario eston- 
teante; o zunzum das abelbas humanas, 
em pavorosa promiscuidade de carnes, 
cores, profissoes, ideas, ensurdece. 
Aluizio gizou all. com o seu lapis apri- 
morado, aquela gente, definiu carate;- 
res, no trabalho, nas festas, nas bri- 
gas nas intrigas, nas patifarias, nas 
particularidades mais mtimas. 

Nas paginas do Ccrtifo, depara-se- 
nos tudo :—Aqui, a baixeza de senti- 
inentos do Miranda e da consorte, as 
desavengas de Joao Romao com o Mi- 
randa; ali, a algazarra das lavadeiras 
no Cortifo, sobressaindo a figura do 
Albino, «um sujeito afeminado, fraco, 
cor de espargo cosido...», que vivia 
sempre entre as mulheres, com quem 
ja estava tao familiarizado que elas o 
tratavam como uma pessoa do seti 
sexo...», figura do mesnio jaez da- 
quele triste Libaninho do E5a,no Crime 
do padre Amaro, sempre amigo das ma- 
damas, que dizia:—^Adeuzinho, Ame- 
lia, saiidinha», como usam os Liba- 
ninhos e Albinos, peralvilhos peti'rha- 
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lean. - Qual, ineu beni,nao esta vendo 
log-o ! Este g-alho de raanjericao nao 
se da assim para qualquer ! Chia lino ! 
Tem chiliques como as mullieres e 
nao raro apanham bolos nas «republi- 
cas» dos estudantes !... 

Percorrendo, mesmo de relance, esse 
livro do mestre, as cetias, pelo seu 
persuasive poder analitico, prendem- 
nos OS sentidos, ja do Bruno, ditan- 
do as suas cartas a sua «ni^ulher», que 
era mais uma doida do que ruim.. 
«Escreva, la, Nhan Pombinha !» — 
Arrume-lhe outra vez, a ver se ela 
toma brio !», ja a melancolica espa- 
Ihada pelas guitarras dos portugue- 
zes, de envolta com o chorado bafano 
do cavaquinho do Porfirio, ge'niido 
pelo violao do Firmo, fazendo que todo 
aquele povo fremisse de ardente entu- 
siasmo, «como se alguem Ihe fusti- 
gasse o corpo com ortigas bravas»; 
^iqui, OS requebros luxuriosos da Rita 
baiana, num revolutear embriagante, 

■ as suas cantigas a enfeiti9arem o ca- 
vouqueiro, que^ «.. .com a voz estran- 
gulada de paixao>, segreda ao ouvido 
da mulata, a qual, exausta, Ihe caiu 
ao lado—«... meu bem ! se voce qui- 
ver estar coniigo, dou uma perna para 
o demo»; ali,' a luta acesa de rivais sel- 
vaticos: o cavouqueiro, emerito jogador 
de pau, e o Firmo, capoeira, de uma 
agilidade de lebre encebada, vencendo 
este; mais alem, a desforra, onde o ca- 
poeira e moido a pau pelo Jeronimo 
^ OS companheiros; depois, as lamen- 
taqoes da pobre mulher do cavouqueiro, 
abqndonada pelo seu homem, desam- 
Parada em terra estranha. 

«E maldizia, solu^ando, a hora em 
que saira da terra ; essa boa terra can- 
sada, velha, como que enferma ; essa 
boa terra tranqiiila. sem sobressaltos, 

desvarios' de juventude. Sim. La 
Campos eram frios e melancolicos, 
uma verde aloirado e quieto, e nao 

^rdentes, esmeraldinos e afogados em 
tanto sol e tanto perfume como os 
*^^ste inferno, onde, em cada folha 
que se piza, ha por debaixo um reptif 
^enenoso, como em cada flor, que de- 
^tbotoa, em cada moscardo, que ade- 

ha um virus de lascivia. La, nos 
^audosos campos da sua terra, nao se 
®uviam, em noites de lua clara, ron- 

a onga e o maracaja, nem pela 
®^attha, ao romper do dia, rilliava o 

bando truculento dos queixadas; la 
nao vagava pelas florestas a anta feia 
e terriyel,^ quebrando arvores; la, a 
sucurijii nao chocalhava a sua cam- 
painha funebre, anunciando a morte, 
nem a coral esperava, traidora, o via- 
jante descuidado, para Ihe dar o bote 
certeiro e decisive; la, o seu homem 
nao seria navalhado pelo ciume de um 
capoeira; la^, Jeronimo seria ainda o 
mesmo esposo casto, silencioso e mei- 
go, seria o mesmo lavrador triste e 
contemplativo, como o gado que a tar- 
de levanta, para o ceu de opala, o seu 
o]har humilde, compungido e biblico. 
Maldita a hora em que ela veio ! Mal- 
dita ! Mil vezes maldita ! 

^ E muito mais diriamos e reedita- 
riamos somente do Cortigo, desse livro 
que e um verdadeiro enxame de ver- 
dades, de cenas cruas, crudelissimas. 

Da verdi^de, porem, nem todos gos- 
tam, porque a luz da verdade e como 
a do sol: abraza, aturda, cega ! 

IV 

Nao tivemos a estulta pretensao de 
fazer um estudo, que sc assemelhasse, 
pelo menos, ao de Domingos Barboza, 
na Academia Maranhense de Letras, o 
cintilante autor do Domino veniiSlho e 
Contos (la minha terra, nem tampouco 
ao de Alcides Maia, na Academia Bra- 
sileira ,de Letras, o sucessor de Aluf-x 
zio, na cadeira patrocinada por Jose 
Bazilio da Gama,desse autor magnifico 
das Riu?ias vivas e da Tapira, cheios das 
frases opulentas de um espirito forte; 
em que se espelham, vivos, o drama 
dos pampas, o estoicismo do gaucho 
destemido, quer nos choques forniida- 
veis e sa^igrentos das guerrilhas em 
defeza da terra natal, quer na labori- 
osa faina das xarqueadas, em tudo, al 
fim, que redunde em trabalho, ativi- 
dade, vida. As paginas de Alcides 
Maia, repassadas de harmoniosa fra- 
grancia, sao paginas sentidas, reais, 
harmoniosas, verdadeiros hinoS a pa- 
tria labor, a patria verdade, a patria 
luz bendita ! ' 

Quizemos apenas trazer o nosso pe- 
quenino tributo ao mestre insigne. 

Agora, que, bem ou mal,cumprimos 
o nosso devfir, resta-nos aprezentar 
OS nossos agradecimentos ao seleto 
auditorio,—e dirigir-vos um apelo a 
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v6s, ilustres companheiros da Legiao 
dos Atenienses,para que todos venham 
tomar posse das suas cadeiras, apreci- 
ando OS seus patronos, evidenciando 
a nossa existencia. 

Oferecemos-vos, como estfmulo, es- 
ta lauda relumbrante de Euclides da 
Cunha, o grande escritor dos Sertoes:- 

Conta-nos o saudoso autor de 
tiiargem da Historia a sua chegada, com 

^sstos de uma comissao esplora- 
dora, a foz do Cavaljani, ultimo es- 
g-alho do Puriis, distante 3.200 qui- 
lometros da confluencia deste brago 
do Amazonas. Eram nove companhei- 
ros apenas, que chegavam sucumbidos, 
do qual apos um naufragio, salvaram 
siniplesmente meia raqao de came seca 
e farinha, que eram o seudesespero e 

sua unica salvagao. A viajem cor- 
rera penozissima. O rio es-tava cada 
vez mais razo; arrastavam-se pezadas 
canoas a pulso, como se fossem por 
terra. A' noite, aqueles bravos, que 
labutavam todo o dia, metidos nagua, 
sem um trago de aguardente, ou de 
cafe, que Ihes mitigasse tao bruto re- 
gime, acampavam. Mai se armavam 
as barracas. 

«_Assim, todas as noites, naquelas 
praias longmquas, havia este contras- 
te: de um lado, um abarracamento 
mitiusculo e mudo, todo afogado na 
treva; de outro, afastado apenas SO 
metros, um acampamento iluminado e 
ruidoso, onde ressoavam os cantos dos 
uesempenados cliulos loretanos. 

A separa9ao entre os dois era com- 
Pleta. As rela^oes quase nulas: a alta- 

herdada pelos nossos 
^alliardos vizinhos, surpreendia-se an- 
te uma outra, mais heroica, do exfguo 

agrupamento altivamente 

em nit" penuria, e timbroso 
efetuou^T^ ^ empreza, como a 

perdida p,T' a empreza 
Sel irrepri- 
coritta. ° "Pfctofes Ll 

veneer, acabando-se os nossos esfor- 
90s numa fuga. 

Os meus bravos companheiros ren- 
diam-se aos revezes. Atravessei, em 
claro, a noite. Na manha seguinte, 
procurei-os, natentativa impossivel de 
OS convencer a maia um sacrificio. 

Acocoravam-se a roda de uma fo- 
gueira meio estinta; e receberam-me 
sem se levantar, com a imunidade do 
seu proprio infortunio. Dois tiritavam 
de febre. Palei-lhes. A honra, o dever, 
a patria, e outras magnificas palavras, 
ecoaram longamente, monotonamen- 
te inuteis. Permaneceram impassiveis. 
Quedei-me, inerte, numa tristeza exas- 
perada. 

E, como a aumenta-la, notei, dali 
mesmo, voltafldo-me para a direita, 
que OS peruanos se aprestavam a par- 
tida. Desarmavam-se as barracas; re- 
conduziam-se, para as ubas ligeiras, 
OS fardos retirados na vespera. Em 
pouco, os remos e as ian^anas compri- 
das, alteados pelos remeiros, fisga- 
vam vivamente os ares... 

E, atravessando pelos grupos agi- 
tados, um sargento—passo grave e 
solene, como se estivesse numa pra9a 
piiblica, a frente de uma formatura— 
cortou perpendicularmente a praia, 
em rumo a canoa do chefe, tendo no 
bra90 direito, perfilada, a bandeira 
peruana, que deveria i9ar-se a popa 
da "embarca9ao. De facto, chegando, 
hasteou-a. Passava um sudoeste rijo. 
O belo pavilhao, vermellio e branco, 
desenrolou-se logo, todo estirado, ru- 
flando... 

E acudiu-me a idea de apontar 
aquele contraste aos companheiros 
abatidos. Mas, ao voltar-me, nao os 
reconheci. Todos de pe. A simples 
imajem do estandarte estrangeiro, er- 
guido triunfal, como a desafia-los, 
galvanizara-os. Num lance, sem uma 
ordem, precipitaram-se aos aprestos da 
partida. Em segundos, a nossa ban- 
deira, que jazia, enrolada, em terra, 
aprumou-se, por seu turno, numa das ' 
canoas, patenteando-se-nos aos olhos. 

As promessas divinits da esperanfa! 

E partimos, retravando, desespera- 
damente, o duelo formidavel com o 
dezerto». 

, Porque nao pautais por esse ado- 
ravel exemplo, 6 mocidade ateniense. 
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a vossa norma de trabalho ? Porque 
nlo fremis de eatuziasnio e nao vos 
arrojais a, luta, disposta a veneer, corao 
vencerain os nossos niaiores, que nos 
leg-aram tantos padroes de g"16ria imor- 
redoira ? Porque nao pelejar com in- 
Irepidez, quando vemos o vizinho des- 
prendido e forte? Porque, tal aquele 
destrogo de homens esfaimados, tro- 
])egos pela fadig-a, abatidos pelo fra- 
casso, nao vos animais a desacoco- 
rar-vos, rompendo as cadeias verg-o- 
nhozas da indolencia e do indiferen- 
tismo, da incredulidade e da falta de 
civismo, para vos tornardes, ao in- 

- ves de mortos moralniente,' adeptos 
<lessa «educa9ao que da ao mundo en- 
fezadinhos morais, incapazes para as 
lutas pela vida e com a alma enca- 
ro5ada de escrofulozos preconceitos», 
homens de rija tempera, conscientes. 
dos seus deveres, dos quais possa 
ressurg-ir um nucleo de energ-ias, que 
vibre de orgfulho, mostrando ao paiz 
e ao mundo, ds academias e -aos sa- 
bios, aos que g-overnam e aos que 
i'lealizam, quanto pode o querer da 
inocidade, dessa mocidade maranhen- 
se, que dezeja ser amanha o que foi 
ontem; vig-orosa, instruida, inteira- 
mente dig-na do rutilo cognome de 
Ateniense ?! 

Praza aos ceus que sejamos ouvidos 
"esta prece e que possais, 6 mocidade 
•iteniense, desfraldar, muito breve, o 
P<ivilhao da nossa gffandeza, clamando 
<'• nossa radiante Vitoria! 

O sr. JOAO VITOR RIBEIRO 
Proferiu este discurso, ao saiidar o 
novo leg^onario: 

Mais um grande triunfo se reg"ista 
hoje, nos anais da Leg'iao dos Atcni- 
^nses. Esta novel corpora5ao, oriunda 
''o congrafamento de elementos que de- 
^inhavam em.alg'umas associa5oes lite- 
rarias, dizimadas pelo deh'quio, abre 

seus saloes, para acolher niais um 
'cgionario, o qual vein aumentar o 
^'enco do seu quadro efetivo. 

Esse facto, que traz, em si pro- 
Prio, uma razoavel soma de interessgs 
^^tais a Legiao, vem coloca-la em des- 
^^4ue neste meio intel^tual, onde to- 

as investidas se esboroam, por 
^'eito de um terrivel quebranto, que 
'ido aniquila. 

terceira vez prestamos um sin- 

gfelo concurso a org-anizaijao do qua- 
dro efetivo da Leg-iao. Da primeira, 
para ler um humilde trabalho sobre 

. Sotero dos Reis o erudito filologo 
patrono da cadeira que- aqui ocupo; 
da seg-unda, para cumprimentar o nos- 
so bom companheiro Antonio Viana 
de Souza, que entrou com um precioso 
estudo acerca da personalidade de An- 
tonio Ivobo, o querido e satidoso mes- 
tre; hoje, para dar as boas-vindas ao 
novo companheiro Joaquim Vieira da 
Luz, que acaba de ler uma substary:i- 
osa apreciaijao da obra de Alufzio 
Azevcdo, o insigne escritor, que tanto 
honrou a nossa terra. 

Ja tivemos ensejo de afirmar algures 
que, quando a juventude legisla. nao 
ha veto, por nielhor justificado que 
destrua as leis desse poder gi^'ante 
muralha invencivel e esperan^a gran- 
diopida patria. Filiando-nos a este de- 
cidido grupo, que procura um lugar na 
historia literaria do ^Xaranhao o nosso 
dever e cumprir todos os seus precei- 
tos e empregar todo o nosso esf6r9o 
pelo exito das suas tentativas. 

Atendendo ainda a antiga camara- 
dajem, e ao subido grau a que che- 
garam as minhas relagoes de amiza- 
de com Joaquim Luz, incorreria, por 
certo, numa falta gravissima, se me 
furtasse a recebe-lo neste recinto. 

Arrastados por essa corrente impe- 
tuosa de cruzadas literarias que sem- 
pre se multiplicaram em S. ,Luiz, en- 
contramo-nos um dia, em torno da 
mesa redacional do Canholo, orgao de 
uma, sociedade humoristica do mesmo 
nome que levantara a sua tenda ali 
a dois passos do Liceu. 

Abandonando os rigores da etique- 
ta, nao fomos aprezentatlos um ao 
outro. Para colaborar no Caiihci'i, nao 
havia escriipulos. Aprontavam-se uns 
500 reis mensais, e as colunas do jor- 
nal nao refugavam colaboraijao. i^oi 
assim que, de simples estudante, pas- 
asmos a escrever nas folhas ao lado 
de Hilton e Djalma Fortuna, Manoel 
Fernandes Lisboa e outros. Joaquim 
I^uz fora admitido. nao sem oposi5ao, 
porque se entendia que um empre- 
gado da Praia Grande nao tinha apti- 
does para as letras; mesmo assim, 
teve o seu posto no grupo evidenci- 
ando-se-nos, mais tarde, um precioso 
auxiliar. 
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Qiiando - em 1913, consideravelinen- 
te acrescidos, fundanios a Socieeade 
Literaria Barao do Rio Branco ja o 
Luz se tornara credorrda nossa con- 
fian9a e exercia uin sensi'vel influxo 
nos iiossos ensaios. 

_ Costumavamos entao reunir-iios 
diariamente na sede social, para tro- 
car ideas e muitas vezes no calor das 
nossas contendas tivemos que aten- 
der as reclamagoes do inipassivel co- 
ronel Alfredo da Silva Fortuna que 
tao bondosamente nos cedia um quar- 
to desocupado nos baixos da sua re- 
zideucia para darmos franca espan- 
sao as nianifesta(joes do nosso espiri- 
to. Esse g;esto nobre, que Ihe trazia, e 
a todaasu a exraa. familia o sono bas- 
tante perturbado pelas nossas reunioes, 
porque iam ate altas horas, levou-nos 
a^ conferir-lhe o justo diploma de so- 
cio benemerito. 

Nessas' reunioes de real proveito 
em que discutiamos, desde as tiradas 
humoristicas a concordancia gramati- 
cal, nao raro sacrificada Joaquim Lnz 
tomava parte saliente captando cada 
vez raais o nosso aprecjo e simpatia. 
Era essa a nossa escola pratica, em 
que sem uma orienta9ao superior' tra- 
tavamos de num esfor^o elogfiavel, ro- 
bustecer as nossas ideas ainda colifu- 
zas apenas tinturadas pela observa- 
5ao e pelo instinto peculiar aos fi- 
nes desta terra para as pug-nas .men- 

tals. 
Com as suas «matutadas», uma in- 

teressante s&cijao em que ele colabo- 
rava, sob os pseudonimos de Basliao 

2^^Ja Sirva e PiUdoro Ziddro Sdr- 
^ado, obteve fama, nas colunas do Ca- 
nboio. Fizera-se digno da nossa admi- 
ragao pelo tom -alhofeiro e ayrada- 

emprestar as a- P eciadas cartas de matnlos em lintrua- 

bo" iSr'° "'»"'■»<'» »» -scrtanejo 

a cartas que principiou 
que a tanto<i'carreira. 
sistencia habitua?"de u^'do 
e pelo aferrado apeg-o L 
se devotou mm -T1 • ^ l^tras a que 

converte^se 1 rPertinacia, 
a-cerrimodas ^ defensor 

a Rio Branco. Constituiu-se um bata- 
Ihador incansjivel; que cheg-ou a ficar 
impertinente, «ranzinza»/aplicando o 
melhor do seu esf6r90, para que se nao 
desmoronasse o edificio que ajudara 
a construir, e que muitos loiros con- 
quistou, de 1913 a 1918. 

Na Rio Branco, afirma-o sem receio 
de contesta5ao, nao houve queni tra- 
balhasse mais pelo eng"randeciiiiento 
da nossa terra do que Joaquim Luz. 
Acentuou-se a labuta no periodo em 
que esteve, pela ultima vez, na presi- 
dencia daquela sociedade. 

Influenciado talvez pelo's espfritos 
superiores da velha Caxias, quase seu 
ber^o natal (1), de onde tem saido di- 
versos vultos dc valor, Joaquim Luz 
soube dar um cunho vigoroso a admi- 
nistraqao do Rio Branco e, frizemo-lo, 
as melhores edi9oes do Ateniense publi- 
caram-se durante a sua g-estao. «Como 
ipreito de justa liomenajem», dedicou-' 
se-lhe uma pag-ina daquele jornal, em 
dezembro de'1917, a. pro-posito do 
seu aniversario natalfcio. 

Nao sera fastidioso reproduzir o que 
ali dissem-DS a seu respeito;—«0 nosso 
presideute e um exemplo do traballio 
personificado. Bern poderiam os seus 
empreendimentos e o estraordinario 
impulse, que deu a nossa associaqao, 
servir de escudo para todos que aqui - 
moirejain.. Assuiniu as redeas presi- 
de nciais num tempo de verdadeira de- 
cadencia para a Rio Branco e log-o se 
lizerain sentir a sua aqao benelica e 
a sua vontade de ferro E' com a cons- 
ciencia limpa e clara, pela luz dai jus- 
ti^a, que Ihe tecemos estes encomios,^ 
porque ainda mais merece e as nossas* 
frazes serao senipre palidas, para queni 
tudo faz pelo nosso ideal, nao enxer- 
g-ando empecilhos, sejani os mais in- 
transponiveis, quando se trata do in- 
teresse da nossa coletividade, em .tao 

CO -Jo.u]uini \ieira da I.iu, filho dc hunulJcs lavrdJ')re>, nasct'ii ;ios 17 de dezembro de 1^93, na t'.ucnJa S. Pedro, 
diia.s It-giirts dist«nte da vila dc S. joj-e dos Matoeji, nninicipio 
pertenccnte vasta comarca d6 S. I'rancisco, passando, 
apo.s o .scvi, nascimcnto, a rezidir. com a no lugi- 
rejo cluav.ulo Boca da Mata c d?pois iia Concei^ao. Sao 
JJ*Antonio Vicira da Luz e a exma. sra. d. Liberate • e Moiira Castro Luz. Antes de atingir a idade de lo ancj'i, 
iniciou como caixeiro, em Caxias, a sna vida d6 traballio, 
prohssao eR.sa dc que nunca tiiais se afastow. Lrequcntou, 
qiiela cubde, irregukirmenie, aulas dos rrofessorc^ Kai- 
dltft 1 VtAbreu (Lsternato Hene- hto I.eue), Jeron.mo VileU e Jorio Soarc^ de (^uadros. 
m--;n ^^esbrflvoii a intelij^cncia 
aiip Qfi cuuvivio das aregmia<;6es literaria'. 
aonii-n ,do Instituto Ateniinve, wo.uma dc ensino .secundirio. 
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boa hora confiada a dire9ao beneme- 
rita de Joaquim Luz, uni dos joveus 
inteletuais maranhetises qu« mais sc 
tem imposto pela f6r9a do seu trabalho 
e pela operozidade da sua intelig-encia, 
que tudo alcatiga e tudo vence. 

A Sociedade Literaria Barao do Rio 
Branco, ate entfio dirig-ida por estu- 
dantes e funcionarios publicos, preci- 
zava de mostrar que, no meio comer- 
cial, tambem existem inteletuais, niui- 
to embora o labor cotidiano desvie os 
016903 do culto das letras, exig-indo- 
Ihes todo o es forgo de que sfio capa- 
zes. Foi entao que buscambs Joaquim 
Luz para a nossa tenda, e hoje, para 
muita honra dele e nossa, o nosso ho- 
menajeado cunrpre la os se'us deveres 
de empregado modelar, ao mesmo tem- 
po que aqui se distingue como um 
rapaz de futuro e larg-os conhecimen- 
tos. Ao instituir a nossa bancada ho- 
noraria, o nosso cliefe, atendendo a 
sua predile^ilp e sinipatia pela escola 
naturalista, tomou para seu patrono 
o nome do autor do Mulato—e muito 
tem sobressaido, pelas colunas do Atc- 
niense ja pelo seu estilo escorreito e 
delicado, ja pelos descortinos da sua 
inspira^fio sadia,em contos impecaveis- 

E' a terceira vez que o elevamps a 
presidencia deste gremio depois de ter 
ocupado OS principais cargos da dire- 
toria dando senipre flagrantes provas 
do seu genio de inovagoes praticaijS, 
as mais proveitosas para o nosso tri-, 
unfo. Implantou uma nov^a feigao nes- 
te nosso orgao de imprenas ilustran- 
do-o com cliches executados numa im- 
portante oficina do Rio de Janeiro ao 
tnesmo tempo" que deu um aspeto ele- 
gante ao Ateniense, mandando imprimi- 
lo na melhor tipografia da terra.. 

O nosso jornal humilde timoneiro 
das nossas ideas e incansavel propu- 
gnador das nossas doutrinas, muito. 
deve aos dotes criadores de Joaquim 
Luz, que o fez espalhar por todo 0 
Brazil e pelo estrangeiro, onde tam- 
bem conta assinantes em numero ani- 
niad6r». 

'^laita um dos primeiros contos que 
compoz foi reoebido com aplauzo; 
era o fruto inicial. mas sazonado, de 
Uma inescurecivel voca^ao. Concebido 

estilo vivaz era como um triste 
poema o cpflogo de uma historic., de 
^inor, em cujo oceano se debatia o 

nosso heroi. Alem do Veucido e mais 
alguns contos. Joaquim Luz escreveu 
sob OS pseudonimos de Jovira Justina 
Ussa e outros, diversos trabalhos 
notadamente a secgao A's florinhas d.i 
amigo Feijo mimosas conversas com 
as amiguinhas do autor do Met, jardiw. 
De propesso em progresso Joaquim 
huz foi assumindo propor96es esce- 
cionais no circulo da nossa adiiiira- 
<;ao. Fazia como Gongalves Dias: era 
pequeno, mas so fitava os Andes. 

Tal e, senhores, a figura desse bra- 
vo que hoje transpoe os humbrais do 
nosso desataviado templo. Aluno es- 
treme da escola naturalista cntregou-se 
as obras de Aluizio Azevedo, o nosso 
romancista iniciador no Brasil dessa 
grande corrente. Adotou aquele nome 
para patrono da sua cadeira e na fiel 
observancia do nosso regimento acaba 
de pronunciar o respetivo discurso. 

O que foi a faina desse grande es- 
critor ja ele 6 descreveu com p'rofici- 
encia. Nada vira adiantar ao seu tra- 
balho qualquer opiniao nossa. E' um 
dever, entretanto dizer alguma coiza. 

Aluizio Azevedo te%'e como precur- 
sor das glorias que grang-eou, um seu 
irmao, o poligrafo Artur Azevedo, que 
despertara um vasto sucesso, no Rio 
de Janeiro como poeta hunioristico. 
Principiou pela arte de caricaturista. 
em que era eximio colaborando no 
Figare e no Mequetreje. O nome rebo 
ara-lhe com a retumbancia do Mulc.lo 
impresso aqui. De sorte que Ihe nao 
foi dificil abrir caminho. 

Mostrava-se, porem, mais orgulhoso 
do lapis que do aparo, .preferindo a 
qualquer dos seus romances, uma tela 
de figuras hirtas. Costumava esprimir, 
lastiniando-se, conforme nos assevera 
Coelho Neto:—«Q\ie se fizera roman- 
cista nao por pendor , mas por se 
haver convencido da impossibilidade 
de seguir a sua vocagao, que era a 
pintura; quando escrevia, pintava men- 
talmente; primeiro desenhava os seus 
romances; depois redigia-os». 

Mas como romancista e que ascen- 
deu aos dominios da gloria, legando 
ao porvir uma soberba muralha de li- 
vros tais como o Miilato, a Casa de Peii- 
sdo, o Coruja, o Ccrtifo, o Livra de uma 
sogra. 

Uma vez que ele,com o seu afan.con- . 
tribuiu consideravelmente para a exal- 
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tagao da nossa querida terra^ era jus- 
tissjmo que nos os obreiros da ge- 
ra5ao atual nao deixassetnos a sua 
prestig-iosa individualidade no esque- 
cimento. 

O seu nome esta gravado em letras 
fie oiro nos anais da Academia Bra- 
zileira de I^etras, de que foi urn dos 
undadores e sobre ele esternaratn-se 

Taunav, Coelho 
iNeto, Afranio Peixoto Rodrigo Otavio 
e Alcides Alaia. estes tres na propria 
Academia Brazileira de Letras o tem- 
pio supremo da inteletualidade indi- 
^ena, Raul de Azevedo na Academia 
Amazonense de Letras Doming-os Bar- 
boza, na Academia Maranhense de Le- 
ras Carlos Dias-Fernandes, no Lrnal 

■ '10 Cotnercio^ etc. 
Resta-nos agora dar os parabens a 

- oaquini Vieira da Luz, esperangoso 

K letras, pelo magnifico trabalho que apjezentoii e, em nome 
(la J^egiao oferecer-lhe ainda os nos- 
sos saudares. 

Se pois benvindo meu caro con- 
irade. O triunfo que hoje obtiveste, 
n.io ha de encerrar-se entre as pare- 
<ies desta sala: ha de repercutir longe e 
ser. mais tarde relembrado nas pagi- 
nas da nossa historia para honra e bri- 
no da nossa terra, que tanto amamos. 

JOAO t.ISBOA 

O grande polemista do Jornal de Ti- 
completou 109 anos de nascido, a 

abril^ e 53 de morto, a 26 de 

indiv?^ solidas e resistentes mdividuahdades mentais do Brasil 
na inapagavel co- 

ranV ^dquiriram, para o Ma- 
<le IL2 •> 

seisccn- 
eira "l"!, «vu,ia,„ Antonio Vi- 
Sa F ''' ^ui:. de 

"quitkos 

certo 

pois! <ie- 
">8ros da n„.sa ifnlf'S''"' i'ugua, Mstas as suas 

decididas propensoes para as rebuscas 
historicas, de onde estraia uma luz 
exata e originais inferencias, supe- 
riores, seguudo alguns, as de "Var- 
nhagen, em pontes basicos da evo- 
luqao brazileira. 

Embora conste que o governo, pla- 
neia,comemorando o centenario da In- 
dependencia, editar varies ineditos de 
escritores maranhenses e reimprimir 
diversos livros esgotados, desconhece- 
nos o metodo por que se pautara esse 
meritorio trabalho. 

Avangaremos, porem, que a obra 
de Joao Lisboa, pelo seu especialis- 
simo sentido, ao mesmo tempo local 
e nacional, merece atengoes particu- 
lares, exigindo uma republicagao, ano- 
tada, e dividindo-se melhor o seu va-. 
lioso conteudo, para que se Ihe ava- 
lie o 250Jer critico e construtivp. 

Coniiamos no criterio do exmo. sr. 
dr. Urbano Santos, liomem instruido^ 
e que timbra em zelar os notaveis do 
passado, cujas produgoes guarda, or- 
gulhoso, na sua escolliida biblioteca. 

SERE NAO SER ■— '    ~f 

(original PAKA O «ATEN'IENSE») 

Ihi em men sh' urn ser que em ser Jescrido, 
Pena por jer seu ser niii sn pequeno, 
P'Ti'ti ser do ten. ser, 6 ser vwreiio, 
O ser que deve ser leu ser qiierido. 

h por ser por leu ser urn- sir perdido, 
Por ser pobre, ser jninco, ser serene, 
Por tea ser—forte ser, tdl ser coiideiio 
A ser de amor urn se'r sempre reitcido. 

At(o ba sir que em leu sir iiao que'ra ser, 
O sir que deve ser o sir comphlo, 
Disse sir qug.em meu sir qui\era ler. 

Pois em ser o ten sir uin sir mui iiohre, 
Sinlo Huo ser leu sir o sir dileto, 
Disk sir, que e meu sir—por ser tdo pobre. 

SiLvio Pachico. 

fl iiosso caldw:-?;ror,afa£: 
tura desta edigao, que Joaqiiim Serra 
nasceu nesta capital, a 17 de setem; 
bro de 1837, batizando-se, na igreja 
da Se, a 11 de fevejeiro de 1838. 
rmncisco Dias Canieiro nasceu na co- 
marca de Pastos Bons, fazenda Mate, 
a 23 de novembro de 1837, bati- 
zando-se na freguezia de S. Sebas- 
tiao da Passajem Franca, aos 29 de 
Janeiro do ano seguinte. 
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^ No^raonoloso IM» few™, de Hi], iaV co.rreg^laHdfc'l? 
ion I'ortuna publicado no numero Sem o concurso mniiPfn,-;^ 

anterior, deve se ler assim napd- -^al e intelMual cla ™ ^ 

Nao //;« negaram festas e carinhos cpmpanhe'i^L T]io°ve°rL°d^diro 

v/timad'as'da°raTva''quTsL'iiram QoTnos n!o '1,1™ 
em vez de: 

Vitimas da raiva que seiitiram 
: e ainda 

O mais tocado foi pelo despeito; 
em vez de: 

O mais tocado pelo dsspeito; 

At^Ul^IO A2JE>veDo Nointuito de regularizarmos a ti- 
No discurso do Jegioiiario Joa- nossa revista solicitamos, 

quim Luz escaparam diversos se ^ todos que a tem 
noes de fdcil emenda Na pagina p pnmei>o numero. 
<j1-deve-Sft entrela)ito acrescentar: pagaram as as- 
- •.. Con/OS da viiiiba terra, ao de Raul ? ^ ^^ine^za de mandar satis- 

de Azevedo na Academia Amazo- "os vermos com- 
nense de Letras, nem tampouco ^ ^ suspender-lhes a remessa- 

Fizeram-se outras corregoes no , ® assinaturas sao de 
iolh(ito que se imprimiu contendo '"odo modicos (5$000 para a ca- 
®sse discurso f 6§000 para fdra da capital) 

r-frt—; que ninguem amigo da instrugao e 

Aos iiKos siicios 0 assiiiaiiles r4to'f„teiM?v?L''Ate„fs's7r°ecu." 

A Legiao dos Atenienses convida zara cremo lo. a coadjuvar-nos. 
todos OS sdcios em atrazo das suas nossos antecipados agradeci- 
mensalidades a virem. nam curto mentos. pois. a todos aqueles que 
Pfazo. solver o seu dSbito, pres- atenderem o nosso apelo. 
tando assim um indispeiisavel au JoAaur.M Luz tezoireiro 

came cooperagao que se Ihes pede 
para fins deveras iiobilitantes. 

A s pessoas a quem temos en- 

1'^^°.°^^'""" " I"® "O "Pi-essa- \am a saldar as suas assinaturas 
espnmimos aqui o nosso profuudo 
reconhecimento. : 

fiSUlVJ ARIO 

nosso calendario  1 
^iscursos legionicos A.vtonio 

IjOBO — (Rece^'ao do sr^ Antonio 
^Jaua de Soit:;;^a, pcio sr. Jodo Vitor 
Rihciro)   2 

passionals — 8 
I ran Paxeco  9 
  11 

pobres — 11 
laria Amalia Vaz do Carvalho 12 

j^f'agos criticos • • •     • • • • 12 
^^a penumbra  17 

Voz interior  jg 
Rio Branco  jg 

Alcides Andrade.    jg 
Discursos legionicos:—Aluizio 

AZEvfioo {Reci'fdo do sr. Joa- 
Vieira.da Lii:(^ pelo sr. Jodo Vitor 

Ribeiro)  jq 
Joao Lisboa...     30 
Ser e nao ser.  33 
0 nosso caiendario  30 
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NUWIS. 8 E 9^ ANO I 
(NOVA FASE) 

S. Luiz do Maranhao 

MAIO E JUNHO DE 1921 

Decorrem frios, em todo o Brasil, 
OS propositos de celebrar o primeiro 
seculo da independencia. Estas co- 
memora9oes obrig-am a larg-os dispen- 
dios, ligando-se os leg-ftimos aos su- 
perfluos. A crise monetaria veio to- 
Iher uns e outros. 

O Maranhao, que se impoz ao co- 
nhecimento gferal, ca dentro e la fora, 
pelo seu arroz e pelo seus algodoais, 
no dommio laborista,—escudando-se 
nesta base imprescindivel, grangfeou 
foros mais altos,—os literariOs. Estes 
asseguraram-lhe um conceito superior 
^quele, porque dimana do espirito. Os 
produtos da materia esvaecem-se de- 
pfessa. E o caso local confirma a regra. 
Por d^sventura, o declinio foi duplo. 
Fenomenos indissoluveis, atraves das 
epocas, veem-se em qualquer parte. 

Mas o que nos interessa sobremodo, 
agora, adstringe-se ao Maranhao in- 
teletual. Neste sentido, formulam-se 
diversos projetos. Consta que o gover- 
no tenciona confiar esse capitulo das 
festas rememorativas a nofesa acade- 
niia de letras. Ha nisto um rasg-o de 
acerto, pois que nenhuma outra cole- 
tividade, aqui, em tal assunto, pos- 
sue a sua categoria. 

A Pacolilha ja se ocupou do proble- 
ma, que reveste uma importancia mui- 
to maior do que se imagina. Nao bas- 
ta que figurem, nesse ,vasto balan?©, 
duma faina'de cem ahos, os escritores. 
Julgamos preciso que se Ihe alie a dos 
professores. Para ser pompleto, pare- 
ce-nos indispensavel que os estudos 
reiinidos pelo congresso pedagogico, 
realizado nos comedos de 1930, se im- 
primam com a devida presteza. Muito 
clucidativos, quanto ao aspeto subsi- 
diario, aplanariam p resto da tarefa. 

A face propriamente mental da cp- 
niemoragao antolha-se-nos . complexa. 
Querem uns que se editem ineditos, 

outros que bs republiquein 'os livros 
dos homens representativos.-O articu- 
lista da folha referida opina por pre- 
mios aos que redijani monografias alu- 
sivas as individualidades mjiximas e 
que se elabore um trabalho de conjunto 
sobre a literatura maranhense, termi- 
nando tais iniciativas por uma boa an- 
tologia, identica a do sr. Agostinho de 
Campos, sobre os autores portuguezes, 
e a dos srs. Constancio Alves e Afranio 
Peixoto, acerca dos brasileiros. 

Frisa-se o vivo carater popular da 
celebragao, com fundadas razoes. Nem 
se compreende que, tratando-se duma 
obra de civismo, se afaste dela a gran- 
de massa anonima, supost>imente in- 
culta, confinando-se o labor nos re- 
clusos gabinetes -dos instruidos. En- 
tendemos que nos cumpre' cooperar 
em conium, fornecendo, cada qual uma 
parcela do seu esforgo, ainda que seja 
mmimo. 

Ha ineditos, entanto, que se nao de- 
vem perder. Citaremos, entre outros, 
a versao da Odissca, por M. Odorico 
Mendes. Alguns escritos, quase ine- 
ditos, porque andam esparsos, como 
OS de Celso Magalhaes, em nosso.-po- 
der, tambem merecem a forma livres- 
ca. A.contece o mesmo ao Crttc^ci^ de 
Souzandrade, clieio de variantes, e 
acrescentado, que salvamos de um in- 
teiro naufragio, em que sfc submer- 
giu, alem de varias pe9as, uma auto- 
biografia do insigne helenistii e poe- 
ta. Eembraremos ainda as investiga- 
Q5es de Nina Rodrigues, dispersas em 
revistas e opiisculos. 

Conviria, de igual maneira, organi- 
zar um dicionario do estado, ampli- 
ando o de Cesar Marques, mas con- 
ferindo-lhe a moderna fei9ao de enci- 
clopedia. Existem os elementos ne- 
cessaries. Pede-se ainda, num torn 
de suplica, o preparo da carta geo- 

. grafica, do compendio correlato, duma 
historia economica e social do Mara- 
ahao. Obtiveram-se, para a primeira, 
com o congresso de lavradores, nu- 
merozos auxilios informativos. . Para 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



2 0 ATENIENSE 

a seg'unda, tendo em conta as nornias 
eruditas, requer-se um criterio meto- 
dico, apto a estrair dos factos quanta 
luz eles comportem, no tempo e no es- 
pago. Sobejam as fontes do consulta. 

Nao sera dificil, havendo um poucd 
de vontade, e a horas, aprontar as con- 
tribuigoes que indicdmos. 

tleiireux aiiiiiversaire 

"Phri.siUft vincit. Christ us inipcrnt, 
Chri^tus re^nat. Allclui.i !..." 

Oeste le beau mois dc, Mai! C'este k ihois 
[de Marie ! 

Et le i troisieme jour dc ce temps enchante, 
Deux fetes, unissant Religion et Patrie 
Emplissent nos esprits et nos cceurs de clarte: 

^■Invention de la Croix!» Decoiiverte bhite 
Dont sainte hclene a pu- nous donner. la 

[beauti'l... 
Votre imniortel Cabral, an peril de sa vie, 
DHivre le Bresil de son obsatrite. :■ 

An ijoo! Date a jamais imperissable, 
Puisque au monde Honne s''ajontait nn 

[vocable, 
Expressif par lid seal: Brhsil terre de feu / 

«^Vera Cnii» productif I «Santa Crui» 
[d'esperance ! 

Et depnis ce j Mai, dc sublime alliance 
La Croix et le Bresil nous font niienx sen- 

[tir Dieti ! 

Henriette Bricotte. 

0 Iris irmi 

(CONI-EREXCIA l-EtTA, NESSE 
UIA, EM 1921, PEI.O LEGIONA- 
Rio Rubex Ribeiro [)e Al- 
meida) 

I 

Quando, mais uma vez a genta 
■volta a ultima folha dos «Lusfadas», 
o que se sehte. o que nos surprende 
e aturde. o que nos admira e em- 
polga at6 ao mdximo nao e a uni- 
formidade sonora do seu estilo ira- 
pecavei, nem e a opulencia raja- 

desca dos seus rersos de oiro nem 
ainda a cad^ncia canora das suas 
rimas suaves, nem tampouco o faus- 
to portentoso da sua imagiaagao 
de artista- O que. mais uma vez, 
nos estarrece e deleita levando-nos 
quase ao estase liter^rio, e o entra- 
nhado patriotismo que de todo ele 
transpira. da primeira a pagina fi- 
nal, em cada canto e em cada es- 
tancia, em cada periodo e em cada 
verso 

O patriotismo e, com efeito a 
nota predominante. o "facies* pri 
macial da epopea latina- O poeta 
fala da sua nagao, ja nao digo 
como se falasse de si mesmo mas 
da mais idolatrada pessoa da sua 
familia- O amor de mae, ali esta 
perfeitamente confundido no amor 
da pdtria, porque de logo se palpa 
que para o poeta, patria e mae 
sao vocabulos que se completam e 
se identificam- Ana de Sa, nome 
da genitora estremecida, e Portu- 
gal, «santo nome da- pdtria», no 
dizer de Saint-Lambert, eram pala- 
vras que para Camoes, possuiam o 
mesmo sentido e a fe vos confesso 
que em dificuldades me acharia 
para me responder a quem mais 
amou, porque o tenho, para mim. 
como o genio transmigrado de um 
grego ou romano. antigo egoista 
no seu patriotismo ate a avareza, 
mais ciumento talvez de si mesmo 
do que da propria mulher-.- 

E quando um dia amargo, pas- 
sou pelo golpe fudissimo de perder 
aquela, o poeta nao chorou largo 
tempo a sua desdita, porque cedo 
reconheceu que nao ficfira de todo 
orfao do materno afeto. - porquan- 
to, se perdera a mae mortal de 
sangue, Ihe ficava a mae imortal 
de espirito. na qual, viva, conti- 
nuava a palpitar a chama sagrada 
da que, com tamanha ternura. o 
dera a existencia. 

Notai sras e srs . se porventura 
ainda nisso nao puzestes reparo 
o consubstan'ciado amor com que o 
poeta fala de tudo quanto se refere 
a sua terra querida. Vede que nao 
e artificio enganoso. mas a lingua- 
gem espontanea e simples, que 
brota dos Idbios filiais para os ou- 
vidos maternos. 
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Aqui, ao iniciar o seu poema so 
berbo. sSo 

As annas e os baroes assinalados, 
que da ocidmtal praia lusitana. 
Per mans nunca dantes navegados 
Passaram ainda alem da Taprobana.— 

Mais adiante, e 

...0 peito ilustrc liisitano, 
A qiiem Neptuno e Marie obedeceram: 

Ali, e a 

... bem nascida seguran(a 
Da liisitana aniigua, liberdade. 

Acola, enfim. ainda no canto pri- 
meiro: 

. .. iim ncfvo exemplo 
De amor dos pdtrios feitos valerosos, 

Amor da patria, apressa-se a es 
plicar o poeta, 

.. . nao movido 
Di prcuiio vil, mas alto, e quase eterno; 
que ndo e premio vil ser conhecido 
Par uin pregdo' do ninho men paierno. 

E asgim. a cada volver de pa- 
gina. encontraremos sempre. as 
mancheias, prodigas, palavras ca- 
rinhosas, para a sua terra e para 
sua gente para o seu rei e para a 
sua historia. 

Pois bem. sras- e srs . e esse poeta, 
erainentemente patriota e sincero, 
quem no lo conta, com olhos de 
vidente habituado aos misterios 
subtis da natureza, as aventuras 
dos seus <fortes portuguezes»• E' 
61e quem magistralraente no lo nar 
I'a -e bem se ve que. a narrativa 
foi sentida no canto V, o episodio 
QuigS mais belo de todos, o epis6- 
dio do gigante Adamastor. 

Das alvissimas praias de Belem, 
Partira Vasco da Gama, com os 
seus homens e as suas naus empa- 
vezadas, velas pandas aos galer- 
iios ventos, coraQoes a trasbordar 
tie esperanga e o espirito beduina- 
•nente sequioso de gl6ria e de re- 
nome, rumo do Boa Esperanga. E 
*ja cinco sdis eram passados»,quan- 
go, de entre a nuvem 'temerosa e 
carregada*, que tao otimamente nos 

descreve. em estaricias qu« guardS- 
mos de cor (e e esse, a justa, o me- 
inor titulo do seu valor), comegam 
a desenrolar-se as fdrmas do gi- 
gante. que, no instante, so em R6- 
des achou comparagao- 

E o gigante principiou a falar, 
como o rei Lear, da tragedia sha- 
icespeariana, como o Edipo, da le- 
genda egi'cia. ou 'como o Tupi. do 
poemeto gongaivino langando im- 
precagoes e anatemas. blasfemias e 
castigos, queixas e apodos, contra 
OS que Ihe vinham perturbar o sono 
de pedra. em que o transmudara 
Zeus, quando foi do seu arrojoi na 
escalada olimpica. 

Nessa fala ciclopica., que era um 
compendio de odios e despeitos, 
invejas e temores tudo fez o titan, 
para desvanece-lo do seu intuito- 
Pela sua boca, cioso do feito subli- 
mado nas fabulas remotas, mani- 
festava-se Baco, o invejoso. cons- 

, pirando os deuses para lima vin- 
dita 

... Oh gcitie ousadas, iiiais que quantas 
No mundo co meter am grandes coisas. 

Apostrofbu o Adamastor, encole- 
rizado. Inuteis eram, porem, todas 
as suas ameagas Os ventos o bor- 
rascas desmedidas, que fissegurou o 
castigo que prometeu u primeira 
armada que por' ele ousasse pas- 
sar. a vinganga que jurou ao seu 
bravo descobridor; os naufragios 
e perdigoes de todaa sorte, que ga- 
rantiu para cada ano, e as de- 
mais desforras que enumerou —Ion- 
ge de esmorecec OS portuguezes, 
ainda mais Ihes acirrou o desejo 
da afronta. E assim os tivemos, es- 
plendidamente formosos, sorrindo 
ao monstro, enquanto as suas naus, 
de altas proas erguidas, singravam 
de quilha a Melinde, pelas aguas 
revoitas do Indico. 

h E que vem a ser, afinal, haveis 
de perguntar, que significagao eso- 
terica tera esse Adamastor de gra- 
nito, posto como atalaia pelasgica, 
no estremp sul do coragao africano? 
8 Por que essarev6ita,por que essas 
conspiragoes, por que tantos em- 
pecilhos ao santo desejo de correr 
OS oceanos ? 
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E' que fts «Lusiadas», epopea cujo 
alvo era a narrativa e o elogio dos 
feitos portuguezes, como a Odissia, 
OS de Ulises, a Iliada, os de Ilion, a 
Eneida, os de EneaSi com ostentari 
tais estas, iitna vasta doze de mito- 
logia, para obedecer aos canones 
da epocai ostentava tambem uma/ 
imensa dose de veridica 

Dispam-ai contudo* de toda a sua 
roupajem fabuMria, de todos o? 
seus deuses, mitos e ficQoes- e te- 
reis ainda os «Lusiadas, intactos, 
menos belos de certOi pouco poeti- 
COS) talvez. mas sempre sinceros, 
sempre patrioticos, mesmo nas suas 
minucias- 

Todos sabemos que a viajem a 
Ind'a neles descrita, com os mais 
fortes coloridos,. nao a el'borou 
Oamoes, sendo capaz de Caze-lo, 
apenas com os puros reeursos da 
«ua imaginaQao privilegiada- Ela 
mesmo a realizou, no fragil barinel 
S. Bento, recordando assim as der- 
rotas dos seus antecessores os he- 
rois do Algarve, quando metiam a 
proa das suas caravelas a bussola 
em rumo do ignoto, repleto das mais 
incriveis surprezas como das mais 
dolorosas decegoes- Assim, de volta 
a pfitria, tudo quanto escreveu, 
quer no seu poema, quer nas suas 
satiras acerbas, trazia um alto cu- 
nho de verdade E, viajando junto 
dos rudes marinheiros compatrii 
cios, buscava tornar-se confidante 
das suas apreens5es e cuidados, 
crenQas e pensamentos,. Elesi in- 
suspeitos, transmitiam-lhe as len- 
das infantis de ilhas, que vogavam, 
soltas. pelos mares solitarios, dou- 
tras quet espavoridas, fugiam ao 
navegante, que se, esforgava por se 
aproximar deias, de ninhos de ser- 
pes e dragoes incandescentes, con- 
servando. como nos cantos de fa- 
das, preciosos tesoiros escondidos", 
de seres mirabolantea que surgiam, 
alta noite dos baratros oceanicos, 
para conduzi-los A perdi<jao e; so 
bretudo, das sereias, aqueles hi- 
bridos de peixe e mulher, cuja Voz, 
de tom nostalgico e dolente, reve- 
lava o condao feiticeiro de hipno- 
tizar os olbos e nareotizar os ouvi- 
dos. arrastando-os. insensivelmente 

' adormecidos ou ebrios para cima 
de fatais escolhos e parceis. 

Depois o Adamastor 6 um sim- 
bolo- Como Edipo de quem afirma- 
ram os deuses, pela frase superna 
dos oraculos. que seria, ao mesmo 
tempo, o mais sfibio e o mais infe- 
liz dos humanos, mereo da sua 
grande iiiteligencia que o indu- 
ziria a decifrar o enigma esfingico 
—assim, aos portuguezes, Edipos 
'medievos oela decifraQao do tor 
turalite enigma atlantico -o cami- 
nho da India, e tava reservado 
concomitantemente, a maior soma 
de gloria e felicidade mas tambem 
do odios e vingangas, esconjurose 
maldiQoes.;. 

n 

Simbolo que seja parece adequa- 
da aqui. no instante, a sua revives- 
cenoia- nesta prosa incolor, em quo 
se procura abordar um tema tao 
augusto, qual o do descobrimento 
do Brasil- 

Dizer, de facto, como ele se pas- 
sou, relembrar as suas peripocias. 
descer a pormenores mesmo que 
fossem OS mais interessantes, serla 
apenas acrescer de uma, e esta in- 
feliz, as muitas e formozas paginas 
que, acerca do mesmo assunto se 
teem produzido- 

* Entrar'em discussoes estereisso- 
bre as seus pontos duvidozos for- 
cejando, por exempio, em desco . 
brir se a frota aricorou em Porto 
Seguro ou na praia Oabralia. ou 
se competiu a Andre Gongalves ou 
a Gaspar de Lemos levar a missi- 
va de Caminba, seria tao ridiculo 
0 absur(Jo como se alguem que 
tecendo a biografia de um homem 
cdlebre, entrasse em consideraQoes 
quanto a cor das meias usadas 
pelo mesmo. em crianga 

Tirar Ihe, por outro lado, a im- 
portancia devida. sob o pretesto de 
que nao foram os portuguezes 
OS" seus verdadeiros descobridores 
e sim OS espanhois,^) teria guarida 
aqui, se o nosso objetivo consistisse 
em apurar privil(5gios de conquis- 
tas ou revindicapoes, ou se quizes- 
semos demonstrar que houve, no 
caso. usurpagao de direitos, o que, 
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de todo em todo, se nao encontra 
nos livros. Alem disso. a palestra 
nao pretende,ser uma liqao de his- 
toria patria. Quern a le,, esta ple- 
namente convencido de que nao a 
faz a alunos e sim a entendidos na 
materia, pois nao perdoaria que, 
entre os presentes, alguem hou- 
vesse que Ihe desconhecesse, quan- 
do menos os tragos gerais • • 

Pelo que se depreende, ha mo- 
tivos para s§ tratar do acontecimeu- 
to. nao por modo restritivo, como 
um impreciso facto insulado, mas 
com aquele patriotismo universal 
que nos aconselha o bizarro Latino 
Coelho. agregando o a serie dos 
descobrimentos, e esta, por seu tur- 
no, a serie dos factos que reiinidos, 
cauzaram esse periodo liiidissimo, 
a que 'jhamamos a Renascenga da 
Europa. 

Na verdade. a viajem de Cabral- 
em si mesmo. e de uma pobreza 
lastimavel Nada ,de interessante. 
Nem um naufragio, consoante na 
de Gaspar Corte Real; nem uma 
tempestade, tal na viajem de Bar- 
tolomeu Dias; nem uma rebeldia a 
bordo, conforme na de Colombo;, 
nem uma surpreza, como na de Ma- 
galhaes. Deslizou tudo num mar de 
rosas. 

De tal maneira e singela que a 
podemos resumir em quatro pala- 
vras: partida de Lisboa, a 9 de mar-' 
CO de 1500; passajem pelas Cana- 
rias. a 14, e por Cabo Verde a 22; 
chegada ao Brasil, era 22 de abril 
O resto, que a enche. nao e a jor- 
nada. Sao os antecedentes ou con- 
seqiientes- 

Englobai a, porem, ao estenso pe- 
riplo africano dos portuguozes e 
ao nao menor, ocidental, dos espa- 
nh6is, e vereis cpmo ela. na apa- 
r6ncia simples, contribuiu podero- 
saniente para a fama imediata des- 
sas ^u<'LS potencias- Vereis como • 
as nagoBS europeas, a que passava 
despercebido o viver desses dois 
povos ibericos, agora Ihes apontam, 
pasmadas. os seus olhos gulosos de 
cobfga, invejando ja, odiando essas 
duas espressoes geogrfificas, arvo- 
radas em senhoras do mundo, em 
Romas modernas- E por que meio? 

Pela perseveranga e bravura dos 
seus filhos. 

Compreender se-a assim, sob esse 
ponto de vista, que o epis(3dio de 
Adamastor nao e apenas portuguoz. 
Abrange tambem o espanhol e. 
ainda, o normando Difunde-se, en- 
fim. a xjuaisquer gentes que visio 
navam no mar o caminho da gloria. 

O simbolo,. alias a csubliine lu- 
vengao poetica», no conceito du.n 
critico, nao se imaginou tao so para 
a epDpea lusonia, se bem que para 
ela se escrevesse espqcialmente. 
mas para todas as epopeas de todos 
OS paizes que se fizeram navega 
dores 

Tanto mais que essa falta de iu- 
teresse: notada, ainda ha pouco na 
viajem de Cabral, diz respiito ao 
seu trajeto ate as terras de Santa 
Oruz. Porque. d^qui para o scu 
destino evidenciou-se das mais aoi- 
dentadas possiveis Ora acompa- 
nhai-nos 

A 2 ouS do maio de 1500, seguii - 
do Caminha, ou as Dkadas dos 1 
navios, com que Cabral zarpara de 
Lisboa. 11 agora se despediram de 
Porto Seguro Uma horrorosa tem- 
pestade, sobrevinda no famoso cabo 
da Boa Esperangi, desgarra os 
navios, depois de os entrechocar. 
afundando. sob as guas vagas oin 
fiiria, aquele onde vinha o seu di\s- 
cobridor—Bartolomeu Dias- E as- 
sim morria 6 heroi, com um sor- 
risso talvoz de triunfo espedido ao 
rei morto, que tao profundamente 
o contrariara, mudando Ihe o nome 
de Tormentorio • 

De novo juntas, em Sofala. as 
seis n&us restantes chegaram a 
Oalecute. em cujo samorim encou 
tram aquele mesmo chefete avaro e 
traidor que Gama nos patenteia 
Seguindo as instrugoes do monarca. 
montou-se uma feitoria. entregan- 
do-a a Aires Correa Gaspar Correa 
ambos degredados, com os seus ho- 
mens peios feros mugulmanos. que 
assim se vingavam do apr^samento 
dum navio arabe. feito por Cabral, 
ao que pste respondeu, dando ao 
porto o espetaculo fantastico de in- 
cendiar 15 naas dos piratas. Casou- 
se,a esse clarao o bombardeio da 
cidade e o morticinio dumas 500 
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pessoas. De Calecute partiu ,Ca- 
bral para Cochim, perdendo no ca- 
nlinho. a nau de Sancho de Tovar, 
diu para Cananor, onde os respeti- 
vos rajas o receberatn com as mes- 
mas mostras de simpatia, dispensa- 

,das a Vasco da Gama- 
A frota estava reduzida a qua- 

tro naus, e destas ainda uaia se des- 
garrou noutra borrasca, ao dobra- 
rom o Oabo da Boa Esperanga Em 
Cabo Verde, reimiu-se Ihe a de 
Pero d8 Ataide salva na aguada 
de S- Braz e no porto de Bezene- 
gue a de Pedro Dias. que se criam 
pordidas. E desta forma, desmas- 
treadas e tropegas, triste como 
numa tarde aziaga, a 23 de junho 
de 1501 Lisboa assistiu ao regresso 
de quatro dos 13 soberbos navios 
de Gabral que um anO) quatro me- 
zos e catorze dias antes vira faze- 
rem-se ao largo 

O primeiro gesto foi de alegria. 
A cidade inteira alvorotou-se, quan- 
do soube que entrava a barra a 
esquHdra de Cabral Mas essa ale- 
gria logo se transmudou em desa- 
leiitacla indiferenga e mesmo indi- 
gnagao, ao ver as naus e compreen 
der a sua odissea. 

O povo, nestes instantes, nao tem 
piedade. Era vez de aclama-los, aos 
bravos, pelo triunfo e palpar, no 
esfacelo das caravelas, um motlvo 
para orgulho, pensou que vinham 
da India e deviam de trazer opu- 
leticias Mas leva las iam, se fossem 
as doze! De sorte que, naquela 
hora dolorosa para o almirante, 
ninguem ihe recordava o feito do 
dosoobrimflnto de Santa Cruz, cuj i 
noticia, ha mazes chegada, revolu- 
cionara a capital. 

No meio do cortejo de fidalgos e 
povo, que o acompanhou ate ao 
paQo,—<silencioso e grave como 
um comboio funerario», seguiu Ca- 
brol a informar o rei da sua em- 
prezi- E depois de narrar> humi- 
Ihado, OS seus insucessos, citando 
a morte de Bartolomeu Dias e Si- 
mao de Pina, Saucho de Tovar e 
Vasco de Ataide, houve um minuto 
pm que o soberano, visivelmente 
aborrecido, o admoestou: 

Vejo que s6 de mortes me fa- 
las As tuas noticias sao um amon- 

toado de desastres- 
—E mais valera, senhor, obj^tou 

o almirante, que eu tambem ficasse, 
varado naquelas praias ou sepul- 
tado no mar; nao tinha agora as 
amarguras que estou sofrendo 

E' que, sras e srs., as esquadras, 
como OS exercitos, teem a sua ma; 
nha como teem a sua tarde, o ori- 
ente como o poente, o nascente 
como o ocaso, a vitoria como o 
desbarato A manha e o brilho das 
fardas, o reluzir das armas a bran- 
cura das vela5 o asseio das nfius; 
a ordem, a disciplina- A tarde e a 
negagao de tudo isto: e o sujo, o 
sangue, a polvora, os gritos de mal- 
digao, os naufragios, as correrias 
e como ponto final a critica, a zom- 
baria, a chufa da canalha . Se isto 
e uma verdade Cabral teve a sua 
manha, teve a sua aurora nas ter- 
ras de Santa Cruz—e teve a sua 
tarde, teve a sua noite nas terras 
malsas da India 

Mas voltou, e a sua volta,'sendo 
uma humilhagao foi um triunfo: 
sendo uma derrota, foi uma vitoria. 

iQuando ele nao tivesse, porem, 
uiiia fama tao grande, como a de 
Colombo, quando nao tivesse cur- 
tido naufragios como Bartolomeu 
Dias, quando nao tivesse tanto va- 
lor como Vasco da Gama, quando 
nao sacrificasse a vida a pdtria, 
como OS Cortereais, quando nao 
tivesse nenhum desses gestos,,qu0 
OS teve, um, pelo menos, Ihe nao 
pode ser negado. Foi quando, pi- 
sando a nossa terra americana, a 
instancias dos seus comandados, 
que o queriam forgar a conduzir 
para a metr6pole alguns selvajens 
livr,es, respondeu com uma frase 
propria de um nobre -que a *pa- 
lavra, que devia noticiar a el-rei" 
D. Manoel um importante desco- 
brimento, nao devia, ao mesmo 
tempo, anunciar-lhe a violagao de 
hospitalidade*. | 

Essa resposta definiu o navega- 
dor. E, muita embora os inimigos 
graciosos, que em casos tais soem 
aparecer, Ihe procurem deslustrar 
o nome, cobrindo o de apodos, n6s, 
brasileiros, haveremos de louvd-lo, 
cada vez mais, cobrindo-o de ben- 
gaos e gratidao- 
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III 
/ 

O seculo XV', na Europa, como 
toda a idade media, foi uma quadra 
de trevas, tao profundas que os his- 
toriadores dos 's^ulos por vir hao de 
considera-la tao\stupida que, recu- 
sando-lhe crediip__l5,ist6rico, a releg-a- 
rao para o rolUmprestavel dos initos 
e leg-endas. ' ^ 

Custa, sem diivida;, ^ perceber que, 
apos haverem a Grecia e Roma assom- 
brado o mundo com as suas maravi- 
Ihosas civilizagoes, elevando, a) pri- 
meira, as suas especulagcJes filosoficas 
ate aos mais abstratos problemas do 
pensamento, e a segunda fornecido 
uma base social, calcada no direito, e 
uma agfudeza de vistas que Ihe conferiu 
o cog-nome org-ullioso,—custa a perce- 
ber que, apos. epocas tao brilhantes e 
saiidozas, em que se pode apontar, na- 
quela, um Socrates, e nesta um Ver- 
gilio, a humanidade caisse em brumas 
tao espessas como se nao depara simile 
nas suas irmas, porque, se o permi- 
tem ao adorador impenitente do pas- 
sado, foi sob aqueles dois povos que 
9 mundo assistiu ao rubido raiar do 
seu seculo de oiro, perdido, para nunca 
mais... 

i E que vemos, depois do seu ecli* 
pse ? Um infinito de hipocritas, arvo- 
rados em papas, a discutir puerilida- 
fles, como, p. ex., a maternidade di- 
vina da Virg-em ou a unidade de Cris- 
to; outros, a bradar, possessos—; Deus 
o quer!, aos infelizes cruzados, inci- 
tando-os ao que chamavam a g-uerra 
Santa, como se estas palavras se nao 
repelissem e se o seu deus fosse um 
Moloch passional e ving-ativo, a exi- 
g""" hofocaustos humanos'," para a tor- 
pe^ satisfaqao carnal de instintos 'g"ros- 
seiros, sensuais... 

Irrisoria em varios casos, na maioria 
Profundamente triste, a idade media 
revela-nos, como carateristica funda- 
mental, a cavalaria, que o genio es- 
Panhol de Cervantes tao bem satirizou, 
^poca em que, a falta de ocupa9oes, 
OS fidalg-os ig-naros se vestiam de ferro, 
® aos seus cavalos, numa conjun5ao 
csquisita, e saiam, campos a fora, a 
procura de pretestos futeis, e faceis 

encontrar, para os seus duelos 
^csig-uais, indigTios. 

E' a epoca em que se estabelece 

um regime totalmente absurdo, como 
esse do feudahsmo, em que suzerano 
e vassalo se unem num indissoltivel 
pacto, para o qual o ultimo concorre 
c^om o seu trabalho, a sua defeza, a 
^arantia do seu auxi'lio. ate a propria 

ten?-:vT° ° «daIgo, se con- tentava com uma simples promessa 
de prote^ao E' a epoca em^uTum 
Pepino, o Breve, usurpa descarada- 
mente, aos lombardos, os seus terri- 
tories. gjregos e os cede ao catolicis- 
ino, para o seu patrimonio, esquecen- 
do-se de que a sua missao deve ser 
apenas espirituai e de que o seu fun- 
dador jamais cuidou de se prover para 
o dia seguinte... 

E' ii epoca em que a deusa Tortura 
^^^ Metamorfoses, de Ovidio, se cor- 
porifica e baixa a Terra, sob a figura 
negra e nauseante de Arboes, cuio 
maior prazer, para os olhos, era prc- 
senciar o incendio de crian9as, ag-ar- 
radas ao colo das maes, e, para os 
ouvidos, o seco e macabro estalar de 
ossos deslocados, partidos. E' a epoca 
em que, debaixo da forma governa- 
mental das comunas, se torna de novo 
com pequenas variantes, ao servi- 
lismo da turba romana. E' a epoca, 
alfim, em que, como oposi5ao a todei 
essa miseria, a historia pode apenas 
registar a funda^ao da universidade 
de Paris, ou a eleva9ao, para as altu- 
ras, da catedral de Amiens, traindo 
no gotico do estilo impecavel, a mao- 
do artista sonhador, e a promessa de 
melhores dias para a Europa. 

O legendario Guilherme Tell, dos 
sui90s, compelido por Gessler a cor- 
tar, com uma seta envenenada, a ma9a ^ 
que puzeram sobre a cabe9a do filho 
inocente, simboliza essa tornientosa 
idade media, em que se desencadea- 
ram as mais fortes paixoes e se sa- 
ciaram os mais cobardes apetites. 

A liumanidade estava farta de so- 
frer. Impunha-se-lhe, sem tardan9a, 
uma eficaz e pronta rea9ao, nao de 
palavras, nem de pianos abstratos, 
mas de feitos concretos, de atos e de 
exemplos; E o genio humano, o Ho- 
mero europeu, tao bem se compenetrou 
dessa necessidade, que ela se fez sen- . 
tir, de mil maneiras, ao mesmo tem- 
po, e todas elas singulares. A Pran- 
9a aperfei96a o invento dos chinezes 
ou gregos, como queiram, apreseritan- 
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do as suas colubrinas; os arabes pre- 
param a bussola; os alemaes do Reno 
g-eram a «ave da imprensfi». 

Que poderia fazer Portugfal ? Qual 
o seu concurso, nessa esposi9ao de 
habilidades e bravuras? Portugal, pe- 
queniiio, como espressao g-eografica, 
retido, coino a Fetiicia, entre as man- 
tonhas e o oceano, entre a terra e a 
agua, que parte se reservaria, nessa 
grei de na^oes ? 

Ah ! Portugal soltou aos mares 
naisteriosos os seus barineis, e'rrando, 
quais alciones, a merce das vagas, 
sujeitas, como e;las, ao capricho dos 
ventos e tempestades, mas chegando, 
tambem como elas, a porto feliz, para, 
de regresso ao ninho, collier a cer- 
teza de que tomara parte na tarefa, e 
de que o seu quinhao nao fora dos 
menores. 

Mesclam-se esses acontecimentos no 
liimineu mais curioso de quantos ja 
nos deram a observar. Desse cadinho 
titanico de invengoes e descobrimen- 
tos, em que o homem andou guiado 
como, pela destra de um imenso deus 
benfazejo ^e um Ormudz medieval, 
surge entao, na Italia, uma familia de ■ 
eleitos. De Florenga, o seu pensar 
sacode a Italia toda e invade, a Europa 
quase inteira. E' ai que um Tasso, 
no canto primeiro da sua Jerusalem li- 
hirtada, reconliecendo a vaneza dos 
secul^s transatos, invoca a sua musa 
e Ihe diz:—•«Tu sabes que o homem 
corre a enervar-se, com as venturas 
da Parnaso; sabes que a verdade, 
adornando-se das gracas da poesia, 

' conduz e subjuga os mais rebeldes 
coragoes. Assim, aprersentamos a uma 
crian9a enferma os bordos dum vaso 
cheio dum doce licor, felizmente fal- 
se. Ela bebe sucos amargos—e deve a 
a vida ao seu erro». 

A Renascen9a foi, de facto, a pri- 
mavera das nossas modernas idades, 
o maio em flor do calendario huma- 
ne. Dela, como sinteses, poderemos 
destacar—na da arte, Miguel Angelo; 
da poesia, Camoes; da prosa, Montai- 
gne; Erasmo, do humanismo; Lutero, 
da Reforma; Copernico, da sciencia. 
Mas. para que Copernico batalhasse 
pela hipotese de Galileu; para que esse 
genial Montaigne compuzesse os seus 
definitives Ensaios", para que Luterb 
se insurgisse contra os dogmas pre- 

tensiosos; para que Erasmo elaborasse 
o Elogio da lojictira',. Miguel Angelo 
ideasse o seu Moises e Camoes escre- 
vesse OS seus Liisiadas—ioi preciso, 
justamente, que todos os eventos atras 
mencionados se casassem em harmo- 
nia, pois que eles sao simples frutos 
das navegagoes e- conquistas. Ffuto 
da Renascen^a e, ainda, a existencia 
de um paiz rico e formoso como este 
em que habitamos e cujo descobrimen- 
to comemoramos. Mas fruto duma ar- 
vore cujas raizes se fixam nas bandas 
de alem-oceano e cujos galhos se di- 
fundem, vi90sos, pelos quatro cantos 
do globo, dando sombra e descanso, 
fartura e alegria. 

; Terre promise ! esclamou o insigne 
estadista francez Paul Doumer, ao pro- 
'ferir um discurso em Coritiba (1907). 
Sim ! terra prometida, terra da pro- 
missao, da qual e justo acariciar o so- 
nho de que se convertera numa nova 
Canaan, para onde os Moises futuros 
hao de guiar os exodos formidaveis 
dos povos, quando se abarrotar o li- 
mite das terras em quei nasceram... 

Vitor Hugo, como se, pela sua boca 
-divina, falasse um vidente da estatura^ 
do biblico Daniel, teve conceitos, para' 
o nosso torrao, que valem por uma 
profecia;—«Havera, no. seculo XX, 
uma na9ao estraordinaria. Esta na9ao 
sera ■grandiosa, o que hao obstara a 
que seja livre. Sera ilustre, pensante, 
rica, pacifica e cordial, para com o 
resto da h,umanidade. Tera o aprumo 
de uma irma mais velhk, posto que 
seja a mais nova». 

Tal o fruto da arvore de alem-mar. 
Pois bem. No dia em que esse fruto se 
festeja,nao se podera,de modo nenhum, 
esquecer a ^vore que o produziu—e 
para ela devem dirigir-se as nossas ben- 
9aos. Eis por que espero indulgencia 
de vos todos, por ter vos falado mais 
de Portugal do que mesmo do nosso 
Brasil. Eis por que iniciamos a nossa 
ora9rio, evocando o genio da nossa 
ra9a, para finaliza-la com 6s olhos 
fitos no seu estupendo vulto. 

E se um dia, no Passado, se con- 
sentiu a Vasco da Gama ouvir, saida 
do seio das vagas, a estentorica 
dum gigante, imprecando; ^ 

Oh ! maldito o primeiro que, no mundo< 
' Nas ondas velas pd^ em jeco lenho, 
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nos hoje, aprpveitando-nos dos ver- 
sos luminosos do poeta, repitamo-Io, 
mas traiisformando-o: 

Oh\ Bendito 0 primeiro cjne, no niundo, 
^as ondas vdlas pd~ em seed lenho. 
Bendito ! 

A BARRAJEM 

EDMOND ROSTAND 

(TkNTATIVA DK TRADUgAo) 

Jiiiiiais me esquecerei, toda a inhiha vida, 
D.i hisldria que Mangin, ami surda e sentida, 
Me nan oii, eiilrecorlando a fra^e-de elegaiicid: 

--(■Mens oficiais, seiihor, segitiaiii-me a dishiiicia. 
Xiuhi'teni que tenier iitn ihefe,—c o sen dever; 

■ I'- havia dito: irei paru que possii ver . 
Men bdstuo dc comando alfiido ao lu jd tinha,- 
Qy.indo iim fogo violenla estnije hi nadinha. 
hra a harrajem injrene ! 

Ob / quando eu Ihe dlsser 
Irei, pode conldr:—eu vou ! 

His iiieu mister ! . 
So poi cau:ia de uni lira alem iicio prosseguicr, 
Kanca I ' 

O estado-maicir oihava-nie a sorrir... 
Amni;o! ' 

E, no caminhar, desperla-me a cotisciciiciii 
f'd:;eiido-iiie pensar do perigo d iminencla: 

Pcrque devo myiifar ? ' 
Sera justo, afinal. 

Que per orgulbo sit se esponhu um oficial ?... 
Ora^ muiios irei deixar nessi harrajem... 

■~Delive-me wn inslanie e co' a maipr corajem. 
'1"^ ntrds de mim 'olhares fniilauim; ■ ''Irei, coin a luneta, olhaitdo... 

Fiimegavaiii 
■"^re iiiivens de pii, de areiii e de fiimafa, 

canhCtes injernais de horrified coiraca. ' ' 
'^'■"•tingui, atraves do efpesso nevoeiro, 
yorrciido para nos, um joveu utensajeiro. 

de a:(id e rnbro, em jYuia'tresloucada... 
{lorque 4iossa culoite entao hn eucuriiada). 

fogo redobrava... 
—Acalmase' o soldado. 

-— Para quatro sinais, sobre um papel lacrado 
j ra^er, fiWa preciio um infento defrmitar. 
Y^sahituado aimla no eslromlo de espantnr, 
'''lilava. 

lira mofo, , , 
_ Um rosto arredondado 

->'o~eo 
^ Ao. ve-lo, gssim, com ar amedroutado 

J"!gava-se um coharde. 
Os mais empedernidos 

joveu ver pass a r lemiam estarrtcidos... 
'~E"tanto, ele passou. 

Como, tiuo sei di^er ! 
'"lo-lo entao sumir-se apos e reaparecer. 

'J'rgiu-iios do fumeiro um tiii^ero esgarrado, 
'iiida~ e camhaleanti e que ao dever sagrado 

''■'siava sen iributo ! E, traniido de horror, 
■ "ifo e fero:^, olhar de Juria e de pavor, 

^pois de ser heroicomo animal corria !... 
^^"ie si, de lepenle, ele via que lu^ia 
' wso esiado-maior, 

' (Niio iinhamos entCio 
uisjarcado os hones'). 
. —Tornado de emofCio, 

, i) pobre meusajeiro a mim- veto correudo 
Sew roslo apavorado em febre vinha ardeiido ! . 
h arquejanie, em sohico, a bravura c q seu medo 
'Aarrava-me, a tremer-, assini como um see redo... 
— lal ao hrafo jKiterno tun filho se aconche<rit 
Diiendo4he: iwes in . ^Eh se clem 
A mini, .como se eu Jdia um deiejaiio ahriao^, 
^ esse pohre infeli:^ que, diaute do perii^o,^ 
oem >es[^eHo, abragava assiw tun superior, 
Hu 6 esiieitei tambeui, niostroudo-lbe amor ! 
h iienhum oficial ou;^dra repreeud^r ■ 
Esse joveu ahaiido e huiitilde que a tremer 
Colava-se a mens pes, como Se Josse um crime 
Mostrar-se jraco entho,-cle que foi sublime ! 

'J:,u othaviZ a batalha ao loiige, yi/iudo e orave 
Sentindo contra mim o palpitar suave^ " ' 
Daquele coraiCw.... E, as veies, contra o coiro 
Da perncira, ao lu~ir do obui num grande estoiro 
Sentia o estrcmecer do corpo eui coiivulsao ! ' 
h OS bragos me aj'ertando /.. 

. . O' suprema emo(uo I 
DeviLUiios foruuw um grupo siii^uhxr 
Que^ e.w'rcito iwnhi/m teria pra igualar ! 

Couleiiiplava o ascender dos rolos de fumiiro 
Que vinhdm da hatalha em caminljar ligeiro, 
E me quedava iniuvel. 

, .4'svexes, com dofiira, 
l arifaar ao soldado a energica braiidura, 
E-fa^i'-lo Siitr do horror que o amedrontava, 
Sent que desviasse a vista, a minha nuto haixava 
E.. pensatiz'o senipre, e sempre com bondade, 
Quando ele, ine eslreitava aos. grilos:—H' verdade 
Que, ape^ar dc.'ise olhar seven e tdo terrivcl, 
In sahes hem,—6 tu I ■ o quango isto e horrivel ?. . 
E compreende's que eu seja um desvairado enfim ?.,. 
—Ajagando-ihe a froute,'en Ihe di:;^ia: 

—Sim!... 

Rio —id'ril —1^20 
Hilton Fortuna. 

Portugal E a gcerra penin- 
sular:—D. JoAo-VJ Ko Bra- 
zil, por, Oliveira Lima. 1908. 

Pernambuco «decafra da sua pre- 
ponderancia de capitani'a, que manti- 
vera, coin aristocratica bravura e aris- 
tocratica lealdade, a integridade do do- 
minio porlug-uez, na America. EJstava, 
porem, na plena importancia econo- 
mica, serido, por escelencia, a terra do 
aijiicar e do al^odao». Sobressaia:— 
«No porto do Recife, ancoravam sem- 
pre muitos navios, incluzive os que 
faziani comercio com a Ind'ia portu- 
f,'-uezU, transportayam neg-ros da costa 
africaua e traziam farinha de trig-o, 
moveis e outras raanufaturas dos Es- 
tados Unidos, levando, como retribui- 
^ao, agiicar, melaqo e ag-uardente». 
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A cidade, de 25.000 moradores," em 
1809, movimentava-se - por um modo 
estraordinario. «A convivencia, qui^a 
maior e mais agradavel do que noutro 
qualquer ponto do Brazil, denuncia- 
va-S9 amplamente pela daiKja, niusica 
e jog-o, as suas espressoes habituais*. 
As procissoes e as festas ' de igreja 
«cotistituiam antes meras ,diversoes». 
A vida monastica desprezara-se, tro- 
cando-a os rapazes pelo comercio, o 
exercito ou qualquer outra profissao 
secular. «Eram, de resto, os frades os 
primeiros a nap atribuir-se grande res- 
peitabilidade, sendo mesmo o g-eral do 
clero reconhecidamente dissoluto». 

Surge agora, neste radiante quadro, 
bem saiisfatorio de pormenores, o Ma- 
ranhao, cujo desarrolo agricola rompia 
OS limites da capital. «Caxias, o an- 
tigo aYraial das Aldeias Altas, con- 
tendo, no seu termo, 30.000 almas, e 
devendo a sua prosperidade a cultura 
do algodoeiro, iniciada, no seculo an- 
terior, pela Companhia do Maranhao 
e Grao-Para, e a energia dos seus ha- 
bitantes, muitos deles reinicolas, era 
um dos raros pontos florescetites do 
interior do Brasil: chegava a esportar 
25 a 30.000 sacos, de cinco a seis arro- 
bas cada um. A capitania, toda ela, ou, 
pelo menos, a parte entre matas ocu- 
pada pelas fazendas, pelas missoes, 
pelas igrejas e pelos povoados a mar- 
gem do Itapecuru, dava uma certa 
impressao de abastanga. A popula^ao 
or^ava, como a da Baia, por 200.000 
almas, almas cristas, deve entender- 
se, porque das pagas nao se poderia 
fazer calculo. Era S. iTtiiz do Mara- 
nhao um centro que se havia de re- 
velar, breve, tenaz e violentamente 
luzitano, na cor politica e nas ten- 
dencias imaginativas». Spix e Martius 
observaram «a feigao refinada e culta 
da sociedade local, distinguindo-se, em 
particular, o sexo feminino, pela sua 
independencia mental e a educagao 
esmerada». 

Aqueles itinerantes, quando Ihcs 
permitiram a visita das alturas ama- 
zonicas, supuzeram ir devassar uma 
incognita. Ate ali, o Brazil denotara- 
se-lhes bastante imperfeito. Mas exis- 
tia, do sul ao norte, do litoral aos 
confins da floresta, «apesar das solu- 
5oes de continuidade, a baze duma 
nacionalidade, de algum modo hoiiio- 

genea». Os povoadores da Amazonia 
computaram-se, no ano de 1820, em 
83.500, — 68.500 no Pard e 15.000 na 
comarca do Rio Negro. Descendiam 
de europeus, na sua maioria de' ori- 
gem insulana,salientando-se pela tran- 
qiiilidade e ausencia de paixoes. Spix 
e Martius falam na «sua fleuma, a 
par da vivacidade do pernambucano, 
do genio pratico da baiano, da fiina 
urbanidade do maranhense, da cor- 
tezia cavalheirosa do mineiro, do hti- 
mor bondozo do paulista». A borra- 
cha principiava a estrair-se. A ilha 
de Marajo ja cultivava a industria 
pastorial. Recorda o muito que Pom- 
bal executou, em favor de Belem. 

O Brasil transmitia, em resumo, 
<,<entao, como hoje ainda, a impressao 
de uma sociedade em formagao, sem 
carateristicos acentuados e fixos. Pora 
da estreita faxa da costa, e ai mesmo, 
dava, outrpssim, asensaqao duma terra 
que aguarda, para ser fecunda e cum- 
prir o seu destino, o esf6r90 do ho- 
mem». 

Ill 

A organiza9ao do primeiro minis- 
terio cliamou ao poder D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, confiando-se-llie as 
pastas dos negoci'os ,estranjeiros e da 
guerra, o visconde de Anadia, ao qual 
se entregou a raarinha, e D. Fernando 
de Portugal, o vindoiro marquez de 
Aguiar, a quem se reservou presi- 
dencia do erarid e o cargo de assis- 
tente ao despacho. «Passava D. Ro- 
drigo, com razao, pelo principal co- 
rifeu to partido inglez, formando, 
com Barca e Palmela, cada um no seu- 
grupo, a trindade dos mais distintos 
homens de estado portuguezes, no pri- 
meiro quartel do seculo XIX». {Obr- 
cit., 167-8). Pr^ocupavam o espfrito 
de Coutinho, no dizer de Oliv. Lima, 
as materias economicas, a data na 
ordem do dia, influenciadas por Adao 
Smith e Turgot. «Nrio so- trabalhava 
como fazia os outros trabalhar, obri- 
gando todo.s os que o cercavam a mul- 
tiplicar-se em prol da regenera^ao 
blica, e, para isto, repelindo os ocio- 
zos e os corrompidos., Sem as quali* 
dades esteriores, de sedu9ao, de Barc.'i 
e Palmela, era menos superficial e 

'muito mais inteirigo do*que o primei' 
ro, muito menos cetico e mais audaz 
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do que o seg-undo/ A superiicialidade 
em questao deve, todavia, entender-se 
de opinioes, nao de conhecinientos, 
pois que a variada instrugao do conde. 
da Barca era notorial. 

Esmiuga as prebendas com que Joao 
VI agraciou os titulares que o acom- 
panfiaram e a g-ula que patenteavam. 
«A impaciencia do regresso dava fre- 
nesis a esses emigrados postigos, e de 
azedume os roera, desde que tinham 
posto pe em terra». Mas, «setido pre- 
ciso dotar "o acampamento com ares 
de corte, mesmo porque ninguem po- 
dia prever o tempo que durarfa a ti- 
rania do corso sobre a Europa, tra- 
taram os nobres de mitig-ar as suas 
saiidades, refazendo, em tudo e por 
tudo, a capital deserta, transformaiido . 
o Rio numa copia, por mais imper- 
feita que sempre a achassem, da que- 

, rida Lisboa». Fundaram-se as mes- 
mas repartijoes portuguezas, estabe- 
leceram-se as mesmas institui9oes 
judiciarias, militares, escolares. Tor- 
nou-se livre a industria, como livre se 
tornou o comercio, pela carta reg-ia de 
38 de Janeiro de 1808. Com esta ine- 
dida,. lucrou, principalmente, a Gran- 
Bretanha. A agricultura tambem se 
emancipava. «De muitas, da maior 
parte das transformacoes, a que anda 

■as.sociado, no Brasil, o nome de D. 
Joao VI, e com que ficou assinalada 
'I transferencia da corte portugueza, 
nao e temerario dizer que foi Linha- 
res o inspirador».—cit., 200). 

JReformaram-se a poHcia, a tropa de 
linha e a milicia; melhorou-se o arma- 
wento; aumentaram-se as fortifica- 
?oes das fronteiras; aprofundou-se, 
Pelo estudo, o conhecimento do ter- 
rene de embate eventual das f6r9as 
militares.—Tenta'ram-se novas cultu- 
""as, introduzindo-se novas plantas, 
criando-se, no Jardim Botanico, da 
^^6a Rodrigo de Freitas, um viveiro. 
Para difundir os vinhedos, importa- 
'"am-se 80.000 bacelos. O chefe de 
^ivizao Luiz de Abreu, que foi pri- 
^ioneiro de guerra, np ilha Mauricia 

donde os *navios francezes safam a 
^cpredar o comercio portuguez com 
^ India e a China—, trouxe vejetais 
^ sementes para o horto do Rio, como 
® abaoate, a cafiforeir:i<^ caneleira, a 
^oscadeira. 
. Os hospitais adquiriram um confor- 

11 

to superior, instalando-se uma casa 
de espostos. Os processes forenses 
tomaram presteza. O correio esten- 
deu-se a todas as capitanias. Enceta- 
ram-se os seguros contra fogo e nau- 
fragios. Abriram-se livrarias. Re^m- 
lamentou-se a catequese dos mdios e 
o trafico dos escravos. A^ financas 
robusteceram-se, alargando-se o nd- 
rnero de aduanas. Facilitou-se o mo- 
vimento das embarca9oes, a armaze- 
najem, o despacho da^ mercadorias o 
pagamento dos tributes alfandegariob. 
Comegou-se a censtruir, nos estaleiros, 
nao so ba'rcos mercantes, quanto de 
guerra, a fabricar petrechos nauticos. 
Acolhiam-se benevoiamente es que 
viessem dedicar-se a ISveura, profes- 
sc^ssem as artes liberals e mecanicas. 

A capital aformezeava-se. A quinta 
da Boa Vista (S. Cristovae), o Cam- 
po de Santana, o Rio Comprido,- Bo- 
tafogo o Catete, a Tijuca, a Gavea, 
o Jardim Botanico, o Corcovado, a 
Lapa desafiavam os elhares dos re- 
zidentes e dos forasteires. «A recom- 
pensa melhor do estadista, que os es- 
critores estranjeiros, ceevos, sao una- 
nimes em acatar e elogiar, coube-lhe, 
per certo, quande, no teatro do Te- 
juco, em pleno distrito diamantino, 
se celebrou a sua apoteoze. Cliegava 
do morrp do Pilar, a 25 leguas de^dis- 
tancia, o primeiro ferro fundido, na 

v^fabrica ali erigida, pelo intendente 
dos diamantes, per ordem ' do conde 
de lyinhares. Cavaleiros leu9aos foram 
ao encentro dos carros, puxade? per 
juntas de bois, acompanhando-os, en- ' 

, tre aplauzQS ao pn'ncipe regente, cuja 
effgie encimava es carros, no meio 
de yarias alegorias a mineragae,. cor- 
nucopias de abundancia, ci'clopes ba- 
tendo.o ferre e um genie calcando a 
inveja». 

Os gabinetes de Joa'o. VI—tres mi- 
nistres para seis pastas—indicam-nes, 
cada qual na sua orbita, as fazes da§ 
diferentes influencias individuals, que 
predominaram no governo do Rio, de 
1808 a 1821. «0s quatro primeires 
anos, de 1808 a 1812, pertencem de- 
cididamente a Linhares e a sua febril 
atividade refundidora. Os deis anos 
imediatos sao de inciiria e desca,nso, 
apos a .lufalufa das mudangas admi- 
nistrativas, magistreticas e sociais. 
Cabem a Aguiar, que Marrocos irreve- 
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rentemente trata de cabe^a de ferro, 
pelo que chama a sua dificil penetra- 
9ao, e der\-ia antes dizer a sua dificil 
sensibilidade de niinistro, e a Galveias, 
o doiitor Pastorinha de D. Carlota, li- 
dalg-o de costumes desregrados, aos 
quais fazem aluzao as cartas de Mar- 
rocos e diversos autores do tfempo. 
Anadia faleceu, 111690, no fini de 1809. 
Durante 1810, acuinulou Ag-uiar o 
exercicio da pasta da marinha, de que, 
em 1811, tomou conta o conde das 
Galveias, que, em 1813, ig-ualmente 
recolheu a heranca de Ivinhares, g^e- 
rindo os tres ministerios, ate morrer, 
em Janeiro de 1814». Os anos de 1814 
a 17 sao Os da volta ao poder de An- 
tonio de Araiyo, conde da Barca. O 
p.eriodo restante do reinado americano 
e preenchido pela fig-ura do desem- 
bargador Tomaz Antonio Vilanova 
Portug-al. Este «pe de boi» foi subs- 
tituido na diregao da marinha, de que 
se incumbira, desde a morte de Bar- 
ca, em junho de 1817, pelo conde dos 
Arcos, que g-overnava a Bai'a. Vila- 
nova sobra^ou tambem a pasta dos 
negocios estranjeiros, te a volta, em 
1820, do conde de Palmela. «Natu- 
ralmente, D. Joao VI via-se melhor 
comprcendido por uns ministros do 
que por outros, e prezava-os mais ou 
menos, seg-undo o grau de identiti- 
ca5ao das vistas respetivas. Unl ini- 
nistro como Linhares, renovador—c, 
ao mesmo tempo, aferrado ao sistema 
absolutista, convinha-lhe particular- • 
mente. Ninguem, mais do qtie esse rei 
pusilanime, estimava levar por. diante 
os seus projetos e possuia um g-eito, 
muito dele, de fazer previilecer a sua 
vontade, sem hostilizar violentamente 
a dos seus conselheiros, que conserva- 
va sempre enciumados ,e divididos, 
para mais facilmente g"Overnar». Sa- 
boreava a sabedoria do adatrio. 

\ersa o cap. V sobre a emancii)a9ao 
inteletual. Os jesuitas ensinavam. an- 
tes da varridos por Ponibal, matenia- 
tica elementar, yramatica latina, filo- 
sofia, teologi'a dog-matica e moral, 
retorica. Conferiam aos alunos, con- 
cluido o, curso, o diploma de inestre^ 
em ytes. Que artistas ! No Rio, quan- 
do la aportou a familia real, «o que 
havia de mellior, como estabelecimen- 
tos de educa9ao», cingia-se aos semi- 
narios de S.Jose e S. Joaquim, inau- 

g-urados, em 1739, pelo bispo Antonio 
de Guadalupe, que se fundiram em 
1817. Preparavam clerigos e funciona- 
rios publicos, servindo,do mesmo pas- 
so, a igreja e o estado, «ensinando, 

■para o que desse e viesse, latim e 
cantochao, especialidade, alias, a ul- 
tima, do seminario de S. Joaquim, 
menos leigo e destinado a orfaos des- 
vaHdos». O prog-rama dos estudos, no 
outro, abrangfia grego, francen, in- 
g-lez, retorica, geog-rafia, matematica, 
iilozofia, teolog-fa. Que salsada ! 

A instru9ao auferiu novas reg-alias, 
coin a traiisferencia .domiciliaria da 
monarqui'a. Fundou-se, no hospital 
niilitar da Baia, um ^ula de cirurgi'a, 
e mais outra na casa cong-enere do Rio, 

"»«ambas com um curso de 5 anos, afim 
de formareni cirurgioes praticos». A 
introdugao da ciencia medica, no Bra- 
sil, ou, pelo menos, do ensino medi- 
co,—historia Oliveira Lima,, deve-se a 
um pernambiicano, o dr. Jose Correa 
l^icanco, depois barao de Goiana, o 
qual, apos fazer estudos em Lisboa, 
OS fora completar a Paris, e ai se ca- 
zara com uma filha do celebre profes- 
sor Sabatier, sendo, no regresso a-Por- 
tug-al, sucessivamente nomeado pro- 
fessor de anatomia e cirurg-ia na Uni- 
versidade de Coimbra, primeiro cirur- 

■g-iao da familia real e cirurgiao-mor 
do reino. Manoel Tvuiz Alvares de 
Carvallio, baiano, formado em Coim- 
bra, organizou, no hospital da Mise- 
cordia, a escola medica do Rio, criada, 
como a da Baia, em 180S, a instaii- 
cias de frei Custodio de Campos Oli- 
veira, leigo professo da ordem de 
Cristo, e cirurgnao-mor do exercito e 
armada. Uma terceira escola de |mc- 
dicma, prometida ao Maranhao, ua 
carta regia de 29 de dezeinbro de; 1815, 
nunca chegou a montar-se. 

Instituiu-se uma Academia de Ma- 
rinha, anexando-se-lhe, em 1809, un^ 
observatorio astronomic©, para uso da 
companhia dos guardas-marinhas. Im- 
plantou-se, em seguida, uma Acadc- 
mi'a Militar. Funcionara no Rio, desde 
1699, uma aula de fortificaqao, e, ei" 
1793, abrira-se, no Arsenal de Guerra, 
uma aula, para o apresto dos soldados. 
os oficiais de linha e das niilicias. A 
Academia Militar, cujos lente:#. gfS'''' 
vam de privilegios identicos aos '''' 
Coiinlira, reiiniu-se a Academia 'I'- 
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Maritilia, eni 1833-33, coiiverteu-se 
na Escola Central, em 1858, e, alfim, 
em 1874, na Escola Politecnica de 
hoje. 

A boa Aula de Comercio, no Rio, 
instaurada juntamente com a Acade- 
mia Militar, acuzou maior matricula. 
A inclinq5ao mercantil sobrepunha-se 
a belica. Reg-eu-a o professor Jose An- 
tonio Lisboa, o qual cursara mate- 
matica, no Col^io dos Nobres, em 
lyisboa, e, depois, visitara Paris e 
Londrfcs. Existia, desde 25 de Ja- 
neiro de 1812, um laboratorio pra- 
tico. A .colecao mineralogica do barao 
Oheim, adquirida pelo g-overno, ori- 
g"inou o Muzeu Nacional, por decreto 
de 6 de junho de 1818. Principiavam 
a reiinir-se nele amostfas de minerals 
e cole9oes de etnog-rafia reg-ional. 
Em Pernambuco, ondeha via, desde o 
bispo Azeredo Coutinho, um concorri- 
(lo seminario de estudos secundarios e 
eclesiasticos, um colegio de meninas 
e muitas escolas primafias, abrira-se, 
a- de junho de 1814, um curso de 
matematica, recitando o discurso inau- 
jfural o dr. Antonio Francisco Bastos, 
opositor da Faculdade de Matematica ' 
de Coimbra, lente e diretor dos estu- 
dos militares na capitiinia. 

Os prelos empreenderam a sua rude 
ranjedeira. No espago que medeia das 
Ohsei vafdes cpnierciais e economicas, de Jose 
da Silva Lisboa—1808—as Menwrias 
do Rio de Janeiro, de monsenhor Pizarrb 
—1820—, brotaram da imprensa regia 
obras didaticas. de moral, de filoso- 
fia aristotelica, poeticas, dramaticas, 
clmicas, nauticas, etc. A revista O 
Patrwla, editada nos anos de 1813 a 
1814, teve como colaboradores Sives- 
tre Pinheiro Ferreira, Jose Bonifacio 
de Andrada e Silva, Doming-os Bor- 
ges de Barros. Mariano da Fonseca 
C-outros. () Correio Brasilense, que se 
imprimia em Londres, viveu de 1808 
a 1822. Voltaire e Rousseau, cujos 
livros o correg-edor Pina Manique in- 
cinerava em Portugal, iludiam a in- 
terdi5ao no Brasil, se dermos credito 
^ Luccock. Os colegios femininos flo- 
resciani. 

laiciava-se, afinal, uma Academia 
de Belus-Artes, que se denoniinou, 
n tVl A4 ««r-v Ij^ Q - /\ 

Marialya, que desembarcou, em mar?o 
de 18y,, no Rio, era chefiado por 
Ivebreton, secretario perpetuo da clas- 
se de belas-artes do Instituto de Pran- 
9a, e compunha-se de J. B. Debret 
pintor de historia; Nicolau Taunav,' 

Cto' ^ ^ Paisajem; Au- f,usto Taunay, escultor, irniao da- 
quele; Grandjean de Monti^ny, ar- 
(Juiteto; Pran9ois Ovide, professor de 
mecamca; Simon Pradier, gravador 
em talha fina, e Fra„9ois' Bonrepo^ 
ajudante do escultor A. Taunay 

«Podiam as reformas do ensino'ser 
inquestionavelmente, mais de teze e no 
papel do que reais e ef^tivas. entra- 
vando a rotina as rodas do carro e 
roubando a marcha a velocidade; os 
livros estranjeiros tinham entrado 
a circular grandemcnte, disseminan- 
d© as ideas liberais e operando, ne- 
cessariamente, sobre o franco desen- 
volvimento das mentalidades, ao nies- 
mo tempo que os livros nacionais se 
tornavam, em avultado numero, aces- 
siveis a toda a g-ente, pela livre fre- 
quencia, em 1814, da Biblioteca Real 
de pnncipio apenas facultada a aKunJ 
pnvilegiados»—{Ohr. cit, 253). Esse 
estabelecimento contava 60.000 volu- 
mes, alem duma farta' messe de ina- 
huscritos, pertencentes as opulentfssi- 
mas livran'as da Ajuda, do Infantado 
das Necessidades. 

I Fkax Paxhco. 

Tiradentes 

(ALOCUC-AO I'ROFHRIDA, 
A 21 Dli AliRIL, NA HOMli- 
XAJKM Q.UK A LrxaAO DOS 
ATI-\ I s p KOM ov £: u) 

Primeiro, Escola de Ciencias, Artes 
® Offcios. () grupoi de artistas de 
Jean's, contratado pelo embaixador 

(Juizera ,falar-vos em consonancia 
com as harmonias deste dia glorioso 
da nossa p^tria: dia de louvores pa- 
trioticos, que reboam nestes sag-rados 
tetos do saber, celebrando, no mais 
estraordinario dos epinicios, o rom- 
pimento das gargalheiras da morte 
pela potencia invicta dum dos precur- 
sores, da liberdade nacional —Tira- 
dentes; dia de efusao patriotica e en- 
tusiasmo civico, ante o simbolo que- 
cido, que nos' evoca a terra mae, no 
seu passado sublime, entristecido pelas 
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tradiQoes enlutadas dos nossos herois, 
que tanto lutaram por ela, a patria, 
chorando, vencendo,cantando,e cujas 
cinzas se transformaram, no mesmo 
solo que as viu nascer. 

Patria de g-lorias imarcessiveis e ba- 
talhas incruentas; patria de heroismos 
inefaveis, de feitos jamais imitados, 
g-rande no fades das suas belezas e 
bela no seu panorama de g-randezas ! 

O que, entretanto, desse passado 
gloridso vos nao pod,era dizer o meu 
empobrecido verbo, dir-vos-ao a elo- 
qiientissima e profunda significagao 
deste dia auspicioso, e o conjunto da's 
cores ^imbolicas da nossa bandeira, 
que palpitou, hoje, ali fora, ao beijo 
das auras e as vibra5oes da luz, com 
insofridas ansias de voar para o ceu, 
que ela reflete. 

Senhores:—Ha, na nossa vida, urn 
elemento a contrastar todas as resis- 
tencias que se Ihe opoem e Nomina 
todas as forQas. Esse elemento e a 
idea; a idea, que sustenta e ampara os 
espiritos e os movimenta; a idea, que 
e a base dos acontecimentos e do po- 
derio dos povos, porque estes vivem 
pela idea, se aumentam pela idea, se 
engrandecem e glorificam pela idea. 

Pois bem: foi uma idea tambem 
que aqui nps congregou—qual a que 
teve o imortal deste dia^ peia inde- 
pendericia' e liberdade da mae-patria, 
personalizando uma tradigao gran- 
diosa. compondo uma obragig-antesca, 
assinalando uma epoca. Tal idea teve-a 
ele, fixa e ardida. ^ 

Consagrou a patria, entranhada- 
mente, onlmodamente, todo o seu ser. 
Votou-lhe um culto especial, estre- 
mo. O bem da patria foi a seiva tras- 
botdante da sua alma; a,gloria da pa- 
tria, a" paixao absorvente, indomita, 
a fascinacao da sua vida. Incarnou a 
indole de um povo e o anseio de um 
seculo; manifestou, clara e p.ositiva-, 
raeute, a f6r9a dominante, irresistivel 
e centrica de uma aspira^ao coletiva; 
corporizou e animou a supremacia de 
uma convic5ao esclusiva, imajem de 
um sonho. j 

Ah! aquela-ousada tentativa, tao 
edificante e^ nobre, aquela alucina- 
^ao por um ideal, em que transpa- 
recia, fulgurante, a um tempo, o de- 
sejo de uma na9ao, como esta, nao ha 
voz que a cante, a menos que seja a 

voz da epopea, nem beneficios que a 
recompensem, a menos que sejam os 
beneficios da gloria. 

Foi Tiradentes quem mais traba- 
Ihou pela cristaliza9ao desse ideal da 
patria, quem mais Mivou a execugao 
desse piano colossal, esse cometime'n- 
to" audaz e dignificante,—a todas as 
luzes, incomparavel. Sempre, em todos 
OS tempos; assim procederam os he- 
rois, OS paladinos imperteritos das 
causas nobilitantes, regeneradoras, be- 
nemeritas. 

Eles, bem o dizemos, nao seguem 
para as catacumbas do cemiterio;— 
aparecem, vencedores, na impavida tela 
da historia. 

Walter Silva. 

Jose I Fatroiio 

(Discurso pronunciado, a 
13 DE MAIO DE'1931, PELO 
SR. PiTAGORAS GoNgALVES DE 
AIoRAIS, AO ENTRAR PARA O 
Q.UADRO DE SOCIOS EFETIVOS 
DA LEGIAO) 

E levaniam-se mudos tacilurnos 
Os mdrtires sonibrio'; da avare^^a, 
Qtiando ainda no haslil dome a bonina 
E 0 passarinho donne na deve^a. 
E vdo postar-se em -quietagdo dc est&tuas 
Ante 0 feitor, snbmissos, alinhados. 
Os cdes podem laiir ante o seu dono, 
Mas eles devem estar sempre calados. 

Treme-me a voz no peito, sintb-me 
indignado, quando penso, quando vejo 
que, debaixo do sol da patria, defendi- 
da pelas/nossas leis, existiu e medrou 
a pior das iniqiiidades que a ambi9aO 
liumana pode abortar— a escravidao 
dos nossos semelhantes, daqueles cuja 
culpa x'mica e a de terem cor negra, 
a cor do sofrimento real. 

Sob uma cor escura, ocultam-se, 
muitas vezes, um cora9ao generoso e 
uma inteligencia de anjo. O-negro! 
O africano! Ra9a nobre, altiva e for-, 
te! Quanto Ihe deve a patria! Poste 
tu que desbravaste as suas matas, tu 
que desenvolveste a sua lavoura, tu 
que incentivaste o seu comercio! A ti 
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te deve ela um grande numfero dos 
seus inteletuais, a maior porgao do 
sang-ue dos seus martires, na paz e na 
gfuerra, desde a eolonia ao imperio, 
das batalhas dos Guararapes as do 

. Parag-uai. 
Sim, foste tu. raga africana, que, 

noite e dia, ao sol e a chuva, num 
trabalho titanico, muitas vezes cur- 
tindo a recompensa imediata do chico- 
te, fizeste, em lug-ar do cardo agres- 
te, desabrochar do seio da terra o sor- 
riso da vida: a seiva, a messe, o pao. 
Ao teu suor bendito, deve o Brasfl 
uma parte dos seus poetas e sonha- 
dores, pois o brasileiro, na sua maio- 
ria, usando a compara^ao de Coelho 
Neto,—«te'm a cor do diluculo, anua- 
cio da madrugada, divindade inter- 
media, simbolo da transi5ao da trisva 
para o esplendor, preliidio de alva. No 
seu cora^ao, casam.-se os dois cantos: 
o do rouxino.l dos luares e o da co- 
tovia das alvoradas»- 

Pois bem, srs., dessa raca heroica, 
uma das que mais contribuiram p^ij-a 
a formagao da personalidade nacional 
—aqui, era a crian9a ao abandono, nua, 
ali a donzela em desrespeitjj?, submeti- 
da a leilao, acola, o velho vergasta- 
do, alimaria iniitil,—veio ao mundo, 
lia 67 anos, Jose Carlos do Patrocmio. 

Patrocmio, nome que, no dizer dum 
Hterato patricio, «contem, nas suas 
dez letras, todo um evangelho de amor. 
Segundo decalogo de Deus, dado, nao 
em tabuas de jiedra, mas num cor- 
po xle bronze, ern cujo cora9ao, como 
em alampada recondita, ficou arden- 
do e flamejando o fogo sagrado da 
sar^a do Sinai. Homem que era o 
turbilhao, coluna de genio: atraia. 

Impetuoso e meigo, fecundo a ma- 
neira do sol e, como o sol, arrazador, 
t'em merecia um lug'ar no Panteon 
dos herois de Carlj'le, entre as duas 
teorias—a dos Poetas e d dos Sacer- 
dotes, porque participava da natureza 
de ambos: era o vate. 

Contemplative e reVolucionario, me- 
lancolico e violento, carinhoso e indo- 
®iito, concentrava o sofrimento», e a 
revolta de toda uma raga, pois, como 
sabeis, ele pertencia ^quela maioria 
de brasileiros de que falei acima—«e 
^oi a f6r9a que se insurgiu contra a 
opressao*. 

Sangue do nieu sangue ! Pa'trocfnio, 
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meu irmao e meu patrono ! enver"-a- 
dura de bronze ! espirito de luz, para 
quem me senti arrastado, logo nos 
meus mais verdes anos ! Moises brasi- 
leiro, que conduziste osnegros a Cana- 
an, depois de haverem passado 0 mar 
de sang-ue,—perdoa-me, se, com ;is 
minhas palavras, nao puder honrar-te. 
Uuia, entanto, os meus passos, orien- 
tando-me na senda pedreg-osa das le- 
tras, debaixo sempre da tjia estrela ben- 
dita ! E tu,, sangue africano, parcela 
prg-ulhosa que vibfa nas minhas veias, 
estua, esplode ! Se o interprete de toda 
essa ra9a, fazendo-me enaltecer o seu 
benfeitor! 

II 

Jose Carlos do Patrocmio, filho de 
Joao Carlos Monteiro, nasceu em 
Campos, estado do Rio de Janeiro, aos 
8 de outubro de 1854. Surgiu do nada, 
como o universe. Criou-se, todos nos 
o sabemos, nos obscuros desvaos de 
uma quitanda, e no remanso beato 
duma ig-reja de provmcia. Foi caixei- 
ro, sacristao, farmaceutico. Estudan- 
te, ja escrevia na Gaieta de NoUciss, 
sob a _dire9ao de Ferreira de Araujo! 
Redigiu, apos, com Ferreira de Mene- 
zes, a Ga:(eta da Tarde. Fundou, por ul- 
timo, a celebre—Cidade do Rio. 

Qual fio de agua subtil, que se 
insiniia por entre^ pedras, recorda 
ainda o aulor dos MistSrios do Natal— 
depois cresce .e se assoberba, assim 
foi ele. Pobre e desconhecido, entrou, 
sorrateiramente, na sociedade, para] 
mais tarde, Melkart irradiante, fundir 
as algemas dos escravos, no calor do 
seu g-enio, e alumiar, a patria, no ca- 
minho da liberdade! 

Sentindo o sangue Hbico vibrar-lhe 
nos globulos, come9a a sua campa- 
nha—cruzada feita com" o evangelho 
e com a clava—contra o despotismo 
dos faraos nacionais. «Confian9a ro- 
busta, irradiava g-enio, infundia cora- 
jem. Os que iam ao seu espirito, sai- 
am iluminados, os que buscavam o 
seu cora9ao, reg-ressavam satisfeitos. 
Na poesia, era aguia, olhandoda altu- 
ra e encarando o sol; no jorn'alismo, 
era o lince, devassando a terra. 

Investia com todos os os problemas, 
afrontava todos os assuntos e voltava 
sempre, das, polemicas, com o trofeu 
da vitoria. 
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Quern o lesse,—continua Coelho 
Neto,—dizia, ao fulgor dos seus pe- 
riodos, que ele os compuzera com a 
lentidao esmerada e paciente dos ar- 
tistas escrupulosos da escola de Ho- 
racio. Eag"ano; os artig-os de Patro- 
cinio saiam de um jacto e luminosos 
como esplos5es. Era uma cratera, nao 
um torculo. Nunca os relia e, nao 
rare, depois de haver sentidamente es- 
crito um hino de misericordia, sobre 
OS escravos sofredores, .emputiliava o 
tag-ante e saia, como um flagelo, so- 
bre OS adversaries. 

Orador popular, impulsivo e fas- 
cinante, quem o viu na tribuna, guar- 
da, por certo, na lembran^a, a sua 
entranha. fig-ura semi-barbara, quase 
grotesca. Nao era prador de escola, 
<lisciplinado, eleg-ante: era um impeto. 
A sua palavra nao tinha melodia—era 
si'lvo ou rugido; o seu gesto era des- 
g-arrado, o seu olhar despedia faulhas. 

/Avau9ava, recuava, agachava-se, 
ingava, retrafa-se. despejata-se, fi- 
ava nas potitas dos pes, arremang-ado, 
com a gola do casaco tao subida que, 
as vezes, parecia um capuz de monge; 
o colete, sung-ado, deixava espocar a 
camisa. Era um desmantelo de torr 
menta. Havia nele dormencias, como 
nos oceanos. Dias inertes. Nem um 
encrespar de vaga, nem um hiilito de 
brisa. Imobilidade. 

Bastava, poreni, uma lufada de c6- 
lera ou uma cansada aza branca, pas- 
sando, iterativa, no indeciso ir e vir 
de quem se sente perdide, para que a 
paixao o revolvesse ou a piedade 0 
despertasse. Foi nura desses dias lan- 
g-uidos que se deu o encontro do gi- 
g-ante com Silva Jardim, que entao an- 
<lava em propaganda temeraria, apro- 
veitando o abalo que a aboli9ao pro- 
duzira no edificio do imperio, para 
fazer que ruisse. Encontraram-se os 
dois aiiostolos no teatro Lucinda. O 
discurso de Silva Jardim foi uma, 
•^'^ju'^g'^-toria violenta contra Jose do 
Patrocmio,—cativo de um beijo, com 
que a princeza'Ihe ameigara o filho... 
E o qiie houve de acusa(joes, de does- 
tos, de invetivas e de apodos, nesse 
discurso ! 

O teatro regorgitava e o povo, sem- 
pre vario, bandeara-se para o orador, 
vendo a atitude mole, quase humilde, 
o jornaplista, que se encantoara num 

• camarote, entre um grupo de amigos. 
Quando foi o momento da respos- 

ta, Patrocinio comegou em tom flebil, 
timido, mastigando as palavras, relan- 
ceando, com o olliar apagado, o au- 
ditorio fremente. Nao era o tribuno 
fogoso dos grandes dias, mas um ven- 
cido, que se rendia, de rastos, aos pes 
do adversario. Paula Ney, que era 
um dos pares fieis do campeador, 
erigou-se e, indignado, rompendo a 
multidao apinhada, disse, com ascuas 
de odio nas pupflas, brandindo ener- 
gicamente a bengala: - Vou espica9ar 
o monstro, com um dardo de injuria. 
Isto aqui nao e a Biblia em que Da- 
vid, -com uma funda e uma pedra, 
vence o gigante Golias. Esperem a 
volta. E desapareceu. 

Patrocmio prosseguiu m^roso, pali- 
do, sem alma, engasgado, a repetir 
—hos.. nos... De repente, como uma 
flecha zunindo, esfuziou, das torri- 
nhas, em v6z de falsete, um aparte:— 
«011ia o carogo). 

O povo rompeu eni gargalhadas. 
Patrocinio bambeou, tremeu; acende- 
ram-se-lhe* os olhos, as narinas en- 
traram a aflar sofregamente, como 'Se 
farejassem ' com raiva. O seu corpo 
p6z-se a oscilar, como zimbrando em 
mareta, e o gigante reapareceu, for- 
inidando:—Nos, nos somos'uiii povo 
que gargalha, quando devia chorar... 

O verbo esplodiu, como raios duma 
nuvem negra, carreg-ada de procela. 
Oh ! esse discurso,'© apelo a voz ano- 
nima, a voz cobarde, ao silvo da vi- 
bora, e, por fim, a resposta esmaga- 
dork a Silva Jardim. a reabilitagao 
do carater pela gratidao do patriota 
e pelo amor de pai! O povo ergueu-se 
—e as mesmas vozes que, minutos 
antes, o haviam chcfequeado, aclama- 
ram-o com delfrio. A derrota mudou- 
se em triunfo e foi por entre alas que 
troaram os' aplausos, iatraves de uma 
ovagao estupenda, que Patrocmio dei- 
xou o teatro, onde tivera tao compro- 
metida a reputa9ao da sua eloqiicncia 
arrebatadora». 

Patrocmio tambem era um crente, 
Vjuase um sacerdote. Ele proprio coo- 
fessava:—«Para padre, so me faltam 
as 6rdens». Ouvi-lo sobre as coisas 
da igreja, era melhor do que Icr um 
ritual. 

Vejamos, por exemplo, alguns tre- 
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chos dum seu falado artigo:—«Coino 
o povileu fanatico, em torno do pre- 
torio de Pilatos, a sciencia modema 
reclama-nos de nov^ 'Jesus, para tor- 
tura-lo, para escarnece-lo, para mata- 
]o_. Nao e'.ainig-o da liberdade huma- 
na quern quizer poupa-lo k furia do 
ceticisrao; preciso e que seja de novo 
crucificado em todas as consciencias, 
para que se resgate a lei de evoluQao 
natural da sociedade. Bern quizeramos 
lavar as maos, como o romano pusi- 
laninie' e entreg-ar a incredulidade. o 
companheiro sobreumano das nossas 
horas de angfustia. Bern quizera mos 
neg-a-lo, de publico, para furtar-nos a 
irrisao da descren5a egofsta e aos' 
ataques da sabedoria^atea. A nossa 
•consciencia, porem, nos manda plei- 
tear a causa do nosso deus, porque 
em vao procuramos quern o lia de su- 
bstituir, na econoniia da civiliza5a.o». 

E, depois de se referir a eficaz agao 
do • evaugelho, a caridade crista, ao 
consolo na vida futura, rematava:— 
«Tenhamos todos a coraj'em de afir- 
inar Jesus, cDmo o ateismo afirmou 
Augusto Comte; tenhamos a corajem 
de arrostar o ridiculo dos ateus, con- 
trapondo-lhes a moral que serve os 
humildes- Reivindiquemos para a nos- 
sa fe OS direitos que Ihe dao dezano- 
Ye seculos de progress^. Quando nos 

^yiuiz'erem sufocar com a gargalhada 
incredula, respondanios, com seguran- 

e altivez, que os c^rebjos, a que a 
humanrdade mais deve tiveram espago 
para guardar esse deus de que ela es- 
carncce. Quando o ateismo disser que ■ 
ele impede o progresso, respondamos- 
Ihe, sem receio, mostrando-lhe Colom- 
bo) multiplicando a terra, e^Pasteur, 
/nultiplicando a vida». 

Membro da Academia Brasileira de 
^■'Ctras, romancista de peso, deixou- 

' Jios Patrocmio diversas obras da suali- 
^ ra:—Mota Ccqtieifo ou a pena de morte, 

I'omance liistorico, publicado era 1877; 
, ® Reti ranle romance de^ue ressumbra, 
•■•diniravelmente, quanto.jo seu cora- 
Sao era generoso e bom, votado a 
Piedade, sempre pelos fracos e neces- 
^itados; e um canto de dor pelbs fla- 
8'elados do Ceara, sacudido a luz em 

Manifesto da Confederafdo Aboli- 
^'onista, em 1883; Pedro Espanhol, em 

884; meninas Godin, em 1885; Con- 
^^^incia publica, em 1885, e outras 

muitas, cujo desfecho foi o solene 
dia 13 de maib de 1888. 

Oh ! esse dia ! No momento em que 
a prmceza Izabel, acabava de assinar 
o aureo decreto da aboli5ao, para sem- 
pre, do escravismo no Brasil, um ho- 
mem da cor do diluculo, banhado em 
lagrimas de alegria, caia aos pes da 
imperante, a beijar-lhe as maos, entre 
solugos. Era Jose do Patrocmio. Nesse 
memoravel dia, carregado aos ombros 
do povo, este pedia-lhe fios da barba, 
como rehcario, arrancando-lhe os bo- 
toes da sobrecasaca e do colete, pois os 
considerava reliquias do grande ho- 
mem. Rouco de tanto respouder a 
discursos, gemendo, arquejante, entre 
abragos e ..beijos, o heroi chegou a 
rente do seu jornal, onde, aclamado 

por todos OS companheiros de traba- 
Iho,^ inclusive os compositores, que 
liaviani subido a sala da reda9ao, nao 
pode conter opranto. O povo prorrom- 
peu em alacres vivas eos populares, que 
o carregavam, orgulhosos do grande 
fardo, reclamavam caminl&lo. Um ve- 
Ihy negro ajoelhou-se e, juntando as 
mfios, inundando-se-lhe os'olhos, di- 
rig'iu-se ao libertador. Parecia que re~ 
sava diante de um santo. Um silen- 
cio respeUoso permitiu que fosse ou- 
vida a ofag'ao do infeliz:—«Nli6 Pa- 
trocmu... Deu du ceu ben^oe sunce. 
Eu, pobre veio,' ja nao se importava 
CO cativero. Morte ta hi rriodi liberta 
corpu di negru, cansado di' trabaia, 
ma zere, nho, fio, fia, neto piquinino, 
esse sim, i parceru turu... rapaziada ' 

■ma$a, esse, sim vai pruveta liberdade. 
No Sinho ta la in cima; ele ha di oia 
sunce, nho Patrocinu. Antonce nao 
hai Deu nu ceu ? Viva o sarvado di 
noss ! Viva !» 

E O'negro, tremulo, foi-se arras- 
tando de joelhos, para beijar os pes 
do redentor da sua ra9a. Patrocmio, 
porem, avan^ando -precipitadamente, 
apertou-o nos bra§6s em lagrimas, 
enquanto o povo comovido, petrifica- 
do, entrava, correndo, na Cidade do Rio. 

Ill 

Ja que vos falei sobre a ^existencia 
do heroi, necessario se torria 'que vos 
fale tambem acerca do seu tristfssimo 
obito. (1905). 

Num quarto, alumiado por umaja- 

Biblioteca Publtca Benedito Leite 



18 O ATENIENSE 

nela, onde iiial cabiam uma'cania de 
solteiro, um lavatorio e duas cadeiras, 
jazia o pelejador da canipanha nia- 
g-nifica. Alagro, esqueletico, coin os 
olhos recolliidos ao fundo das orbitas, 
a' fronte vasta, escalvada, de unia cor 
batja de bronze empoeirado, a boca 
reentrante, a falta dos dentes, sem 
voz', meio encolhido na enxerg-a, as 
pernas cobertas por um chale azul, 
Patrocmio acabava iniseravelinente, 
nuni g-rabato de esmola. 

Em cima do lavatorio, estava um 
vellio prato, com um resto de mingau, 
as moscas; aos jjes da cama, pelos 
travesseiros, no chao, os jornais. Na 
parede, um Cristo morto. 

Morria como vivera: defendendo os 
fracos, batendo-se pelos '• deserd'ados. 
Todos OS dias, mesmo da cama, es- 
crevia os seus artigfos, a lapis. Quan- 
do Ihe ming-uavam as forcas-, ditava-os 
a sua mulher. O seu ultimo apelo foi 
em prol dos animais, porventura mais 
gratos do que os liomens. A sua ora- 
gao derradeira, a de um panteista. 

Esting-uiu-se numa esplosao o que 
se dessangrara em contmuas esplosoes: 
caiu afog-ado em sang-ue, como o sol 
tomba no ocaso, envolto em mortalha 
de purpura. Varonil como Cirano,' no 
tranze fatal, nao se entreg"ou cobar- 
demente a Mbrte: sentindo-a, apru- 
mou-se, no respaldar do leito. Viram, 
entao, que o seu corpo amolecia e 
oscilava: perdera o equilibrio. 

Oh! Alma de gra^a eterea, sonho 
de luz, beijo de /Deus, escuta a mi,- 
nha prece, ouve a minha ora^ao:— 
Patrocmio—tu, que foste, no Brasil, 

' o defensor da raga africana, o seu 
anjo de_ conforto; tu, cujo espfrito e 
o arcanjo tutelar que sobre ela ainda 
hoje vela, Deus te mostre a face, 
Deus, de existencia mais certa que a 
luz dos meus olhos, e de justiga mais • 
reta que a yefdade,—que Deus, por 
ua intercessao, proteja a nossa patria, 

g-uie o Brasil, esfe Brasil, que tanto 
amaste e pelo qual deste a vida ! Cue 
e e seja forte, belo e g-randioso, ama- 

f iio solio sublime das 
se, um dia, o ini- 

g ousar ataca-lo, e a sorte o inibir 

nlJ w brasileiro, 
MarSio n"" Henrique e Marciho Dias, um so dos teus irmans 

que primeiro nao morra, por 'ele de 
a vida, e dig-a como CamSes: 

Oh patria ! oh, minha patria !... 
- ■ ...ao menos juntos morreremos... 

O leg-ionario Joaquim Vieira da 
Luz, recebendo o sr. Pitagoras Gon- 
galves de Morais, i^roferiu cste dis- 
curso: 

E' a seg-unda vez que nos arrojamos 
a vir a vossa presemja, qual delas no 
desenipenho de mais imperiosa tarefa; 
ontem, cumpriamos os preceitos do 
nosso estatut<^ tomando posse da ca- 
deira que a vossa bondade nos con- 
sentiu escolliessemos e ocupassemos 
na Eeg"iao; hoje, ainda no cumpri- 
mento de um acordo firmado entre 
os leg-ionarios^ acordo que se nos afi- 
g^ura de for^a ig-ual ao da nossa carta 
regulamentiir,—apresentamos as boas 
vindas protocolares ao novocompanhei- 

-ro, que ascende ao quadro dos socios 
efetivos, para o que preparou, sobre 
o seu patrono, o estudo que acabastes 
da ouvir e de aplaudir. 

A nossa tarefa, se bem que espi- 
nhosa e ardua, encarada pelo verda- 
deiro prisma, reduzi-la-emos aos mol- 
des da nossa j^equeneza, tao dificil 
nos parece o seu cabal desempenho. 

—Que vos poderemos dizer de vos, , 
senhor leg"ionario, que ontem vos fi- 
liastes ao nosso g"rupo ? 

—'Que sois ^unf espfrito. instruido ? 
Que sois uma intelig-encia fulg-urante ? 
Que a nossa terra deve esperar muito 
de vos ? 

Preferimos nao afirniar, porque, 
alem de sernios contrarios aos exag'e- 
rps encomiasticos, nos escasseia com- 
petencia para apreciar as vossas quali- 
dades, ante o auditorio que nos escuta. 
Deixai-lhe, pois, a sentenga. 

—Quem melhor do-<jue os que vos 
tem lido, nas paginas do'Ateniewse, e 
acabou de vos ouvir discorrer sobre 
Jose do Patrocmio, podera julgar o • 
vosso merito ? Decerto que nao sere- 
mos nos. 

Os aplauzos, que recebestes, patcn- 
teiam nao ser inutil o vosso empe* 
nho, o vosso esforgo. 

Falar-vos-emos de Patrocinio num 
relance, porque, para profundos con- 
ceitos e estudo a altura das suas 

teus irmaos reais qualidades, nos ming-uam os co- 
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nhecimentos positives, nao nos assis- 
tindo mesmo o direito de tal fazer, 
visto que dele se apossou o novel 
leg-ionario. 

Pitag-oras de Morais disse-tios quern 
foi Patrocmio, como jornalista, ro- 
mancista, tribuno, patriota, possuidor 
de um talentp deveras assombroso. 
Mas, afora tudo que Patrocinio te- 
nha sido, acima do jornalista, do ro- 
raancista, do tribuno, do patriota, esta 
o e%'ang-elizador. Sim, esta o eVang-e- 
lizador, porque Patrocmio o foi no 
niais alto gfrau, na acegfio maxima do 
termo. 

A campanlia abolicionista trans- 
formou-se no seu evang-elho e Patro- 

. cmio operava-o com a pena possante, 
com a palavra tersa, que jorrava sem- 
pre farta, aos borbotoes, em caudal. 
Mas viabilizou-a melhor, mais arden- 
temente, com o cora9ao, com a alma. 
Era uma loucura, um desespero., o 
seu empenho pelo emancipacionismo 
tlo ilota. Enquanto nao vinlia o de- 
creto imperial, a Hberdade coletiva, 
Patrocinio traballiavaT por todos os 
ineios, pela liberdade parci.al. 

«Interminas noites - lemos em Joa- 
quim Leitao—andou pelo mato, dan- 
do fug-a a escravps, que acoutava e 
colocava.^em terras -distantes daquela 
<le onde haviam fug^ido, chegando a 
csmolar era plena rua, para o resgate 
lie alg-uns, que erara apanhados pelos 
«ca9ad6res do mato ». Foi nessas es- 
.Pedi5oes pelo interior, nas quais ele 

antecipadamente realizando o que a 
' sua pena reclamava da sociedade e 
ilo trono, que ele. correu-serio risco 
"^uitas vezes. Mas, qiiando Patro- 
cmio ascendeu verdadeiramente a 
^f>nsubstancia9ao de um espirito, foi 
'"cspondendo as injiirias:—Pugno pe- 

meus. Sou negro e .quero ver os 
' "egros libertados». 

Prossig-jimos, repetindo o que se le 
livro Do civismo e da arle no Brasil:— 

«Enverg-onhasse-se este homem do 
seu»nascimento, nao f6sse~ele coerente 
"o impeto com que trabalhava pela 
'^ruzada da aboli^ao e, antes de ser 
^ssinada a lei aurea, haveria cafdo 
^baixo do seu pedestal, reduzido a 
^9-cos. Assim, esse negro ficou, para 
todo o sempre, com o seu nome e a 
Sua effgie duma brancura iniaculada, 
®ssa brancura que vem dos cora9oes 

• lizados pelo Bem e pela Justi- 
T ° unico campea- ^lor da abohgao. Revoltas sociais nunca 

fe^ sozmho o seu heroi; nem um 
homem podia cheg-ar aos pulsos de 
uma ra^a—oxala !— e com as maos 
quebrar-lhe as alg-emas, abrir-lhe as 
garg-alheiras, com a mesma facilidade 

??o Z neg-alhd. Acumula- 9<io de todos esses infinitamente pe- 
qnenos^ sacnficios anonimos, das von- 
tades humildes, dos inenarrdveis es- 
forqos da propria adesao platonica 
dos fracos, das heroicas proezas dos 
recantos, eis o que foi esta, o que 

hola humana-». 

«0 emancipacionismo tem jd os ca- 
belos brancos.- esclama Silvio Ro- 
mero. Nao foi sua. alteza a reg'ente 
como dizem os monarquistas; nao foi 
o sr. Joao Alfredo, como dizem os 
pretendentes; nao foi o sr. Joaquim 
INabuco, como dizem os liberais; nao 
J01 o sr. Jose do Patrocicio, como di- 
zem OS democratas; nao foi o sr. Dan- 
tas, como dizem os despeitados... 

^ Obra do povo, patrimonio da cole- 
tiva g-16r:a,. sim. 

Mas-, porque entre todo esse pante- 
on de g-randes nomes, desde o sati- 
rico Greg-orio de Matos, patriarca do 
abohcionismt), atd Antonio Bento, 
encontrando, numa conservaQao de em- 
balsamaniento, a fama de ~ Jose Bo- - 
nifacio, Castro Alves, Rebougas, Sil- 
\<i Jardim, NabucOj Rui Barbosa., e 
tantos outros, jjorque e que ,T' iilma 
nacional iria justamente ajoelhar a 
sua apoteptica g-ratidao diaiite de Jose 
do Patrocmio ? 

Talvez que ele puzesse na partida-. 
mais cora9ao do que qualquer outro, 
que o seu sangue 6 fizesse o maiof' 
causi'dico do movimento. Com efeito, 
o dia Treze de Maio reprezenta, para 
Jose do Patrocmio, a sua aclama^ao. 

Esse trajeto do ixilacio a reda^ao 
da Cidadi do Rio ! Faltou-lhe morrer 
sufocado -no abra9o da massa popular. 
Quando pode libertar-se da turba,' 
hiante de jiibilo, enfebrecida, doida, 
e subiu as escadas do jornal, esgar- 
galado, sem colarinho, sem chapeu, a 
sua tez envernizada reluzindo, em ' 
cima esperai-a-o muita gente, os cora- 
panheiros das duras horas de traba- 
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Iho e uina verdadeira casa civil de 
admiradores. 

Ao abraga-lo, uma inulher, escritora, 
disse-lhe: 

—Patrocmio, niata-te! 
De facto, que Ihe podia rezervar a 

vida de mais conpensador, que outras, 
que mais autenticas glorias seriam os 
homens capazes de oonquistar, que va- 
lessem aquela sua ? ! 

E nesse dia, ein que se podia ter 
sentado no trono, dia em que o seu 
prestfg-io fora ainda bastante para 
refletir uma resplandecenqia de ma- 
gnanimidade sobre a reg-encia da prin- 
ceza imperial, esse liomem, que ti- 
nha esg-otado todas as heroicidades, 
percorrido todos os caminhos do ,pe- 
rigo, follieado o evang-elho do sacri- 
ficio, e que era, duma so vez, martir, 
heroi e santo, estava sem um real de 
seu, no dia da sua^coroa^ao. 

Coelho Neto, que secretariava a Ci- 
'dade do Rio, ficara incumbido de ar- 
ranjar dinheiro. Ao chegar debaixo 
da janela dareda9ao, Pafrocmio, ainda 
prezo nos bragos do povo, interroga- 
va-o, com um g-esto de cabega. Neto, 
debru9ado sobre a taboleta da folha, 
dobrou e abriu quatro vezes os dedos 
da destra, Patrocmio contbu ao luma- 
reu .do seu olhar e, chegando ao topo 
da escada, mal que pode falar: 

—Neto ! 'deixa ver os vinte contos ! 
—Que vinte contos, seu Patrocf- 

nio? A gloria subiu-lhe a cabe9a ! !.. 
—Pois tu nao fizeste-sinal?... as- 

sim . . . quatro vS^es ? . . . cinco, dez, 
quinze vinte contos. 

—Qual o que ! Quatrocentos mil 
reis... 

«Assim, aquele homem, que batera 
t) mato pelas noites negras, roubando 
escravos, que vestira muitos, para os 
disfar^ar depressa em servi5ais e me- 
Ihdr OS furtar ^s pesquizas da policia 
escrayocrata, que do seu bolso—quan- 
tos vinte contos !—tirara muita carta 
de alforria, nao tinha nem com que 
pagat 0 champagne, nos festejos do 
seu reinado ! 

Que importava, se esse dia de glo- 
ria fora a recompensa de todos os seus 
sacnficios, a abnegagao inteira, des- 
contada'-no oiro de lei da estridente 
apoteose. Senhoras que e^travam pela 
reda^ao a dentro, queriam depor as 
joias, dinheiro; de toda a parte corri- 

am abragos. Nesse dia, Patrociitio nao 
pizou, talvez, uma pedra das ruas do 
Rio de Janeiro, porque a multidao o 
carregava ao colo, as costas, queria 
deitar-se nas cal9adas, para que ele 
passasse por cima dos'cora9oes agra- 
decidos. A popula9a de Roma nao fa- 
ria manifesta9ao mais imponente a 
um dos seus triunfadores, nao rece- 
beria melhor um Cezar. Foi um dia 
de gloria, como poucos tem amanhe- 
cido no niundo! Com um dia desses 
na vida, um liomem deve ter a cons- 
ciencia do que vale. E, quando isso e 

, assim, nada ha que o derrube». 
Mais um trecho:—«Durante a pre- 

sidencia de Floriano, Patrocmio apre- 
zentou-se candidato ao congresso, pelo 
Rio de Janeiro. Umi das conferencias, 
que realizou, para defender a sua can- 
didatura, foi ca em baixo, no centro da 
cidade, no teatro Lucinda. 

Da porta aos camarotes, havia mi- 
litares, oficiais da guarda-nacional', 
florianistas ate ao fanatismo. O- niili- 
tarismo odiava Patrocmio. iv primei- 
ra palavra, que ele arriscasse contra 
Floriano, qualquer daqueles militares 
serla capaz de o enforcar com as ban- 
das de seda. Dizia-se mesmo, ca fora, 
antes da conferencia, que Patrocinio 
nao saia vivo "dali. 

Patrocinio come90u a falar. A prin- 
cipio, o primeiro quarto de hora, mal, 
torturado, a associa9ao de ideas difi- 
cil, a voz pouco segura; o seu iani- 
bolear, de bra90S estendidos, como^ 
para dar impulso ad pensamento, fin- 
cando-se na ponta dos pes, para cres- 
cer, tornavam-o gauche, sem elegancia, 
partindo para uma derrota. Mas, pas- 
sado esse primeiro. quarto ,de hora, 
—ah !—come9a a sentir-se na sala uni 
borborinho. O orador, agora, e unia- 
torrente de astros, despenhando-se 
sobre o' auditorio deslumbrado. J;'i 
nao e o mesmo ! Aquele negro, com 
uma barbicha rala, passada em colar, 
tem agora qualquer coiza de sobre- 
tjatural, de rfascinador, no seu domi; 
nio, porque ele diz tudo, tudo, e os 
que, pouco antes, o matariam, por 
um leve assomo de protesto contra o 
niarechal, escutam-lhe,' consentem-lhe, 
magnctizados, o mais formidavel ata-, 
que de quantos tem sido feitos a Flo- 
riano». 

«0 negro—como ele mesmo se apo- 
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dava—tinha desiumbramentos ignivo- 
mos; e o seu instrumento oratorio 
possuia todas as cDrdas da emogao 
htimana. Nao falavn, nao escrevia! 
Derramava-se em catadupas de sensa- 

^ 9oes, de conceitos, de* apostrofes, de 
epig-ramas, de poesia. Esse inestigo 
de g-enio fazia exibirem-se vivas as 
personajens, que amava ou odiava, 
poudo OS. carateres numa terrivel mu- 
dez, senao em. carne viva. As suas 
palavras escorriam sangue». 

As manifestagoes a Patrocmio, no 
grande dia, foram monumentais. Na 
Cidade do Rio, os discursos proferidos 
contavam-se aos centos: so o desg-ra- 
9ado Montezuma fez quarenta e seis e, 
para evitar mais um, teve, quando, jil 
tarde da noite, acompanhava o lieroi, 
com outros companheiros, que ag-redir, 
Has proximidades da Escola'Polite- 
cnica, um manifestante, agarrando-o 
pelo colete e ameagando-o: 

—Se g-rita, morre !... 
Mas 0 homemi com os olhos esbug'a- 

Ihados, espliccm que ia levantar um 
viva ao g-rande brasileiro. 

. —Aqui nao ha grande brasileiro, 
nao ha nada. So te digo que, se gritas, 
morres. 

_ —Entao a g-ente nao pode ter opi-' 
uiao ? 

—Nao .. Quarenta e seis ! Sabes tu 
que sao quarenta e seis discursos ? 

—Nao, senho. « 
—Pois sei eu, que os fiz. Vai e 

lembra-te das minhas palavras:—Nem 
Um viva !... ' 

O notambulo, quando se considerou 
^ distancia em que nao seria atingido 
pela ameaga, bradou, no silencio da 
tioite, um estrondoso—Viva Jose do 
Patrocinio ! 

Era assim o grande abolicionidta, 
^'erdadeiramente idolatrado por quan- 
gos Ihe ouviram pronunciar o nonie, 
uma vez sequer. * 

>k * 

Bern vedes, senhor legiouario, pelo 
''^ue fica dito, o quanto fomos descui- 

dosos e falhos, para falar do vosso pa- 
^^ono, Recorremos,'entretanto, aos 
trechos das testemunhas dos setts 
contemporaneos e, citando-os, pensa- 
Qiqs ter desempenhado o que nos 
cotnpetia, lamentando que nao fosse 

outro_, de V02 mais autorizada, quem 
vos viesse receber nesta casa, para que 
se nao yerificassee contraste da pobre 
saudagao que vos fazemos com a opu- 
lencia das que tiveram os ocupantes 
das^ cadeiras de Sotero dos Reis, An- 
tonio Ivobo e Almzio Azevedo. Nao 
seja, porem, esse contraste, senhores 
da Legiao dos Atenienses, senao um 
mcentivo, para que todos os que nos 
sucederem nesta tribuiia nos sobrepu- 
jem, em todos os pontos. Sentiremos, 
com isso,.a mais sincera das satisfa- 
9oes. Os nossos aug-urios sao para 
que todos os legionaries brilhem. su- 
bindo cada qual um degniu da escada 
luniinosa do saber, que nos conduzi- 
ra ao trabalho, a pertinacia, ao amor 
as artes, as letras e, sobre tudo, a 
conquista dum Brasil novo e livre, ao 
Maranhao inteletivo, grandioso. Nao 
poderemos subir convosco, levando 
outros aprestos a luta, mais do que 
uma dose de boa vontade, firme, in- 
dissoluvel, decidido a todos os sacrifi- 
cios ea todos os atrevimentos. 

—Nao voS estamos daqui patente- 
ando'de quanto e ele, o nosso atre- 
vimeiito, capaz ? Nao estamos aqui a 
comprometer os creditos da Legiao, 
com esse rosario de inutilidades ? ' - 

Confiamos, porem, na vossa pene- 
trante inteligencia, que decerto ja al- 
cangou os bons intuitos que nos'ani- 
inam. A nossa tarefa, nesta casa, nao 
e a de ensinar, de pigarrear doutri- 
nas, a vos, que me ouvis, intemera- 
tos legionarios, mas , a de aprender 
no vosso coimvio, procurando captar, 
nos vossos coragoes, um sentimento 
li'no, perfeito, magnifico: o do cum- 
primento dos nossos deveres, como ci- 
dadaos. brasileiros. Oxala todos os 
nossos colegas tivessem a nogad do ' 
quanto e necessario, para a grandeza 
de uma causa, para a vinganga de um 
ideal, a desobriga dos seus deveres. 
Se assim acontecesse, em vez da pro- 
messa pronta a tudo, e debil , sempre, 
outros horizontes, mais claros, se nos 
descoirtinariam. 

Daqui, deste recinto, no dia da inau- 
g-ura5ao do nosso g-remio, a que devia, / 
acorrer toda a mocidade ateniense, 
para assistir ao cong-ra^amento dos 
grupos literarios, reboaram incentivos 
entuziasticos, fogosos, de quem aqtii 
nao mais voltou- 
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—Qual o motivo dessa ausencia ? 
—Espulsamos alg-um companheiro ? 
—Nao. Apenas repelimos, e repe- 

liremos, setnpre, para saneamento mo- 
ral, OS que, menosprezando os seus 
deveres, quizerenvou tentem iizurpar 
OS nossos direitos. 

O paiz, depois das campanlias pelo 
abolicionismo e pela republica, agita-se 
ag-ora na campanha nacionalista. Que 
o ideal nacionalista triunfe, prospere, 
floresga e que dele todos os brasilei- 
ros alimentem uma no9ao verdadeira- 
mente dig-na. 

Para que a liberdade,- promulgfada 
em 13 de maio de 1888, e a republica, 
proclamada em 15 de novembro de 
1889, se integrem, no seu maximq es- 
plendor, e o nacionalismo ving-ue, e 
mister que liaja equidade, que sejam 
cumpridas as leis, que desaparegam 
as uzurpaijoes e os uzurpadores, as 
chantages e os chantagistas, os desres- 
peitos a propriedade, aos direitos de 
ciida um, ii moral social, a familia, a 
honra, que os homens tenham dig-ni- 
dade e nao percam o decoro de si mes- 
mos, ^ compostura da exata missao, 
na lig-eira trajetoria da vida. 

—Como elevar a moral, imi>lantar 
- a ordem, o respeito, tudo que se pre- 

cisa, enfim, para a perfei^ao ? 
—Gomo debelar todos os males ? 
—Educando o pdvo, mas cducan- 

do-o rig-orosamente. 
—Guerra, pois, ao analfabetisnio ! 

GUERRA JUNQUEiRO 

Lit tias plagas. do Vclhi Conlineiitc, 
h)n git'ha irwa do solo ha:{ikiro, 
Iiida vive, a cnular, Guerra Juitqnciro, 
Dl' alma 'seinpre Jlorida^ adolescenle. 

Qomo um astro hrilhante^ refulgeiile, 
0 seu eslro ilumina, o mundo intdro, 
Ou, como am forle- e vivido Ittt^eiro, 
c.mana-nos a lu:^ de iim sol nascenle. 

1 lodit- canfods doircuias, cor da aurora . . . 
l ai do Parua:^o ao Pindo a toda a bora, 
A;/;h voo proloii'gadissimo, allaneiro. 

h en Ire as fihras dos grandes corafdes 
Honrando a velba patria de Camoes, ' 
Jnda vive, a cantar, Guerra Junqueiro. 

D. Francisco de Paiiia e Silva 

Passou a 1 de junho o aniver- 
sario do falecimento de D- Fran- 
cisco de Paula e Silva. o vir- 
tuoso prelado que dirigiu. duran- 
te onze arros, com impecavel ma- 
gnifrcencia, a igreja maratihense. 

Espirito culto e de quilate supe- 
rior, D. Francisco grangeou a ad- 
miragao e o respeito dos saniuizen- 
ses e encheu de glorias a diocese 
que era tiio boa liora Ihe confiaram. 

E para honra nossa, o seu cor- 

S. 92/ 

po foi inumado no templo augusto 
da catedral. onde ele costumava 
ministrar as sSbias ligoes de dou- 
trina crista e de civismo, que tan- 
tos frutos produziam. 

O 1? de junho que tantas triste- 
zas trfis a igreja e & familia nia- 

Ni.ri Camelo. ranhenses nao pode ser esquecido' 
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absolutamente pelo povo que tanto 
adrnirou D Francisco- 

Ao que sabeinos, a Uiiiao Ope- 
raria, de que foi o fuudador, co- 
gita de conseguir a consagra^ao 
do noma do saiidozo antlstite numa 
das luas da nossa capital- 

CENA III 
( J osit3 & OrurrmetTi) 

Jose 

Odnnen, se eu pudesse, neste mo- 
njento, rever num lampejo, ao me- 
nos, toda a nossa uniao, quizera 
mostrar te, num oceano de iagri 
'Has, quanto ja sofri, quizera dizer- 
te, num ramaihete de beijos, o rauito 
^ue te amei; quizera atestar-te. s6- 
bre uma purpura a sinceridade do 
meu coragao. i\[as o sangue, que 
tenho perdido, enfraquece-me o ce- 
rebo 0 nao posso juntar o passado. 
vpas, contudo neste sangue, a 
niinha dor, o meu infortunio e o 
ineu amor tambem. (Pauza peque- 
na) Amar-se! Ser-se amado como 
se ama oh ! quo beio seria ! Medir o 
nosso amor iguainiente! Unir. sem 
vestigio de rcceio abertamente, os 
«ons sensiveis que pulsam dentro 
"6 nos ! Dizer-se a verdade que 
assenhoria o nosso peito, oh! que 
oela! (Xotando que Carmen se en- 
ternecej ChorasVSim, derrama la- 
Srimas que eu derramo sangue ! • • 
oofrec? ? Recebe o sofrimento. que 
6U agonizo ! 

Carmen 
E eu tambem • • • 

Jose 
Se algum dia me amasses-•• 

Carmen 
Ainda, neste momento. a descon- 

te subjuga- Jose, nao me 
cres ? Oh ! por tudo quanto ja so- 
^•"fiste, eu te amo ! Juro-te -' • • • 

Joso 
agora, quando nao ha salva- 

^0, quando tudo 6 consumado, 
^6 Ponfessas o que tanto cobigSra 
ouvir dos teus Jabios! Ah ! se mo 
"ouvesses dito uns dias antes ! Se 

o o.guiho nao te houvesse proibido. 
que me importava o conseJho de 
papal ! E que me to.cava o capricho 
CI iminoso dos teus pais ? Tu e eu 

BOS . Ah - Carmen! Porque so que- 

Carmen ' 
Oh ! Nao fales assim- -. 

Jose 
Mas eu tambem fui culpado- Ci* 

umento. reconhego-me as estremas. 
Alma neivosa por demais e a mi- 
nha quegeme. a raenor coisa e sh 
contdrce, convulsiona, aniquila! F' 
que nasci para o amor somente ' 
Nasci para ser amado como amo' 
franca e sincoramente e nao para 
amar a ocultas no silencio, como 
Ah! esquegamos tudo isso e nesta 
hora, que nos resta, unamo-nos- - - 

Carmen 
Nao, Jose Ficaras comigo- O meu 

coragao.-que sera dele, se nao vi- 
yeres ? Nao Jose 1 Nao falemos de 
tais assuntos e sim do nosso himi- 
neu-.- 

Jose 
Pobre. Carmen ! Digamos antes 

da consumagao ! Olha, seras sem""- 
pre minha ? 

Carmen 
Nao sabes ? Nao ves ? Nao ouves 

a voz do meu coragao ? 
Jo3e 

Nao compreendes V Vo como o 
triste a minha condigao: acho-me 
entre-a vida, que fica para tras, 
saiidosa, e a morte, que se me de- 
para, (*"uel e certa !,- -. 

Carmen 
Nao ! Ela nao nos vence--. 

Jose 
E de tal modo vence que nem a 

percebes- - Chega-te a mini: e bre- 
ve o que me resta 

Carmen 
Jose, olha-me; vo nos meus olhos 

a dor do meu coragao: ve, idolatra- 
do, que padego imensamente. (Fi 
tando Jose, que empalidece). Que 
tens ? Que e ? Diz-me !■ - - 

Jose (fracamente) 
E' o epilogo, o desenlace. a morte. 

(Jose toma as maos de Carmen, que 
soluga). Carmen, quantas vezes adi- 
vinh^a este drama -. ■ E tudo cami- 
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nha para uma desgracja. Ai, que 
dor !•. ■ 

Cdrmen (beijando-o) 
Tu.. • morres- • • Mas eu morrerei 

contigo • •. 
Jose (num esforgo illtimo) 

Mamae ! Dolores !' Venham ! (Bei- 
jando cabega de Carmen). Ah ! 
nunca mo esqueQas! 

A. VlANA DE SoUZA. 

cer dt> entusiasmo a a trabalhar com 
afinco. pelo que respeita d nossa 
grandeza raental7 tao amesquinha- 
da nesta geragao 

Cumpre-nos, ao menos, enalte-" 
cendo a memoria dos que nos enal- 
teceram, prestar-lhes sempre . os 
testemunhos do nosso vivo-reco- 
nhecimento. 

J. L- 

ANTONIPlLO^ 

Bern pouco tempo faz que se evo- 
lou para a vida eterea o insigire 
literato maranhense, que era um 
espirito lucilante e um esteio ma-' 
gyifico dos que, na sua epoca, mon- 
tavam guarda as nossas tradigoes, 
e ja todos o esquecem quase. - 

Deparam-se Ihes sempre, aos ho- 
meiis de vulto, coincidencias nota- 
veis que atje na morte os envol- 
vem de poesia, alegre, as vezes, tris- 
tp, outras. Assim tem sucedido com 
diversos dos nossos eseritores 

Americo Maranhao, sobrinho, nao 
qui?, morrer num dia tristonho, mas 
Duma noite de natal, quando os 
crentes seguiam a caminho da er- 
mida. para a tradicional misM do galo 
e as criangas esperavam o papa Noel, 
com 0 seu alforge de bdnquedos e 
b.mbons; foi tamb&m pelo natal que 
Vespasiano Ramos, no Amazonas*, 
coaio Maranhao -sobrinho, nos dei- 
xou a chorar Antonio Lobo, um dos 
que reacenderam.na alma da juven- 
tude o fogo do amor aos nossos va- 
lores inteletuais; quorendo,' fflesmo 
na morte. dar nos o seu ineitamento 
para as agras lutas dessa empre- 
za sublime, que sustentou. e da 
qual pretendem arredar-nos, esco- 
Iheu para a sua morte o dia de S 
Joao- E. enquanto as fogueiras cre- 
pitantes ardiam, radiando peias ruas 
da t'idade, a perda de Antonio Lobo 
era pranteada geralmenie- 

Os tempos passaram-se fugazes, 
como que em vertigem. e, do au- 
tor de Pela ramc, resta apenas uma 

'saiidade. prestes a desaparecer, tal, 
ahgero. se desvanece o fumo das 
gueiras, la Wra 

Vao rareando os homens de rija 
temptra que nos levem a estreme- 

0 amor, para mini, ndo tem poesia. 
Que eu vejo fluir oi outros cor a foes'. 

' Nem 0 canto sublime da harmonia, 
Que vihra inspirafoes ! 
Ndo tem, conio do sol irradiante, 
Em manhds claras, divinas, ' 
A lu^ vivificonU. 
Que ilumina prados e campinas 

O amor para mini i frio e rude 
Como 0 cair da noite na floresta. 
E a espressdo pdlida e "funesta, 
Do propria quietude .. 

No livro _perfumado dos amores, ' 
Eu' traduzo soviente desenganos, ' 
Rendilhados de mdguas e dores... 

0 sonho que me inspira a mocidade, 
E que tninha alma pdlida descreve, 
E como p'ranto frio da saildade. 
Que nasse e morre num solufo hreve'... 

Tudo isso porque, viulher tirana, ■ 
Eu vcjo, nos tens olhos inentirosos, 
A ddr que fere e que profana 
0 amor dos venturosos! 

Teu amor, esse punhado de ilusdes, 
Lemhra o som,, que passa e ndd demora, 
E 0 levantar de pnrpurina aurora, 
Que esconde a luminosa fronte, ' 
Banhada de rubores, 
Quando o sol se ergue no horiionte, 
Numa mortalha de limpidos esplendores! 

E assim, mulber cruel e fementida, 
Eu diviso, ds claras, meu futuro, 
E a, esperanfa de amor por esta vida. 

f 
Davjd Azev£do 
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Lucidio Freitas 

As letras piauieuses estao enlu- 
tadas Num periodo bein curto, per- 
deu o vizinho estado duas brilhau- 
tes personalidades da sua atual ge- 
raQao: Alcides e Lucidio Freitas- 

Repcrcutiu ('olorozamente nos 
circulos literarios desta Atenas, a 
morte do joven poeta da obscmn, 
livro eiu que o seu autor se demons- 
trou uin espirito ninguem o nega 
dotado de beios atrihutos esteticos 
Oi? versos enfeixados naquOle vo- 
lume nao sao versos de um dile 
tante. mas de um anista conscieii- 
ciozo do seu valor o de uma alina 
que bom sabia seiitir as fortes emo- 
?oes da vida sempre cheia de sur- 
prezas e desiluzoes- 

A morte nao o colheu de subito- 
Esperava a como um vaticiiiio, do 
qual nao podia fugir embora li- 
vesse a pujanQa da bua mocidade. 
para desafiii-la. 

E assim nesse desenlace tragico, 
fiearam as letras piauienses. e as 
artes do ]5rasil sem os maviozos 
poetas que muito fizeram nos pou- 
Pos alios que vfveranivO que e uma 
consolagao benefica para o angus- 
tiado roracao do pai dOsse varao 
soberbo - Clodoaldo Freitas. o qual, 
neni um cacique heroico assiste 
sempre, sereno e rijo. firmado no 
seu talento ao deperecer da tribo 
de bravos e fulgurantes inanejado- 
I'os do tacape sublime que a tod as 
as arm as venco, pelo esplendor da 
sua bpleza e pela liarmonfa dos 
acordes que produz—a poesia- 

JOAUUIM hV/. 

li.tfiliETII • 

Nem so a Academia [>rasi!eira 
^9 Letras perJeu uin dos sous mem- 
^ros do {jrande valor, a iiiiprensa 
parioca um dos mais {^intilantes 
JQi'nalistas, os portugu^zes um dos 
seus grar.des aminos e desiiiteres- 
®auos defeiisores como o Brasil 

dos seus grandes e ilustres fi- 
com a morte de Faulo Bar- 

''(■to. o popular honiem de letras e 
'lo iniprensai que triuiifou. criando 
fania, vastaniente conhocido pelo 
Pseudonimo de do Rio.- 

Triunfos iguais ao de Paulo P>ar- 
roto bem poucos se registain num 
meio como o Eio de Janeiro mor- 
mente quando a base do triuiifo se 
yai busear no amarissimo labor do 
jornatismo 

Jodo do Rio. entretanto, nao triuii- 
fou so no jornalismo mas no ro- 
mance no conto ligeiro, ua oroiii- 
ra saltitante. na poleinica, na poli- 
tica. no teatro- . 

Antipatias. detratores. todos os 
torn, e I?aulo 15arnlto tambem os 
tov^e Para confuadir (lulo porem, 
realizou-se a rara apoteose dos sous 
funerais. 

Ohoremos a morte dj grande pa- 
tricio pois que a inteietuaiidade 
brasileira esta de luto. 

NOTAS 

Jornais & Revistas 

REAC'AO—Recebemos desde o 
seu primeiro mimero, este impor- 
tante jornal-revista. dirigido jjelas 
penas seguras de Fernando o Can- 
dido Mondes de Almeida- Pabh'ca-se 
no Rio quinzenalmente. O seu pro- 
grama 6 deveras apreciavel No n? 

traz rofereiicias a Kix;i\a, agao 
teatral de Assls Giirrido ! o a Ihs. 
tnifilo no st'iidr, conferoncia de Fre- 
derico Figueira. 

LABARO—Circula entro nos, sob 
OS auspioios de um grupo de ostu- 
dantes. em parte desertores da Le- 
giao. este jornalzinlio. de foi^ao li- 
teraria contendo colat)ora(.'<lo farta, 
out] prosa e verso. Auguramos ao 
vigoroso confrade muitos loiros 

O SEJiTAO ,-Como 6 Lolviro, cir- 
culou em junho, o pi'imeiro nu- 
mero do St'rtdo dirigido por Souza 
]>ispo 0 Izac Ferreira. 

Os dois jovens sertanejos propo- 
em-se a ostinguir o analfabetismo 
no interior, como so tal emi^roza 
iora mais fpcil do que serenar uma 
tempostade num C(jpo de agua, 

Sao bem intenoionados.,os jovens 
sertanejos. 0 que os perde, e a to- 
dos, que julgam estar perto o oeu. 
('■ quererem logo levantar voo mui- 
to alto- 

Aplaudimos os bon.=^ intuitos do 
Si/'ltlo 0 desejamos-liies vitorias 
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(J (NOVA FASE) 

S. Luiz do Maranhao 

JULHO DE 1921 

is.icleis littflBs 

A raais velha das folhas maranlien- 
ses, discreteando sobre o primeiro li- 
vro de versos dum leg-ionario, notou- 
5he falhas de revisao, do que so cabe a 
culpa ao reviser, e mau gosto grafico, 
e disto a culpa esta nos mestres de 
oficinrf, que descuram as esplendidas 
tradicoes de Belarmino de Matos e 
Correa de Frias. 

Decai-se em tudo, nao so na parte 
material como na parte redacional da 
imprensa.' Os jornais de S. Luiz in- 
serem coisas incriveis: erros comesi- 
nhos de linguajem, de g-eografia, de 

, historia, etc. A secfao telegrafica, por 
exemplo, que se incumbe, noutros lu- 
g"ares, a quem tenha no5oes do que vai 
pelo mundo, corre quase a matroca, 
dando uma pessima idea das nossas 
y-doraveis gfazetas. E' certo que os 
fios se mostram abominaveis, obri- 
gando OS tradutores a ser charadistas. 
Has ha charadas faceis, ainda as do 
divertido teleg-rafo, quaudo se acom- 
panha o que se passa fora da ilha. 

O ariiculista, prevalecendo-se do en- 
^cjo, espraia-se acerca do que pode 
competir aos cultores das letras, re- 
linidos ou dissociados. Parece-lhe que 

coisas caminham de raal a pior, 
•ichando pedantescos os grupos asso- 
ciativos e quifa nocivas as suas con- 
seqiiencias. Recomenda-Ilies, a manei- 
ra do g^racioso e severo S. Tomaz, que 

revistam de perseveran§a, que per- 
sistam nos seus estudos, que labutem, 
mdividualizando-se. 

E' de agradecer o conselho. Os ra- 
P^izes mostrar-se-ao reconhecidos, sem 
dtivida, a essa belas inten9Qes. Mas 
" case nao e para conselhos e sim de 
^"oopera^ao, de nos imiscuirmos, com 
*^^es, em todos os movimentos empre- 
^ndidos, prestando-lhes o apoio dura 
concurso franco e pertinaz, susten- 
tando-os nos quebrantos, preenchen- 
'io-llieg as lacunas, persuadindo-os de 
'lue principidmos da mesjna f6rma, 

mfima poeira, que uns tenues borrifos 
de agua desvanecem. 

Hemos assistido ao nascedoirp, aqui 
neste vmtemo, dum sem-ndmero de 
ag-remia9oes literanas—e tambem a sua 
morte ing-loria, na maioria, ou a uma 
hiberna5ao lastimosa. Quais as causes 
dessa profunda ausencia do chamado 
t'sprii de suite? O conspi'cuo articulista 
conhece-as tao bera quanto nos. 

Educando-se as g-eragoes d tort et d 
iravers, sem a linha de um ideal defi- 
ntdo, reponahsta, nacionalista ou uni- 
yersahsta, -artfstico, scientifico ou 
filosofico, usando-se e abusando-se, 

arga escala, das espansoes reto- 
ncas, unpelidas logo por ventos gL 

oSeis ^ pianos inxe- luueis, porque escasseiam os execu- 
ores, e fugmdo aos encargos intrant 

fenvcis, porque nos horrorizamos das 
resppnsabihdades, o fracasso de quais- 
quer tentativas segue-se, galopico, se- 
manas apos o micio. E' que se nao di- 
fundem, nem perfilham ideas solidas. ' 
beduz-nos a palavra cantante, e asfi- 
xi.'ulora, daquele heroi dos momhos. 

ralvez, combatendo o regime da pa- 
rola safara, estorcegante. se colhes- 
secfi alguns frutos do sonoro hino ao 
trabalho, cotidiano, que o dikodi Cas- 
tilho compoz, espalhando-o, a rodos 
por todas as escolas. ' 

Pois que so de trabalhar, em va- 
rias dire^oes, e era diversos ramos 
se precisa, coristantemente. ' 

CASTRO ALVES ^ 

Comemora se, a G de julho an- 
dante, o 50? aniversario da morte 
do imortal poeta baiano Ant6nio 
de Castro A Ives- ■ , 

Esse vulto insigne da literatura 
nacional, oujo nome se salients no 
segundo grupo dos «ultimos ro- 
ihdnticos*, cjassificados por Jos6 
Verissimo, nasceu. como Gongalves 
Dias, nos confins do sertao Tal 
,aconteciinento vprificou-se aos 14 
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de marQO de 1847, na fazenda Ca- 
essxi, proxima a cidade da Cachoeira 
fBafa). 

Aos quinze anos, transportou-se 
para Pernambuco, onde terminou 
o seu curso de preparatories e en 
cetouo juridico- Passou-se, em 1868. 
para S. Paulo, e ai esteve ate ao 
terceiro ano. Nao pode concliiir os 
seus estudos, em virtude duma gra- 
ve doenQa, da qual resultou ampu- 
tarera-lhe o pe esquerdo- Pouco 
tempo depois, num lance desas- 
troso, sucumbiu 

Em 1868, adquirira faraa, com a 
publicacao de alguns poemas e do 
drama Gonia^aoua Coiijnra^do mineira. 

Na cortc, foi recebido e saiidado, 
na imprei^sa, por Jose de Alencar, 
que Ihe dirigiu palavras muitoelo- 
gioscis, tal Machado de Assis, que 
se tornou amigo e admirador do 
grande poeta. 

, Entre outros livros de Castro 
Alves, conhecemos—A cachoeira de 
Paulo Afonso, os Escravos e as Espimtas 
flutuanies, este publicado em 1870, 
pouco antes da sua morte / 

Quanto ao dia em que ocorreu o 
triste factO! ha controversia- Jose 
Verissimo assinala Ihe o de 6 de 
julho de 1871, embora os academicos 
de S- Paulo e os membros do Gre- 
mio Literario Castro Alves cele- 
brassem o decenario do poeta a 10 
de julho de 1881- 

Esta fora de quaisquer duvidas, 
porem, que o passamento de Castro 
Alves se deu a G de julho de 1881< 
confornie sevo nas ediQoes do Diario 
da Baia (7 e8 de julho de 1881). 

Cantor de largo voo> a maior fi- 
gura do estilo a que se chamou coii- 
dorehy, destaCa-se dos liricos peliTal- 
tura dos seus temas em que ha a 
compreensao das realidades sociais, 

trago pouco visivel, ato ali no 
demasiado s6nsualista poesia brasi- 
peu'a Basta essi nota particular) 
para Ihe distinguir a predominancia- 

Em comemoraQao ao cincoente- 
nano daquela data^ a Aoademia 
-Drasileira de Letras rendera as 
mais eminentes homenajens a me- 
moria do escelso poeta. A L'egiao 
dos Atenienses regista-a nos seus 
anais demonstrando que Ihe nuo 
passou despercebida. 

{Discnrso proferido, pelo le- 
^ionario Mata Roma, a 24 de 
jullx)). 

Faz trinta dias, hoje, que morrett 
Paulo Barreto. Apenas—trinta dias. 

O ledor de jornais percorre, ainda 
todas as colunas da Pdtria, na espe- 
rangti^ dolorosamente fuf^itiva, de ler 
mais um «bilhetc» do fulyurante cro- 
nista. O brasileiro que sabe ler uma 
cronica sente-se ainda alanceadC) pelo 
golpe inii)revisto e trai^oeiro. 

E aqui, em S. Luiz, aqui se rendem 
liomenajens a niemoria do fecundo 
escritor nacional, e a colonia portu- 
g-uesa e quem iiromove estas home- 
najens ! 

Parece criminoso 0 indiferentismo 
dos literatos maranlienses. Dir-se-ia 
que OS nossos inteletuais estao sob o 
o peso de profunda letarg-ia ! 

Mas nao, meus senhores. Para beni 
longe tal pensamento. Pelas colunas 
dos nossos jornais, ja falaram de Jodo. 
do Rio e da sua obra. 

A idea, que rebentou na alma por- 
tug-uesa, ja estava em germe na alma 
ateniense. Ha so o privilej^io da ini- 
ciativa. Iniciativa que diz bem alto o 
sentimento do grato cora9ao Ipsfada 
pelo nomie do estremoso amigo de 
Portugal. 

Ilustres i)ortugucses:—Ivouvando e 
agradecendo o vosso edificante gesto, 
e delp querendo coparticipar, a Le- 
giao dos Atenieifises manda-me aqui 
representa-la. 

Escusado seria o avisar-vos de que 
a escolha foi imerecida: sabem-o to- 
dos. Todos o sabem, mas nao ha des- 
doiro em confessa-lo. Gs pequcnos sen- 
tem como os grandes e, as vezes,—com 
forga maior. 

E aqui estou, <t dizer-vos; bem haj:i 
o yosso gesto. Fazeis bem, ilustrcs 
Portugueses. O pranteado homem de 
letras 9ra um sincero amigo da vossa 
terra. Lede o Portugal de agora —«esse 
Portugal das «greves h'ricas», povo 
estraordinariat^ente joven e absolut:i- 
raente sentimental», lede o «livro 
brasileiro que, certo do futuro da sU''' 
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patria, ainava fervorosamente Portu- 
g"al, escrito com uma grande ternura 
pelo paiz que Ihe foi assimto, e com 
um grande, mtimo desejo de mais li- 
g"ar duas na^oes, que devem seg-uir 
juntas para o progresso»;lede-o e ve- 
reis o que vos afirmo. E ainig-o, tao 
amig-o que, ja prestes a resv^alar para 
o tumulo, manifestava a vontade in- 
sopitavel de residir em P(irtug-a]. 

Naquela noite ruidosa e festiva em 
que, ao sorriso das moqas e as pilhe- 
rias dos companheiros, a imag-inagao 
do brasileiro, a embriag-ar-se nO vinho 
capitoso dos folg-uedos, a alma a arder 
nas fag-ulhas das luzes multicores, voa 
pela estrada saiidosa da tradi^ao, em 
busca do paiz misterioso das lendas 
da noite das. fog-ueiras, Jodo do Rio nao 
se esquecia da terra dos Fados e Can- 
S'oes. 

Horas antes do momento fatal, pa- 
tenteava a um amig'o:—A minha as- 
piragao iinica e ser embaixador do 
Brasil em Portug-al. B queria-o,' ape- 
'las, para mais fortificar os ja fortes 
<2los da cadeia etnico-mental de ambas 
y-s nacionalidades. 

Procedeis bem< iluatres Portugueses. 
Se cle nao fora merecedor, vos nao 
estarieis aqui, nao estariamos nos, 
'inpulsionados pelo mesmo sentimen- 
to, a venerar-Ihe a memoria. 

A causa desta comunhao e o efeito 
da obra do mag-m'fico escritor, efeito 
•^uja causa se encontra nos. dons do 
'^ora9ao, na pureza do espirito, na 
Pujan^a do talento, na g-randeza da 
^'ultura que se refletem nessa mesma 
obra. 

_Nada mais es^amos fazendo do que 
o imposto por Joao do Rio. Cada homem, 
diz um filosofo, tem em si o seu des- 

eo que se Ihe'apresentar no fu- 
turo sera o fruto do que ele merecer. 
^^ecompensa-se e ])une-se a si proprio; 
<<colhe o (|ue semear, e alinienta-se do 
^lue colhe». En»[uanto viv-o, fqrtifica- 

ou debilita-se,'"seg'undo os alimentos 
^lue ])roduz e prepara; e, apos a morte, 

toda a parte, encontrara seu cas- 
ou a sua recom])ensa. 

prova desta assergao verifica-sje 
todos vos, e manifesta-se bem 

^'luramente em um—esse vosso geile- 
roso patn'cio, que vive, diariamente, a 
'^^balhar, a trabalhar, sem fadiga, 

P^Ios homens e coisas do Miiranhao. 

Que frutos, que doces frutos nao esta 
colliendo ! Que recompensa nao teni, 
mais tarde ! ^ ' 

E sempre assim. Aquilata-se o valor 
do homem pela sua obra, e, «—nela 
a sua individualidade passa alem da 
morte»: e impossi'vel destruir a per- 
sonahdade humana. As suas conce- 
5oes—OS seus ensinamentos, os seus 
erros, as suas paixoes permanecerao 
eternamente. 

E a obra de Paulo Barreto ai esta 
variada, cintilante eloqiiente, a com- 
proyar quem cle foi. Mogo, muito mogo 
ainchi, ja era o esperangoso jornalista 
da Lniade do Rw, orgao dirig-ido pelo 
inolvidavel Jose do Patrocfnio. Con- 
duzindo-se dessa folha para a GoTHa 
de Notfcias, e desta pjira o Pai~, deu 
sobejos testemunhos de—cronista ori- 
ginal, de observador exi'mio. Em nu- 
merosos diarios e revistas, da metro- 
pole e dos estados, deparam-se-nos 
tulguraijoes do seu soberbo talento. 

Hayia muito que •tinha um renome 
nacional, a transpor, com os seus vo- 
lumes, OS Andes e o Atlantico. E 
quando, ao abandonar o Rio Jonial, 
que fundarti, de parcaria com outros, 
Paulo Barreto lan^ou a Patria, che- 
gou ao apogeu da gloria. Pregando 
ideas no\avS, derrubando preconceitos 
censurando os maus e aplaudindo os 
bon,s, pelas colunas do valente matu- 
tino, tornou-se um sol. 

Entusiasmado pelo grande amor a 
Portugal, combatia fortemente os ini- 
migos gratuitos do i)ai'z irmao. Na 
sua terra, a pena de Jodo do Rio opera- 
va inabalavelmente em defesa da terra 
amiga, procu«ando estreita-los, uni- 
los, consolida-los. 

E, nesse .afto pela causa justa da 
vossa terra, ilustres Portugueses, mor- 
reu Paulo Barreto. Morreu. Mas ten- 
de fe, i)orque nenlium vinculo espi- 
ritual se quebra. «0 tumulo nao e o 
termino da vida; no feretro, nao ficam 
as nossas afeii;oes, com o nosso cor- 
po. As afinidades eletivas enlacam-se 
I)ara a eternidade». 

Ele vive ainda. A sua alma, apai- 
xonada pela «alma encantadora da 
ruas», vivera, bipartida, na cidade da 
baia imensa, das arvores colossais, 
dos morros enorines, das miiltiplas 
religioes, «d() ceu violentamente azul, 
das montanhas congestionadamente 
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verdes»; e nessa outra, na cidade de 
uin «suavissimo ceu, tao puro, trans- 
parente, infinite, que lembra caricias 
divinas sobre a terra doce; de paisa- 
jem de tao g-aias nuangas e tao suaves 
declives e tao doirado aspeto que' 
mais parece um jardim de encanto, 
surg-ido apos a tornaenta, como a ilha 
da bonanza*. 

Vtvera sempre na Tijuca, no Ou- 
vidor, na Beiramar, no Pao de A9U- 
car, em Copacabana e no Corcovado, 
a contemplar aquelas mulheres de 
cabelos de azeviche e olhos d acor da 
noite, como sem previvera no Rossio, 
na rua do Oiro, no Chiado, na Alta, 
na Baixa, a estasiar-se ante aquelas 
«mulheres de uma beleza quente e sen- 
sual, que tern, em cada face, uma in- 
finita espressao de poesia e de bon- 
dade». 

Vivera no Rio, a ouvir o canto de 
cisne das xnulheres do Brazil, e vivera 
em Lisboa, a ouvir a «voz de veludo 
das mulheres de Portugal». E nela, 
na sua alma, sempre, a viver o pro- 
blema da absoluta necessidade de uma 
«verdadeira aproxima9ao das duas ra- 
<;as, que tem de conservar o patrimo- 
nio de uma Hng-ua esplendida*. 

Fazeis bem, fazemos bem, pois, 
ilustres portug-ueses, em cultuaf-lhe a 
memoria. 

E tu, 6 artista soberbo, que disses- 
te tao bem como «os dias passam», 
que, por um prisma orig-inal, obser- 
yaste os «dia3 de interesse, os dias 
de desabafo, os dias de crueldade, os 
dias de amor—esses dias de almas 
diversas, que fazem a misteriosa har- 
monia da vida, a sinfonia intermina- 
vel da existencia—esses dias aziag-os 
em que olhamos as mulheres feias, 
e esses consoladores em que contem- 
plamos as mulheres bonitas», — mal 
sabws, o artista, que em breve morre- 
rias,^ ao cair de uni deles. Morreste, 
talvez, numdestes liltimos—«diasdeli- 
ciosamente doirados, mesmo que chova 
a cantaros*, —«dias que esperamos 
sempre, chegfam sem nos prevenir 
e acabam, quando menos esperava- 
mos». 

Morreste, talvez, numa dessas noi- 
tes em que os teus olhos se fixavam 
na «confusao mirionima das cores, 
vendo em cada roseta um caleidosco- 
pio, sentmdo em cada taboleta o so- 

nho poetico de um tesoiro de Golcon- 
da, a escorrer para a semi-opacidade 
casta de rubis, lagfrimas de esmeral- 
da, reflexos ceg-adores de safira, es- 
pelhamentos jaldes de topazio ! Noi- 
tes em que vias «a lua-cheia^ muito 
lang-uida e muito palida, ampla como 
uma anfora de consolo e benaventu- 
ran9a, a estepder a poesia misteriosa 
da sualuz, a derramar a delicia tran- 
qiiila do seu espleridor». 

Artista. 6 artista admiravel,— Ja que 
nada tenios a dar-te, em troca do Mo- 
sario de Husoes, mag'nanimo,— que nos 
deixaste, recebe um saudoso rosario 
de lagrimas ! 

Mapa do coraoao 

Um dia, sem quer/.r, eu cotnecei 
Sobre a folha de um livro a desenhar. 
Que estava a minha pena, observei, 
De um cam((w it planta a debuxar. 

'J'rafou lodo 0 conlorno original'. 
Manchas de todo 0 geito, aqui e ali 
Era um mapa perfeilo, em tudo igual 
Aoa que fai^em da terra onde eu nasci. 

— Vales, planaltos, rios e mouiaiihas, 
Cidades e dej;ertos, tudo bavia ! 
S6 jaltava dar names as estranbas 
Parajens que no mapa, atento, via ... 

— Entao, nmo Colombo, com criteria, 
Cada qual bati:;;ei: Amor, Saudade, 
Vale da Dor, Planicie do Misterio, 
Cidadelas do Bern, da Fahidade . . . 

Monlanhas do Heroismo e da Ajeifao, 
Caridade, Esperanfa, Magna e Pranio, 
Convergenfes do rio da Paixdo, 
lAmiiavam a Mi:(eria. la num canto . 

Jii nao tinha lugar pra coi:^a alguma: 
A cordial geografia era replita . . 
Mas, faltava-me um name, onde refuma 
A raxao do viver que 0 bem completa: 

7;" o recanlo sagrado em que Jesus 
A doutrina pregou sublime e eterna ! 
E' a Cidade da Fe, da Fi que e Lux 
De reden^ao ao mal que nos prosterna I . 

—Tal como do men mapa, em peito humano, 
Ela cortada foi: a Fi morreu I 
F.ntre os g(^:(Os da terra, 0 povo ufano 
Dela, hem cedo, ingrato, se esqueceu / . . 

Rio, 
Hilton Fortuma. 
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(ATO 11; CENA X) 

^uieusito e> JtjLlia 

Aug-usto (avanijando) 
Retira-te, adulters ! 

Julia (com serenidade) 
Da -me o teu perdfio, Aug-usto, que 

me retirarei. 
Augfusto 

Perdao ? Falas-me em perdao ?... 
So com a mortc !... 

Julia (resoluta) 
Homem cobarde, mate-me ! 

Aug-usto 
Desgra^ada, inda me desafias !. .. 

t'ois bem; amei-te profundamente; 
hoje, todo esse amor esta transforma- 
do em colera. (Afastando-se de Jdlia, 
com as maos para tras). A tristeza e 
maior do que a aleg-ria; o odio e 
maior do que o amor ! (Aug-usto fere 
J<Jlia, que recua, e, apos, em passos 
vacilantes, vai cair junto dele). 

Julia (tombando) 
Perdoas-me, Aug-usto? Perdoas-me, 

nieu amor ?... 
(Augrusto, ante o cadaver da espo- 

sa, deixa cair o punhal; peg-a-o, depois, 
coloca-o num sofa, ao canto da sala, 

ajoelhando-se, beija-o freneticamen- 
te). 

■ Augusto 
Mulher corajosa e boa, nao podes 

"lorrer ! (Molhando as mSos no san- 
e levando-as aos labios)'. Sang-ue ! 

Sim, quero beija-lo, purificar com ele 
Ps meus labios (beijando os labios da 
oiulher). Esta quente ainda: beija-me! 
Os teus labios teem o calor da vida ! 

uma palavra,! Oh, Julia, per- 
doa-me 1 Chegfou a minha vez, per- 
doa-me !... 

(Aug-usto cala-se, alg-uni tempo; le- 
^anta-se, tremulo, e caminha para a 
®esa). Era preci^o ! Era preciso, para 
Hue a colera se tornasse, de novo, 

amor. (Sentado). Cobarde !... 

CENA XI 

(Aparece Ester) 
Ester 
! 

Aug-usto (virando-se) 
Volta, Ester. 

Ester (aproximando-se) 
Mama, papai ? 

Aug-usto (embaracado) 
A tua mae ? 

Ester (insistindo) 
Sim; eu deixei-a aqui, e ag-ora nrio 
encontro : quero ve-la ! 

Aug-usto * 
Ela ja se foi... enxotei-a. .. 

Ester 
^ Entao, vou procura-la: e minha 

Aug-usto (detendo Ester) 
Minha filha... 

Ester (chorando) 
Ao menos, em amizade a mim, de- 

vera ter-lhe perdoado, papai ! E nem 
caindo aos seus pes, implorando-lhe 
o perdao ! Ah ! ingrato.. 

Aupsto (mostrando as maos a 
Ester) Nao... eu sou mais do que 
um ing-rato: sou um criminoso ! 

Ester (horrorizada) 
Sang-ue, nas suas maos ? Papai! Que 

fez ! ?... Onde esta mamae ?!...' 
Aug:usto (abra9ando Ester) 

A tua mae... ah ! desg-ra9ado... A 
tua mae esta, infeliz crianca, esta. 

Ester 
Onde ? ! 

Aug-usto (seg-urando-a) 
Ali, no sofa. 

Ester (em g-ritos) 
Mamae ! E's tu ? ! Que tens ? 

Augusto' 
Sossega. Ester... Nao me ouves ? 

Eeter (soltando-se do pai) 
Sera possivel que mamae esteja 

■ morta ?. . . Ela, em cujos bracos me 
criei ] 7_ 

Augusto (em desespero) 
Como sou desventurado !.. 

Ester (chegando-se ao sofa) 
Mamae mdrta? Nao ! nao e ela ! nao 

creio (Levantando uma cortina, com 
que Augusto cobrira o cadaver. (O' 
njamaezinha tu, morta ? ! (Desfale- 
cendo). Mamae, minha querida ma- 
mae !... 

Augusto (socorrendo Ester) 
Desgragado, que fizcste ? . .. 

A. VlANA DS SOUZA. 
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Para Moreninha l&beiro 

Xo temi>o em que o Ca^uza freqiien- 
tava a escola particular do professor 
Palmas, contava doze para catorze 
an OS. 

O seu fizico manifestava-se como 
o de um rapaz forte e desenvolvido. 
Era o verdadeiro tipo do caniponio, 
criado a lei da natureza, afeito as cor- 
rerias pelas verdes matas, esposto ao 
sOl, a chuva, senipre a g-osar da me- 
Ihor saiide. 

Tudo isso, porem, contrastava com 
o seu aproveitamento. Ja haviam de- 
corrido seis bons anos, depois que se 
matricuhira na-escola, e, ate entao^ 
pouco lucrara dos ensinamentos que, 
pacientemente, procurava ministrar- 
Ihe o vellio Palmas. A letra era pes- 
sima, e, afora uma leitura muito gfa- 
g-uejada, mal sabia dispor os alg-aris- 
mos, para efetuar os duas primeiras , 
operagoes aritmeticas. 

O pai, abastado comerciaiite, che- 
g-ara a fazer fortuna, mais por uina 
<luestao de sorte nas transa^oesque 
constituiam o seu oficio. (Juanto a 
instrucao, rivalizava com o filho. Nao 
deixava, entretanto, de causar-lhe im- 
paciencia o atrazo do primog-enito, 
que, para salvar-se, culpava o velho 
professor. Era o Palmas que nao o en- 
sinava; limitava-se a dar-llie bolos e 
cascudos, chegando mesmo a nao re- 
velar o minimo interesse pela sua pes- 
soa. 

Certo dia, resolveu o pai entender-se 
com o velho mestre. E falou-lhe com 
toda a franqueza: 

—Ou o sr. me adianta o pequino, 
ou eu o retiro da esiiola, por unia vez. 

—Mas, comendador.. . ' 
—Nao quero ^abef de nada. Dezejo 

apen:ts ver adiantado o menino. 
— ...comendador, eu... 

^Xao admito replicas, senhor, res- 
pondeu asperaniente o homem. Ja disse: 
ou este ano o rapaz aprende, ou eu 
o retico (hi escola. E sai'u a bruta, 
re>smung-ando. 

Era o l^almas um homem' de tem- 
peramento brando, tao brando que 

chegava a intimidar-se a mais leve 
amea§a. , " 

Aquele g-esto bru^co causara-lhe es- 
pecie. Nao fazer a vontade ao outro, 
equivalia a perder um amigo, ttra pai, 
visto que o comendador acumulava, 
naquelas redondezas, um infinito de 
altos predicados. Rico, negociante, 
chefe politico, perder a sua amizade 
•tornar-se-ia um descredito para ele, 
Palmas, ^ ii sua ruina serfa completa. 

Em pensamento, via os outros alu- 
nos a despe(lir-se da escola, como re- 
presalia ao terrivel desacato. Esperi- 
mentava ja os liorrores da fome, que 
iria curtir, destituido de recursos. 
SeAtia-se morto, sozinho, sujeito a 
ganancia de corvos famelicos, porque 
sobre ele, professor embora, e dono de 
um coragao de oiro, decerto recairia 
a odiozidade de todos, para se nios- 
trarAn, por essa maneira agradaveis 
ao comendador. 

Nao era possivel. Urgia sair da triste 
vSituagao, e, para tal, bastava preparar 
o Cazuza, para os exames defitivos. 

■Aproximava-se a epoca fatal e o ve- 
lho Palmas suava por todos os poros,- 
sem conseguir encaixar nos miolos do 
seu aluno «predileto» duas palavras 
de gramatica. E lutava todo o dia, a 
esplicar-lhe que Jose era uni substan- 
tive proprio, por ser nome de gente. 
Repetia a esplica^ao. Mas o desastrado 
Cazuza, se uma vez iitinava com um 
exemplo adeqiiado, esquecia depois 
tudo, como se nunca tivesse ouvido 
falar em semelhante coiza. 

Djccidiu o professor deixar essa par- 
te da gramatica, e jjassou aos adj^ti- 
vos. O resultado foi o mesmo. 

O caso piorava, agravando-se. O ve- 
lho Palmas, entretanto, com a vtsao 
do sinistro futuro que o esperava, en- 
saiou mais uma tentativa. Apelou para 
os verbos e foi mais feliz. 

. Apos um trabalho estenuante, ia o 
Cazuza i)erce,bendo as tres primeiras 
I)ess6as de cada tempo. As li^oe^ cori- 
sistiam so nisso. Enquanto o mestre 
apontava, consecutivamente, para o 
Cazuza, i)ara ele e para outro aluno, 
que for^ava, nas «aulas de gramati- 
ca», a permaneger de pe, guardando 
uma certa distancia, o Cazuza in 
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'respondendo maquinalmente—eu, in, 
ele, e, com algum embarago, pospondo 
aos pronomes, a forma indicativa dos 
vefbos reg-ulares. 

Depois, ja nao se tornava precizo 
que o professor mostrasse as persona- 
jens, porque as figfuras da conjug-agao 
ficaram todas, mais ou menos, grava- 
dos na niemoria do aluno, de mode 
que, com a maxima facilidade, llie 
saltavam dos hibios, uma a uma, as 
pessoas .do modo indicativo do verbo 
que devia conjug-ar. De aritmetica, 
bastariam as duas operacoes, que o 
filho do comendador resolvia, ag-ora, 
com certa deseiivoltura. Assim o pen- 
sava o mestre, exultando pelo triunfo 
que iria alcangar. 

—ii^sta salva a patria, dizia ele,' de 
si para si, esfreg-ando as maos. 

A' hora aprazada i)ara os exames, 
na escola particular do profe^or Pal- 
mas, observava-se um razoavel ag-ru- 
pamento de alunos, a um lado, e de 
Jissistentes, a outro. 

O pai do Cazuza scielitificara a mui- 
tas pessoas que, seg-undo informagoes 
do'sapientissimo professor, o filho fa- 
ria uma bonita fi^ura, indo ate pres- 
tar exame de coisas desconhecidas. 

Movidos ])ela curiosidade, apressa- 
ram-se a comparecer ao ato, alem do 
^e Povinlio, o vig-ario da freg-uezia, 
o antig-o farmaceutico, padrinlio do 
Cazuza,, o velho sineiro, que acumu- 
lava OS carg-os de servente da casa da 
cumara e porteiro do cemiterio, a 
professora, que era um j^ouco mais jo- 

do que o seu companlieiro de la- 
'^or, etc. 

Respeitavelmente empavezado na so- 
'>recasaca dos dias de g-rande g^ala, 
toma o professor a cadeira do ma- 
^isterio, conta, em lig^eiras i)alavras, 
^ inotivo daquela reuniiio, e, depois 

utraves dos oculos, i)ercorrer o 
^uditorio. e os exauMuandos, num ar 
Prazenteiro ^ ao mesmo tempo g-rave, 
chama o Cazuza.—Menino, diz, ven-^ 
do-o junto ao quadro negro, queira 
'cr a fraze que se contem na i)edra. 

_ Previamente ensaiado, nao foi dili- 
cil ao Cazuza recita-la quase de cor: 

0 len proximo como a li mesmo- 
' 'Muito bem ! Vamos adiante. 
E, feita uma pausa:—Dig"a-me oude 

^sta o verbo ? 

liivoMtiio a Firgciii feria 

(I'-M a taltntOMi diraora da iisch. \„rnul 
sia. I). Rozj Castro) 

Qnando, A lanh, Maria, o sriierreiro Jo Sol 
vai, san<rreuto, cair no lumtilo do Ocaso 
Y'ma dentro de iiiiw um caslo roiixiiwl ' , 
h smtoquanto e graudeo nmor em ,i,ie me ahra- 

Ouvindo que na vo~ harmonica dos si„o^ 
lodo 0 wumlo te exalla, eu julgo-me feli'~ 
De samlar-le laml'em, em fremitos dm,w 
^iie a alma seule, porem que apalavra uao di 

h eu re~o, eu von ye~amh, em profunda fervor 
l ondo em cada palavra nm Irecho da minlJi ahZ 
£ nolo que me vent .da orafrw mais vicr,,,- 
Ao doce adormecer da Katureia caUm." ' 

Como que me Irausfornw ao te invocar o name 
Lnchem-me o coraa'io uns ejliivios suaves. 
A alma ftrme do cren/e a wdgua nm cons'ome 
Canla, sempre,hhlosa, em festas, como as aves, 

E, depois de esld/ica, no enl'vo 
^freme des/e amor Uw Jundo e tao sagrado 
Medtlo, mzuha mile, no muilo que le devo ' 
hill soleue unuh'i canipo nhandonado. 

Maria ! Minha nu'te ! Augusta mile de Deus ! 
hnvoHa na orafuo, minha alma le hrocu 'ta 

. hscula-me, ilumina os brancos sonhos mcus 
I ara que sempre seja alegre, km e pnra. ' 

S. Lui: IJ— Vll - ^21. 

Olivmra Roma, 

—«Amar», responde, bem convicto, 
o aluno. 

_ Sorirsonho, o professor olha, por 
cima dos oculos, i)ara o comendador, 
que esta cheio de pompa, org-ulhozo. 

Ag-ora, Cazuza, conjug-ue-me o 
indicativo prezente do, verbo, de cabo 
a rabo. 

O disci'pulo nao percebera muito 
bem a.arg-iiigao do mestre e assim, 
antes de ^esponder, poz-se a refletir! 
sem saber se devia concordar com a 
primeira idea que Ihe afluiu ao cere- 
bro. 

Vamos, Cazuza, sem receio. Um 
verbo tao facil  

Neste ponto, o aluno nao teve mais 
diividas. E, desembaragadamente, co- 
megou: 

—Eu de cabo a rabo, 
—Tu de cabo a rabo, 
—Ele de cabo a rabo... 
Nao pode concluir. A liilaridade co- 

municara-se a todos. 

Santos Cauvalho. 
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isto, para descargo da minha cons- 
cifincia, e para justificar-me de se- 
melhante ornissao. 

E' do meu deyer nao tratar aqui 
de questoes politicas, que nos 

Scnhores: irritain, sem, ao menos. nos deixa- 
Um dos escolhidos para falar rem a recompensa de uin princi- 

noste dia. em que se comemora a pio Temos tido lutas impmduti- 
definitiva adesao desta grande e a- vas; temos andado, por vezes. sem 
benQoada terra a causa da indepen- ideal dofinido, transviados em plena 
df'mcia pdtria, venho, cheio de jus- escuridao pela floresta dantesca 
tificado temor e acanhamento, sa- do, engano e da sedugao, do erro 
tisfazer a honrosa missao e da ignorSncia, sem o bdlsamo 

Recordar datas magnfficas, como suave de contemplarmos o bru- 
C'Jta, tras um conforto patri6tico- xolear da claridade que guiava o 
Roacendem-nos o passado, e obri- poeta. 
gam-nos a estudar os caratcres dos A data, quo hoje comemoramos, 
homens, a conhecer as coisas des- representa um dos laQos eternos, 
ses tempos, jd distantes de n6s, pela que nos ligam a essa magnanima 
radical mudanga politica e moral epoca, grandemente estudada e cri- 
que deles nos separa. ticada. Olhando-a atraves da hist6- 

A grandeza de alma e bondade na,devemos orgulh ir-nos dela e de- 
absoluta do nosso dignissimo pre- la receber ensinamentos salutares, 
sidente, secundado pelos generosos que nos iluminem a razao pelo nosso 
companheiros, por uma indicagao futuro, que nos impilam d esperanga 
espontanea e de suma honra para em momentos mais auspiciosos- 
niim, colocaram-me nasta reiicosa Senhores:—O seculo em que vive- 
e eontrita posiQao, que outro de- nios nao pdde admitir ilusoes. A vida 
voria tomar. e uma luta contra a propria na- 

Como, por6m, na espressao, de tureza ambiente Nada conseguire- 
uin grande orador, ha honras que mos sem um trabalho porfiado, in- 
se nuo solicitam, mas tambem que cessante. Estamos, mdu grado a. 
so nao desprezam, nao quiz fugir d6ce poesia dos nossos sonhos, sa- 
il investidura, tao acima das mi- jeitos aos tremendos abalos das 
nhas forgas, de si estenuadas com o leis universais- Tempestades mo- 
precip'.tar de um espaQO em dema- rais se desencadeiam sobre n6s. 
sia estreito, para dizer algj sobre —Nao vedes quao terrivois senos 
o assunto ^ ' deparam os Iiorizontes V 

Seja como for, aproveito me do .—Nao divisais, ao menos, essas 
favoravel ensejo de me dirigir a ameagadoras nuvens, prenhes de 
este seleto auditorio, nao para es- borrascas> afusilar no c6u ? 
boQar traQos histfjricos e biografi- —Nao ouvis os brados de deses- 
cosi o que jd fez. com crit6rio e pero dos que se arrastam na penu- 
exemplos de solida cultura, o ilus- ria do corpo e do espirito ? As 
tre orador que acabastes de ouvir, ap6strofes tristonhas dos que cho- 
mas para me rejubilar convosco, ram as nossas lutas fratricldas. ? 
erguendo tambem, muito alto, o A voz do desanimo nas almas sin- 

canto patriotiuo pelo futuro seras ? Nao vedes tambem o movi" 

fiC ^ ^'o^'ioso Maranhao- Nao o mento da ordem, trabalhando pela rei- porem; nao d que me domi- estingao do cdos ? 

intolerdncia Assim, quando chega o rumor 

'1 niia'' ^ ^ do longfnquo da procela que se avisi- 
nininiiov'^ temo que. em nha, quando mo fere a vista do 
cniniY»P« o conceitos ou quadro. turvo por nuvens. .densas 
qualauer miif'.;" h vislumbre de ignorancia, alento-me, encaran- 
aleuuia f obreiros do progresso, os se- 
dres destp nn meadores das idead sas e. atrav6« daquele. Digo-vos dessas nuvens borrascosas, des- 
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vendo raios doirados de um novo 
sol, fortaleeendo nos a confianQa 
num porvir melhor. 

Mocos: 

Para estimulo do vosso patrio- 
tismo, possa essa bandeira> que la 
fora treratila, relembrar-vos> nos 
vossos labores afanosos? todos os 
encantos difundidos. a flux, pelos 
prados imensos que a felva e as 
floras alcatifam; todas as belezas 
cepargidas pelas cerradas flores- 
tas, onde a vida palpita. desbor- 
dante da seiva impulsionadora dos 
njospalmeirais, que, balangandoos 
leques soberanos, se estadeiam 
pelo espaQo azulino da nossa pS- 
tria; todas as harraonias da fauna 
exuberante, a orquestral alegria 
de um mundo paradisiaco; todos 
OS fulgores deste nosso risonho e 
puro c6u, de cortinas transparen- 
tes, fechadas sobre o ber<jo imarces- 
sivel da pfitria e bordadas com o 
ouro cintilante das constelaQoes, on- 
de treme e brilha o cruzeiro—sim- 
bolo augusto da paz- 

Sublime e a vossa missao. Disse- 
rainando luz e formando carateres, 
ides continual- a obra dos cultos 
eleitos da gloria, que veem dirigin- 
■lo, a humanidade pela trilha do 
bem Ides fazer a seraenteira das 
ideas fecundas, colhidas, paciente- 
•nente, na arvore multissecular da 
esperiencia humana. 

Nao se p6de calcular a vantajem 
Que o douto leva sobre o indouto. 
Sem as chispas do saber, Edison 
nao nos daria o telefdnio, nem Bran- 
ny e Marcdni o tel^grafo sem fios, 
Newton nao teria descoberto as 
Jfiis da gravidade e da gravitagao 
Laplace e Herschell nao compre- 
Gnderiam a mecanie i celeste 

A p5tria preciza de energias in- 
tegras e virfs, que saibam utilizar 
tais luzes iluminando a estrada do 
Progresso, fertilizando a sementei- 

do bem, desabrochando as fl6 
^*68 olentes do espirito matizando 
® c6u do espfrito com as cores de 
aspiragoes legitimas. 

Unidosj pois, como as falanges 
Si'egaS) destemidos como as vence- 
doras legioes romanas, preparemo- 
IDs para as pugnas do novo e ri- 

sonho dia. cuj'os albores, num di- 
luculo de fagueiras esperangae, jfi 
80 desenham nos nossos horizon- 
tes ensombrados. 

Walter Silva 

Versos sem estilo 
eis o livro que, nes- 
ta cidade, acaba de 
publicar o distinto 

poeta Oliveira Roma. 
Versos sem estilo, que e positiva- 

mente o inverso do ti'tulo que Ihe deu 
o poeta, proporcionam bons momentos 
de leitura agradavel a quem, como nos 
tem a ventura de possui-lo. ' 

Metido naquele sertao uberrimo 
onde Ihe prendem o voo, o grande 
amor a terra natal, e o carinho ter- 
no e meigo do lar querido, Oliveira 
Roma, de nome pouco divulgado, jd 
devido a escessiva modestia, ja devido 
a quietitude das longfnquas parajens 
sertanejas, era, ate entao, desconhe- 
cido de muita gente. 

Mas o seu formoso livro, que e um 
conjunto de produ?oes admiraveis, ti- 
rou-o deste mundo ignorado, fazendo-o 
lido e intimo dos amantes do belo- 

Bca de Queiroz afirmou que, para 
nos fazer-mos homens, na estensao 
mascula do termo, e necessario: ser pai, 
plantar uma arvore e escrever um livro! 
E disse-o muito bem. 

E' uma trilogia completa. Ser-pai 
e povoar o solo, e amar a patria, for- 
talece-la, e quere-la prospera; cavar 
a terra e jogar a semente, e mister 
que muito dignifica e eleva a quem o 
professa; livros bons so os escrevem 
as imagina9oes poderosas ou as cul- 
turas superiores; e a mais alta das con- 
quistas. 

E Oliveira Roma, o poeta conter- 
raneo, com a" publica5ao dos—Versos 
sem eftilo, onde se admira o mtimo 
consorcio do sonho com a vida, da 
arte com a natureza, da mulher com 
o maravilhoso, adquiriu aquele direito 
e tornou-se, assim, o homem perfeito, 
como o idealizou um dos maiores pro- 
sadores da nossa lingua. 

Terminando estas ligeiras palavras 
sobre Oliveira Roma, recordemos uns 
versos seus, que ainda outro dia ou- 
vimos, de lindos c perfumosos labios, 
ao som solu§ante de um piano: 
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Coragdo, por que solufas, 
Todo 0 dia sein parar ? 
Minha dor, por cjuc le agugas ? 
Por que aunienlas men penar ? 

 Estes lamentos da alma apai- 
xonada do poeta, ditos assim, tremu- 
lamente por urna graciosa crian^a de 
olhos vivos, comunicativos e tentado- 
res, pareciam g-emidos torturantes, 
ais pung-entissimos de um cora5ao 
«ferido e bambo pela dor de unia 
saiidade». 

GUILHI'KME DF. Abreu. 

Cruel destino 

Jo Zoioastro Vieira 

Sentado ao pe da esposa agoni- 
sante. Carlos, com a cabeQa entre 
as maos e os olhos cheios de lagri- 
mas, recordava toda a sua vida de 
casado, tao curta> repleta do felici- 
dade, amor e poesia 

Encontrara-a, pela primeira vez, 
havia d#>zoito mezesi nas sombrias 
e estensas alaraedas do Palaeio do 
Cristal- 

Era ao desabrochar da primave- 
y ra O arvoredo revestia-se de nova 

folhajem; OS passaros, atraidos pe- 
las belezas da estaQaO) regressa- 
vam, de longe. afim de reconstruir 
OS ninhos. Por toda a terra, ba- 
nhada pelos raios vivificantes do 
s61, corria uma seiva rara, que se 
coraunicava as almas, cumulando- 

' as de esperanQa e vigor- 
E ela, esbelta e gracil, asseme- 

lliava-se a uma rosa de formosura 
e castidade. 

Relancearam-se — e Carlos reco- 
nneceu se»^ JogOj envolvido na luz 
pura e diafana do sou olhar Cu ti- 
primentou-a. ligeiramente, e que- 
uou se, estatico. a contemplfl-la, 

andar de 
siJtide, que deixava admirar-se Ihe 
0 corpo bem modelado, harmonio- 

de graQa e sedugao. 
Desde esse dia, um sentimento 

novo penetrou-llie o corpO) aperce- 
pendo-se de que a existencia, que 
eie, ate entao, levara, faltava al- 
guma coisa,—alguma coisa que a 
completasse, alguma coisa que Ihe 

xiesse ventura. Ecompreendeu que 
essa lacuna so poderia ser preen- 
chida por um amor santo de espo- 
sa,, por um lar em que vivesse uma 
criatura que, com o seu espirito 
subti-l, Ihe inundjsse os dias de ca- 
rinho e sossego- . , 

Pensando assim, Carlos procura- 
va encontrar-se, outra vez, com a 
mulher que tanto o impressionara 
e quejulgava pudesse trazer-lhe a 
felicidade por que suspirava- 

Encontrou-a e, depois de vari s 
entrevistas.transmitiu^lhe a sua pai- 
xao. Correspondeu- 

Casaram-se. A vida transcorria 
Ihes Serena, quando Maria Luiza 
caiu doente, vitima de uma pneu- 
monia dupla- 

E ali estava deitada, agora, fn- 
quanto, a sua cabeceira. Carlos cho- 
rava copiosas lagrimas de dor. 
• Era pelo comego do outono La 
fora, o frio arrepelava, despindo as 
arvores, deixando-as esqueloticas 
sem uma flor, sem uma folha-.. 

O crepusculo baixava lentamen- 
te. Principi.ava a invadir o quarto 
uma sombra incerta-e Maria Lui- 
za sentia que a sua iiltima hora se 
aproximava. Uma saiidade imensa 
apoderou-se da sua alma saiidade 
de sair deste mundo, saiidade de 
a compelirem ab abandono do ma 
rido, junto de quem fruira tantos 
momentos risonhos- 

Chegaram-lhe aos ouVidos, tres- 
passando os tragos crepusculares, 
OS sons do toque de ave-marias, na 
igreja visinha- 

Vagarosamente, fecharam-se-lhes 
as palpebras e uma lassidao pro- 
funda assenhoreou-se-lhe de todo 
o ser: era a morte que a espreitava 
para se apossar de mais aquela 
vida 
' No jardim, os passaros, despedin- 

do-se daqueles lugares, erguiam o 
voo, a procura de outras plagas, 
mais distantes, onde a primavera 
dominasse. E ao partir, viram. em 
ziguezague pelo espaoo, alando-sc 
pai'a as alturas celestiais uma foi'- 
ma tenue, transparente, que se Ihes 
figuroua alma daquela esposa. cujo 
tempo de casada fora qual unia 
passageira quimera ! 

No compartimento em que a mor- 
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te estampara o seu sinete, a escu- 
ridao era completa agora, apenas 
mterrompida por urn solu^ar con- 
vulso, cheio de muita magua, muita 
dpr, muita saiidade -. 

Era 22-5 21. 
Arnalbo Ferreira, 

PA PENUMBRA 

O TETRMO "LARAPIO" 
* 

Quern quizesse perquirir a etimo- 
log-ia dapalavra «larapio», recorreria, 
sem mais delongfas, para colher a sua 
raiz, ao velho latiiii, fonte de muitos 
vocabulos portuguezes. E, se nada 
encontrasse ai, o caminlio a seg-uir 
seria em rumo ao sanscrito, liebraico, 
arabe. 

Mas ha palavras cuja orig-em e um 
verdadeiro enigma, e, as vezes, com- 
plicadissimo. Tal iios parece a do tris- 
sflabo «larapio». 
_ Log-o a primeira vista, tem-se uma 
idea, uma semi-convic9ao de que se 
derivara de «rapio»,—o famoso verbo 
<<rapio», celebrado, iiuma celebre 
s-precia^ao liumonstica, pelo g-ig-ante 
dos «Sermoes». 

Autorizado pela significa9ao das 
duas palavras, e sendo elas tao pa- 
J'ecidas na forma, discutir-se-ia o 
caso, na lisonjeira esperan5a de ven- 
der qualquer contestaijao possivel, e 
convencer o dissidente. 

_ - Uma protese, um acrescimo pela 
^ci do ref6r90, e eis esplicada a an- 
teposigao doN<la», decidindo a breve 
contenda. 

E' bem ciiversa, entretanto, a pro- 
^edencid deste" vocabulo: di^'crsa e 
•"Nigrum tanto disparatada: provem, 
w5o de um, mas de quatro... 

Cerca de uns duzentos anos antes de 
Cristo, existia em Roma um pretor, 
lue era, ao mesmo tempo, um refina- 
dissimo concussionario. Nas fun^oes 

seu cargo, fraudava os subal- 
^Grnos. Os superiores, a sea turno, 
^ jviam num contmuo ludibrio. Alem 
disso, nao perdia vasa para escamo- 
'ear o allieio. Furtava tudo, a todos. 

Debalde se clamava e reclamava. 
pretor, e, como tal, possuia imu- 

•iiflades. E, de mais a mais, a justiga 
^stava nas suas maos. Chamava-se 

O povo, que tao bem sabe desa- 
trontar-se, mesmo quando Ihe falham 
OS recursos, reiiniu-lhe as primei- 
ras miaais ao ul'timo cognome, e, 
adaptando a hga aos contraventores 
do sesto mandamento, ao deparar-se- 
Ihe um, bradava, numa viva esplosao 
de ymg3.nqa.-.~Laraphis ! 

23-9-31 

Monologo 

Mata Roma. 

(PARA COLEGIAIS) 

Quando en cnlrei para a escohi, 
(^Ohf como cn lejnhro I'ssc did / 
-Yd cora(('io hcndi~ia 
Minim mama e opapa ! 
— Logo-hem ado aavdava 

■ Deixando a canm e os hnc6is; 
ConUiite a aniora sanJava: 
— Coisa vui'is hnda ndo Jja 
One ver ln:^indo arrebois /. . . 

Oiiania aleoiia, Jesns. 
Oavindo 0 ^alo cantar ! 
Ir de mansinho acordar 
Minha manu'i e o papa ! 
— Miuha filhinha, tfio cedo ? , 
(Diitain i'Ics) — E entiw ? . . . 
Jslo, papa, e seonhlo; 
Coi-ia mais linda lu'io ha 
One receher inslnifoo / . . . 

— Dcpois, qne heijos, qne ahraccs, 
Ganhava sempre ao sitir, 
Vendo cons!anles sorrir 
Minha inanv'i e o papa . . . 
Chegava sempre primeiio 
A'escohi alegre e coutenle: 
— O tempo e hem passagelro f 
Coi^a mais linda' nao ha 
Do'que o habalharfieqnenic ! . . . 

As aulas sempre tno Ivas 
Siio como nm Cihi lodo aherlo; 
Onanlo pra:;er descoherlo, 
Minha mama, men papa, 
A mestra-a In^, o carinho, 
O him, 0 helo e a verdade, 
Laufava em nosso caminho . . . 
— Coi\a mais linda nao ha 
One OS hrincos da mocidade ! . . . 

—Passei assiin hem jeli:^ 
Um tempo grato e sandoso 1 
Era nhi viver honaufoso. 
Minha. niantii, men papa I 
—Hoje, maior, viais crescida, 
Onanto son grata almifamlo 
Aos qne ensinaram a vida 1 
Coi^a mais linda niio ha 
Do qne viver estndanio ! . . . 
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Quiiera passar mens attos 
Aqui na escoJa bendila, 
Pols nela em bondcide kabila, 
Minha mama, men papa; 
Mas nao, terei que deixd-la 
Quando o men cnrso acabar. . 
Quanta saiidade ao hmhra-la! .. 
—Coj;5;a mais triste nixo ha 
Que as aulas abaiidonar ! 

Os aiios passam velo^es 
E eu cada ve';( vcu crescendo. 
No corafao bendi^endo 
Minim mama e o papa: 
E a mestra en guardo no peito 
Com muita eslima e fervor: 
Rendo-lhe nalma o respeito! 
—Coi^a mais Undo, nao ha 
Que a z'ida de lu\ e amor! 

Rio —1^1 S 
Hilton Fortdna. 

Paisajem 

A' exma. sra. dona Cola 

Reis, itina das mais genero- 

:^as senhoras de Alcantara 

Noite fria e de luar... Sentados, a 
porta da rua, recordavamos a qua- 
dra carnavalesca, saiidosamente, dessa 
cidade maranhense, outrora uma das 
mais garridas. 

Ag"6ra atulhada de inuineros e ve- 
llios predios, e na sua maior parte eni 
ruiuas, estava a merg"ulliar-se na luz 
prateada de. um luar triste. E' 
que as coizas tambem tem a sua 
pag-ina de amarg-ura e de nostalgia. 

A velha igreja da matriz, hoje em 
abandono, quase a ruir por terra, e 
cujos sinos, em tempo que bem longe 
vai, ressoavam ao angelus ou as ma- 
tinas, anuuciando a inissa, 6 casa- 
raento, o batisado, remirava-se em si 
mesma, no caruncho das suas pare- 
des negfras de limo e na ferrugem 
do gradil de ferro, a ornar-lhe o 
rontispicio. E assim, com as pare- 

des esburacadas, com o soalho afun- 
dando-se mais e mais, ela dificil- 
mente reluzia aos fustigos da lua, 
que, do alto, cascateava golfadas de 

Clara e mais triste. 
E nos, discorrendo, vagamente, a 

respeito de um ou outro facto, con- 
templavamos a beleza dessa paisajem, 

em que se viam tambem carnei- 
rinhos descuidadamente pascendo 
na pra9a em frente a esse templo re- 
ligiose, onde se realizaram animado- 
ras festas e concorridissimas ceremo- 
nias liturgicas. 

A velha cadeia, em cujo pavimento 
superior funciona a camara, a pou- 
cos passos do mar, estava quieta, 
nessa noite, sem vislumbre de solda- 
dos ou de presos. Representava uma 
seguransa hipot^tica, um f^tor de 
temibilidade. 

O mar, pertinho, desfazia-se em es- 
pumas alvissimas, que bordavam a 
orla estensa da praia. 

O farol, de luz ^.marela9a, desferia 
um clarao tristonho. 

No meio da nossa palestra, um re- 
logio anunciou-nos as 9 horas e nos, 
depois de contemplarmos, por varias 
horas, o encanto dessa noite enluara- 
da, recolhemo-nos aos nossos aposen- 
tos, enquanto a lua, bem alto, con- 
tinuava a resplandecer, derraman- 
do catadupas de luz por sobre a ci- 
dade, que ja comeyava a dormir. 

Alcantara, 1931. 

Jose JoAo Monteiro. 

Pedro Ldssa 

Este eminente jurisconsult©, que 
nascera na cidade Serro, em Minas, 
aos 25 de setembro de 1859, faleceu 
no Rio, a 25 de julho deste ano. 

Advogado, professor, publicista, 
critico, sociologo, filozofo, Pedro Au- 
gust© Carneiro Lessa atingiu a mai? 
alta judicatura da republica, pois que 
subiu ao cargo de ministro do Su- 
premo Tribunal Federal. 

Duma inteligencia penetrantissima, 
servida por uma seleta cultura, se as 
suas melhores obras sao as juridicas, 
isto nao Ihe estorvou os passos nou- 
tros campos mentais. E esses tra- 
balhos valeram-lhe- a escolha para o 
Institute Historic© e para a Acade- 
mia Brasileira. 

Nao Ihe faltaVam, pois, em vida 
como na morte, nem as homenajefls 
pessoais, nem as honras col&tivas. 
Bem as mereceu. 

Biblioteca Publica Benedito Leite 



NOTAS 

JORNAIS & REVISTAS 

ARGOS.— Rf'cebemos o primei- 
ro mlmero deste bem feito jornal 
ua lortaloza Trus as sec?oes de 
itteralura e artes, por Faustino Nas- 
cim-nto; cihida e fihsofia, de Aluizio 
v^oimbra; iiiridicidnde, (o voto femiiii- 
no), de .Carlos Sidou; fHologia,:- do 
<3r- Erminio Aratljo; hisloria, de PIu- 
go Vitor, alem de outros escritos 
estimaveis, em prosa e verso A 
jeitura da boa publicagao cearense 
impressiona magnificaraente o bem 
prova que, na cdade da Juz, se 
cuida melhor do que em Alenas dos 
assuntos que se prendem as belas 
letras. 

SOS, a saiidacao que o aoad^mico p 

J3eteiLoo\ni!'t7!,^^''a' "ii deT^l'^ 
mima da Acadomia Jr"noei 
J Itorino, condculo das letras bS 
lias, a Legiao, renre/enfnHo i 

nossocompanheiro one. por "sua 

mui.a-S'Kri""'"'" 
Bom serf a que todos os leo-jon-I 

Reiteramos os nossos para()en<? 
aos en usiast.eos p.oneiros da IntT- 
letualidade baiaiia. 

JOAQUIM 

A ESTRfiLA.—Recebem s esta 
interessante revista. do Aracatf, 
j-^eara, que estii no xv anode exis 
encia, devido cl operosidade in- 

peiigente de Antonieta Clotilde- A 
ustre confreira teve palavras de 

<2arinho para com o nosso compa- 
nneiro Joaquim Luz, apreciando o 
seu discurso, ao tomar posse da ca- 
"6ira da Aluizio Azevedo 

* * * 

Acuzamos ainda o recebimento 
aas seguintes publicagoes: "Boletim 
^lundial* e «JornaI Batista>, do Rjo; 

!"^unciador«, do Aracatf; o <'Cor- 
eio do Cod6>; o «Bloco». de Caxias; 

iocantins', da Carolina; o «Nor- 
Barra do.Corda; a <'Razao», 

^ptancia—Sergipe; Torneio inagno, 
Qa Tavola do Bom Humor; /?//, so- 

f>to, num postal, com o retrato, do 
*utor-A Leite Lopes, Rio- 

A LEGIAO NA BAIA 

Couto, nosso companhei- 

f ^alentoso academico de tnedici- 
a.teai demonstrado um zelo inesce- 

Jjivel em tornar c.onhecido o tf'^ba- 
"lodaLegiaodos Atenienses, na ter- 

de Ri'ii Barbosa. essa legendaria 
i>afa, que, de Ionga,data, se julga 

raais direito do que nos ao 
®<5&nome de Atenas Brasijeira. E, 
Sfacas ao talentoe a dedicajao do 
'losso confrade, registamos. ufano- 

^um folheto iiitidamente imprcsso 
com o retrato de Aluf.io aLv^o 
vein o enipolg-ante discurso que o es- 

- peran90so 11:690, sr. Joaquiin Vieira 
cla Luz, pronunciou. a 14 de abril ulti- 

" '"''ifrnifico trabalho 
^ queridoautor 

^ E' mn estudo, esse, de g-rande rc- 
leyancia para as letras niaranhenses 
reivindicando, para a luniinosa memo- 
ria de Aluizio, a justiga que os seus 
contempon'ineos Ihe negaram, ao ser 
divulg-ado o livro que desfechava um 
tremendo yolpe nas ideas escravocra- 
tas daquela epoca, ao niesmo tempo 
que criava o romance naturalista c 
marcava uma nova era as letras da sua 
patria. 

E'lim traJjalho consciencioso e bem 
elaborado o do joveh membro da Le- 
giao dos^ Atenienses, denotando a in- 
vestiga^ao sincera e paciente que fez 
da vida Hteraria de Aluizio Azevedo, 
um dos espiritos mais fulgurantes e 
que, com intense ardor, muito contri- 
buiu para realgar o renome da terra, a 
qual tao fertil.ha sido em ilustra^oes, 
para Ihe honrareni aS tradi^oes de Ate- 
nas Brasileira. 

Esse discurso Vem precedido duma 
lionrosa dedicatoria do autor, que 
agradecemos; e foi transcrito no «Ate- 
niense», de abril findo,cuja edi^aotn'is 
tambem o retrato de Aluizio, na capa, 
e vem cheia de produ^oes de nni 
subido valor literario. 

—Do "NORTE", da Barra do Cof- 
da, n" 139, de U.—7—21. 
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